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RESUMO 

Esta pesquisa cientifica se propoe a tratar do instituto do Ministerio Publico, 
instituigao permanente, essencial a funcao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e 
individuals indisponiveis, conforme dispoe o artigo 127 da Constituicao Federal de 
1988. Discorre sobre a possibilidade do seu poder investigatorio, trazendo 
argumentos que sustentam esse poder. [Por intermedio do metodo exegetico-
juridico, que se utiliza da consulta de codigos, doutrinas. jurisprudencias e artigos 
retirados da Internet, abordar-se-a o papel do Ministerio Publico, no tocante a sua 
evolugao historica, conceito, natureza juridica, fundamento legal, aspectos 
procedimentais, amplitude de poderes e limitagoes constitucionais. Mediante o 
estudo objetivar-se-a contribuir para a elucidagao do tema no ambito da Ciencia 
Juridica. No que concerne aos poderes atribuidos, constitucionalmente, ao 
Ministerio Publico, apresentar-se-ao as divergencias juridicas suscitadas na 
doutrina, atinente a possibilidade de investigagao no ambito criminal. Mediante a 
analise de argumentos jurisprudenciais dar-se-a enfoque ao fato de que, a 
investigagao criminal nao constitui atividade privativa de nenhuma instituigao, mas 
responsabilidade incumbidas a todas, seja a Policia Judiciaria, Policia Federal, o 
Ministerio Publico, ou ate mesmo o particular. Em suma, com esta pesquisa 
cientifica afigurar-se-a a relevancia da fungao social do Parquet na fase pre-
processual como forma de intensificar e acelerar as conclusoes criminais com 
maior eficiencia. 

Palavras-chave: Ministerio Publico; poder investigatorio; ambito criminal. 



ABSTRACT 

This cientifica research if considers to deal with the institute of the Public 
prosecution service, permanent, essential institution to the jurisdictional function of 
the State, charging to it prohibited it of the jurisprudence, the democratic system 
and unavailable the social and individual interests, as it makes use article 127 of 
the Federal Constitution of 1988. It discourses on the possibility of its 
investigatorio power, bringing arguments that support this power. For intermediary 
of the exegetico-legal method, that if uses of the consultation of codes, doctrines, 
jurisprudences and removed articles of the Internet, the paper of the Public 
prosecution service will be approached, in regards to its historical evolution, 
concept, legal nature, legal grounds, procedural aspects, amplitude of being able 
and limitations constitutional. By means of the study 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 Public prosecution 
service, the excited legal divergences in the doctrine will be presented, atinente to 
the possibility of inquiry in the criminal scope. By means of the analysis of 
jurisprudenciais arguments approach to the fact will be given of that, the criminal 
inquiry does not constitute privative activity of no institution, but responsibility 
charged to all, either the Judiciary Policy, Federal Policy, the Public prosecution 
service, or even though the particular one. In short, with this scientific research it 
will be figured relevance of the social function of the Parquet in the pre-trial phase 
as form to intensify and to speed up the criminal conclusions with bigger efficiency. 

Word-key: Public prosecution service; to be able investigatorio; criminal 
scope. 
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INTRODUQAO 

Nos ultimos anos, o Ministerio Publico tern se revelado como uma das 

instituicoes mais importantes no cenario juridico-politico brasileiro, merce de notorios 

resultados positivos de sua atuagao, quer seja no campo da moralidade 

administrativa, quer seja em outras materias como a exigencia de politicas publicas 

no campo social. 

E neste contexto que, a pesquisa cientifica que se segue intitulada "O Papel 

Investigativo do Ministerio Publico" abordara a competencia funcional atribuida pela 

Constituicao Federal de 1988 ao Ministerio Publico, no que diz respeito ao seu poder 

de investigagao. 

Assim, visa o estudo mostrar, atraves de argumentos constitucionais, 

jurisprudenciais e doutrinarios, que a investigagao criminal nao constitui atividade 

privativa de nenhuma instituigao, mas responsabilidade incumbidas a todas, seja a 

Policia Judiciaria, Policia Federal, o Ministerio Publico, ou ate mesmo o particular. E 

seguindo esse contexto que pretende-se, enriquecer o raciocinio juridico e 

academico que posiciona-se em defesa da possibilidade da efetiva realizagao da 

atividade de investigagao criminal por parte do Parquet. 

A pesquisa desenvolver-se-a por meio da utilizagao do metodo exegetico-

juridico, para a analise interpretativa das proposigoes legais e doutrinarias 

concernentes ao tema. Buscar-se-a, atraves do exame teorico de diferentes 

interpretagoes juridicas e legais compreender ate onde alcanga o papel do Ministerio 

Publico em face das infragoes criminais. 
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O capitulo inicial fara uma abordagem da evolugao historica do instituto em 

analise, desde a sua origem, formagao e seu papel na sociedade. Dar-se-a enfase 

ao seu papel perante a sociedade brasileira, e suas correspondentes prerrogativas 

dentro do ordenamento juridico vigente; dentre as principals inovagoes e incrementos 

relacionados a atividade ministerial. 

O capitulo seguinte fornecera embasamento legal e doutrinario, a pesquisa 

cientifica, atinente a investigagao criminal. Motivo pelo qual tragar-se-a, apos 

exposigao de definigao de poder investigatorio criminal, a quern compete legalmente 

esse poder, dando-se especial enfoque a forma pela qual a investigagao criminal 

procede, seja atraves da oitiva de testemunhas, requisigao de documentos, 

realizagao de pericias tecnicas, interceptagao de conversas telefonicas, entre outros 

meios. 

No ultimo capitulo, nomeado "0 Ministerio Publico na Investigagao Criminal" 

sublinhar-se-a relevantes pontos referentes acerca da possibilidade, em face do 

ordenamento juridico patrio, de o Ministerio Publico realizar investigagao pre-

processual como forma de embasar eventual denuncia criminal, apresentando o 

entendimento doutrinario, jurisprudencial e a interpretagao constitucional sobre o 

tema em comento. 

Por fim, a pesquisa cientifica nao pretende retirar de nenhuma instituigao a 

competencia para a realizagao de investigagao no ambito criminal, mas sim reafirmar 

a fungao dessa atividade pelo Parquet, ja historicamente consagrada. 



CAPiTULO 1 MINISTERIO PUBLICO: ASPECTOS HISTORICOS 

A instituigao do Ministerio Publico, segundo Victor Roberto Correa de Souza 

(2004) 1, em seu trabalho intitulado "Ministerio Publico: aspectos historicos" teve 

inlcio no Egito, Grecia e Roma antigos. 

Na civilizagao egipcia, a instituigao do Ministerio Publico era representada 

pelos magiai (procurador do rei), ou seja, existia uma classe de agentes publicos 

com atribuigoes no dominio da repressao penal, com liberdade para castigar 

pessoas rebeldes, reprimir os mentirosos e os violentos, protegendo os cidadaos 

pacificos, formalizando acusagoes, utilizando-se das normas existentes e 

participando das diligencias probatorias necessarias a busca da verdade. 

Na Grecia Antiga (sec. VI a.C.), durante a oligarquia grega, existiram os 

tesmotetas. Nesse periodo, o governo passou a ser exercido por urn Arcontado, 

conselho no qual seis de seus membros exerciam as fungoes de fiscais da execugao 

das leis atenienses. Estes seis, retirados dentre os arcontes, eram os tesmotetas. 

Havia tambem, por volta do seculo VII a.C, a instituigao dos eforos, composto por 

cinco magistrados anualmente eleitos, na cidade grega de Esparta, que formavam 

um Tribunal idealizado para controlar os atos dos dois reis espartanos e dos 

gerontes (camara com 28 membros, escolhidos entre cidadaos espartanos com mais 

de 60 anos). 

A acusagao, na Grecia antiga, nao era tratada com a tecnica e a seriedade 

que na atualidade se exige. Isto porque motivos religiosos, morais e filosoficos 

davam causa as mesmas e na maioria das vezes, quando nao abrangida pelos 

interesses do incipiente Estado grego, entregava-se a acusagao criminal aos 

1 <http://jus2.uol. com. br/doutrina/texto.asp?id=4867> 

http://jus2.uol.%20com.%20br/doutrina/texto.asp?id=4867
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familiares da vitima, segundo relata Roberto Lyra (apud Victor Roberto Correa de 

Souza, 2004) 2, 

Ao povo, quando nao ao ofendido - cuilibet ex populo - competia a 
iniciativa do procedimento penal e os acusadores eram um Cesar, 
um Cicero, um Hortencio, um Catao, que, movidos pelas paixoes ou 
pelos interesses, abriam caminho a sagragao popular em torneios de 
eloquencia facciosa. A tecnica da fungao confundia-se com a arte de 
conquistar proselitos pela palavra. Por sua vez, os oradores 
atenienses, constituidos em 'magistratura voluntaria', conferiam ao 
debate judiciario o mesmo carater de pugilato intelectual, com o 
tragico poder de arrastar os acusados a proscrigao e ao exterminio. 

Complementando o raciocinio, Sauwen Filho {apud Victor Roberto Correa de 

Souza, 2004) 3, diz que: 

Cumpre ainda esclarecer que a democracia grega nao foi criada para 
levar o povo ao poder, como pode sugerir a etimologia da palavra, 
mas para evitar que surgisse uma nova tirania, [...] Por isso os 
gregos inventaram o ostracismo, instituigao marcantemente arbitraria 
que permitia a sociedade afastar de seu convivio, enviando para fora 
do pais, todo aquele que por sua popularidade e carisma pudesse vir 
a se tornar um ditador. [...] Em tal contexto politico, seria realmente 
dificil surgir uma instituigao com as caracteristicas do Ministerio 
Publico. 

