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RESUMO 

Esta pesquisa cientifica se propoe a tratar do instituto juridico-constitucional das 
Comissoes Parlamentares de Inquerito, que configuram instrumentos auxiliares 
para o exercicio das funcoes tlpicas inerentes ao Poder Legislativo, quais sejam: 
legislacao e fiscalizacao. Por intermedio do metodo exegetico-juridico, que utiliza a 
consulta de codigos, doutrinas e artigos retirados da Internet, abordar-se-a o tema 
das Comissoes Parlamentares de Inquerito, no tocante a sua evolucao historica, 
conceito, natureza juridica, pressupostos de validade, fundamento legal, aspectos 
procedimentais, amplitude de poderes e limitacoes constitucionais. Mediante o 
estudo das Comissoes Parlamentares de Inquerito, objetivar-se-a contribuir para a 
elucidacao do tema no ambito da Ciencia Juridica. No que concerne aos poderes 
atribuidos constitucionalmente as Comissoes Parlamentares de Inquerito 
apresentar-se-ao as divergencias juridicas suscitadas na doutrina, atinente ao 
sigilo bancario, no cenario das i n v e s t i g a t e s parlamentares. Tendo em vista a 
possibilidade de relativizacao dos direitos individuals, demonstrar-se-a com 
supedaneo nos principios da proporcionalidade e da supremacia do interesse 
publico sobre o interesse privado, a viabilidade de quebra do sigilo bancario por 
parte das Comissoes Parlamentares de Inquerito, sem a necessidade, portanto, de 
autorizacao judicial, desde que apresentada a devida fundamentacao. Em suma, 
com esta pesquisa cientifica afigurar-se-a a relevancia do instituto juridico das 
Comissoes Parlamentares de Inquerito para a consolidacao do Estado 
Democratico de Direito. 

Palavras-chave: comissoes parlamentares de inquerito. poder 
investigatorio. sigilo bancario. 



ABSTRACT 

This scientific research if considers to deal with the legal-constitutional institute of 
the Parliamentary inquiry commissions, that configure instruments auxiliary for the 
exercise of inherent the typical functions to the Legislative, which are: legislation 
and inspection. For intermediary of the exegetic-legal method, that if uses of the 
consultation of codes, doctrines and removed articles of the Internet, the subject of 
the Parliamentary inquiry commissions will be approached, in regards to its 
historical evolution, concept, legal nature, estimated of validity, legal grounds, 
procedural aspects, amplitude of being able and limitations constitutional. By 
means of the study of the Parliamentary inquiry commissions, it will be objectified 
to contribute for the briefing of the subject in the scope of Legal Science. With 
respect to being able attributed them, constitutionally, to the Parliamentary inquiry 
commissions the excited legal divergences in the doctrine will be presented, 
concerning to the secrecy banking, in the scene of the parliamentary inquiries. In 
view of the possibility of relativity of the individual rights, it will be demonstrated 
with support in the principles of the proportionality and the supremacy of the public 
interest on the private interest, the viability of in addition the secrecy banking on 
the part of the Parliamentary inquiry commissions, without the necessity, therefore, 
of judicial authorization, since that presented the had recital. In short, with this 
scientific research it will be figured relevance of the legal institute of the 
Parliamentary inquiry commissions for the consolidation of the Democratic State of 
Right. 

Words-key: parliamentary inquiry commissions, to be able inquiry, secrecy 
banking. 
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INTRODUQAO 

Em virtude da efetiva atuacao da midia, apresenta-se, recentemente, em 

discussao no cenario jur idico, o instituto das Comissoes Parlamentares de 

Inquerito, e mais precisamente, a possibi l idade de relativizagao do sigilo bancaric 

e o poder investigatorio das mesmas no ambito federal. E nesse contexto que se 

desenvolve a pesquisa cientif ica, na tentativa de se compreender a d imensao dos 

principios da proporcionalidade e da supremacia do interesse publico em face de 

determinados valores reconhecidos, consti tucionalmente, como direitos 

fundamentais atribuidos a cada individuo. 

A pretexto disso, o que se objetiva nao e atribuir as Comissoes 

Parlamentares de Inquerito, poderes absolutos e arbitrarios uma vez que esses 

institutos jur idicos de carater politico possuem limites constitucionais ja definidos. 

Partindo dessa premissa, buscar-se-a mediante o estudo dos inqueritos 

parlamentares contribuir para elucidacao e para o fortalecimento do tema no 

ambito da Ciencia Juridica. 

Tendo em vista que as Comissoes Parlamentares de Inquerito const i tuem 

institutos auxiliares das fungoes tipicas do Poder Legis lat ive expressando-se, 

recentemente, com muito destaque face aos acontecimentos polit icos ocorridos 

no Brasil, faz-se pertinente ao estudioso do Direito abordar com maior 

profundidade as fungoes desempenhadas pelos inqueritos parlamentares. 

O desenvolv imento da pesquisa realizar-se-a por meio do emprego do 

metodo exegetico-juridico, uti l izando-se de doutr inas, Codigos e artigos da 

Internet e apresentando-se jurisprudencia relativa ao tema. Nesse estudo, a 

pesquisa denota carater multidisciplinar ao trazer a contribuigao de varios ramos 

do direito com a finalidade de fornecer uma visao sistematizada da problematica. 

No capitulo preliminar abordar-se-a a ligagao existente entre a sociedade e 

o Estado. Outrossim, anal isar-se-ao a estrutura e fungoes do Estado a luz da 

Teoria do Poder Estatal, conferindo especial destaque ao instituto das Comissoes 

atinentes Poder Legis lat ive 

No capitulo posterior del inear-se-ao os aspectos estruturais das Comissoes 

Parlamentares de Inquerito, visto que, propoe-se a tratar da evolugao historica, 

conceito, natureza Jur idica, pressupostos de val idade, fundamento legal, 

procedimento, modal idades, legislagoes pertinentes com a apresentagao de 
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poderes e, ainda, as limitagoes desse instituto jur idico de grande relevancia para 

o Poder Legislativo patrio. 

No capitulo final denominado "O poder investigatorio das Comissoes 

Parlamentares de Inquerito e o sigilo bancario" exibir-se-ao pontos relacionados 

aos direitos fundamentais e individuals, assim como o direito a privacidade no 

tocante ao sigilo bancario. Nesse sentido, questionar-se-ao as divergencias 

doutrinarias acerca da possibil idade de quebra do sigilo bancario por parte das 

Comissoes Parlamentares de Inquerito, fundamentando-se nas legislagoes 

pertinentes ao tema em questao. Argumentar-se-a, por f im, a relativizagao do 

direito de sigilo bancario em face da atuagao investigativa dos inqueritos 

parlamentares, com fundamentos nos principios da proporcionalidade e da 

supremacia do interesse publico sobre o interesse privado. 

As Comissoes Parlamentares de Inquerito consubstanciam institutos de 

natureza democrat ica, visto que sao formadas por representantes escolhidos pela 

maioria popular Nesse sentido, no tocante ao cenario politico brasileiro, torna-se 

necessario demonstrar a relevancia dos inqueritos parlamentares enquanto 

i n s t r u m e n t s de informagao da opiniao popular acerca da situagao em que se 

encontra o Estado Brasileiro. 



CAPITULO 1 DA SOCIEDADE E DO ESTADO 

As consideragoes apresentadas neste capitulo preliminar possuem carater 

introdutorio e representam, por sua vez, nogoes indispensaveis para um 

entendimento prof icuo da problematica que circunda o tema a ser explanado em 

momento ulterior. 

Reportando-se a historia da humanidade, e possivel comprovar a 

existencia de uma ligagao intrinseca existente entre o homem e a sociedade. Esta 

interdependencia e resultado da propria natureza do homem, eminentemente 

social, caracterizada por uma vocagao natural para a vida em sociedade. 

Partindo desse pressuposto, o termo sociedade pode ser avaliado como 

um conjunto de relagoes estabelecidas pelo o homem com seus semelhantes, 

configurado por um complexo de interagoes reciprocas, conscientes e 

necessarias, envolvendo sent imentos, ideias e vontades entre os individuos que a 

compoem, na busca de um interesse comum. A conjugagao de esforgos pelos 

seus individuos na busca do interesse coletivo, constitui o fundamento primordial 

e indispensavel para a formagao da sociedade, tendo em vista a impossibil idade 

desse interesse ser conseguido apenas com esforgos isolados e individuals. 

Nesse diapasao, Darcy Azambuja (1998, p. 18; 31) confirma o 

entendimento de que "o homem esta no centra da sociedade: a sociedade esta 

dentro do homem" ou ainda "[...] Individuo e sociedade sao termos de um binomio 

indestrutivel, nao e possivel conceber um sem o outro". Desse modo, anal isando-

se o homem, nao de forma isolada e singular, mas como componente de um 

complexo de relagoes com outros individuos, pode-se afirmar que este ser 

fundamentalmente social, ao longo da sua evolugao historica, necessitou e ainda 

necessita da sociedade para viver. 

A pretexto disso, considerando-se como constante o fato de que o homem 

sempre viveu em sociedade, esta, por sua vez, constitui o precedente necessario 

para formagao e desenvolvimento do Estado. Partindo-se das sociedades 

primitivas ate as sociedades modernas da atualidade, observa-se a presenga de 

uma determinada sociedade politica onde, hodiernamente, e denominada de 

Estado. 

O termo Estado, no decorrer do desenvolvimento das sociedades, 

apresentou-se de formas variadas. Precipuamente, na Grecia era util izado o 
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termo poll's - cidade, considerando-se Estados aqueles que nao extrapolassem os 

limites das cidades. Em Roma, foram empregados os termos civitas e respublica, 

como tambem o emprego frequente do termo, em latim, status reipublicae.'. 

Na Idade Media as expressoes mais util izadas para se referir ao Estado 

eram rich, imperium, land e terrae, signif icando propriedade do senhor feudal. A 

partir do seculo XV, na Inglaterra, e posteriormente, no seculo XVI , com a Franca 

e A lemanha e empregada a expressao 'Estado', referindo-se a uma ordem publica 

organizada e consti tuida. Nesse sentido, a partir das obras de Maquiavel, a 

expressao Estado foi incorporada na literatura cientif ica e, paulat inamente, v a 

sendo utilizada na terminologia polit ica de diversos povos: e o caso do Lztat 

f rances, Staat a lemao, em ingles State, em italiano, Stato, e em portugues e 

espanhol Estado. 

Desse modo, faz-se necessario ressaltar que nao ha consenso entre os 

estudiosos acerca da origem e definigao do Estado, sendo apresentadas 

inumeras conjecturas acerca do tema. Na teoria da or igem familiar, o Estado e 

considerado uma ampliagao da famil ia. Ja as teorias da origem violenta 

consideram que o Estado nasceu da violencia e da forca, resultante de uma luta 

entre individuos, sobrevivendo, portanto, os mais aptos para o exercicio do poder. 

Apresentam-se, ainda, as teorias teologico-rel igiosas onde o poder do Estado 

fundou-se no direito divino, enquanto expressao da vontade de Deus. Por 

conseguinte, nas teorias racionalistas, o Estado tern uma origem convencional, 

isto e, surgiu de um acordo entre os membros da sociedade humana. Tal teoria 

adquiriu expressao com a obra "Do Contrato Social" de Rousseau. 

Isto posto, diante das inumeras especulagoes vinculadas a origem e 

definicao do fenomeno estatal, Darcy Azambuja (1998, p.98-99), na busca de 

apresentar uma ideia racional acerca do Estado, proporciona o seguinte 

comentario: 

Quando as sociedades primitivas, compostas ja de inumeras 
familias, possuindo uma autoridade propria que as dirigia, se 
fixaram num territorio, determinado, passaram a constituir um 
Estado. Este nasce, portanto, com o estabelecimento de relacoes 

1 A palavra status, no sentido empregado, significava situacao, condicpao, a ordem 
permanente da coisa publica nao possuindo, portanto, a significacao utilizada 
hodiernamente. 
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Dermanentes e oraanicas entre os tres elementos: a oooulacao. a 
autoridade ou poder politico e o territorio. 

Partindo desse entendimento, para a caracterizagao do Estado perfeito, 

pressupoe-se necessaria a conjugacao concomitante de determinados elementos 

constitutivos: populagao, territorio e poder polit ico (soberania). Desse modo, 

entende-se por populagao o elemento humano de carater homogeneo, isto e, 

anal isado em face de uma integragao etnico-social que, embora haja tipos raciais 

diversos, aderem a uma unidade polit ica. O territorio, por sua vez, consiste na 

base f isica, certa e inalienavel, conf igurando o limite geografico para o exercicio 

do poder exercido pelo Estado. No tocante ao poder polit ico ou soberania inerente 

ao Estado, trata-se de uma autoridade superior, independente e caracterizada por 

uma evidente supremacia imposta sobre os individuos que formam sua 

populagao, por meio da imposigao de normas tendentes a orientar as atividades 

de seus individuos, necessarias a manutengao da ordem juridica dentro da 

sociedade. 

Ass im sendo, a partir do momento em que determinada sociedade torna-se 

sedentaria, com a fixagao de seu povo em um territorio certo e delimitado, 

dispondo de um poder polit ico proprio, independente estabelecido por intermedio 

de regras que discipl inam a conduta de sua populagao, imperioso para 

conservagao da propria sociedade, tem-se a ideia clara da estrutura do Estado. 

No tocante aos objetivos pretendidos pelo Estado, observa que este versa sobre a 

consecugao do bem publico, o qual nao se confunde com o bem particular de 

cada individuo, mas um bem geral que promova a ordem e a defesa social. 

1.1 Da organizagao do Estado Brasileiro 

Em face dos esclarecimentos iniciais apresentados sobre o fenomeno 

sociedade-Estado, faz-se mister avaliar a organizagao do Estado Brasileiro, com 

supedaneo na Carta Magna vigente. 

A Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 1°, primeira parte, preve a 

organizagao do Estado Brasileiro. Desse modo, "Art 1° A Republica Federativa do 

Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos Estados e Municipios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrat ico de Direito [...]". 



12 

O artigo introdutorio supracitado da Constituigao Federal patria enuncia a forma 

de Estado, a forma de governo e o regime polit ico-juridico adotados no Brasil. No 

que concerne a forma de Estado brasileira, adota-se o Federal ismo. 

Precipuamente, no sentido etimologico, o termo federagao vem do latim foedus, 

foederis, que significa uniao, pacto, alianga. Ass im, no ambito jur idico, uti l izando-

se do concerto de Andre Ramos Tavares (2003, p.795) "o Estado denominado 

federal apresenta-se como o conjunto de entidades autonomas que aderem a um 

vinculo indissoluvel, integrando-o". Diante da ideia esposada em tal entendimento, 

o Estado Federal consiste em uma associagao existente entre as ent idades 

federat ivas dotadas de autonomia polit ico-constitucional, com observancia ao 

principio da indissolubil idade do vinculo federativo. 

Ass im, em complemento ao artigo 1° da Constituigao Federal de 1988, o 

artigo 18 do mesmo diploma legal vigente disciplina, de maneira expressa e clara 

que "a organizagao politico administrativa da Republica Federativa do Brasil 

compreende a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, todos 

autonomos, nos termos desta Constituigao". Com supedaneo no principio da 

indissolubil idade do vinculo federativo, nao se admite o direito de secessao, ou 

seja, e vedado aos entes federativos a possibil idade de separar-se da Federagao. 

Ressalte-se, ainda, que o Federal ismo Brasileiro foi erigido a clausula pet rea ' na 

Carta Magna vigente, nao podendo ser modif icado ou abolido nem mesmo por 

Emenda a Constituigao, previsao esta decorrente da rigidez constitucional patria. 

Para a caracterizagao do Estado Federal, faz-se mister apresentar alguns 

esclarecimentos indispensaveis. Precipuamente, a Constituigao determinou a 

descentral izagao politica como um dos pressupostos asseguradores do Estado 

Federal. No mesmo sentido, Michel Temer (2001 , p. 61) entende que "[...] a 

descentral izagao politica fixada na Constituigao e fator indicativo da existencia de 

Estado federal". De posse desse comentario, entende-se por descentral izagao a 

repartigao constitucional das competencias legislativas, administrativas e 

tributarias entre as entidades federativas: Uniao, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municipios. 

2 A Constituigao Federal, no artigo 60, § 4°, estabelece as clausulas petreas, constituindo 
estas veraaaeiras fimitacoes ao exercicio do Poder Constituinte de reforma. 
considerando-se materia constitucional imutavel. Incluem-se, nesta disposigao, alem da 
forma de Estado. os direitos inerentes ao exercicio da democracia reDresentativa. os 
direitos individuals e a separacao dos poderes. 
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Outro requisito relevante para a implementagao do Federal ismo e a 

representacao das entidades federativas no Poder Legislativo central. Na ordem 

juridica patria, isso ocorre com a adocao do sistema bicameral, onde o Congresso 

Nacional e formado por duas Casas: Camara dos Deputados, consti tuida por 

representantes do povo brasileiro e o Senado Federal que possui representantes 

dos Estados e Distrito Federal. 

Igualmente, no que tange ao ultimo requisito, qual seja, a autonomia dos 

entes federativos brasileiros, Alexandre de Moraes (2005, p. 247) estabelece que 

sao "[...] a Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, todos autonomos 

e possuidores da triplice capacidade de auto-organizagao e normatizagao propria, 

autogoverno e auto-admin istragao". Dessa forma, as entidades federativas se 

auto-organizam por intermedio da edigao de suas respectivas legislagoes, com 

observancia aos principios constitucionais. No que diz respeito ao autogoverno 

este ocorre com a escolha dos seus representantes polit icos, mediante eleigoes 

proprias e independentes. E, por f im, as ent idades federativas se auto-

administram quando exercem as competencias administrativas, legislativas e 

tributaries atr ibuidas por imperativo constitucional. 

O artigo 1° da Constituigao Federal patria tambem estabelece a forma de 

governo adotada pelo Estado Brasileiro: a Republica. Reportando-se ao sentido 

etimologico, o termo Republica deriva do latim res publica, e significa coisa do 

povo e para o povo. Em observancia ao contexto historico patrio, a Republica foi 

instituida pela Constituigao de 1891 , tendo, portanto, a Constituigao de 1988, em 

seu art 1°, recepcionado a forma republicana de governo, mantendo-a como 

principio fundamental e norteador da ordem constitucional. A Republica 

caracteriza-se pela eletividade periodica dos governantes na esfera federal, 

estadual e municipal, com base na temporar iedade dos mandados eletivos, 

signif icando, portanto, a nao vital iciedade dos cargos polit icos. 

No respeitante ao regime polit ico-juridico brasileiro, adota-se o Estado 

Democrat ico de Direito, consubstanciado pela reuniao dos principios do Estado 

Democrat ico e do Estado de Direito. Entende-se por Estado Democrat ico aquele 

que se fundamenta no principio da soberania popular, onde a titularidade do 

poder soberano e exercida pelo povo, visto que na forma de governo republicana 

ha uma efetiva part icipagao do povo (governados) no processo de escolha dos 

seus representantes polit icos (governantes). Nesse sentido, o paragrafo unico do 
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artigo 1° da Constituigao Federal dispoe que "Todo poder emana do povo, que o 

exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituigao". Exsurge, desse artigo, as modal idades de democracia: 

representativa (o povo confere o poder de governo as representantes polit icos), e 

democracia semidireta ou participativa (presenga de alguns institutos da 

democracia direta que devem ser util izados pelo povo: iniciativa popular, 

referendo, plebiscito, agao popular). 

No que concerne ao Estado de Direito, este se configura pela conjugagao 

de determinadas caracterist icas: submissao ao imperio da lei enquanto expressao 

da vontade do povo; submissao a lei dos poderes publicos; divisao das fungoes 

do Estado; reconhecimento e garantia constitucional dos direitos individuals. 

Nesse caso, depreende-se que no Estado Direito o regime de normas jur idicas 

gerais e abstratas autol imitam o poder tanto dos governantes quanto dos 

governados. Essa autolimitagao decorre da lei, enquanto ato emanado do Poder 

Legis lat ive formado por representantes do povo. Na separagao das fungoes do 

Estado, busca-se uma convivencia harmonica e independente entre o Legislative, 

Executivo e Judiciario, como forma de descentral izagao do poder, com a 

finalidade de garantir as l iberdades individuals contra as arbitrariedades do 

governo. 

De posse dessas interpretagoes, observa-se que o Estado Democrat ico de 

Direito consagrado no art. 1° da Constituigao Federal Brasileira busca estabelecer 

uma conexao entre o regime democrat ico e a observancia do principio da 

legalidade. Funda-se, o Estado Democrat ico de Direito, no binomio legal idade-

democrat ica. Nesse sentido, assegura-se a participagao popular no processo 

polit ico de formagao do governo e nas decisoes de interesse da sociedade, ao 

mesmo tempo em que sujeita o Estado a supremacia da lei, e limita o poder dos 

governantes por meio de regras jur idicas, com o desiderato principal de 

salvaguardar os direitos fundamentais e as l iberdades publicas dos cidadaos. 

1.2 Da teoria do Poder Estatal 

Apresentadas as informagoes concernentes a organizagao do Estado 

Brasileiro, tornam-se fundamentais alguns esclarecimentos acerca da disposigao 

das fungoes estatais a luz da teoria da Separagao dos Poderes. 



15 

A organizagao das fungoes do Estado Brasileiro esta prevista no artigo 2° 

da Constituigao Federal de 1988, nos seguintes termos: "Art. 2° Sao poderes da 

Uniao, independentes e harmonicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciario". O citado dispositivo constitucional consagrou a divisao dos poderes do 

Estado sob a otica da afamada teoria da Separagao dos Poderes. 

Em exame ao contexto historico, a genese da teoria da Separagao dos 

Poderes remonta ao per iodo grego, sendo esbogada, prel iminarmente, na obra 

"Polit ica" de Aristoteles, o qual distinguiu a organizagao do Estado em tres partes: 

a assembleia-geral , o corpo de magistrados e o corpo judiciario. Posteriormente, o 

pensador ingles John Locke, em sua obra "Segundo tratado do governo civil", 

apresenta um entendimento acerca da divisao dos poderes assinalando a 

necessidade das fungoes estatais serem divididas em execut iva, legislativa e 

federativa. 

No entanto, a teoria da "Separagao dos Poderes" foi consagrada e mais 

precisamente sistematizada pelo fi losofo frances Montesquieu, em sua obra "O 

Espirito das Leis". A partir do pensamento desse autor, a presente teoria foi 

elevada a principio politico constitucional da separagao dos poderes, 

considerando-se cerne da estrutura organizatoria do Estado, repercutindo, 

decisivamente, na Filosofia Polit ica do consti tucionalismo moderno. Ressalte-se 

que alem de apresentar uma distingao acerca dos poderes do Estado, 

subdividindo-os em Legislativo, Executivo e Judiciario, de maneira a observar o 

equil ibrio e cooperagao entre eles, o fi losofo frances fundamentou a separagao 

dos poderes na necessidade de se controlar o poder do Estado, tendente a 

tornar-se arbitrario, com o fim principal de se defender a l iberdade dos cidadaos. 

Com respeito a expressao separagao dos poderes, faz-se mister 

apresentar alguns esclarecimentos relevantes. A referida expressao nao pode ser 

interpretada de maneira absoluta. Cumpre, em primeiro piano, ressaltar que o 

poder enquanto elemento constitutive fundamental do Estado caracteriza-se pela 

unidade e indivisibilidade, denominando-se poder soberano. A util izagao do termo 

"separagao dos poderes" diz respeito a divisao das atividades do Estado segundo 

o criterio funcional. Dist ingue-se, portanto, tres fungoes do Estado: legislagao, 

administragao e jurisdigao que sao atr ibuidas a tres orgaos especial izados para 

cumprir cada uma dessas fungoes de maneira exclusiva. 
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Reportando-se ao artigo 2° da Constituigao Federal de 1988, observa-se 

que a separagao das fungoes do Estado deve respeitar a clausula " independentes 

e harmonicos entre si". Ass im, a independencia reside no fato de inexistirem, 

entre as fungoes estatais, meios de subordinagao. Sendo cada orgao 

especial izado no exercicio de uma fungao exclusiva, compete aos seus 

integrantes se investirem nas atribuigoes que Ihe sao proprias sem a necessidade 

de autorizagao de outro orgao, podendo l ivremente organizar os respectivos 

servigos, observando-se, somente, os preceitos constitucionais e legais. 

A lem de independentes, ha de se buscar entre as fungoes do Estado uma 

atuagao harmonica, que prima, em primeiro piano, pelo respeito as atribuigoes 

exclusivas inerentes a cada fungao, com base na cooperagao necessaria para se 

realizar os objetivos constitucionais. 

Interessante aspecto a se notar e que nao se busca, mesmo com a divisao 

das fungoes do Estado, a verif icagao de uma independencia absoluta entre as 

determinadas fungoes, tendo em vista que a Constituigao Federal adotou a teoria 

dos freios e contrapesos. Esta teoria implica no estabelecimento de um sistema 

complexo de controles reciprocos observados entre as tres fungoes do Estado, de 

maneira que, ao mesmo tempo, uma fungao exerga um controle sobre as demais 

fungoes e por elas seja tambem controlada. Com esse mecanismo de 

interferencia mutuo, almeja-se evitar arbitrariedades no exercicio de cada fungao 

estatal, indispensavel para garantia do Estado Democrat ico de Direito. 

1.3 Da organizagao das fungoes estatais: Executivo, Judiciario e Legislativo. 

De posse da teoria da "Separagao dos Poderes", a Constituigao Federal 

e m seu artigo 2° preconizou a divisao dos poderes estatais em Executivo, 

Judiciario e Legislativo. Ressalte-se que poder, nesse caso, e utilizado com base 

no criterio de especial izagao funcional, onde se dist inguem orgaos autonomos 

desempenhantes de tres fungoes estatais: administragao, jurisdigao e legislagao. 

Na especial izagao das atividades estatais, a Constituigao Federal nao consagrou 

uma exclusividade absoluta, visto que conferiu fungoes tipicas e atipicas aos 

poderes do Estado. 

Precipuamente, o Poder Executivo, enquanto poder constitucional, possui a 

fungao tipica de realizar a Administragao Publica. No tocante a chefia do Poder 
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Executivo, a Constituigao Federal, em seu artigo 76 dispos que "O Poder 

Executivo e exercido pelo Presidente da Republica, auxil iado pelos Ministros de 

Estado". O Presidente da Republ ica, no mister de sua fungao t ipica, personifica a 

pratica dos atos cumulat ivos de Chefia de Estado e de Chefia de Governo, 

caracterizando-se, de forma expressa, a adogao do regime de governo 

presidencialista. 