Ja na Roma Antiga, os censores, os questores, o fisci advocatum, o defensor 

civitatis, os procuratores caesaris, o praetor fiscalis, os irenarcha, os praefectus 

urbis, os praesides, os curiosi, os frumentarii e os stationarii, tambem sao indicados 

como precursores do Ministerio Publico. Sendo que, os seis ultimos eram 

responsaveis pela manutengao da ordem publica e funcionavam como uma especie 

de policiais romanos, nao se subsumindo corretamente na atual configuragao 

ministerial. 

2 op. Cit. 
3 op. Cit. 
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Para Jose Narciso da Cunha Rodrigues (apud Victor Roberto Correa de 

Souza, 2004) 4, cinco sao as instituigoes do direito romano em que a generalidade 

dos autores ve tragos de identidade com o Ministerio Publico: os censores, vigilantes 

gerais da moralidade romana; os defensores das cidades, criados para denunciar ao 

imperador a conduta dos funcionarios; os irenarcas, oficiais de policia; os 

presidentes das questoes perpetuas; e os procuradores dos cesares, instituidos pelo 

imperador para gerir os bens dominiais. 

Entretanto, a maioria destes, como coloca o supracitado autor, os 

procuratores caesaris, atuavam somente na area fiscal, defendendo o erario 

imperial, fungao que hoje nao mais se destina ao orgao ministerial; enquanto outros 

reprimiam os delinquentes, conquanto fosse de forma muito incipiente, posto que, 

geralmente, cabia ao povo romano a iniciativa do processo penal, devido a sua 

agugada nogao de cidadania. 

1.1 O Ministerio Publico na Idade Media 

No periodo medieval, os saions, por estarem diretamente ligados aos 

visigodos, sao apontados como iniciadores da instituigao do Ministerio Publico 

germanico, pois tratavam-se de funcionarios de atuagao marcantemente fiscal, mas 

que tambem tinham atribuigoes na defesa de incapazes e de orfaos. 

Segundo Joao Monteiro (apud Victor Roberto Correa de Souza, 2004) 5, em 

posigao favoravel aos Saions, assim os descreve: 

Ao lado das fungoes fiscais propriamente ditas, sentinelas do 
tesouro, verdadeiros carrascos dos devedores da fazenda publica, 
tinham os Saions franca e permanente ingerencia em longa serie de 

4 op. Cit. 
- op. Cit. 
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atos da mais rigorosa fisionomia civil. Na ligao de Scialoja eram 
inspetores, diretores e executores de todas as sentencas dos 
tribunais; presidiam juntos a abertura dos juizos; constrangiam os 
contumazes; punham-se francamente ao lado dos que tinham 
injustigas a reparar ou injuria a vingar; tutelavam o interesse da lei e 
o de equidade; faziam restituir bens ao espoliados, indenizar os 
fiadores dos devedores ingratos, ressarcir viuvas pobres e pupilos 
enganados por tutores desleais. 

Na Alemanha, portanto, houve a criagao do Germeiner Anklager, que, em se 

omitindo a vitima no exercicio da acao penal, detinha a fungao de acusador. 

Existiram, por sua vez, os misci dominici, do Imperio Carolingio, funcionando 

como inspetores ambulantes que acompanhavam a atuagao dos funcionarios de 

Carlos Magno, recebendo queixas e reclamagoes dos suditos do soberano, numa 

fungao parecida com a moderna ouvidoria, com a finalidade ultima de se coibir 

praticas abusivas. Alem disso, tinham outras fungoes tais como: o controle da paz no 

interior do pais e a regulamentagao do direito canonico. 

Por outro lado, segundo Victor Roberto Correa de Souza (2004) 6, foram 

aludidos como precursores os "juizes relatores e instrutores" alemaes (os 

Nachganger Nachrichter); os Konofogdar (Balios reais), da Suecia, que participavam 

da instrugao preparatoria; e os Senescais, da epoca dos reis merovingios. Todos 

estes, em verdade, eram servigais dos senhores feudais, nao desempenhando 

fungoes do orgao ministerial, apesar do poder que seus defendidos a epoca 

exerciam. 

Para os autores italianos, segundo o supracitado autor, Antonio Pertile (Storia 

del diritto italiano, dalla caduta dell'lmpero romano alia codificazione) e Vincenzo 

Mancini (Trattato di diritto processuale penale), afirmam que a Instituigao teria sua 

origem na peninsula italica. Especificamente, nas cidades de Napoles, Veneza e 

6 op. Cit. 
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Florenga, onde, no seculo XIII, existiram, respectivamente, os avvocato della gran 

corte, os avvogadori di comune, e os conservatori della legge representa o inicio da 

instituigao do Ministerio Publico. Porem, conforme entendimento do mesmo, como o 

regime politico destas cidades era por demais oligarquico e excludente, apesar de 

aparentemente democratico para sua epoca, nao deve ser creditada as mesmas a 

primazia de serem as precursoras da Instituigao. E como Sauwen Filho (apud Victor 

Roberto Correa de Souza, 2004) 7, coloca: "[...] num quadro politico como o da Italia 

Medieval havia pouca possibilidade de vicejar orgaos com as caracteristicas proprias 

e o carater democratico do Ministerio Publico." 

Ha tambem quern diga que a instituigao do Ministerio Publico teria surgido 

entre 1269 e 1270, em Portugal, com a edigao do Estatuto de Sao Luis, pelo rei Luis 

IX (7). Cabral Netto (apud Victor Roberto Correa de Souza, 2004) 8, informa ainda 

que, num diploma do Rei D. Afonso III. de 14 de Janeiro de 1289, aparece o 

Procurador do Rei com o cargo permanente junto ao Monarca, tendo o privilegio de 

chamar a Casa do Rei (Tribunal de Relagao) as pessoas que com ele tinham pleitos. 

Em Portugal, onde, ja com D. Joao I (1385/1422), no Regulamento da Casa de 

Suplicagao, definem-se as qualidades, as aptidoes e os deveres dos procuradores 

do Rei nas causas penais, e aparecem as figuras dos procuradores de justiga da 

Casa de Suplicagao. 

1.2 Ministerio Publico: inicio de sua formagao como Instituigao 

A instituigao do Ministerio Publico, nos moldes independentes que e hoje, 

vem a ser de origem nitidamente francesa. Por conseguinte, aparece ao mundo do 

Direito somente no seculo XIII na Franga. 

7 op. Cit. 
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E na "Ordonnance" de Filipe. o Belo, datado de 25 de margo de 1302, que o 

Ministerio Publico vai ser reconhecido formalmente como Instituigao, na figura dos 

procuradores do rei (les gens du roi), corpo de funcionarios incumbidos da tutela dos 

interesses do Estado, diga-se, do Rei, que era o Estado. 

Durante este periodo, eram eles delegados do Rei, incumbidos de denunciar 

e perseguir os criminosos. Suas presengas nao reduziram os poderes do juiz 

inquisidor e sua correlata persecugao criminal. Seguia este facultado a iniciar o 

processo penal. Inicialmente, estes procuradores do Rei serviram de meios pelos 

quais o Imperio imiscuia-se nos tribunals senhoriais, em defesa de seus interesses, 

e em detrimento do poder do senhorio feudal. 

Com a consolidagao e consagragao da Monarquia absoluta pela Coroa 

francesa, inclusive com o monopolio da jurisdigao e com o firmamento do Poder 

Moderador (la chamado de justice retenue), os procuradores do Rei continuaram 

defendendo os interesses estatais, alem de exercer a acusagao criminal. Como 

fiscal da lei (no que interessasse ao Estado-Rei e nao a sociedade) ou como 

acusador publico, o procurador desempenhava, sem duvida alguma, nesse periodo 

turbulento da historia francesa, o papel de longa manus do soberano, dado o carater 

extremamente absolutista do governo. 

Ja, a figura do procurador do rei seria regulamentada, tambem, em outras 

ordonnances que se seguiriam a famosa Ordonnance de 1302, ainda na fase da 

Monarquia Absoluta, como as de Felipe IV de Valois (28/12/1335), de Carlos VIII 

(1493) e a de Luis XII (1498). Mas, foi na Ordonnance Criminelle, editada em 10 de 

agosto de 1670, pelo rei Luis XIV, considerada a grande codificagao do processo 

op. Cit. 
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penal da monarquia francesa, que foi ampliado o rol de atuagao do Ministerio 

Publico como acusador 

Vale salientar que, no seculo XV, o Ministerio Publico abarcava todas as 

jurisdigoes senhoriais ou reais, conquanto eventualmente coubesse ao particular 

avocar, iniciar ou dirigir a acusagao. 

Diante do fortalecimento da instituigao do Ministerio Publico, arrimado nas 

sucessivas Ordonnances, os reis franceses queriam demonstrar a independencia 

que seus procuradores (procureurs du rei) tinham em relagao aos juizes, moldando-

se numa magistratura totalmente diversa, mas paralela aquela que pertine aos 

julgadores. Desta forma, os procuradores sempre se dirigiam aos juizes do mesmo 

assoalho (PARQUET, em frances) onde estes se encontravam sentados. 

No seculo XVIII, com a Queda da Bastilha, a burguesia revolucionaria assume 

o poder na Franga, instalando a Assembleia Constituinte e procedendo a uma 

vastissima reforma politica e constitucional com carater nitidamente liberal e 

descentralizador. 

Com as leis de 1791, a lei de 7° Pluvioso ano IX e o "Cod d'lnstruction 

Criminelle", de 20 de abril de 1810, organizam-se com maior nitidez a instituigao do 

Ministerio Publico frances consolidando definitivamente estas suas novas 

atribuigoes. 

1.3 A Evolugao do Ministerio Publico no Direito Brasileiro 

A evolugao do Ministerio Publico em nosso pais tern suas origens em 

Portugal. Porquanto, sua importancia basilar decorrente de emanagoes legislativas 

que para ca irradiavam sua eficacia na epoca colonial, assim nos obriga. 
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A primeira referenda explicita em Portugal a figura do Promotor de Justica vai 

aparecer nas Ordenagoes Manuelinas, incumbindo a esse orgao, juntamente com os 

Procuradores dos Feitos do Rei, a fungao de fiscal do cumprimento da lei e de sua 

execugao. Segundo estas, o Promotor deveria ser alguem "letrado e bem entendido 

para saber espertar e alegar as causas e razoes, que para lume e clareza da justiga 

e para inteira conservagao dela convem". (Victor Roberto Correa de Souza, 2004) 9. 

Segundo Antonio Magalhaes Gomes Filho (apud Victor Roberto Correa de 

Souza, 2004) 1 0 , antes das Ordenagoes Manuelinas, 

Tratando-se de crimes publicos, a formagao da acusagao competia 
aos escrivaes dos juizos criminais, na falta de acusadores 
particulares: essa fungao, que era meramente supletiva da inercia do 
particular, transmitiu-se entao aos promotores publicos. 

Nas Ordenagoes Filipinas, ao lado do Promotor de Justiga da Casa da 

Suplicagao, estavam previstas outras figuras - a do Procurador dos Feitos da Coroa, 

a do Procurador dos Feitos da Fazenda e a do Solicitador da Justiga da Casa da 

Suplicagao - com fungoes que posteriormente iriam ser exercidas pelo Ministerio 

Publico. O Promotor de Justiga da Casa da Suplicagao, indicado pelo Rei, tinha as 

fungoes de fiscalizar o cumprimento da lei e de formular a acusagao criminal nos 

processos perante a Casa de Suplicagao. 

No periodo colonial, o Ministerio Publico vai buscar suas raizes, como 

aludido, no Direito Lusitano ora vigente. Nas fases em que era colonia portuguesa e 

mesmo durante a fase inicial do Imperio, as instituigoes juridico-politicas brasileiras 

desenvolveriam-se sob a egide do direito portugues. 

9 op. Cit. 
10 op. Cit. 
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Nesta epoca historica, apenas funcionava no Brasil a justica de primeira 

instancia e nesta ainda nao existia orgao do Ministerio Publico. Os processos 

criminais eram iniciados pelo particular, pelo ofendido ou ex-officio, pelo proprio Juiz, 

como no processo inquisitorio. Quanto da interposigao de recursos deveria ser feito 

diretamente para a Relagao de Lisboa. 

Somente em 07 (sete) de margo de 1609, com a criagao do Tribunal da 

Relagao da Bahia, que fora definida pela primeira vez a figura do Promotor de 

Justiga que, juntamente com o Procurador dos Feitos da Coroa, Fazenda e Fisco. 

Este tribunal era composto por dez desembargadores. No regimento interno deste 

Tribunal, o papel do orgao ministerial era assim definido: 

Art. 54 - O Procurador dos Feitos da Coroa e Fazenda deve ser 
muito diligente, e saber particularmente de todas as cousas que 
tocarem a Coroa e Fazenda, para requerer nelas tudo o que fizer a 
bem de minha justiga; para o que sera sempre presente a todas as 
audiencias que fizer dos feitos da coroa e fazenda, por minhas 
Ordenagoes e extravagantes. 

Art. 55 - Servira outrossim o dito Procurador da Coroa e dos feitos da 
Fazenda de Procurador do fisco e de Promotor de Justiga; e usara 
em todo o regimento, que por minhas Ordenagoes e dado ao 
Promotor de Justiga da Casa da Suplicagao e ao Procurador do fisco. 
(Victor Roberto Correa de Souza, 2004) 

Em 1751, cria-se outro Tribunal de Relagao, na Cidade do Rio de Janeiro, 

mantendo esta mesma estrutura organizacional do Tribunal de Relagao baiano. E 

em 1763, diante do imenso avango economico propiciado pela mineragao no 

Sudeste do Pais, o Marques de Pombal transfere a sede da Colonia de Salvador 

para o Rio de Janeiro. Desta forma, o Tribunal de Relagao do Rio de Janeiro viria a 

se transformar em Casa de Suplicagao do Brasil em 1808, onde Ihe cabia julgar 

recursos de decisoes do Tribunal de Relagao da Bahia. 
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Dessa forma, seria o primeiro passo para a separacao total das fungoes da 

Procuradoria Juridica do Imperio/Republica (que defende o Estado e o Fisco) e o 

Ministerio Publico em suas feigoes atuais, somente tornada definitiva na Constituigao 

Federal de 1988. 

Com a Constituigao de 1824, criam-se o Supremo Tribunal de Justiga e os 

Tribunals de Relagao, nomeando-se, no interior destes, Desembargadores e 

Procuradores da Coroa, que na epoca eram tratados como chefes do Ministerio 

Publico. Os Promotores Publicos daquela epoca, segundo Victor Roberto Correa de 

Souza (2004) 1 2, quando nao eram nomeados dentre os desembargadores de cada 

um dos tribunals, eram nomeados por criterios exclusivamente politicos, como foi o 

caso de Nabuco de Araiijo, pai de Joaquim Nabuco, em relato feito por este em sua 

obra "Um Estadista do Imperio": 

Logo ao sair da Academia, Nabuco e nomeado para o lugar saliente 
de Promotor Publico do Recife (abril de 1836). A nomeagao devia-lhe 
aos seus ataques contra o partido Chimango, do qual principalmente 
saiu a Praia, e aos servigos que prestara quando estudante, 
redigindo pequenos jornais de ocasiao como o Aristarcho (1835/36), 
orando nos clubes e reunioes politicas. 

Com o Codigo de Processo Penal do Imperio, de 29 de novembro de 1832, foi 

dado tratamento sistematico ao Ministerio Publico. Neste codigo, o Promotor de 

Justiga passou a ser visto como orgao defensor da sociedade, titular da agao penal 

publica, conforme esclarece Costa Machado {apud Victor Roberto Correa de Souza, 

2004) 1 3 : 

Dispunha o art. 36 (do estatuto criminal de 1832) que podiam ser 
promotores aquelas pessoas que pudessem ser jurados; dentre 
estes, preferencialmente, os que fossem instruidos em leis. Uma vez 
escolhidos, haviam de ser nomeados pelo governo na Corte ou pelo 

"op. Cit. 
12 op. Cit. 
13 op. Cit. 
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presidente das provincias. Ja o artigo 37 afirmava pertencer ao 
promotor as seguintes atribuigoes: denunciar os crimes publicos, e 
policiais, o crime de redugao a escravidao de pessoas livres, carcere 
privado, homicidio ou tentativa, ferimentos com qualificacoes, roubos, 
calunias, injurias contra pessoas varias, bem como acusar os 
delinquentes perante os jurados; solicitar a prisao e punicao dos 
criminosos e promover a execucao das sentengas e mandados 
judiciais (§ 2°); dar parte as autoridades competentes das 
negligencias e prevaricacoes dos empregados na administracao da 
Justiga (§ 3°). No artigo 38 previa-se a nomeagao interina no caso de 
impedimento ou falta do promotor [...] Posteriormente, pelo art. 217 
do Regulamento 120, de 31/01/1842 - passaram os promotores a 
servir enquanto conviesse ao servigo publico, podendo ser demitidos 
'ad nutum' pelo Imperador ou pelos presidentes das provincias. O 
Decreto n° 4.824, de 22/11/1871, em seu artigo 1°, por sua vez, criou 
o cargo de "Adjunto do Promotor" para substitui-lo em suas faltas ou 
impedimentos. 

Vale ressaltar que, naquela epoca, os membros do Ministerio Publico eram 

nomeados pelo Governo, na Corte, e pelo Presidente, nas Provincias, para um 

prazo de tres anos, atraves de proposta triplice das respectivas Camaras Municipals. 

Importante e frisar que sera a partir desta epoca que se visualizara o carater 

elitista que possuia a fungao do Ministerio Publico. Afinal, ser jurado nao era como e 

hoje. Hodiernamente, para ser jurado, necessario e que, alem de outros requisitos, o 

cidadao esteja no perfeito gozo de seus direitos politicos. Assim tambem era na 

epoca imperial. Contudo, pouquissimos eram os que detinham direitos politicos 

naqueles tempos. Preconizando um regime de exclusao economica e social, a CF 

de 1824, em seu artigo 94, assim dizia sobre aqueles que podiam votar: 

Art. 94. Podem ser Eleitores, e votar na eleigao dos Deputados, 
Senadores, e Membros dos Conselhos de Provincias todos, os que 
podem votar na Assembleia Paroquial. Excetuam-se: I. Os que nao 
tiverem de renda liquida anual duzentos mil reis por bens de raiz, 
industria, comercio, ou emprego. II. Os Libertos. III. Os criminosos 
pronunciados em querela, ou devassa. (Victor Roberto Correa de 
Souza, 2004)14. 

4 op. Cit. 
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Este carater elitista que acompanharia a Instituigao do Ministerio Publico, 

demonstrando o desconhecimento das finalidades da mesma por parte dos 

jurisdicionados e por parte dos proprios membros ministeriais ja perdura desde a 

epoca imperial. Somente ha alguns anos, apos a redemocratizagao do pais, e, por 

consequencia, de suas instituigoes politicas, e que foi se esvaindo da memoria dos 

brasileiros este carater elitista, ainda que de uma forma timida, conforme diz Paulo 

Rangel (apud Victor Roberto Correa de Souza, 2004) 1 5 : 

O Codigo de Processo Criminal do Imperio, promulgado pela 
Regencia Permanente Trina (Francisco de Lima e Silva, Jose da 
Costa Carvalho e Joao Braulio Muniz), permitindo que pudessem ser 
jurados apenas os cidadaos que pudessem ser eleitores, sendo de 
reconhecido bom senso e probidade (art. 23 do CRCI) e, 
consequentemente, somente seriam jurados os que tivessem uma 
boa situagao economica, ja que estes e que poderiam votar. Se a 
pessoa podia ser jurada, ela podia ser eleitora; se ela era eleitora, ela 
podia ser jurada e, consequentemente, essas pessoas e que podiam 
ser promotoras de justiga. Vejam que a elitizagao do cargo vem do 
Imperio. por isso a dificuldade de alguns promotores entenderem 
bem o papel do Ministerio Publico a luz da Constituigao atual. Ha 
uma certa distancia entre alguns membros do Ministerio Publico e 
uma parcela determinante da sociedade, em especial a 
marginalizada pelo abismo social. 