No ambito das atribuigoes atipicas, o Poder Executivo legisla, quando 

expede atos com forga de lei, denominadas de medidas provisorias. Ainda, exerce 

uma fungao de natureza polit ica, no momento em que participa do processo 

legislativo, pela iniciativa, sangao, veto e promulgagao das leis podendo, tambem, 

propor emenda a Constituigao. Compete, ao Poder Executivo, a possibil idade de 

expedir regulamentos com a f inal idade de facilitar a fiel execugao das leis. Nesse 

diapasao, ao Poder Executivo e conferido, at ipicamente, a fungao de julgar os 

casos concretos concernentes a ordem de sua administragao interna, prolatando 

decisao de cunho administrat ive 

Na esfera da organizagao dos poderes do Estado, encontra-se presente o 

Poder Judiciario. Com relagao ao exercicio da fungao tipica, compete ao Poder 

Judiciario o mister da prestagao jurisdicional, consistente na composigao de 

interesses, com aplicagao da lei ao caso concreto, prolatando, ao final do 

processo, uma decisao com carater de definit ividade, designada de coisa julgada. 

Entretanto, em que pese o exercicio da fungao t ipica, a Constituigao 

Federal atribuiu ao Poder Judiciario a possibil idade de executar fungoes atipicas 

de natureza administrativa e legislativa. Desse modo, a Constituigao Federal ao 

dispor no art. 99 que "Ao Poder Judiciario e assegurada autonomia administrativa 

e f inanceira" conferiu a este poder a possibi l idade de organizar a estrutura interna 

de seus orgaos, bem como de elaborar suas propostas orgamentarias dentro do 

limite legal. Outrossim, o Poder Judiciario e competente para legislar sobre seu 

regimento interno, com respeito as normas de processo e garantias processuais. 

Com supedaneo na divisao tripartite dos poderes do Estado, decorrente da 

Toria da Separagao dos Poderes, encontra-se estabelecido o Poder Legislativo. 

Em virtude da adogao do Federal ismo como forma de Estado, o Poder Legislativo 

Federal utiliza o sistema bicameral. Nesse sentido, o artigo 44 da Consti tuigao 

preve que "O Poder Legislativo e exercido pelo Congresso Nacional, que se 

compoe da Camara dos Deputados e do Senado Federal". Na utilizagao do citado 
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sistema, os membros da Camara dos Deputados const i tuem-se de representantes 

do povo, ao passo que no Senado encontram-se os representantes dos Estados e 

do Distrito Federal. 

O Poder Legislativo exerce duas fungoes t ip icas: legislar e fiscalizar. No 

que concerne a fungao legiferante, cumpre, ao Poder Legislativo, a atividade de 

produzir as leis gerais, geradoras de direitos e deveres. Ainda sob o aspecto 

funcional t ipico, o Poder Legislativo e incumbido da fungao fiscalizatoria, ou seja, 

do mister de perquirir acerca dos atos de gestao dos interesses publicos, 

exercidos, portanto, pela Administragao Publica. 

No que concerne as fungoes atipicas, o Poder Legislativo pode administrar 

e julgar. A atividade administrativa exercida pelo Poder Legislativo refere-se a 

organizagao e funcionamento de sua estrutura interna. Igualmente, compete- lhe a 

fungao de processo e ju lgamento nos crimes de responsabil idade cometidos pelos 

principals agentes polit icos. 

1.4 Das comissoes 

No ambito da organizagao do Estado, a Constituigao Federal de 1988 

adotou a teoria da "Separagao dos Poderes", dist inguindo-os em Legislativo, 

Executivo e Judiciario. Compete, a cada poder, o exercicio de fungoes tipicas e 

at ipicas. Especif icamente, ao Poder Legislativo foram atr ibuidas as fungoes 

precipuas de legislar e fiscalizar. Para uma prof icua execugao das referidas 

fungoes, o Congresso Nacional estrutura orgaos internos com o f im de coordenar 

as suas respectivas atividades. 

Dentre esses orgaos internos do Congresso Nacional, destacam-se as 

Comissoes. Assim, em conformidade com previsao do texto constitucional 

vigente, o "Art. 58 O Congresso Nacional e suas Casas terao comissoes 

permanentes e temporarias e, consti tuidas na forma e com as atribuigoes 

previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criagao". 

Observa-se que as Comissoes parlamentares sao consti tuidas por membros do 

Congresso Nacional, respeitando-se a representagao partidaria e o regimento 

interno das respectivas Casas. Podem ser permanentes ou temporarias, e, ainda, 

mistas e representativa. 
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Entende-se por comissoes permanentes aquelas organizadas em razao da 

materia e que perduram ao longo das legislaturas. Conf iguram, portanto, 

instrumentos do Poder Legislativo, no ambito de sua fungao legiferante, visto que 

realizam estudo acerca da legislagao a ser elaborada, anal isando a 

consti tucionalidade e o conteudo dos projetos de lei, como proclamado no §2° 

inciso I do art. 58 da CF, alem de apresentar outras atribuigoes constitucionais (§ 

2° incisos II, III, IV,V e VI do art. 58). As Comissoes Temporar ias ou Especiais, por 

sua vez, sao aquelas que possuem prazo pre-fixado, visto que se ext inguem com 

o termino da legislatura ou, ate mesmo antes dela, quando alcangar o objetivo 

para o qual foi criada. Sao consti tuidas com intuito de se posicionarem acerca de 

um assunto especif ico e determinado. 

As Comissoes Mistas sao formadas por membros da Camara dos 

Deputados e do Senado Federal quando a materia a ser analisada necessita de 

sessao conjunta das duas Casas, e podem ser permanentes ou temporarias. Ja a 

Comissao Representat iva, de acordo com §4° do artigo 58 da Consti tuigao 

Federal e instituida com a finalidade de representar o Congresso Nacional 

durante o recesso parlamentar, sendo formada por membros da Camara dos 

Deputados e do Senado Federal, assegurando-se as atribuigoes previstas no 

regimento comum e representagao partidaria. 

No tocante as Comissoes Temporar ias ou Especiais, faz-se necessario 

ressaltar que estas abrangem as denominadas Comissoes Parlamentares de 

Inquerito estabelecidas no § 3° do artigo 58 da Constituigao Federal. Dessa 

maneira, as Comissoes Parlamentares de Inquerito sao formadas por membros 

do Congresso Nacional, e consti tuem instrumentos auxiliares das fungoes 

precipuas de fiscalizar e legislar do Poder Legislativo, com o desiderato principal 

de investigar assuntos pertinentes a Administragao Publica. 



CAPITULO 2 DAS COMISSOES PARLAMENTARES DE INQUERITO 

As informacoes esposadas no capitulo em tela se propoem a tratar das 

Comissoes Parlamentares de Inquerito, no respeitante a sua evolugao historica e 

aos seus aspectos estruturais e jur idicos, tendo em vista a relevancia desse 

instituto para o Poder Legislativo nacional. 

2.1 Do panorama historico no direito comparado e no direito brasileiro 

A genese das Comissoes Parlamentares com fins investigativos, no direito 

comparado, remonta a Grecia Ant iga, onde na estrutura politica de Atenas 

comprovou-se a existencia de uma denominada Corte de Contas formada dez 

oficiais, investidos no cargo pela eleicao anual da assembleia-geral do povo. 

Perante essa Corte eram obrigados a comparecer os arcontes, senadores, 

comandantes das galeras, embaixadores, sacerdotes, bem como todos aqueles 

que exercessem fungoes relacionadas a Administragao, com a obrigagao de 

prestar contas do dinheiro publico e dos atos de gestao, sob pena de punigao. 

Outrossim, na Roma Antiga, os poderes de investigagao dos atos de 

gestao praticados pelos agentes da Alta Administragao romana compet iam aos 

Senatus repub l icans podendo ainda processar e julgar ilicitos cometidos por 

esses agentes. Nessa epoca, ja se previa a delegagao de Comissoes Especiais 

com a finalidade de se investigar e controlar as finangas publicas e tomar contas 

da magistratura. 

Seguindo as ideias da Republica Romana, o Parlamento Britanico passou 

a reconhecer a possibil idade de instituigao, por parte das Camaras, de Comissoes 

de natureza investigativa, a partir do seculo XIV, nos reinados de Eduardo II e 

Eduardo III (1327 a 1377). A signif icagao moderna das Comissoes Parlamentares 

de Inquerito britanicas se apresentou nos seculos XVI e XVII , tendo em vista que 

neste per iodo ocorreram as mais diversas investigagoes que perscrutaram sobre 

casos eleitorais (1571), conflitos armados e ate sobre questoes do Direito de 

Navegagao (1644). A maioria das comissoes de investigagao foi criada pela 

House of Commons, isto e, Camara dos Comuns. Tambem, nessa epoca foram 

implementadas Comissoes Parlamentares, com o intuito de acumular informagoes 

para auxiliar no processo de produgao legislativa daquele pais. 
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Os Inqueritos Parlamentares foram recepcionados, em primeiro piano, 

pelas colonias norte-americanas. Apos a independencia das colonias em 1776, os 

Estados Federados americanos cont inuaram util izando, por meio de suas 

assembleias, o instituto das praticas investigativas. Os Estados Unidos, no 

decorrer de sua historia federal ista, configurou o pais recordista na 

implementacao de Comissoes Parlamentares de Inquerito. 

Com efeito, observa-se a presenca de comissao de carater investigativo na 

pratica parlamentar da Franga. A pretexto disso, a primeira comissao investigativa 

- comission de' enquele - surgiu 1828. Ainda, durante a Revolugao Francesa, as 

Camaras francesas efetuaram investigagoes, no entanto, de maneira mais t imida. 

Com a Constituigao francesa de 1958, as Comissoes Parlamentares foram 

regulamentadas pelo texto legal. 

Na Alemanha, no tocante aos inqueritos par lamentares, merece destaque a 

Constituigao de Weimar de 1919 que, seguindo a Constituigao de 1849, positivou 

a instalagao das Comissoes Parlamentares de Inquerito, mediante requerimento 

de um quinto dos membros do Parlamento alemao, observando-se as normas 

processuais penais. A Italia tambem admitia a investigagao pelo Legislativo. 

Isto posto, com base nas experiencias demonstradas, o consti tucionalismo 

europeu recepcionou a possibi l idade das Comissoes Parlamentares de Inquerito. 

Jesse contexto, o exemplo alemao foi seguido pelas Constituigoes da Holanda, 

Belgica, Austr ia, Polonia, Turquia, Letonia, Grecia, bem como em outros paises. 

Convem ressaltar que na America do Sul, no seculo XIX, a Argent ina e Uruguai 

admit iram a instalagao de comissoes parlamentares investigativas. 

No direito patrio, a evolugao historica das Comissoes Parlamentares de 

Inquerito se observa no ambito dos textos constitucionais brasileiros. 

Precipuamente, a Constituigao Imperial de 1824 nao previu, expressamente, a 

regulamentagao de Comissoes Parlamentares de inquerito. Nao obstante, em seu 

artigo 15, inciso V I , estabeleceu a possibi l idade de investigagao, por parte da 

Assembleia Geral, da administragao do Poder Executivo Central, nas hipoteses 

de morte do Imperador ou na vacancia do trono. Entretanto, o citado disposit ivo 

constitucional nao obteve efeito pratico, em face do contexto historico da epoca. 

A Constituigao republicana brasileira de 1891, por sua vez, nao 

estabeleceu dispositivo sobre as Comissoes Parlamentares de Inquerito. Em que 

pese a ausencia de previsao constitucional sobre comissoes investigativas, 
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observou-se, nesse periodo, a proposigao, por parte da Camara, de dezenove 

inqueritos parlamentares. Merece registro, nesse sentido, o requerimento para 

instalagao de inquerito parlamentar, no ano de 1929, com a finalidade de 

investigar emprest imos irregulares concedidos pelo Banco do Brasil a pessoas 

influentes. 

Com fundamento na Carta alema de Weimar, a Consti tuigao brasileira de 

1934, em seu artigo 36, instituiu, expressamente, as Comissoes Parlamentares de 

Inquerito, de criagao privativa da Camara dos Deputados. Ocorre que, a 

Constituigao de 1937 foi omissa em relagao as Comissoes Parlamentares de 

Inquerito, sendo estas restabelecidas no artigo 53 da Carta Magna de 1946. O 

presente diploma estendeu a criagao de comissoes ao Senado Federal e sob sua 

egide foi promulgada a Lei 1.579/52, primeira a tratar do funcionamento das 

CPI's. Em fase ulterior, a Constituigao de 1967, no artigo 39, manteve as 

Comissoes investigativas, permit indo a criagao de comissoes mistas, formadas 

por membros da Camara e do Senado, suprimindo, contudo, representagao 

partidaria. Nesse entretempo, com a promulgagao da Emenda Constitucional n° 1 

de 1969, em seu artigo 37, conservou as Comissoes Parlamentares de Inquerito. 

Por f im, a Constituigao da Republica Federativa do Brasil, promulgada em 

1988, e em atual vigencia, preconizou a criagao das Comissoes Parlamentares de 

Inquerito no § 3° do seu artigo 58, admit indo, expressamente, a relevancia 

constitucional desse instituto para as fungoes precipuas do Poder Legislativo. 