Quanto as suas fungoes institucionais, o Aviso Imperial de 20/10/1836 

incumbiria aos promotores novas atribuigoes, como visitar prisoes uma vez por mes, 

dar andamento nos processos e diligenciar a soltura dos reus; por sua vez, o Aviso 

Imperial de 16/01/1838 estabelecia que os Promotores de Justiga eram os "fiscais da 

lei"; enquanto que o Aviso Imperial de 31/10/1859 instituiria o impedimento a 

advocacia pelos Promotores nas causas civeis que pudessem vir a ser objeto de 

processo crime, segundo coloca Victor Roberto Correa de Souza (2004) 1 6. 

15 op. Cit. 
16 op. Cit. 
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A Lei n° 261, de 03 de dezembro de 1841, reformadora do Codigo de 

Processo Criminal assim tratava dos promotores publicos, conforme coloca Victor 

Roberto Correa de Souza (2004) 1 7 da seguinte forma: 

Art. 22 - Os Promotores Publicos serao nomeados e demitidos pelo 
Imperador. ou pelos Presidentes das provincias, preferindo sempre 
os Bachareis formados, que forem idoneos, e servirao pelo tempo 
que convier. Na falta ou impedimento serao nomeados interinamente 
pelos Juizes de Direito. 

Art. 23 - Havera, pelo menos em cada Comarca um Promotor, que 
acompanhara o Juiz de Direito; quando, porem, as circunstancias 
exigirem, poderao ser nomeados mais de um. [...] 

Percebe-se que, com esta lei, a forma de nomeacao dos Promotores foi 

alterada, dispensando-se a proposta das Camaras Municipals e exigindo-se outras 

condicoes de investidura, como as constantes do Decreto n° 120, de 31 de Janeiro 

de 1843, que regulamentou a Lei em tela, podendo ele ser designado a exclusivo 

criterio do Imperador ou do presidente da provincia, e suprimindo-se o mandato de 

promotor publico. 

Entretanto, apesar desse avanco na legislacao, o Promotor Publico 

continuaria a ser tratado apenas como um mero funcionario da ordem administrativa, 

a servigo dos interesses do Imperio e nao da Justiga. Ou seja, o Ministerio Publico 

nao era uma Instituigao solidificada como e atualmente. Como exemplo, basta trazer 

o fato de que a expressao "Ministerio Publico" so seria utilizada pela primeira vez no 

Decreto 5.618, de 2 de Maio de 1874. 

Em 1864, com Nabuco de Araujo, haveria um serio empenho no sentido de 

aperfeigoamento da instituigao, levando para o Ministerio da Justiga sua experiencia 

como advogado, juiz, e ministro, abriria um deveras importantissimo debate. Mas, 

17 op. Cit. 
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apesar da autoridade de grande estadista que era e da manifestagao favoravel de 

Teixeira de Freitas, o projeto de Nabuco de Araujo, como outros anteriores, nao teria 

andamento e nao seria aprovado. (Victor Roberto Correa de Souza, 2004) 1 8 . 

Com a Lei do Ventre Livre (Lei 2.040 de 28 de setembro de 1871) competiria 

ao Promotor de Justiga a fungao de protetor do fraco e indefeso ao estabelecer que, 

a ele cabia zelar para que os filhos livres de mulheres escravas fossem devidamente 

registrados. 

O Decreto n° 848 de 11 de outubro de 1890, que criava e regulamentava a 

Justiga Federal, tambem tratava da estrutura do Ministerio Publico Federal. A 

estrutura da Primeira Instancia da novel Justiga Federal era de uma Segao Judiciaria 

em cada Estado da Federagao e no Distrito Federal, onde exerciam a jurisdigao um 

Juiz Federal, vitalicio, denominado de Juiz de Segao e um Juiz Federal Substituto, 

que substituia aquele em seus impedimentos, colaborando em suas atividades 

judicantes, sendo de realce, ainda, a figura do Juiz "ad hoc", que atuava nas 

questoes onde nao podia, de forma alguma, funcionar o Juiz Seccional ou 

Substituto. Ao Presidente da Republica, era permitido nomear livremente os juizes 

seccionais, substitutos e "ad hoc". 

Enquanto que, a segunda instancia da Justiga Federal era exercida pelo 

Supremo Tribunal Federal (extinto Supremo Tribunal de Justiga), composto, nesta 

epoca de sua criagao, de quinze juizes vitalicios, tambem livremente nomeados pelo 

Presidente da Republica, apos aprovagao pelo Senado Federal. Tal estrutura foi 

mantida pela primeira Constituigao Republicana de 1891. 

Para melhor compreensao observa-se que, a Exposigao de Motivos do 

referido Decreto 848/1890: 

op. Cit. 
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O Ministerio Publico, instituigao necessaria em toda a organizagao 
democratica e imposta pelas boas normas da justiga, esta 
representado nas duas esferas da Justiga Federal. Depois do 
Procurador Geral da Republica vem os Procuradores seccionais, isto 
e, um em cada Estado. Compete-lhe em geral velar pela execugao 
das leis, decretos e regulamentos que devem ser aplicados pela 
Justiga Federal e promover a agao publica onde ela couber. A sua 
independencia foi devidamente resguardada. 

Assim sendo, e perceptivel que, a despeito das palavras da exposigao de 

motivos, a estrutura funcional do Ministerio Publico nao foi substancialmente 

alterada. Manteve-se, por exemplo, a cultura proveniente das Ordenagoes Filipinas, 

segundo a qual as fungoes do Ministerio Publico em superior instancia eram 

exercidas por membro do Poder Judiciario. O Procurador Geral era indicado pelo 

Presidente da Republica. Estava entre as suas fungoes "cumprir as ordens do 

governo da Republica relativas ao exercicio de suas fungoes", bem como a de 

"promover o bem dos direitos e interesses da Uniao" (art. 24, alinea "c"). 

Ja a Constituigao Federal de 16 de julho de 1934, por ter sido inspirada na 

Constituigao de Weimar, de 1919, dispensaria um tratamento mais cuidadoso ao 

Parquet, definindo-lhe algumas atribuigoes basicas. Segundo Victor Roberto Correa 

de Souza (2004) 1 9 o Ministerio Publico seria organizado de acordo com a redagao do 

artigo 95: 

Art 95 - O Ministerio Publico sera organizado na Uniao, no Distrito 
Federal e nos Territorios por lei federal, e, nos Estados, pelas leis 
locais. 
§ 1° - O Chefe do Ministerio Publico Federal nos Juizos comuns e o 
Procurador-Geral da Republica, de nomeagao do Presidente da 
Republica, com aprovagao do Senado Federal, dentre cidadaos com 
os requisitos estabelecidos para os Ministros da Corte Suprema. 
Tera os mesmos vencimentos desses Ministros, sendo, porem, 
demissivel ad nutum. 

9 op. Cit. 
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§2° - Os Chefes do Ministerio Publico no Distrito Federal e nos 
Territorio serao de livre nomeagao do Presidente da Republica dentre 
juristas de notavel saber e reputagao ilibada, alistados eleitores e 
maiores de 30 anos, com os vencimentos dos Desembargadores. 
§ 3° - Os membros do Ministerio Publico Federal que sirvam nos 
Juizos comuns, serao nomeados mediante concurso e so perderao 
os cargos, nos termos da lei, por sentenga judiciaria, ou processo 
administrative no qual Ihes sera assegurada ampla defesa. 

A referida constituigao institucionalizou o Ministerio Publico e o inseriu na 

Segao I, do Capitulo VI, intitulado "Dos orgaos de cooperagao nas atividades 

governamentais", referente a "organizagao federal". 

E, foi atraves dela que e instituido o conhecido "Quinto" constitucional, 

mecanismo pelo qual um quinto dos membros dos Tribunals deveria ser composto 

por profissionais oriundos do Ministerio Publico e Advocacia, alternadamente. Assim 

dizia o art. 104, §6° da Constituigao de 1934: 

Art. 104 
§6° - Na composigao dos Tribunals superiores serao reservados 
lugares, correspondentes a um quinto do numero total, para que 
sejam preenchidos por advogados, ou membros do Ministerio Publico 
de notorio merecimento e reputagao ilibada, escolhidos de lista 
triplice, organizada na forma do § 3°. 

Como se ve o caput do artigo 95, mencionava que lei federal organizaria o 

Ministerio Publico na Uniao, no Distrito Federal e nos Territorios, e que leis estaduais 

organizariam o Ministerio Publico nos Estados. O artigo 96, por sua vez, trouxe a 

atribuigao do Procurador-Geral da Republica para acompanhar a declaragao de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normative 

A Constituigao Federal de 1.937, fazia alusao exclusivamente ao Procurador-

Geral da Republica como chefe do Ministerio Publico Federal. Ordenava o seu artigo 
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99 que, para Procurador Geral da Republica a escolha deveria recair sobre "pessoa 

que reuna os requisitos exigidos para Ministro do Supremo Tribunal Federal". 

Com a Carta Constitucional de 10 de novembro de 1937, imposta pelo 

Presidente Getulio Vargas, em carater marcadamente ditatorial, o Ministerio Publico 

praticamente desaparece como Instituigao, perdendo estabilidade e a paridade de 

vencimentos com os magistrados. 

Porem, inobstante este retrocesso vigoroso, foi durante a vigencia desta 

Carta que o Ministerio Publico viu aumentar suas incumbencias processuais, via 

legislagao ordinaria. 

Com a Constituigao seguinte a "ditadura getulista" constatou-se a restituigao 

da dignidade da instituigao. A Carta de 1946 dispensava-lhe um titulo autonomo, o 

Titulo III, com independencia em relagao aos Poderes da Republica, consagrando a 

instituigao de acordo com a estrutura federativa (Ministerio Publico Estadual e 

Ministerio Publico Federal). Seus membros viram restabelecidos os principios da 

estabilidade e da inamovibilidade, o ingresso na carreira passou a ser possivel 

somente atraves de concurso publico, estando prevista a promogao na carreira, e a 

remogao somente seria possibilitada por representagao motivada da Procuradoria 

Geral. 

Segundo Victor Roberto Correa de Souza (2004) 2 0, tamanha evolugao nao 

impediu o abrandamento na autonomia da Instituigao. Assim dispunha o art. 126 da 

Carta de 1946 a respeito da escolha do Procurador-Geral da Republica: 

Art 1 2 6 - 0 Ministerio Publico federal tern por Chefe o Procurador-
Geral da Republica. O Procurador, nomeado pelo Presidente da 
Republica, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, 
dentre cidadaos com os requisitos indicados no artigo 99, e 
demissivel ad nutum. 

op. Cit. 
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Por sua vez, na letra do paragrafo unico deste mesmo art. 126, o Constituinte 

de 1946 dirigiu ao Ministerio Publico o encargo de representar em juizo a Uniao. 

Porem, conforme bem cita Sauwen Filho (apud Victor Roberto Correa de Souza, 

2004) 2 1 : 

Foi sob o imperio da Carta Constitucional da Uniao de 1946 que 
diversos Estados da Federagao optaram por desvincular os seus 
Parquet's da representagao judicial do Estado, como ocorreu com o 
Ministerio Publico de Sao Paulo e do antigo Estado da Guanabara, 
dentre outros, que tiveram suas atividades restritas as suas fungoes 
tipicas de fiscal da lei, titular da agao penal publica como mecanismo 
de combate ao crime e perseguigao do criminoso, e bem assim ao 
desempenho de suas fungoes de representagao compendiadas na 
legislagao procedimental. 

E importante dizer que, e desta epoca a edigao da primeira Lei Organica do 

Ministerio Publico da Uniao: a Lei n° 1341, de 30 de Janeiro de 1951. Ela viria a 

organizar o Ministerio Publico Federal, dispondo sobre os orgaos de sua carreira, em 

seus artigos 27 e 28. Alem do Procurador-Geral da Republica, passaram a existir o 

Sub-Procurador Geral da Republica e os Procuradores da Republica no Distrito 

Federal e nos Estados, sendo estes divididos em tres categorias. O cargo inicial era 

o de Procurador da Republica de Terceira Categoria. 

Na Constituigao de 1967 o Ministerio Publico foi posto como um autentico 

apendice do Judiciario. Foi ele alocado a uma segao no Capitulo destinado a reger o 

Poder Judiciario. Porem, ao vir a integrar o Titulo que tratava do Poder Judiciario, o 

Ministerio Publico deu importante passo na conquista de sua autonomia e 

independencia, atraves da importante e aguardada equiparagao com os juizes. Tais 

op. Cit. 
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conquistas somente restariam definitivamente consagradas na Constituigao Federal 

de 1988. 

Desta forma, nao se pode olvidar que a Constituigao Federal de 1967 trouxe 

algumas importantes inovagoes ao Ministerio Publico, criando a regulamentagao do 

concurso de provas e titulos, abolindo os "concursos infernos" que davam margem a 

influencias politicas poderosas. Assim dizia o §1° do art. 138: 

§ 1° - Os membros do Ministerio Publico da Uniao, do Distrito Federal 
e dos Territorios ingressarao nos cargos iniciais de carreira, mediante 
concurso publico de provas e titulos. Apos dois anos de exercicio, 
nao poderao ser demitidos senao por sentenga judiciaria, ou em 
virtude de processo administrativo em que se Ihes faculte ampla 
defesa; nem removidos, a nao ser mediante representagao do 
Procurador-Geral, com fundamento em conveniencia do servigo. 
(Victor Roberto Correa de Souza, 2004)2 2 

A Emenda Constitucional n° 1, de 17 de outubro de 1969, ou melhor, 

Constituigao Federal Outorgada de 1969, de seu turno, retirou as mesmas condigoes 

de aposentadoria e vencimentos atribuidos aos juizes (pela supressao do paragrafo 

unico do art. 139 da Constituigao anterior), e impos a perda total de sua 

imparcialidade e independencia, ao subordinar o Ministerio Publico ao Poder 

Executivo. 

Com a Emenda Constitucional n°. 1, de 17/10/69, passou ele a figurar como 

parte integrante do Poder Executivo, sem independencia funcional, financeira e 

administrativa, o que Ihe tirava vigor para algar voos maiores. Voltava ele a ser mero 

funcionario administrativo do Estado. 

Sauwen Filho (apud Victor Roberto Correa de Souza, 2004) 2 3 , diz que: 

2 2 op. Cit. 
23 op. Cit. 
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Como se ve, embora retrogradado a condigao de simples orgao de 
atuacao do Poder Executivo, o Ministerio Publico, no regime 
Constitucional de 1969 cresceu em forga, merce do alargamento de 
suas fungoes institucionais, tornando-se nitidamente instrumento da 
politica governamental, de um Poder que nao primava pelo respeito 
as liberdades democraticas. 

O Codigo de Processo Civil de 1973 passou a dar um tratamento sistematico 

ao Ministerio Publico ao disciplinar a sua intervengao, e atribuindo-lhe a fungao de 

fiscal da lei. A proposito. e neste mesmo periodo que o proprio termo "Ministerio 

Publico" comega a entrar em voga, a ser conhecido do publico em geral. 

Nesta epoca, mais precisamente em 1973, e criada a Associagao dos 

Procuradores da Republica, que mais tarde (1981) seria convertida para a conhecida 

Associagao Nacional dos Procuradores da Republica - ANPR. Tendo como primeiro 

presidente Geraldo Andrade Fonteles. 

Outra contribuigao importante foi prevista pela Emenda n° 7 de 1977, 

evidenciada na abertura "lenta, gradual e segura", do Governo Ernesto Geisel, cuja 

mesma alterou o artigo 96 da Constituigao de 1969, e autorizou os Estados a 

organizarem a carreira de seus Ministerios Publicos, por meio de leis estaduais. 

Desta forma, a Lei Complementar n° 40 de 14/12/1981 tragou um novo perfil 

ao Ministerio Publico, asseverando, em seu art. 1°, que ele era: 

Instituigao permanente e essencial a fungao jurisdicional do Estado e 
responsavel. perante o Judiciario, pela defesa da ordem juridica e 
dos interesses indisponiveis da sociedade, pela fiel observancia da 
Constituigao e das Leis. 

Definigao esta que viria a ser praticamente repetida no artigo 127 da 

Constituigao Federal de 1988. 
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Outro avango tambem se deu com a Emenda Constitucional n°11/78 no qual 

inseriu um §5° ao artigo 32, concedendo ao Procurador-Geral da Republica a 

permissao para, no caso de ocorrencia de crime contra a seguranca nacional, 

requerer a suspensao de mandatos parlamentares. 

Por sua vez, a Lei n° 6.938/81 previu a acao de indenizagao ou reparacao de 

danos causados ao meio ambiente, legitimando o Ministerio Publico a propositura de 

acao de responsabilidade civil e criminal. 

A seguir, a Lei n° 7.347 de 24 de julho de 1985, conhecida como Lei de Acao 

Civil Publica, conferiu legitimidade ao Ministerio Publico para a propositura de acoes 

civis publicas em defesa dos interesses difusos e coletivos, como aqueles 

relacionados a defesa do meio ambiente, patrimonio historico e paisagistico, 

consumidor, deficiente, direitos constitucionais do cidadao dentre outros. 

Com a Constituigao Federal de 1988, consolidam-se os anseios da sociedade 

e dos representantes ministeriais. Dentre as principals asseguracoes, inovagoes e 

incrementos relacionados a atividade do Ministerio Publico, devem ser citados: 

- A exclusividade para a promogao da agao penal publica, Ihe sendo 
permitida a requisigao de investigagoes as autoridades publicas 
competentes; 
- Autonomia financeira, administrativa e orgamentaria, embora haja 
colisoes do art. 127. §§ 2° e 3°, da CF, com alguns dispositivos 
constitucionais esparsos, como os arts. 61, § 1°, II, d), e 68, §1°, da 
CF; 
- Consagragao dos principios institucionais da unidade, da 
indivisibilidade e da independencia funcional; 
- Controle externo da atividade policial; 
- Defesa de interesses transindividuais e individuals indisponiveis; 
- Defesa em juizo dos direitos e interesses de comunidades 
indigenas; 
- Exercicio de outra fungao, publica, ressalvando-se uma de 
magisterio; 
- Fim da representagao da Uniao e dos Estados, com a respectiva 
vedagao a representagao e consultoria de orgaos publicos; 
- Indicagao dos fundamentos juridicos de suas emanagoes 
processuais; 
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- Missao de zelar pelo respeito mutuo entre os Poderes e pelos 
servigos de relevancia publica; 
- O Procurador-Geral da Republica devera ser da carreira, e so 
podera ser destituido do cargo com autorizacao do Senado; 
- Participagao da OAB nos concursos para a carreira, que serao de 
provas e titulos; 
- Percepgao de vantagens pecuniarias, derivadas do exercicio de 
suas atribuigoes; 
- Permissao para a realizagao direta de diligencias investigatorias; 
- Promogao do inquerito civil e da agao civil publica para a protegao 
do patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; 
- Promogao, nas varias formas existentes na pertinente legislagao, da 
competente agao de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; 
- Vedagao a atividade politico-partidaria, exceto a filiagao e o direito a 
licenga para candidatar-se ou exercer cargo eletivo; 
- Vedagao do exercicio da advocacia; 
- Vitaliciedade, inamovibilidade e total equiparagao de vantagens 
pecuniarias com os membros do Poder Judiciario. 