2.2 Do conceito e natureza juridica 

Com fundamento na evolugao historica apresentada em capitulo anterior, 

observa-se que as Comissoes Parlamentares de Inquerito foram amplamente 

util izadas no ambito do direito comparado, assim como no direito brasileiro. Diante 

da importancia que o referido instituto adquiriu em face das instituigoes polit icas, 

hodiernamente, os inqueritos parlamentares encontram-se consagrados nos 

textos constitucionais de diversos paises. No Brasil, as Constituigoes nacionais, a 

partir da Carta Polit ica de 1934, vem demonstrando, expressamente, a relevancia 

das Comissoes Parlamentares de Inquerito, sendo dispostas com maior enfase na 

Constituigao Federal de 1988, no seu § 3° do artigo 58. 
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Em virtude da importancia das Comissoes Parlamentares de Inquerito, 

Jose Alfredo de O. Baracho (2001 , p. 150) proporciona o seguinte conceito: 

As Comissoes Parlamentares de Inauerito sao instrumentos 
essenciais para ampla fiscalizacao das diversas instituigoes do 
Estado Democratico. principalmente no que concerne as amplas, 
oportunas e permanentes maneiras de controlar os orgaos do 
poder. 

De posse dessa conceituacao, adota-se o entendimento que em face do 

Estado Democrat ico de Direito, enunciado no artigo 1° da atual Constituigao 

Federal, a Comissao Parlamentar de Inquerito configura um instrumento jur idico-

polit ico democrat ico, de carater constitucional. Exerce, no ambito do Poder 

Legislativo, a fungao t ipica de fiscalizagao e controle dos orgaos do poder estatal, 

principalmente, em relagao aos orgaos que desempenham os atos de 

administragao publica emanados do Poder Executivo. A lem disso, busca-se, com 

tal investigagao, a coleta de informagoes com fins de produgao legislativa. 

Nesse contexto, a natureza jur idica das Comissoes Parlamentares de 

Inquerito e uma questao deveras complexa, tendo em vista a diversidade de 

interpretagoes esposadas pelos estudiosos do assunto. Diante da complexidade 

que rodeia o tema em analise, e salutar que se faga referenda aos diversos 

entendimentos presentes na seara jur idica. 

Inicialmente, a Comissao Parlamentar de Inquerito apresenta-se como uma 

figura hibrida. Nesse sentido, Leo da Silva Alves (2005, p.26) dispoe que: "[...] a 

CPI e um instrumento jur idico hibrido. fz o inquerito do Parlamento [...]. Mas, ao 

mesmo tempo, em que desenvolvem trabalhos de investigagao [...] as CPI's 

contam com poderes de autoridades judiciais para efeito de coleta de provas." A 

pretexto disso, percebe-se que a investigagao parlamentar possui natureza 

juridica complexa, visto que conjuga caracterist icas presentes tanto no inquerito 

quanto no processo judicial. 

Por conseguinte, merece registro o entendimento do STF ao dispor sobre a 

natureza juridica do inquerito parlamentar, em ju lgamento de Mandando de 

Seguranga presente no Diario da Justiga. Ass im: 

O inquerito parlamentar realizado por qualquer CPI qualifica-se 
como procedimento juridico-politico revestido de autonomia e 
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dotado de finalidade propria, circunstancia esta que permite a 
Comissao Legislativa - sempre respeitados os limites inerentes a 
competencia material do Poder Legislativo e observados os fatos 
determinados que ditaram a sua constituigao - promover a 
pertinente investigagao, ainda que os atos investigatorios possam 
incidir, eventualmente sobre aspectos referentes a 
acontecimentos sujeitos a inqueritos policiais ou a processos 
judiciais que guardem conexao com o evento principal objeto da 
apuragao congressual.(STF - Pleno -MS n° 23.639-6/DF - Re. 
Min Celso de Mello - Diario da Justiga Segao I, 16 fev. 2001 p. 91) 

O STF enuncia que a Comissao Parlamentar de Inquerito constitui 

instrumento de indole consti tucional, atribuindo-lhe a caracterist ica da autonomia. 

Dessa maneira, em que pese a instauragao de inquerito policial ou processo 

penal na esfera judicial, com supedaneo nos mesmos fundamentos faticos das 

Comissoes Parlamentares de cunho investigativo, tal situagao nao prejudica, e 

nem tampouco, anula a instauragao de inquerito parlamentar. 

Ainda, no que concerne a natureza juridica, Francisco Rodrigues da Silva 

(2001 , p.59), ao explicitar a sua opiniao, sal ientou que "As Comissoes 

Parlamentares de Inquerito possuem a natureza juridica de atividade 

administrativa discricionaria investigativa inquisitorial". Para o autor, a natureza 

juridica do inquerito parlamentar apresenta a reuniao de caracterist icas. 

Precipuamente, a investigagao parlamentar consubstancia uma atividade 

administrativa, tendo em vista que a criagao e instauragao da Comissao 

Parlamentar de Inquerito decorrem de pratica de atos de competencia das 

respectivas Casas Legislativas. Nesse sentido, possui o requisito da 

discricionariedade, em virtude da faculdade de realizar, portanto, determinada 

investigagao ou dil igencia. O carater investigativo decorre da propria natureza 

dessa comissao, visto que se busca perscrutar sobre o fato determinado que 

motivou a criagao do inquerito parlamentar. 

Em seguida, o autor observa que no inquerito parlamentar util iza-se do 

procedimento de carater inquisi t ive nao se encontrando este subordinado a 

qualquer outro tipo de procedimento seja judicial ou administ rat ive Neste caso, o 

inquerito parlamentar nao julga e nem processa, apenas investiga. Apresenta, 

tambem, carater informativo, pois procura reter elementos e indicios informativos 

inerentes ao fato determinado, objeto da investigagao, podendo tais informagoes, 
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se for o caso, encaminhadas para o Ministerio Publico ou para outras instituigoes, 

dependendo, portanto, da situacao concreta. 

Af iguram-se, ainda, a opiniao dos autores que defendem a aplicagao do 

artigo 5°, inciso LV da Constituigao Federal de 1988, garant indo-se, pois, o 

contraditorio e a ampla defesa nos inqueritos parlamentares, tendo em vista 

tratar-se de procedimento judicial i forme, com caracterist icas de inquerito e de 

poderes de autoridades judiciais. 

Diante da discussao sobre a materia, a corrente majoritaria entende que o 

inquerito parlamentar mesmo possuindo poderes de investigagao proprios de 

autoridades judiciais possui natureza inquisitiva, pois, o objetivo e apenas 

investigar, nao podendo processar ou julgar. Nesse sentido, nao se apl icam os 

principios constitucionais do contraditorio e da ampla defesa. 

2.3 Das modal idades 

Conforme o artigo 1° da Constituigao Federal de 1988, na organizagao da 

forma do Estado Brasileiro adotou-se Federal ismo. Nessa forma de Estado, 

verif ica-se a repartigao das competencias legislativas, administrat ivas e 

f inanceiras entre as ent idades federativas, Uniao, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municipios, observando-se os preceitos estabelecidos no texto 

constitucional. 

Desse modo, Francisco Rodrigues da Silva (2001 , p.62) apresenta o 

seguinte entendimento acerca das modal idades de inqueritos parlamentares: 

As Comissoes Parlamentares de Inquerito sao criadas e 
instaladas pelo Congresso Nacional na orbita Federal, pelas 
Assembleias Legislativas na esfera dos Estados-membros e do 
Distrito Federal e pelas Camaras Municipals com relagao aos 
municipios. 

Desse modo, em razao do principio federativo, compete a Uniao, aos 

Estados-membros, ao Distrito Federal e aos Municipios, a criagao e instalagao de 

Comissoes Parlamentares de Inquerito por suas respectivas Casas Legislativas. E 

vedada a criagao, por parte de uma unidade da federagao, de inqueritos 

parlamentares com base nas atividades privativas dos outros entes federativos. 
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No entanto, tal vedagao nao e absoluta, podendo, por exemplo, a Uniao, 

referendado pelo Congresso Nacional char Comissao Parlamentar de Inquerito 

com base na existencia de irregularidades em repasses de verba publica da 

Uniao para os Estados-membros. 

Caso estejam presentes as condigoes legais e os pressupostos de val idade 

formais e materiais autorizadores da criagao dos inqueritos parlamentares, 

cumpre a cada entidade federativa, instaurar Comissoes Parlamentares de 

Inquerito, de acordo com o texto constitucional e a Lei n° 1.579/52 - Lei das CPI's. 

2.4 Dos pressupostos de val idade 

Antes de se adentrar ao cerne da questao, faz-se necessario explicar que a 

criagao das Comissoes Parlamentares de Inquerito depende da conjugagao 

concomitante de determinados pressupostos jur idicos, que se encontram 

estabelecidos, expressamente, na Constituigao Federal de 1988. 

Nesse diapasao, para que o inquerito parlamentar possua val idade legal, 

torna-se imperioso a observancia desses pressupostos. Nesse sentido, af iguram-

se outros diplomas legais que tambem discipl inam a materia em questao: a Lei n° 

1.579/52 - Lei das CPI's - e os respectivos regimentos internos das Casas 

Legislativas Inicialmente abordar-se-ao os requisites formais. 

2.4.1 Formais 

Os pressupostos de val idade formais const i tuem os requisites legais 

imprescindiveis para criagao e instalagao das Comissoes Parlamentares de 

Inquerito, e estao dispostos no artigo 58, § 3° da Constituigao Federal de 1988: 

Art. 58[...] 

§ 3° As comissoes parlamentares de inquerito, que terao poderes 
de investigacao proprios de autoridades judiciais, alem de outros 
previstos nos regimentos das respectivas Casas, serao criadas 
pela Camara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto 
ou separadamente, mediante requerimento de um tergo de seus 
membros, para a apuragao de fato determinado e por prazo certo, 
sendo suas conclusoes, se for o caso, encaminhadas ao 
Ministerio Publico para que promova a responsabilidade civil ou 
criminal dos infratores. 
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Deflui-se, portanto, do texto constitucional supracitado, a presenca dos 

seguintes pressupostos: 

Precipuamente, a criagao e instalagao das Comissoes Parlamentares de 

Inquerito dependem da observancia de quorum qualif icado, isto e, do 

requerimento de um tergo (1/3) dos membros da Camara dos Deputados e do 

Senado Federal, separadamente ou em conjunto. Neste ultimo caso, tem-se as 

comissoes mistas, formadas por membros do Congresso Nacional, (Camara dos 

Deputados e Senadores em conjunto). Especif icamente, exige-se para a criagao 

dos inqueritos parlamentares, o requerimento de 171 Deputados (1/3 de 513) e 27 

Senadores (1/3 de 81), podendo ser em conjunto ou separadamente. 

A fixagao do quorum de um tergo para instalagao de Comissao 

Parlamentar de Inquerito decorre da observancia do principio da prevalencia da 

vontade da minoria na fase de criagao, isto e, o denominado direito publico 

subjetivo das minorias. Excepcionalmente, o paragrafo unico do artigo 1° da Lei 

1.579/52 admite a possibil idade de criagao da comissao investigativa por 

del iberagao plenaria, caso nao se consiga o quorum de um tergo das Casas 

Legislativas. 

Percebe-se, contudo, que o paragrafo 1°, do artigo 58 da Constituigao 

Federal patria, assegura o pressuposto, quando possivel, da proporcional idade da 

representagao partidaria, recomendando-se, pois, que na composigao das 

Comissoes Parlamentares de Inquerito efetive-se a participagao dos diferentes 

partidos polit icos, respeitando-se a maioria e minoria das correntes partidarias. 

Extrai-se, por sua vez, do versiculo constitucional supraci tado que a 

criagao de Comissao Parlamentar de Inquerito depende de um objeto: a apuragao 

de fato determinado. Busca-se, portanto, investigar um acontecimento que 

produziu consequencias no ambito jur idico. Tal fato deve ser bem individualizado, 

definido, especif ico, e que esteja relacionado ao Poder Publico. Nessa linha de 

pensamento, o § 1° do artigo 35 do Regimento Interno da Camara dos Deputados: 

"Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a 

vida publica e a ordem constitucional, legal, economica e social do Pais, que 

estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituigao da comissao" 

Nao se admite, com efeito, a investigagao de fatos imprecisos e genericos. £ 
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defeso, outrossim, perscrutar fatos da orbita privada dos individuos, com excecao 

dos casos que tenham relacao direta com o interesse publico. 

Em que pese a exigencia de fato determinado, e possivel a investigacao de 

fatos conexos ao principal. Caso surjam fatos novos durante a investigagao, antes 

desconhecidos, desde que estejam relacionados com o fato principal, permite-se 

um aditamento ao objeto originario do inquerito parlamentar, ja em curso. 

Trata-se a Comissao Parlamentar de Inquerito de uma especie das 

comissoes temporarias. Nesse caso, exige-se, no momento de criagao das 

comissoes investigativas, a f ixagao de um prazo certo 1 e determinado para a 

consecugao de seus trabalhos, com a possibil idade de prorrogagao do prazo, que 

pode ser pedida no ato de criagao da comissao, ou posteriormente, por 

requerimento de um tergo de seus membros (Senado). Os trabalhos das 

comissoes investigativas f indam com a sessao legislativa (periodo anual de 

funcionamento do Congresso) em que foi criada. No entanto, permitem-se 

prorrogagoes sucessivas dentro da legislatura (periodo de quatro anos 

equivalente ao mandato dos Deputados) em curso.(Lei n° 1.579/52, § 2°, art. 5°). 