No Brasil, nos ultimos quinze anos, a instituigao do Ministerio Publico tern 

evoluido e se distanciado bastante daquela figura de 'advogado do Rei e do Estado', 

preponderante num passado que nao nos e muito distante. 

Atualmente, com engajamento, idealismo, coragem e destemor estao os seus 

representantes vencendo as barreiras impostas a Instituigao e fazendo do Ministerio 

Publico o orgao autonomo e independente de que todo o conjunto social necessita e 

exige. 

Alem do mais, o Ministerio Publico e a legislagao correlacionada ja nos 

mostram mecanismos de controle externo de sua atuagao, como: 

a) Controle indireto de sua autonomia financeira e administrativa, a 
partir do momento em que sua proposta orgamentaria e discutida nos 
corredores do Poder Legislative, e controlada diuturnamente pelos 
Tribunals de Contas; 
b) Seus atos jurisdicionais sao contrastados pelas partes, e seus 
procuradores pelos juizes; 
c) O ordenamento proporciona uma alternativa a iniciativa penal 
exclusiva do Parquet, instituindo a agao penal privada subsidiaria da 
publica, em sendo inerte o orgao ministerial; 
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d) A nao exclusividade da propositura de acoes civis publicas, 
possibilitando o controle da omissao do Ministerio Publico por 
intermedio da agao popular; 
e) A participagao obrigatoria da OAB em todos os concursos para a 
carreira do Ministerio Publico; 
f) A possibilidade de destituigao ou demissao do orgao, entre tantos 
outros freios e contrapesos. 

Por fim, percebe-se que, mesmo com todo o esforgo dos membros do 

Ministerio Publico, a Instituigao necessita, de uma vez por todas, consolidar o seu 

papel perante a sociedade brasileira, e suas correspondentes prerrogativas dentro 

do ordenamento juridico vigente. 



CAPiTULO 2 INVESTIGAQAO CRIMINAL 

No decurso deste capitulo sera feito um estudo sobre a conceituacao do 

termo investigagao criminal e sua competencia, estabelecendo qual o papel das 

autoridades na efetivagao da ordem publica. 

2.1 Conceituagao 

Antes de se adentrar ao tema "Investigagao Criminal", faz necessario 

definir o que venha a ser "Investigagao", que consoante o Dicionario Eletronico 

Houaiss [2], significa o "conjunto de atividades e diligencias tomadas com o 

objetivo de esclarecer fatos ou situagoes de direito"1. 

No ambito do Direito Criminal, portanto, investigar significa colher provas 

que elucidem o fato criminoso, demonstrando a sua existencia ou nao 

(materialidade) e quern para ele concorreu (autoria e participagao), bem como as 

demais circunstancias relevantes. 

Na Investigagao Criminal, portanto, busca-se coletar elementos minimos 

que fornegam subsidios sobre a materialidade e autoria de um determinado delito, 

proporcionando ao Parquet formar a sua opinio delicti, de forma que haja ou nao o 

desencadeamento da agao penal publica, como tambem o embasamento para o 

recebimento da denuncia e ainda concessao de medidas cautelares pelo Juiz; 

tendo ainda atribuigoes para embasar a queixa-crime da vitima, seja em agao 

penal subsidiaria ou em crimes de agao privada. Diante disso, torna-se necessario 

afirmar que, a realizagao da investigagao criminal e atribuida as policias, em 

1 PONTES, Manuel Sabino. Investigagao criminal pelo Ministerio Publico: uma critica aos 
argumentos pela sua inadmissibilidade. Jus Navigandi, Teresina, a. 10, n. 1013, 10 abr. 
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especial a Policia Federal (em crimes federais), as policias militares (em crimes 

militares); e as policias civis (em crimes estaduais). 

A forma pela qual a investigagao criminal procede se da atraves da oitiva 

de testemunhas, requisigao de documentos, realizagao de pericias tecnicas, 

interceptagao de conversas telefonicas, entre outros meios. A maneira como 

ocorre a coleta destas provas, para que sejam elas admissiveis precisa obedecer 

a regras especificas e respeitar os Direitos Fundamentals. 

Alguns jurisconsultos e estudiosos do direito entendem que, apenas a 

policia pode investigar crimes, sendo ilicitos os procedimentos realizados 

diretamente pelo Ministerio Publico, bem como, consequentemente, as provas por 

este obtidas. Para outros, advogam que a investigagao criminal e livre, podendo 

ser efetuada por varios orgaos, entre eles, o Ministerio Publico. Entendimento 

este que e defendido neste trabalho cientifico. Ou seja, o orgao ministerial, 

portanto, ja investiga crimes ha decadas, no que sempre mereceu o suporte da 

jurisprudencia amplamente majoritaria. Assim, a polemica atual nao diz respeito a 

uma mobilizagao dos promotores e procuradores para aumentar seus poderes, 

mas para mante-los 2. 

A investigagao criminal, em sentido amplo, pode ser publica ou privada. 

Privada quando providenciada pela vitima, pelo cidadao ou por qualquer ente 

privado. E publica quando e elaborada pelos entes estatais. 

No que se refere aos servigos de seguranga publica e obrigagao do ente 

estatal preservar a ordem publica, a incolumidade e o patrimonio do cidadao 

conforme prescreve o artigo 144, caput, da CF vigente, nada impedindo o auxilio 

2006. Disponivel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8221>. Acesso em: 
15.10.2006. 
2 op. Cit. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8221
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de todos os membros da coletividade: "A seguranca publica, dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservagao da ordem 

publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio [...]". Tais servicos, 

portanto, destina-se a repressao, prevencao, vigilancia, policia judiciaria, policia 

de fronteira e investigagao de delitos. Assim sendo, a repressao e a pronta 

providencia para a prisao do infrator; a prevengao tern como desiderato evitar a 

ocorrencia de crimes; no que tange a policia judiciaria tern como intuito auxiliar e 

cooperar com as atividades do judiciario e tambem do ministerio publico, no 

cumprimento de diligencias e mandados; a policia de fronteiras tern como 

prioridade controlar o ingresso e saida de pessoas e mercadorias no pais e por 

ultimo a investigagao, que fornece elementos de prova para objetivar a pretensao 

punitiva do Estado. 

2.2 Competencia 

As policias civis, militares e federais nao tern exclusividade na realizagao 

de investigagao criminal, mesmo em relagao a outros entes publicos, bem como 

aos outros organismos policiais. Dai surge o principio da universalizagao de 

investigagao, em congruencia com a democracia participava, com a ampliagao 

dos orgaos habilitados a investigar e com a maior transparencia dos atos 

administrativos, pois tudo isso decorre do sistema constitucional atual. Logo, o 

reconhecimento do monopolio investigatorio da policia nao se coaduna com o 

sistema constitucional vigente, ja que preve o poder de investigagao do Senado 

Federal para o processamento e julgamento do Presidente e do Vice-Presidente 

da Republica, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral 
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da Republica e do Advogado-Geral da Uniao nos crimes de responsabilidade, 

conforme prescreve o artigo 52, I e II, da Constituigao Federal de 1988: 

Art. 52 - Compete privativamente ao Senado Federal: 
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da 
Republica nos crimes de responsabilidade, bem como os Ministros 
de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exercito e da 
Aeronautica nos crimes da mesma natureza conexos com 
aqueles: 
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
os membros do Conselho Nacional de Justiga e do Conselho 
Nacional do Ministerio Publico, o Procurador-Geral da Republica e 
o Advogado-Geral da Uniao nos crimes de responsabilidade; 

Assim como, das Comissoes Parlamentares de Inquerito (CPI), segundo 

dispoe o artigo 58, §3° da Carta Magna vigente: 

Art. 58 [...] 
[...] 
§ 3° As comissoes parlamentares de inquerito, que terao poderes 
de investigagao proprios das 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. 

O direito do povo de participar dos servigos de seguranga publica esta 

previsto no artigo 144, caput, da Constituigao atual, fungao em que a investigagao 

criminal esta incluida no mesmo texto constitucional vigente no referido artigo, § 

1 ° e § 4 ° : 

Artigo 144 [...] 
[...] 
§ 1° A policia federal, instituida por lei como orgao permanente, 
organizado e mantido pela Uniao e estruturado em carreira, 
destina-se a: 
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I - apurar infragoes penais contra a ordem politica e social ou em 
detrimento de bens, servigos e interesses da Uniao ou de suas 
entidades autarquicas e empresas publicas, assim como outras 
infragoes cuja pratica tenha repercussao interestadual ou 
internacional e exija repressao uniforme, segundo se dispuser em 
lei; 
II - prevenir e reprimir o trafico ilicito de entorpecentes e drogas 
afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuizo da agao 
fazendaria e de outros orgaos publicos nas respectivas areas de 
competencia; 
III - exercer as fungoes de policia maritima, aeroportuaria e de 
fronteiras; 
IV - exercer, com exclusividade, as fungoes de policia judiciaria da 
Uniao. 
[...] 
§ 4° As policias civis, dirigidas por delegados de policia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competencia da Uniao, as 
fungoes de policia judiciaria e a apuragao de infragoes penais, 
exceto as militares. 

O exercicio da agao penal e o poder de investigar do Ministerio Publico 

constam no artigo 129, I, III e VI, da Carta Constitucional de 1988: 

Art. 129 - Sao fungoes institucionais do Ministerio Publico: 
I - promover, privativamente, a agao penal publica, na forma da lei; 
[...] 
III - promover o inquerito civil e a agao civil publica, para a 
protegao do patrimonio publico e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos; 
IV - promover a agao de inconstitucionalidade ou representagao 
para fins de intervengao da Uniao e dos Estados, nos casos 
previstos nesta Constituigao; 
[...] 

O principio da igualdade (Art. 5°, caput e I) e tambem o acesso ao 

Judiciario (Art. 5°, XXXV). 

Art. 5° - Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer 
natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a 
igualdade, a seguranga e a propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigagoes, nos 
termos desta Constituigao; 
[...] 
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XXXV - a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao 
ou ameaga a direito; 

Assim, percebe-se que nao ha "exclusividade" ou "privatividade" 

absoluta no exercicio de poder de maior relevancia, no caso a agao penal, 

enfrente a Soberania Estatal, em face da possibilidade da agao privada 

subsidiaria, desse modo nao e razoavel que haja no Poder Estatal de menor 

relevancia, a investigagao criminal, especialmente porque a fase de investigagao 

e facultativa para o exercicio da agao penal e acesso ao judiciario, caso a 

acusagao possua elementos suficientes da autoria e materialidade do crime para 

embasamento da denuncia, conforme prescrevem os artigos abaixo: 

Art. 39 doCPP: [...] 
[...] 
§ 5° - O orgao do Ministerio Publico dispensara o inquerito, se 
com a representagao forem oferecidos elementos que o habilitem 
a promover a agao penal, e, neste caso, oferecera a Denuncia no 
prazo de 15 (quinze) dias. 

Art. 40 do CPP: Quando, em autos ou papeis de que 
conhecerem, os juizes ou tribunals verificarem a existencia de 
crime de agao publica, remeterao ao Ministerio Publico as copias 
e os documentos necessarios ao oferecimento da denuncia. 

Alem disso, a Constituigao Federal vigente nao condiciona o exercicio 

da agao penal a realizagao de investigagao policial. Assim, vale salientar que tais 

atribuigoes de investigagao criminal nao sao exclusivas dos organismos policiais e 

muito menos da policia federal, militar e civil, com isso, as demais policias podem 

investigar os crimes, justamente pelo fato de que todas as policias tern a 

obrigagao constitucional de prestar servigos de seguranga publica, em 

conformidade com o artigo 144, caput, da Carta Magna. 
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Dessa maneira, na fungao de investigagao as policias podem atuar com 

destinagao especifica (Policia Federal e policias civis e militares), conforme 

estabelece o artigo 144, §§ 1°, I e 4°, Constituigao vigente. 

Assim como, os orgaos com destinagao geral; isto e, as demais policias, 

corpos de bombeiros e guardas municipals. O que se percebe, e que essa divisao 

torna-se artificial, ja que todas as policiais tern na sua estrutura a prestagao de 

servigos de seguranga publica, na qual, e claro, se inclui a investigagao criminal. 

Porem, as citadas policias (federal, civil e militar) ostentam a condigao de 

especialmente encarregadas da investigagao criminal, porem nao com 

exclusividade. 

De acordo, com a redagao do artigo 144, § 1°, IV, da Constituigao Federal 

1988, tem-se o seguinte: 

Artigo 144 [...] 
[...] 
§ 1° A policia federal, instituida por lei como orgao permanente, 
organizado e mantido pela Uniao e estruturado em carreira, 
destina-se a: 
IV - exercer, com exclusividade, as fungoes de policia judiciaria da 
Uniao. 

Poder-se-ia indicar, em relagao aos delitos federals, que somente a Policia 

Federal estaria autorizada a investigar os crimes federais, excluindo qualquer 

outra instituigao, pelo fato da destinagao de "exercer, com exclusividade, as 

fungoes de policia judiciaria da Uniao". No entanto, essa nao deve ser a 

interpretagao adequada, ja que nao ha exclusividade investigatoria, mas sim 

universalizagao da investigagao. 

Convem ressaltar que, apesar do legislador constituinte ter previsto em 

relagao a policia federal que a mesma teria exclusividade no trabalho de policia 
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judiciaria, conforme redagao do artigo 144, § 1°, IV, anteriormente citado, no 

entanto nao no que concerne a apuracao de infragoes penais, pois nao foi 

mencionado nenhum termo ou expressao equivalente. As fungoes de investigagao 

e cooperagao, no sistema constitucional atual, sao distintas, ou seja, a 

investigagao e caracterizada pelo trabalho de investigagao criminal, ja a 

cooperagao pelo trabalho de policia judiciaria. 

Assim, a investigagao nao se inclui mais dentro da nogao funcional de 

policia judiciaria no sistema brasileiro; apenas a cooperagao e auxilio ao 

Judiciario e ao Ministerio Publico, segundo redagao dada pelo artigo 13, I e II, do 

Codigo de Processo Penal: 

Art. 13 - Incumbira ainda a autoridade policial: 
I - fornecer as autoridades judiciarias as informagoes necessarias 
a instrugao e julgamento dos processos; 
II - realizar as diligencias requisitadas pelo juiz ou pelo Ministerio 
Publico; 
[...] 

A investigagao criminal, portanto, nao e trabalho de policia judiciaria. A 

Constituigao Federal de 1988 foi clara em separar as fungoes, tanto em relagao a 

policia federal no artigo 144, § 1°, I e IV, quanto as policiais civis e militares (art. 

144, § 4°). As fungoes da policia federal de investigar crimes e de policia judiciaria 

estao em dois incisos diferentes (I e IV), indicando que se tratam de duas fungoes 

diferentes, duas finalidades diversas: uma de investigagao e a outra de 

cooperagao. Em relagao as policiais estaduais (civis e militares) o constituinte 

programou que Ihes incumbem as fungoes de policia judiciaria e a apuragao de 

infragoes penais (§ 4°), evidenciando que se tratam de duas atividades policiais 
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("fungoes" esta no plural) diferentes (de policia judiciaria e de apuragao de 

infragoes penais) (e com duas finalidades diversas cooperagao e investigagao). 

O Egregio Superior Tribunal de Justiga (STJ) confirmou a possibilidade de 

investigagao de crime ocorrido em outra circunscrigao ou esfera. No HC 9958/GO, 

decidiu que: 

Nao ha impedimento que a autoridade policial de determinada 
unidade federativa promova investigagoes, mediante instauragao 
de inquerito, acerca de fatos ocorridos em outra circunscrigao, 
mas que tenham repercutido naquela de sua competencia (6a t., 
Rei. Min. Fernando Gongalves, j . em 16.09.99, DJ 04.10.99, pag. 
115). No HC 9797/PE, na apuragao de trafico de drogas, em que o 
auto de prisao em flagrante foi lavrado por delegado de policia 
federal, assentou que a 'Carta magna explicita que a repressao ao 
trafico de drogas realizado pela autoridade federal sera realizada 
'sem o prejuizo' da atuagao de outros orgaos publicos'. (5°., t.k 
Rei. Min. Jose Arnaldo da Fonseca, j . em 02.09.99, DJ 04.10.99. 
pag 69). No HC 9704/GO, em que os fatos foram rotulados 
inicialmente como configuradores de crime contra o sistema 
financeiro nacional, de algada federal, em desfavor da Caixa 
Economica do Estado de Goias quando esta nao mais era 
instituigao financeira, depois foi reconhecida a competencia da 
Justiga Estadual, com a anulagao da denuncia, do seu 
recebimento e dos atos posteriores, mas 'mantidos os atos 
investigatorios anteriores' (5°. T., Rei. Min. Edson Vidigal. J. em 
10.08.99. DJ 11.10.99, pag. 78).1 

Sendo assim, percebe-se que o indiciado, o cidadao e a vitima tern o 

direito assegurado de participar da investigagao criminal. Nesse caso, essa 

possibilidade e decorrente do sistema constitucional, quando preve a agao penal 

publica subsidiaria, conforme prescreve o artigo 5°, LIX, da Carta Magna vigente. 

"Sera admitida agao privada nos crimes de agao publica, se esta nao for intentada 

no prazo legal". 

1 SANTIN, Foleto Valter A investigagao criminal e o acesso a justiga. Disponivel no site: 
http://www.qooqle.com.br. Acessado em 15.10.2006. 

http://www.qooqle.com.br
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No tocante a seguranga publica, a Constituigao Federal atual trata do 

assunto nos artigos 6°, Caput, e 144, Caput: 

Artigo 6° - Sao direitos sociais a educagao, a saiide, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a seguranga, a previdencia social, a protegao a 
maternidade e a infancia. a assistencia aos desamparados, na 
forma desta Constituigao 
[...] 
Artigo 144 - A seguranga publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para a preservagao da 
ordem publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio 
[...]. 

Assim, percebe-se que, de acordo com a redagao dada pelo artigo 6°, 

caput, a seguranga publica e um direito social que deve ser fornecido pelo Estado, 

porem como responsabilidade de todos, conforme o texto do artigo 144, caput. No 

entanto, e atraves desse principio que se estimula a participagao popular na 

prestagao de servigos de seguranga publica, em congruencia com o Estado 

Democratico de Direito, os fundamentos de dignidade e cidadania da pessoa 

humana segundo o artigo 1°, II e III, da Carta Magna atual: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao 
indissoliivel dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado democratico de direito e tern como 
fundamentos: 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
[...] 