A Constituigao Federal de 1988 conferiu as Comissoes Parlamentares de 

Inquerito poderes de investigagao proprios de autoridades judiciais. Ressalte-se, 

inicialmente, que tais poderes nao se equiparam aqueles inerentes a fungao 

jurisdicional. Esta clausula constitucional deve ser interpretada no sentido de 

conferir aos inqueritos parlamentares poderes de instrugao probatoria, no mesmo 

teor daqueles atr ibuidos aos magistrados na instrugao processual penal, em 

consonancia com os preceitos constitucionais. Procurou-se atribuir a prerrogativa 

de imperatividade as determinagoes advindas dos inqueritos parlamentares. 

Isto posto, comprovando-se, ao final das investigagoes, indicios de ilicitos 

penais ou civis, as conclusoes dos inqueritos parlamentares devem ser 

encaminhadas ao Ministerio Publico, ou as autoridades administrativas ou 

judiciais, conforme o caso, visto que tais inqueritos nao possuem competencia 

para processar, julgar ou impor penal idades. 

' Na criagao das comissoes investigativas, os parlamentares tern seguindo a orientagao 
para fixar o prazo de noventa e/ou 120 dias. Na fixagao do prazo certo, deve-se, pois 
considerar a complexidade da investigacao. 
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2.4.2 Materials 

Apresentados os pressupostos de val idade formais, cumpre, portanto, 

tratar dos requisitos de ordem material que se consubstanciam nos principios 

constitucionais orientadores da atuacao dos inqueritos parlamentares. 

Inicialmente, os principios representam ideias essenciais, normas-valores 

de carater normativo e geral, que possuem fungao fundamentadora, interpretativa, 

supletiva, integrativa e limitativa do ordenamento jur idico. No ambito da 

Constituigao Federal, Andre Ramos Tavares (2003, p.92) proclama que "os 

principios constitucionais sao normas presentes na Constituigao e que se aplicam 

as demais normas constitucionais [...]". Desse modo, as Comissoes 

Parlamentares de Inquerito, no exercicio de suas atribuigoes, devem agir em 

conformidade com os preceitos e limites constitucionais, evidenciando assim o 

respeito, em primeiro piano, ao Principio da Supremacia da Constituigao. 

Especif icamente, os inqueritos parlamentares devem observar outros 

pressupostos materiais. Precipuamente, no tocante ao principio da separagao dos 

poderes, e defeso as Comissoes Parlamentares de Inquerito a investigagao de 

atos inerentes as fungoes t ipicas do Poder Judiciario e Executivo. Nesse sentido, 

tem-se a impossibi l idade de investigagao do merito das decisoes judiciais por 

parte dos inqueritos parlamentares. Ainda, em consonancia com o principio 

federativo, compete a Uniao, Estados-membros, Distrito Federal e Municipios a 

criagao dos inqueritos parlamentares, pelas respectivas Casas Legislativas. As 

comissoes investigativas, outrossim, personif icam o principio republicano, visto 

que aquelas representam a participagao do povo no controle do sistema politico. 

Malgrado a ampli tude dos poderes investigatorios atr ibuidos as Comissoes 

Parlamentares de Inquerito, verif ica-se que estes nao sao absolutos, exigindo-se, 

portanto, respeito ao principio da dignidade da pessoa humana e aos direitos e 

garantias fundamentais. As decisoes dos inqueritos parlamentares que interfiram 

nos direitos individuals, deve observar os principios da fundamentagao, 

publicidade dos atos, legalidade tambem exigidos para as decisoes judiciais. 
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2.5 Do fundamento da investigagao parlamentar 

Na organizagao dos Poderes do Estado, competem, ao Poder Legislativo 

consubstanciado pelo Congresso Nacional, as fungoes precipuas de legislagao e 

fiscalizagao. Nesse sentido, as Comissoes Parlamentares de Inquerito conf iguram 

um instrumento juridico-consti tucional auxiliar das fungoes tipicas inerentes ao 

Poder Legislativo sob duas perspectivas: adquirir informagoes para orientar o 

processo de elaboragao das leis, bem como, o controle parlamentar. 

No tocante a primeira perspect iva, Joao Carlos M. Soares (1999, p. 5) 

entende que "[...] Toda investigagao precisa estar amparada em uma final idade 

legislativa valida [...] A f inalidade de uma CPI e a coleta de informagoes para fins 

da elaboragao de norma legislativa, presente ou potencial. [...]" Infere-se, 

portanto, que os inqueritos parlamentares, no exercicio investigativo, devem estar 

amparados em um proposito legislativo valido , servindo como meio de orientagao 

para elaboragao de leis, em face do tema objeto da investigagao. 

A respeito do controle parlamentar, Hely Lopes Meirelles (2003,p. 670) 

proporciona a seguinte ligao: 

Controle iegisiativo ou pariamentar e o exerciao peios orgaos 
legislatives (Congresso Nacional, Assembleia Legislativas e 
Camaras de Vereadores) ou por comissoes parlamentares sobre 
determinados atos do Executivo na dupla linha da legalidade e da 
conveniencia publica, pelo que caracteriza-se como um controle 
eminentemente politico, indiferente aos direitos individuals dos 
administrados. mas objetivando os superiores interesses do 
Estado e da comunidade. 

Nesse diapasao, entende-se que o controle legislativo ou parlamentar 

desempenhado pelos orgaos legislatives ou por Comissoes Parlamentares esta 

relacionado com a fungao t ipica de fiscalizagao atinente ao Poder Legislativo, que 

recai sobre certos atos da Administragao Publica, tendo em vista o interesse 

publico, e observando-se os preceitos constitucionais. Essa especie de controle 

polit ico subdivide-se em f inanceiro-orcamentario e polit ico-administrativo. 

O exercicio do controle legislativo f inanceiro-orcamentario tern como 

legit imado ativo o Congresso Nacional, auxil iado e orientado pelo orgao do 

Tribunal de Contas, conforme os ditames das Constituigao Federal patria (artigos 

70 a 75) Trata-se, portanto, de uma especie de controle externo e tern como 
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f inal idade fiscalizar determinados atos da Administragao Publica direta ou indireta 

com relagao ao gerenciamento dos valores, dinheiros ou bens publicos. 

No entanto, o fundamento da investigagao parlamentar relacionada as 

Comissoes Parlamentares de Inquerito encontra-se presente no controle poli t ico-

admin istrativo Nessa especie de controle, o Poder Legislativo, no uso de sua 

atribuigao de fiscalizar, podera investigar os atos do Poder Executivo, com a 

f inal idade de analisar a gestao dos bens publicos, no ambito da Administragao 

Publica direta ou indireta, podendo, com efeito, util izar-se dos inqueritos 

parlamentares, observando-se os requisitos autorizadores para sua criagao e os 

limites constitucionais. (MORAES, 2002). 

A pretexto disso, o fundamento do inquerito parlamentar encontra-se 

i-aoeieciao no artigo 49, inciso X, na Constituigao Federal de 1988, e dispoe 

que: "Art. 49 E de competencia exclusiva do Congresso Nacional: "[...] X -

fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do 

Poder Executivo, incluidos os da administragao indireta [...]". Nesse contexto, a 

Constituigao Federal de 1988, em seu § 3° do artigo 58, autorizou criagao das 

Comissoes Parlamentares de Inquerito pelas Casas Legislativas do Congresso 

Nacional, atr ibuindo-lhes poderes de investigagao e controle dos atos do Poder 

Publico. 

Isto posto, o fundamento da investigagao parlamentar por parte das 

Comissoes Parlamentares de Inquerito decorre da fungao precipua de fiscalizar 

pertencente ao Poder Legislativo. Cumpre ao inquerito parlamentar investigar 

fatos relacionados ao interesse publico, mais precisamente, nos casos de 

irregularidades dos atos da Administragao Publica (direta ou indireta), referentes a 

gestao da coisa publica. O Poder Legislativo, na f iscalizagao e controle dos atos 

do Poder Executivo, deve agir em respeito ao Principio da Separagao dos 

Poderes. 

2.6 Dos aspectos procedimentais 

As Comissoes Parlamentares de Inquerito apresentam aspectos 

procedimentais, em face dos limites constitucionais, da Lei n° 1.579/1952 e dos 

Regimentos Internos das respectivas Casas Legislativas do Congresso Nacional. 
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Inicialmente, para a criagao das Comissoes Parlamentares de Inqueritos 

apresenta-se o requerimento de um tergo dos membros da Camara dos 

Deputados ou do Senado Federal, em conjunto ou separadamente, observando-

se os requisitos legais. Na composigao dessas comissoes, o presidente da 

respectiva Casa Legislativa, respeitando o principio da proporcionalidade da 

representagao partidaria, solicita aos l ideres de partidos, a indicagao dos 

membros que formarao a comissao. Por conseguinte, referenda-se e publica-se a 

resolugao com a nomeagao dos membros, cr iando-se, pois, a comissao 

investigativa. 

Apos a publicagao, os membros indicados reunem-se para a instalagao dos 

trabalhos, e para a escolha do Presidente, do Vice-Presidente e relatores da 

comissao. Discute-se o roteiro dos trabalhos realizado pelo relator. Ainda, deve-se 

registrar em ata propria ou livro proprio todas as ocorrencias. Inicia-se o processo 

e instrugao dos inqueritos, apl icando-se as regras procedimentais previstas na Lei 

n° 1.579/52, e subsidiar iamente as normas do Codigo de Processo Penal. Na 

instrugao, as Comissoes Parlamentares de Inquerito podem: proceder a oitiva de 

testemunhas, de investigados ou indiciados, inclusive depoimentos de 

autoridades; determinar di l igencias, realizagao de pericias, requisitar informagoes 

ou documentos; deslocar-se para outras localidades, quando necessario. As 

comissoes devem reunir-se em sessoes publicas, salvo os casos sigi losos. 

Concluidos os trabalhos investigatorios, elabora-se um relatorio final que 

sera apreciado em votagao pela Comissao e publicado no Diario do Congresso 

Nacional. Independente da aprovagao pela Comissao, as conclusoes da 

investigagao deverao ser remetidas ao Ministerio Publico caso apresentem 

materia penal ou civil, ou ainda, as autoridades administrativas (providencias de 

carater disciplinar) ou legislativas (propostas de leis, comissao permanente). 

2.7 Das legislagoes aplicadas as CPI 'S: poderes e limitagoes 

Precipuamente, a Constituigao Federal de 1988 dispoe no §3° do artigo 58 

sobre instituto das Comissoes Parlamentares de Inquerito, exigindo-se, para sua 

criagao e instalagao, a observancia de determinados pressupostos de val idade. 

Entretanto, as Comissoes Parlamentares de Inquerito foram, inicialmente, regidas 

pela Lei n° 1.579/52, que, por sua vez, foi editada com a finalidade de 
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regulamentar o artigo 53 da Constituigao Federal de 1946, vigente na epoca 

dessa lei. Por conseguinte, a Constituigao Federal patria recepcionou a Lei n° 

1.579/52, de natureza federal, que se aplica aos inqueritos parlamentares criados 

pela Uniao, Estados-membros, Distrito Federal e Municipios. 

Ademais , apresentam-se, no ordenamento juridico vigente, outros diplomas 

legais pertinentes as Comissoes Parlamentares de Inquerito. Nesse sentido, cite-

se a Lei n° 10.001/00 (Ministerio Publico, outras autoridades e as conclusoes das 

CPI's). No ambito das Casas Legislativas Federals, as Comissoes Parlamentares 

de Inquerito encontram-se dispostas nos Regimentos Internos da Camara dos 

Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional, conf igurando, pois 

normas interna corporis de organizagao do Poder Legislativo. 

Com efeito, as legislagoes atinentes as Comissoes Parlamentares de 

Inquerito devem respeito ao Principio da Supremacia Constitucional. Nesse 

contexto, em analise as legislagoes, doutr inas, jur isprudencias, as Comissoes 

Parlamentares de Inquerito detem os seguintes poderes: 

• Quebra de sigilo bancario, f iscal e de dados: nesse ponto, nao ha 

um entendimento pacif ico entre os estudiosos, visto que para alguns, a quebra de 

sigilo depende de decisao judicial; para outros e possivel no ambito dos inqueritos 

parlamentares. Convem ressaltar que, no capitulo ulterior, a quebra do sigilo 

bancario sera tratado com maior profundidade. 

• Oitiva de testemunhas e condugao coercit iva: Impoe-se, nesse caso, 

o compromisso de falar a verdade, sob pena de falso testemunho. Assegura-se o 

direito ao silencio em face de perguntas que possam incrimina-las e o dever de 

guardar sigilo. Ressalve-se que os agentes polit icos, a exemplo, do Presidente da 

Republ ica, os membros do Poder Judiciario e Ministerio Publico nao estao 

obrigados a depor, tendo em vista o respeito a independencia dos poderes. Os 

Ministros de Estado, no caso, podem ser convocados (CF, art. 58, §2°, III) 

• Oitiva de investigados ou indiciados: no mesmo sentido, assegura-se 

o direito ao silencio. 

• Realizagao de pericias, determinagao de dil igencias, requisigao de 

documentos: desde que necessarios para a investigagao. 

• Busca e apreensao de documentos: as Comissoes Parlamentares 

de Inquerito possuem, ainda, o poder geral de cautela, no tocante apenas a busca 



34 

e apreensao de documentos, determinando-se, portanto, as respectivas 

autoridades policiais e administrativas. 

Em que pese a ampli tude dos poderes conferidos as Comissoes 

Parlamentares de Inquerito, estas se sujeitam a determinadas limitagoes 

constitucionais: A primeira concerne a impossibil idade de decretar prisoes, salvo 

no caso de flagrante delito. Outrossim, e vedada a determinagao de medidas 

cautelares, a exemplo de indisponibil idade de bens, arrestos, sequestra, hipoteca 

judiciaria ou a proibigao de ausentar-se da comarca ou do pais, visto que 

compete, exclusivamente, ao Poder Judiciario o mister de decretar prisoes e 

provimentos cautelares decorrentes de sentenga definitiva. 

Nesse sentido, as Comissoes Parlamentares de Inquerito nao podem 

impossibil itar ou restringir a assistencia jur idica aos investigados, tendo em vista 

que a Constituigao Federal e m seu artigo 133 enuncia a indispensabil idade do 

advogado para a administragao da Justiga. 

Ademais , exige-se, na atuagao das Comissoes Parlamentares de Inquerito, 

o respeito a clausula de reserva jurisdicional, que consubstancia a competencia 

privativa do Poder Judiciario para a realizagao de determinados atos: a 

Constituigao Federal, artigo 5°, XI , dispoe sobre a invasao domicil iar durante o 

dia, por determinagao judicial, como tambem o artigo 5°, XII preve a permissao da 

interceptagao telefonica apenas por ordem judicial Compete ao Poder Judiciario 

controlar os atos ilegais e excessivos dos inqueritos parlamentares, onde a 

pessoa prejudicada podera impetrar Mandado de Seguranga ou Habeas Corpus, 

dependendo do caso. 



CAPITULO 3 DO PODER INVESTIGATORIO DAS COMISSOES 
PARLAMENTARES DE INQUERITO E A QUEBRA DE SIGILO BANCARIO 

No capitulo em tela reside a problematica que circunda a ampli tude do 

poder investigatorio das Comissoes Parlamentares de Inquerito em relacao aos 

direitos individuals dos investigados, mais especi f icamente, o direito a privacidade 

referente ao sigilo bancario. 

3.1 Dos direitos fundamentais 

Inicialmente, as fontes dos direitos fundamentais do homem foram 

enunciadas, em primeiro piano, nas declaracoes de direitos decorrentes de 

movimentos sociais organizados com a finalidade de limitar o poder autoritario do 

Estado e instaurar principios democrat icos. 

Nesse sentido, merecem registro as seguintes declaragoes: a Magna Carta 

(1215-1225), a Petition of Rights - Peticao de Direitos (1628), a Bill of Rights -

Declaracao de Direitos (1688), o Habeas Corpus Act (1679) todos elaborados na 

Inglaterra; a Declaracao de Direitos da Virginia (1776) nos Estados Unidos da 

Amer ica; a Declaragao dos Direitos do Homem e do Cidadao (1789) na Franca; a 

Declaracao dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado (1918) na Russia; a 

Declaragao Universal dos Direitos do Homem (1948) - Criagao da ONU; o Pacto 

de Sao Jose da Costa Rica - (1969) entre outros. 

Diante da ampli tude e da evolugao dos direitos fundamentais do homem, 

afigura-se uma atividade deveras complexa atribuir-lhe um conceito determinado. 

Contudo, Alexandre de Moraes (2002, p. 162) entende que: 

O conjunto institucionalizado de direito e garantias do ser humano, 
que tern por finalidade o respeito a sua dignidade, por meio de sua 
protegao contra o arbitrio do poder estatal e o estabelecimento de 
condigoes minimas de vida e desenvolvimento da personalidade 
humana, pode ser definido como direitos humanos fundamentais. 

De posse da conceituagao apresentada, entende-se como fundamentais o 

complexo de direitos e garantias indispensaveis ao desenvolvimento da pessoa 

humana, ao passo que configura, tambem, uma limitagao ao poder estatal, no 

tocante a esfera dos direitos individuals dos cidadaos. Consideram-se, portanto, 
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fundamentais o direito a vida, a dignidade, a l iberdade, a igualdade, a seguranga 

impondo-se o reconhecimento formal destes nos ordenamentos jur idicos, e 

exigindo-se a sua plena efet ivacao. Engloba-se, nesse entendimento, a presenca 

das garantias que const i tuem normas assecuratorias, dest inadas aos cidadaos 

para o exercicio de defesa de seus direitos fundamentais. 

No tocante a natureza jur idica, observa-se que os direitos fundamentais do 

homem consubstanciam normas-principios positivas de indole constitucional, 

tendo em vista que este conjunto de direitos, ao longo da historia da humanidade, 

vem sendo expressamente inseridos nas Constituigoes dos Estados. 

Os direitos fundamentais do homem, a partir do momento que sao 

inseridos nos Textos Consti tucionais, adquirem uma importante fungao. Nesse 

sentido, Canoti lho (apud Moraes, 2005, p.25) enuncia que compete aos direitos 

fundamentais: 

A funcao de direitos de defesa dos cidadaos sob uma dupla 
perspectiva: (1) constituem, num piano juridico-objectivo, normas 
de competencia negativa para os poderes publicos, proibindo 
fundamentalmente as ingerencias destes na esfera juridica 
individual; (2) implicam, num piano juridico-subjectivo, o poder de 
exercer positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e 
de exigir omissoes dos poderes publicos, de forma a evitar 
agressoes lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa). 

Diante do exposto, depreende-se que no Estado Democrat ico de Direito 

vige o principio da soberania popular, onde o povo delega as seus representantes 

o poder de governar o Estado. Nesse contexto, o poder delegado nao e abso lu te 

Impoe-se, com a posit ivagao dos direitos fundamentais, a necessidade de 

limitagao do poder estatal, principalmente, no que diz respeito a sua nao 

interferencia no ambito dos direitos individuals dos cidadaos. Urge, tambem, 

impedir que os direitos fundamentais sejam objetos de modificagoes pelo Poder 

Constituinte reformador, a f im de se evitar a implantagao de governos autoritarios. 

Cumpre, ainda, consolidar as garantias constitucionais que configuram medidas 

assecuratorias de defesa dos direitos individuals contra os arbitrios do Estado. 

Ressalte-se, por sua vez, que os direitos fundamentais possuem algumas 

caracterist icas: a primeira delas concerne a historicidade: os direitos sao 

conquistados, modif icados, ampliados de acordo com o momento historico; a 
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universalidade: busca a aplicagao dos direitos fundamentais da forma geral e 

indiscriminada; a l imitabil idade: decorrente da ideia de que os direitos 

fundamentais nao sao absolutos; a inalienabil idade: a ausencia de conteudo 

economico-patr imonial impede a sua negociacao; a imprescrit ibi l idade, os direitos 

fundamentais podem ser exercidos a qualquer tempo; a irrenunciabil idade: podem 

deixar de ser exercidos, mas nao renunciados. 

Verif ica-se, ao longo da historia, a conquista de direitos importantes para o 

desenvolv imento da pessoa humana. A constante evolugao das sociedades 

implica na criagao de novos direitos. Nesse sentido, a doutrina classif icou os 

direitos fundamentais em geragoes ou dimensoes. Ass im, a primeira d imensao 

relaciona-se com a conquista de direitos individuals e direitos polit icos, 

personif icando o valor da l iberdade; a segunda dimensao refere-se aos direitos 

sociais e economicos, com a regulamentagao do direito do trabalho; a terceira 

d imensao reporta-se aos denominados direitos coletivos ou difusos, a saber 

direito do consumidor e direito ambiental; a quarta d imensao apresenta os direitos 

relacionados a manipulagao genetica, no caso da bioengenharia e biotecnologia. 

Por f im, af igura-se no ambito juridico a quinta d imensao, que trata dos direitos 

decorrentes da realidade virtual (cibernetica). 

Reportando-se a Constituigao de 1988, esta em seu Titulo II, artigo 5° trata 

dos Direitos e Garantias Fundamentais, classif icando-os em cinco especies: 

direitos individuals, direitos coletivos, direitos sociais, direitos a nacional idade e 

direitos polit icos Tratando-se, por sua vez, da aplicabil idade das normas que 

discipl inam os direitos e garantias fundamentais, o §1°, do artigo 5° do texto 

constitucional dispoe que elas tern aplicagao imediata. 

3.2 Dos direitos individuals 

Os direitos individuals const i tuem especies dos direitos fundamentais, e na 

Constituigao Federal, encontram-se enunciados, expressamente, no caput do 

artigo 5°. Desse modo: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de quaiaue' 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, 
residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 
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igualdade, a seguranca e a propriedade. nos seauintes termoi 

Do artigo constitucional supraci tado extraem-se os destinatarios e a 

enumeragao dos direitos individuals Nesse interim, consideram-se sujeitos ativos 

dos direitos individuals as pessoas f isicas, isto e, brasileiros e estrangeiros 

residentes no Pais. Interpretando-se o artigo 5°, a doutrina admite que as pessoas 

jur idicas tambem facam parte do rol dos destinatarios. O artigo enumera os 

direitos em cinco: vida, l iberdade, seguranga, igualdade e propriedade. No 

entanto, uti l izando-se do Principio da Unidade da Constituigao, onde se deve 

interpretar o texto constitucional como um todo, deduz-se que, os direitos 

individuals podem ser encontrados nos demais artigos da Constituigao. 

No campo conceitual dos direitos individuals, Jose Afonso da Silva (2000, 

p. 194) preconiza a seguinte ligao: 

Sao direitos fundamentais do homem-individuo, que sao aqueles 
que reconhecem autonomia aos particulares, garantindo a 
iniciativa e independencia aos individuos diante dos demais 
membros da sociedade politica e do proprio Estado. 

Com efeito, a partir do entendimento apresentado, depreende-se que o 

direito individual e aquele pertencente ao individuo em particular. O titular do 

direito individual pode exerce-lo enquanto direito de defesa contra a ingerencia 

excessiva do Poder estatal, bem como, contra a interferencia de qualquer outro 

membro da sociedade. 

3.3 Do direito a privacidade: sigilo bancario 

A Constituigao Federal de 1988 enuncia os direitos individuals e coletivos 

no caput do artigo 5°, que se desdobra em setenta e oito incisos. Apesar de nao 

estar disposto de maneira expressa no caput do referido artigo, considera-se o 

direito a privacidade presente na esfera dos direitos individuals, enquanto 

variagao do direito a vida. 

Primeiramente, faz-se necessario tecer algumas consideragoes acerca das 

terminologias privacidade e intimidade, tendo em vista que, no geral, sao 

util izadas como sinonimas, em decorrencia da estreita ligagao existente entre 
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elas. Sobre o tema, Manuel Gongalves F. Filho (apud Moraes, 2005, p. 47) 

explica: 

A intimidade relaciona-se as relagoes subjetivas e de trato intimo 
da pessoa, suas relagoes familiares e de amizade, enquanto, vida 
privada, envolve todos os demais relacionamentos, inclusive os 
objetivos tais como relagoes comerciais, de trabalho, de estudo, 
etc. 

Deflui-se, por sua vez, que o campo de incidencia da privacidade possui 

maior ampl i tude, tratando-se todas as manifestagoes intimas inerentes a 

personal idade da pessoa humana, de ordem pessoal e profissional. Abarca, 

portanto, a intimidade, onde se refere as manifestagoes relacionadas, 

estr i tamente a esfera intima do individuo. 

Isto posto, o direito a privacidade se encontra implicitamente disposto nos 

direitos individuals do caput do artigo 5° do texto constitucional. Relaciona-se, 

pois, com o direito a pr ivacidade, enquanto manifestagoes da esfera privada das 

pessoas, o sigilo das informagoes bancarias, tema este de grande repercussao no 

cenario jur idico nacional. 

3.3.1 Do sigilo bancario no ambito consti tucional 

A defesa da privacidade encontra supedaneo legal em dois incisos do 

artigo 5°, da Constituigao Federal de 1988. Assim, no tocante a disposigao do 

primeiro inciso: "Art. 5° [...] X - sao inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra 

e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenizagao pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violagao [...]". 

O inciso supracitado, no sentido amplo, diz respeito a inviolabilidade 

constitucional da privacidade que se refere a esfera intima e exclusiva da pessoa. 

Constitui, portanto, o conjunto de informagoes individuals decorrentes da vida 

familiar, domest ica, particular, profissional de interesse estrito do seu titular, 

cabendo-lhe a faculdade de divulga-los ou nao. Busca-se a protegao contra as 

interferencias ilicitas externas, do Estado ou de qualquer outra pessoa, seja ela 

f isica ou juridica. 
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Em complemento ao artigo 5°, inciso X, a Constituigao Federal patria 

dispoe que: 

Art. 5° [...] 

Xll - e inviolavel o sigilo da correspondencia e das comunicagoes 
telegraficas, de dados e das comunicagoes telefonicas, salvo, no 
ultimo caso, por ordem judicial, nas hipoteses e na forma que a lei 
estabelecer para fins de investigagao criminal ou instrugao 
processual penal [...]. 

O artigo em tela versa sobre a inviolabil idade constitucional do sigilo das 

correspondencias, comunicagoes telegraficas, telefonicas e de dados, com a 

f inal idade de defesa da privacidade. Observa-se, todavia, que os incisos X e Xl l 

do artigo 5° da Constituigao Federal de 1988 nao demonstram uma previsao 

expressa sobre a inviolabil idade do sigilo bancario. 

Contudo, Alexandre de Moraes (2005, p. 60) ressalta: 

Com relagao a esta necessidade de protegao a privacidade 
humana, nao podemos deixar de considerar que as informagoes 
fiscais e bancarias, sejam as constantes nas proprias instituigoes 
financeiras, sejam as constantes na Receita Federal ou 
organismos congeneres do Poder Publico, constituem parte da 
vida privada da pessoa fisica ou juridica. 

Interpretando-se, portanto, o inciso Xl l do artigo 5° da Constituigao Federal 

juntamente com a opiniao acima esposada entende-se, que o sigilo bancario, 

enquanto conjunto de informagoes sobre as operagoes ativas e passivas 

realizadas por seu titular em determinada instituigao financeira encontra-se 

inseridas no ambito do direito a privacidade. Exige-se, como regra, a 

inviolabil idade dos dados bancarios, conf igurando-se, pois, uma garantia contra 

as interferencias arbitrarias do Estado ou de qualquer outra pessoa. 

No entanto, excepcionalmente, o sigilo bancario pode ser violado, visto que 

nao se trata de um direito abso lu te Ass im, desde que estejam presentes motivos 

relevantes, devidamente justi f icados, que se apresentem necessarios e 

estr i tamente indispensaveis, respeitando ainda, os limites constitucionais, impoe-

se a quebra do sigilo bancario. No mesmo sentido, apl ica-se para a quebra do 

sigilo f iscal. 
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3.3.2 Do sigilo bancario em lei infraconstitucional. 

O sigilo bancario obteve regulamentacao expressa, inicialmente, em lei 

infraconstitucional. Nesse diapasao, a Lei n° 4.595 de 31 de dezembro de 1944, 

que versava sobre a politica e as instituicoes monetarias, bancarias e credit icias, 

d ispunha em seu artigo 38 que "as instituicoes f inanceiras conservarao o sigilo em 

suas operagoes ativas e passivas e servigos prestados". 

O referido artigo preconizava, enquanto regra, a inviolabil idade do sigilo 

bancario, respeitando-se o direito a privacidade do individuo possuidor de conta 

bancaria. Excepcionalmente, permitia o conhecimento dos dados do sigilo 

bancario por ordem judicial e a pedido do Poder Legislativo, conforme §§ 1° e 2°, 

do artigo 38 da respectiva lei, desde que estejam presentes motivos relevantes. 

Todavia, com a edigao da Lei Complementar n° 105 de 10 de Janeiro de 

2 0 0 1 , tratando sobre o sigilo bancario, revogou-se, parcialmente, as disposigoes 

previstas na Lei n° 4.595/64. A referida Lei Complementar, em seu artigo 1° 

enuncia a regra da inviolabil idade do sigilo bancario, com a mesma redagao da 

Lei por ela revogada. No mesmo sentido, em carater de excepcional idade, 

admite-se a quebra do sigilo bancario por parte do Poder Judiciario e do Poder 

Legislativo, ressaltando-se, mais uma vez, a exigencia de comprovagao da 

necessidade do ato, isto e, a presenga de um motivo justif icador dentro dos limites 

legais. 

3.4 Das divergencias acerca da quebra do sigilo bancario 

A Inviolabilidade do sigilo bancario, interpretando-se os incisos X e Xl l da 

Constituigao Federal de 1988, considera-se materia inerente ao direito a 

privacidade, e amparado, portanto, pelos direitos individuals. No entanto, o sigilo 

aos dados bancarios tern suscitado discussoes, na seara jur idica, tanto na 

doutrina quanto na jur isprudencia, no tocante ao §3° do artigo 58 do texto 

constitucional que trata das Comissoes Parlamentares de Inquerito. 

A pretexto disso, a celeuma juridica reside na outorga constitucional de 

"poderes de investigagao proprios de autor idades judiciais" as Comissoes 

Parlamentares de Inquerito. Nesse contexto, parte dos estudiosos da materia 

admite a possibi l idade de quebra do sigilo bancario por requerimento das 
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Comissoes Parlamentares de Inquerito, sem a necessidade, portanto, de 

autorizacao judicial para o ato. Em sentido contrario, af igura-se outra corrente 

jur idica asseverando que a quebra do sigilo bancario depende de ordem emanada 

do Poder Judiciario. 

Ass im, nesse caso, demonstra-se necessario apresentar os argumentos 

legais e doutrinarios que fundamentam a discussao juridica das correntes 

doutrinarias acerca da questao suscitada. 

3.4.1 Entendimento favoravel a decisao judicial 

As Comissoes Parlamentares de Inquerito sao institutos juridicos 

constitucionais que atuam, portanto, na execugao das fungoes t ipicas de 

legislagao e fiscalizagao atr ibuidas, consti tucionalmente, ao Poder Legislativo 

Nacional, Estadual e Municipal. A Constituigao Federal, em seu paragrafo § 3°, do 

artigo 58, conferiu aos inqueritos parlamentares "poderes proprios de autoridades 

judiciais", com observancia as limitagoes constitucionais. 

Nesse sentido, as comissoes investigativas nao possuem poderes 

i l imitados. Devem, por sua vez, agir com respeito as limitagoes e principios 

constitucionais, sejam eles expressos ou implicitos. A respeito disso, faz-se 

necessario citar o principio republicano, o principio federativo, o principio da 

separagao dos poderes, e, principalmente, os principios inerentes aos direitos e 

garantias fundamentais, entre outros. 

Nessa corrente doutrinaria, Francisco Rodrigues da Silva (2001 , p. 146) 

elucida a materia da seguinte maneira: 

Destarte. mesmo desfrutando as comissoes oarlamentares Gf 
poderes proprios de autoridades judiciais, e bom que se diga, 
resta-lhe unicamente liberdade na esfera investigatoria, sem 
qualquer restrigao que importe limitagao de direitos e garantias 
individuals. 

Por conseguinte, na esfera dos direitos fundamentais, insere-se o direito 

individual da inviolabil idade do sigilo bancario, decorrente, portanto, do direito a 

privacidade, amparado consti tucionalmente, pelos incisos X e X l l , do artigo 5°. 

Dessa forma, a inviolabil idade consiste a regra Excepcionalmente, admite-se o 

conhecimento dos dados de sigilo bancario, desde que se apresentem motivos 
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justif icados e necessarios, exigindo-se, obrigatoriamente, a autorizacao judicial 

para o ato. Nesse contexto fatico, os requerimentos de quebra de sigilo bancario 

realizados pelas Comissoes Parlamentares de Inquerito devem ser, 

necessariamente, precedidos de autorizagao judicial. Ta l l imitacao tambem se 

aplica ao Ministerio Publico. Nesse diapasao, com base no entendimento de 

Francisco Rodrigues da Silva (2001 , p. 153) sal ienta-se que: 

E prudente, conveniente e de boa tecnica que o devassamento do 
sigilo bancario seja lembrado pela presidencia das Comissoes 
Parlamentares de Inquerito ou requerido pelo Ministerio Publico, 
quer na qualidade de dominus litis, quer de custos legis. ao Poder 
Judiciario. 

Diante do entendimento exposto, os atos das Comissoes Parlamentares de 

Inqueritos que interfiram na esfera dos direitos individuals devem ser precedidos, 

necessariamente, de determinagao judicial. Deduz-se, todavia, que e defeso as 

comissoes investigativas devassar o sigilo bancario dos investigados, sem a 

previa autorizagao do Poder Judiciario. A titulo de conhecimento, aplica-se, ao 

Ministerio Publico, a mesma exigencia. 

Ademais , possuindo as Comissoes Parlamentares de Inqueritos poderes 

proprios de autoridades judiciais, e imperioso que seus atos e requerimentos 

sejam devidamente fundamentados e publicos, de acordo com o inciso IX, do 

artigo 93 da Constituigao Federal de 1988: 

Art. 93[...] 

IX - julgamentos dos orgaos do Poder Judiciario serao publicos, e 
fundamentadas todas as decisoes, sob pena de nulidade, 
podendo a lei, se o interesse publico o exigir, limitar a presenca, 
em determinados atos, as proprias partes e a seus advogados, ou 
somente estes [...] . 

Uti l izando-se, pois, uma interpretagao sistematica do texto constitucional, 

impoe-se que os atos realizados pelas comissoes legislativas sejam exercidos 

dentro dos mesmos limites constitucionais impostos aos orgaos do Poder 

Judiciario. Cumpre, desta forma, realizar um tratamento isonomico constitucional 

entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciario. 

Deduz-se que nao se atribuiu aos inqueritos parlamentares a faculdade de 

invadir a esfera dos direitos individuals, especif icamente, no tocante aos direitos 
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inerentes a vida privada dos individuos, sem previa decisao judicial. Isto posto, a 

garantia da inviolabil idade do sigilo bancario considera-se a regra no 

ordenamento jur idico patrio, amparado consti tucionalmente. Caso comprove-se 

estr i tamente necessaria para a investigagao dos inqueritos parlamentares o 

conhecimento dos dados sigi losos, os membros das comissoes devem requerer 

autorizagao ao Poder Judiciario. 

3.4.2 Entendimento favoravel a decisao pela CPI's 

As Comissoes Parlamentares de Inquerito, amplamente reconhecidas no 

texto constitucional patrio, realizam atividades proprias das fungoes t ipicas do 

Poder Legislativo, no que concerne, portanto, a fiscalizagao e legislagao. Nesse 

interim, a realizagao de investigagoes pelas comissoes investigativas configura, 

tambem, uma ferramenta eficaz e adequada para a fungao legiferante do Poder 

Legislativo. 

Reportando-se ao § 3° do artigo 58 da Constituigao Federal, depreende-se 

que foram atr ibuidos "poderes de investigagao proprios de autoridades judiciais", 

as Comissoes Parlamentares de Inqueritos. No entanto, a referida clausula 

constitucional deve ser interpretada no mesmo sentido dos poderes instrutorios 

outorgados aos magistrados no curso da instrugao processual penal. 

A pretexto disso, afigura-se na seara jur idica um entendimento doutrinario 

majoritario de que as comissoes investigativas, no exercicio dos poderes 

conferidos pelo texto constitucional, podem adentrar na esfera dos direitos 

individuals, sendo possivel, neste ponto, decretar a quebra de sigilo bancario do 

investigado sem a necessidade de autorizagao judicial. Desse modo, Francisco 

Bezerra e Luciana Fernandes 1 t ratam da materia da seguinte forma: 

Ainda que se considere que o sigilo bancario encontra seae n: 
Texto Constitucional - como especie, seja do direito a privacidade, 
seja do direito a inviolabilidade do sigilo de dados - nao ha como 
se admitir seja ele um direito absolute Sendo o ordenamento 
juridico, um conjunto coeso de normas amparadoras de diversos 
bens, no ambito do qual nao se tolera incongruidades, sob pena 
de esfacelamento da propria ideia de direito, e de se afastar as 
concepgoes absolutistas. 

1 http://www.teiaiuridica.com/cpiestadual.htm. 

http://www.teiaiuridica.com/cpiestadual.htm
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O entendimento dos autores, no que tange a possibi l idade de violagao do 

sigilo bancario por parte das Comissoes Parlamentares de Inquerito, fundamenta-

se na relativizagao dos direitos e garantias individuals, nao possuindo estes 

carater absoluto. Decorre, portanto, do fato de exist irem outros bens jur idicos 

relevantes, devidamente, amparados pela Constituigao e que merecem igual 

respeito. Observa-se, portanto, o Principio da Unidade da Constituigao, na busca 

de se harmonizar todos os preceitos constitucionais. 

Outrossim, entendimento dessa natureza registra-se nos julgados do STJ. 

Assim: 

Relatividade do sigilo bancario: STJ - E certo que a protegao ao 
sigilo bancario constitui especie do direito a intimidade consagrado 
no art. 5°, X da Constituigao, direito esse que revela uma das 
garantias do individuo contra o arbitrio do Estado> Todavia, nao 
consubstancia ele direito absoluto, cedendo passo quando 
presentes circunstancias que denotem a existencia de um 
interesse publico superior. Sua relatividade, no entanto, deve 
guardar contornos na propria lei, sob pena de se abrir caminho pra 
o descumprimento da garantia a intimidade constitucionalmente 
amparada [...] ( STJ Ag.RG. no IP n° 187/DF, Corte Especial, Rel. 
Min. Savio de Figueredo Teixeira, j . 21-8-1996, Diario da Justiga, 
16 set. 1999, IBCCrim, n.57) 

Acena-se a relevancia do interesse publico como fundamento legal para 

relativizagao do direito individual do sigilo bancario. No conflito entre dois bens 

jur idicos igualmente relevantes, busca-se realizar uma comparagao entre eles a 

luz do caso concreto, com a finalidade de definir aquele que deve prevalecer. No 

tocante a supracitada decisao, compara-se o interesse publico ao direito individual 

da inviolabil idade do sigilo bancario. Neste sentido, prevalece o interesse publico 

inerente ao objeto dos inqueritos parlamentares, que legitima a quebra do sigilo 

bancario do investigado por parte das Comissoes Parlamentares de Inquerito, 

visto que os inqueritos parlamentares, no seu mister investigativo, realizam um 

controle sobre os atos da Administragao Publica, consubstanciando a relevancia 

do interesse publico. 

A possibil idade de violagao do sigilo bancario em sede de Comissoes 

Parlamentares de Inquerito constitui um meio de prova importante, uma vez que 

em muitos casos concretos, apresenta-se como o unico meio probatorio para a 

comprovagao de irregularidades administrativas dos orgaos do poder estatal, 
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favorecendo, assim, o interesse da coletividade em face do interesse individual. 

Nesse sentido, foi publicada a Lei Complementar n° 105/2001 regulando o sigilo 

das operacoes de instituigoes f inanceiras. 

Dessa forma, o paragrafo 1° do artigo 4° da supracitada Lei, dispoe que: 

Art«4° 
[...] 
§ 1° As comissoes parlamentares de inquerito, no exercicio de 
competencia constitucional e legal de ampla investigagao, obterao 
as informagoes e documentos sigilosos de que necessitarem, 
diretamente das instituigoes financeiras ou por intermedio do 
Banco Central do Brasil ou da Comissao de Valores Imobiliarios. 

Diante da fungao fiscalizatoria exercida pelos inqueritos parlamentares nas 

investigagoes sobre atos realizados, principalmente, pela Administragao Publica , 

promulgou-se a referida legislagao Observe-se que, embora, parte da doutrina, 

tenha suscitado a inconstitucionalidade do tratamento legal desta lei, e m 

detr imento da ordem hierarquica legal, deve-se interpreta-la sistematicamente, 

como um importante meio de prova, de forma a expressar a supremacia do 

interesse coletivo sobre o interesse individual que reside no direito ao sigilo 

bancario. 

3.5 As Comissoes Parlamentares de Inquerito e a possibi l idade de quebra de 
sigilo bancario 

Antes de adentrar ao cerne da questao, faz-se necessario tecer alguns 

comentarios acerca dos principios que fundamentam a quebra do sigilo bancario 

por parte das Comissoes Parlamentares de Inquerito. 

A doutrina apresenta principios indispensaveis para a fundamentagao da 

possibi l idade de violagao do sigilo bancario conferida as Comissoes 

investigativas, a saber: o principio da proporcionalidade e o principio da 

supremacia do interesse publico. 

Considera-se o principio da proporcional idade, aquele de carater 

constitucional, implicito na Carta Magna de 1988, e decorrente do Estado 

Democrat ico de Direito. Fundamenta-se no art. 5° § 2° da Constituigao Federal 

vigente: "Os direitos e garantias expressos nesta Constituigao nao excluem outros 

decorrentes do regime e dos principios por ela adotados, ou dos tratados 
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internacionais, em que a Republica Federativa seja parte". Apresenta-se, 

portanto, como um instrumento de interpretacao, voltado para a solucao de 

conflitos. 

A aplicabil idade desse principio exige, conforme a doutr ina classica, a 

conjugacao de tres pressupostos indispensaveis para seu entendimento: 

conformidade ou adequacao dos meios; a necessidade ou exigibil idade da 

medida adotada; e a proporcionalidade em sentido estrito. No tocante ao primeiro, 

busca-se avaliar se o meio util izado pela lei ou por ato do Poder Publico e 

apropriado para alcancar a f inal idade a que se destina. O pressuposto da 

necessidade ou exigibi l idade da medida adotada refere-se a escolha que melhor 

se adeque aos fins pretendidos. Por conseguinte, a proporcional idade em sentido 

estrito, utiliza-se de meios adequados e coerentes com o fim pretendido, ou seja, 

busca-se alcancar a mais apropriada relacao entre meios e fins. 

Por sua vez, o principio da supremacia do interesse publico sobre o 

interesse privado encontra-se intr insecamente relacionado com o objetivo 

norteador da atuacao do Estado, que se verifica na busca do interesse da 

coletividade. O poder estatal instrumental iza-se por meio da Administragao 

Publica e tern como finalidade a defesa do interesse publico. 

A efetividade desse principio pode ser verif icada quando se e preciso 

sopesar dois bens ou interesses jur idicos consti tucionalmente protegidos, sendo 

um direcionado ao interesse da coletividade e outro ao interesse individual. Sendo 

o interesse da coletividade, a f inalidade da Administragao Publica, e consenso na 

doutrina que, o interesse individual nao pode se sobrepor aquele de maneira 

absoluta. 

Reportando-se a problematica em estudo, averigua-se que ha a 

possibi l idade de violagao do sigilo bancario por parte das Comissoes 

Parlamentares de Inquerito, fundamentando-se no principio da proporcional idade 

e no principio da supremacia do interesse publico sobre o interesse privado. 

Como visto anteriormente, a Comissao Parlamentar de Inquerito constitui 

instrumento jur idico constitucional auxil iar das fungoes precipuas do Poder 

Legislativo, quais sejam, f iscalizagao e legislagao. No tocante a fungao de 

fiscalizagao, a investigagao de Comissoes Parlamentares recai sobre atos da 

Administragao Publica, tendo em vista, o interesse publico na sua atuagao. 
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Por conseguinte, os poderes de investigagao proprios de autoridades 

judiciais conferidos as Comissoes Parlamentares de Inquerito abrangem a 

possibi l idade da quebra do sigilo bancario, como direito individual que e, se este 

estiver colidindo com um interesse publico, objeto da investigagao, seja este de 

carater economico, polit ico, social, moral, entre outros relativos aos orgaos do 

poder estatal. 

No entanto, e cedigo no entendimento doutrinario e jurisprudencial que a 

inviolabil idade do sigilo bancario e a regra. So excepcionalmente podera ser 

violado, desde que observados determinados preceitos legais decorrentes do 

principio da proporcional idade que exige a conjugagao de determinados requisitos 

supracitados. 

Dessa forma, para que se permita a violabil idade deste direito fundamental , 

e preciso que nao haja nenhum outro procedimento possivel para se obter a 

f inal idade da investigagao. Ademais , se faz importante mencionar que, a quebra 

do sigilo bancario deve ser a unica escolha apta alcangar o fim almejado pela 

investigagao parlamentar, devendo-se apenas permitir a sua utilizagao mediante 

uma comparagao entre os meios e os fins a serem atingidos. Corroborando esse 

raciocinio esclarece, Paulo Ricardo Schier 2 : , no sentido que: 

[...] fixadas as premissas resta claro que a quebra do sigilo 
bancario enquanto medida restritiva de um direito fundamental, 
somente podera ser deferida caso reste demonstrada a presenga 
dos requisitos de limitagao do excesso. Portanto, primeiramente, e 
preciso avaliar em que medida a quebra do sigilo bancario sera 
apta ao atingimento do fim pretendido (adequagao meio-fim, ou se 
o resultado da restrigao e proporcional a sua carga coativa 
(proporcionalidade em sentido estrito}. Por fim, a medida somente 
devera ser empregada em situagoes-limites, como ultima ration no 
procedimento investigatorio (exigibilidade ou necessidade). O 
principio da proporcionalidade impede sua ordinarizagao. O sigilo 
continua sendo a regra. 

Nao se pode olvidar, tambem, a relevancia do principio da supremacia do 

interesse publico sobre o interesse privado no que se refere a quebra do sigilo 

bancario em analise. Uti l izando-se mais uma vez do entendimento Francisco 

Bezerra e Luciana Fernandes, observa-se: 

2 www.unibrasil.com.br 

http://www.unibrasil.com.br


49 

[...] o sigilo bancario nao se superpoe, ao interesse publico, 
considerado mesmo o principio - imanente a ordem juridica - da 
prevalencia do interesse publico sobre o interesse privado. 
Significa dizer que a protecao outorgada, pelo ordenamento 
juridico, ao sigilo bancario nao pode ser manipulada como 
impediente a concretizacao do interesse coletivo ou como 
instrumento destinado ao encobrimento de com porta mentos 
ilicitos. 

Veri f icando-se que, o sigilo bancario nao constitui direito fundamental 

absoluto, faz-se necessario a sua relativizagao em face do interesse publico, 

objeto de investigagao parlamentar, para que se possa impedir que o direito a 

privacidade seja util izado como instrumento maqu iado rde comportamentos ilicitos 

em detr imento do interesse publico. 

Desse modo, apresenta-se o entendimento do STF: 

CPI e sigilo bancario: STF - "Comissao Parlamentar de Inquerito 
Garantia Constitucional da Intimidade >sigilo Bancario. 
Possibilidade de sua quebra. Carater relativo desse direito 
Individual Observancia necessaria do Principio da Colegialidade. 
Medida Liminar Deferida.[...] ( STF - Pleno - MS n° 23.669/DF -
Medida Liminar - Rel. Min.Celso de Mello Informative- STF, n° 
185). 

Em face dos argumentos apresentados, verif ica-se comprovado, que os 

poderes conferidos consti tucionalmente as Comissoes Parlamentares abarcam a 

possibil idade de violagao do sigilo bancario do investigado em inquerito 

parlamentar, consubstanciando-se tal afirmativa na aplicabil idade dos principios 

da proporcionalidade e da supremacia do interesse publico sobre o interesse 

privado, exigindo-se, ainda, a fundamentagao do ato deliberatorio que aprovar a 

referida violagao, sob pena de nul idade deste ato. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

A pesquisa cientif ica suscitou a relevancia do instituto juridico das 

Comissoes Parlamentares de Inquerito, no desempenho da atividade investigativa 

no ambito do Poder Legislativo, especif icamente, no que concerne as suas 

funcoes t ipicas de fiscalizagao e legislacao, conferindo maior enfase a 

possibi l idade de violagao do sigilo bancario realizada pelas mencionadas 

Comissoes. 

A Constituigao Federal de 1988 adotou a teoria da separagao dos poderes 

como fundamento para estrutura organizatoria do Estado Brasileiro, subdividindo-

se os poderes do Estado, segundo o criterio funcional, em Executivo, Legislativo e 

Judiciario. Evidenciou-se, nesse sentido, que as fungoes t ipicas legiferante e 

fiscalizatoria do Poder Legislativo sao person ificadas pelas Comissoes 

Parlamentares de Inquerito, consubstanciando estas instrumentos jur idicos de 

carater constitucional, que alem de investigar, visa apresentar, ao poder 

competente, uma proposta legislativa valida acerca do fato investigado. 

Para que o inquerito parlamentar possua val idade formal, registrou-se 

indispensavel a observancia de determinados pressupostos legais de natureza 

formal e material, estabelecidos expressamente na Constituigao Federal. 

Percebeu-se nesse sentido, que o legislador objetivou atribuir legitimidade a 

atividade de investigagao desempenhada pelas Comissoes Parlamentares de 

Inquerito. 

Apesar de se conferir as Comissoes Parlamentares de Inquerito "poderes 

de investigagao proprios de autoridades judiciais", averiguou-se que tais poderes 

nao sao absolutos e nem se equiparam aqueles imanentes a fungao jurisdicional. 

Compreendeu-se que, esta clausula constitucional deve ser interpretada no 

sentido de poderes instrutorios, no mesmo teor daqueles conferidos aos 

magistrados na instrugao processual penal .Comprovou-se que, o fundamento da 

investigagao parlamentar denota a natureza de controle polit ico administrativo 

realizado pelo Poder Legislativo que se personifica por intermedio das Comissoes 

Parlamentares de Inquerito. 

Percebeu-se, outrossim, determinadas divergencias no que diz respeito a 

natureza jur idica da Comissao Parlamentar de Inquerito. Nesse sentido, 

apresentou-se entendimento af irmando que, a comissao investigativa constitui 
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figura hibrida por conjugar caracterist icas de inquerito e de processo, admit indo-

se neste caso a aplicagao dos principios do contraditorio e da ampla defesa. A 

contrario senso, restou constatado que o entendimento majoritario da doutrina 

acolhe a natureza inquisitiva do inquerito parlamentar, cujo objetivo e apenas 

investigar, nao Ihe sendo conferido os poderes de julgar e punir. 

Malgrado a ampli tude dos poderes consti tucionalmente atr ibuidos as 

Comissoes Parlamentares de Inquerito, registrou-se a presenca da denominada 

clausula de reserva jurisdicional que consubstancia a competencia privativa do 

Poder Judiciario para a realizagao de determinados atos constrit ivos de direitos 

individuals, como: a invasao domicil iar durante o dia e a interceptagao telefonica, 

os quais exigem, de forma expressa, determinagao judicial para tanto. 

Em consonancia com o § 3° do art. 58 do texto constitucional observou-se 

que, as Comissoes Parlamentares de Inquerito possuem "poderes de 

investigagao proprios de autoridades judiciais". Suscitou-se, a respeito disso, 

divergencias acerca da possibil idade da quebra do sigilo bancario, 

fundamentando-se, uma corrente, na necessidade de determinagao judicial para o 

ato e, outra, af i rmando ser as Comissoes Parlamentares de Inquerito investidas 

no poder de violagao desse sigilo. 

Ressalte-se que, mesmo sendo considerado o sigilo bancario um direito 

individual, nao possui carater absoluto, visto que, e passivel de relativizagao. 

Fundamentou-se essa relativizagao nos principios da proporcionalidade e 

supremacia do interesse publico. 

O principio da supremacia do interesse publico teve sua primazia 

comprovada, em face do interesse privado do sigilo bancario, principalmente, 

quando este servir de escudo para o cometimento de ilicitos. A lem do mais, seria 

muito mais benefico para a sociedade ver seus interesses protegidos e 

assegurados nas investigagoes, do que pormenorizar a relevancia destes e m 

detr imento de um direito particular do investigado, principalmente quando este se 

configurar meio de prova indispensavel para a f inalidade dos inqueritos 

parlamentares, conf irmando, nesse sentido, o principio da proporcionalidade. 

Concluiu-se, portanto, que o interesse publico presente na investigagao 

parlamentar se sobrepoe ao direito a privacidade do investigado, possibil i tando-se 

a quebra do sigilo bancario por parte das Comissoes Parlamentares de Inquerito, 

desde que esteja presente a fundamentagao do ato deliberative. 
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