No que se refere a coleta de elementos investigatorios, podem ser colhidos 

pela policia, em inquerito policial ou pela propria vitima em investigagao propria, 

ou melhor, particular; podendo ainda a vitima ajudar a policia em investigagoes. 
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Quando a investigagao e realizada diretamente pela vitima, nao se ve 

nenhum empecilho ou impedimento de que o ofendido faga diligencias e produza 

elementos informativos, atraves de pericia particular, documentos e declaragoes 

privadas de testemunhas dos fatos, para corroborar o delito, tudo anexando a 

representagao ou a pega acusatoria (queixa-crime). Essa atividade, portanto, 

complementa o trabalho de investigagao estatal. No trabalho de auxiliar, a vitima 

pode fornecer a autoridade policial ou ao Ministerio Publico documentos, 

informagoes de elementos de convicgao, para instruir inquerito policial (art. 5°, § 

1°) ou a representagao (art. 27), inclusive requerendo diligencias policiais (art. 14, 

do Codigo de Processo Penal): 

Art. 5° - Nos crimes de agao publica o inquerito policial sera 
iniciado: 
I - de oficio; 
II - mediante requisigao da autoridade judiciaria ou do Ministerio 
Publico, ou a requerimento do ofendido ou de quern tiver 
qualidade para representa-lo. 
§ 1° - O requerimento a que se refere o n° II contera sempre que 
possivel: 
a) a narragao do fato, com todas as circunstancias; 
b) a individualizagao do indiciado ou seus sinais caracteristicos e 
as razoes de convicgao ou de presungao de ser ele o autor da 
infragao, ou os motivos de impossibilidade de o fazer; 
c) a nomeagao das testemunhas, com indicagao de sua profissao 
e residencia. 
[...] 
Art. 1 4 - 0 ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado 
poderao requerer qualquer diligencia, que sera realizada, ou nao, 
a juizo da autoridade. 
[...] 
Art. 27 - Qualquer pessoa do povo podera provocar a iniciativa do 
Ministerio Publico, nos casos em que caiba a agao publica, 
fornecendo-lhe. por escrito, informagoes sobre o fato e a autoria e 
indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicgao. 



45 

Assim sendo, a vitima tern direito de coadjuvar com os trabalhos das 

autoridades fornecendo informagoes que serao analisadas pelos orgaos de 

persecucao penal podendo acompanhar os autos da investigagao. 

Nos crimes contra os costumes, contra a honra, contra propriedade 

industrial, dano etc., a agao penal e privada sendo visivel o interesse e o direito 

da vitima em investigar por meios proprios, porque a acusagao e sua incumbencia 

e possui interesse em produzir elementos de provas mais robustos para alicergar 

a sua atuagao no processo e melhorar as chances de sucesso da agao penal. 

Nos crimes de agao publica legitima a sua vontade de melhorar a 

qualidade dos informes sobre os fatos e ate mesmo produzir elementos 

suficientes para o desencadeamento da agao penal pelo representante ministerial. 

Como exemplo, os casos de furto, apropriagao indebita e outros crimes contra o 

patrimonio, sofridos por um banco, praticados por seu funcionario, em que a 

instituigao financeira disponha de prova documental sobre o ilicito, produza 

pericia contabil e grafotecnica necessaria e ouga clientes e funcionarios sobre os 

fatos, formando um conjunto de elementos para acompanhamento da 

representagao, muitas vezes suficiente para a formagao da opinio delicti do 

Ministerio Publico. Assim, e viavel que uma empresa, vitima de seu funcionario, 

possa amealhar elementos de provas, documental, pericial e declaragoes de 

testemunhas, para encaminhar ao Ministerio Publico na representagao e que 

possam ser suficientes para desencadeamento da agao penal. Sendo assim, o 

sistema permite que a vitima ou o cidadao represente diretamente ao Ministerio 

Publico noticiando a pratica criminosa e que este oferega a denuncia criminal se 

suficiente os elementos, sendo razoavel que possa o interessado (vitima ou 
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cidadao) efetuar previas investigagoes sobre os fatos, inclusive para evitar 

incorrer em delito por acusagao falsa ou infundada. 

Segundo Antonio Scarance Fernandes (apud, Santin,), ao tratar da 

participagao da vitima na coleta de elementos, propoe que: 

A vitima seja informada sobre a instauragao e encerramento do 
inquerito, o andamento das investigagoes e receba protegao 
estatal nos crimes graves. Sugere a restrigao de noticias sobre 
crimes graves e dados das vitimas. 

A vitima, portanto, no campo do processo penal, torna-se prestigiada, 

ganhando forga com a lei n° 9099/95, Lei dos Juizados Especiais Civeis e 

Criminals, pois, com esta norma acentuou-se o leque de delitos de agao publica 

condicionada a representagao, incluindo inclusive nesse rol as lesoes culposas e 

dolosas leves, conforme a redagao do artigo 88 da referida lei "Alem das 

hipoteses do Codigo Penal e da legislagao especial, dependera de representagao 

a agao penal relativa aos crimes de lesoes corporais leves e lesoes culposas. 

Igualmente, a vitima podera ainda atribuir subsidios faticos e probatorios para 

auxiliar na formagao da opinio delicti pelo Ministerio Publico, tudo isso na 

audiencia preliminar de acordo com o artigo 72 da mesma lei: 

Art. 72. Na audiencia preliminar, presente o representante do 
Ministerio Publico, o autor do fato e a vitima e, se possivel, o 
responsavel civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz 
esclarecera sobre a possibilidade da composigao dos danos e da 
aceitagao da proposta de aplicagao imediata de pena nao privativa 
de liberdade. 
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Deste modo, a vitima passaria a ser orientada pelos criterios da oralidade, 

informalidade, economia processual e celeridade segunda o artigo 62 da referida 

lei: 

O processo perante o Juizado Especial orientar-se-a pelos 
criterios da oralidade, informalidade, economia processual e 
celeridade, objetivando, sempre que possivel, a reparagao dos 
danos sofridos pela vitima e a aplicagao de pena nao privativa de 
liberdade. 

Destarte, a participagao do cidadao na investigagao criminal e de 

fundamental importancia na coleta de elementos, uma vez que o Estado tera 

como auxiliar "o povo", na ardua tarefa investigatoria e persecutoria, havendo com 

isso um aprimoramento no combate aos delinquentes e consequentemente ao 

crime. Essa participagao esta prevista no artigo 27, do CPP: "Qualquer pessoa do 

povo podera provocar a iniciativa do Ministerio Publico, nos casos em que caiba 

agao publica, fomecendo-lhe, por escrito, informagoes sobre o fato e a autoria e 

indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicgao". Por conseguinte, a 

doutrina tern despertado para a conveniencia da participagao popular na 

investigagao criminal e no processo penal, comegando pela noticia dos fatos 

criminosos, o fornecimento de informagoes sobre nomes de testemunhas, o 

levantamento de provas periciais e ate indicagoes de ordem tecnica, alem do 

encargo de servir como testemunha. 

Consequentemente, nao constitui delito de usurpagao de fungao publica a 

atividade de investigagao particular, por parte da vitima, do cidadao ou ate de 

investigador particular contratado, sendo licito o trabalho de detetive particular, 

que se submete a legislagao propria para a atividade profissional de prestagao de 
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servigo de investigagao em conformidade com a Lei 3.099, de 24 de fevereiro de 

1957. 

Vale ressaltar que, caracteriza o delito de usurpagao de fungao publica se 

o particular identificar-se como policial ou agir como se fosse servidor publico. Por 

exemplo, o cumprimento por particular de mandado e requisigoes enderegadas 

aos organismos publicos (busca e apreensao, prisao temporaria e preventiva, 

interceptagao telefonica, quebra de sigilo bancario e fiscal), fungoes publicas. 

E importante salientar que o investigador particular, a vitima, o cidadao e o 

indiciado nao detem poder de policia e tern as suas atividades restritas as 

condigoes de entes privados. Evidentemente, o investigador particular nao podera 

invocar a condigao de servidor publico. Deve agir na condigao de particular e 

obtera colaboragao espontanea de terceiros na coleta de dados e documentos, 

sem direito ao exercicio de coergao, respeitando as garantias constitucionais do 

investigado, sob pena de sangao penal. 

Quando se tratar da participagao popular do cidadao, os organismos 

policiais deverao cuidar para que a atividade particular nao afete o trabalho 

normal da policia, que deve ser minimizado na situagao de sigilo, apesar da regra 

ser a publicidade. A experiencia demonstra que, podem ocorrer excessos e 

desvios nesse relacionamento, em que os informantes, os "gansos" no jargao 

policial, passam a agir como se policiais fossem, participando de operagoes 

policiais e obtendo vantagens pessoais ilicitas, em desvirtuamento do intuito do 

legislador de parceria desinteressada do Estado com o cidadao. Nessa hipotese, 

podera ocorrer a tipificagao do delito de usurpagao de fungao publica. Os gansos 

podem servir de intermediaries entre os policiais e criminosos para a obtengao de 
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vantagens indevidas por funcionarios publicos (corrupcao e extorsao), situacao a 

ser reprimida penalmente. 

No que se trata da investigagao criminal feita pela defesa, sabe-se que 

pode ser autonoma ou como auxiliar da policia. A sua atuagao na investigagao 

estatal e limitada, sendo possivel requerimento de diligencia conforme a o artigo 

14, do CPP: "O ofendido, ou seu representante legal, e o indiciado poderao 

requerer qualquer diligencia, que sera realizada, ou nao, a juizo da autoridade", o 

acompanhamento dos atos de investigagao e uma atuagao ativa, caso nao causar 

prejuizo a investigagao e ao procedimento ou tratar-se de hipotese de sigilo. 

Entretanto, a participagao da defesa nessa fase e passiva, sem 

interferencia no andamento dos trabalhos de investigagao feitos pela autoridade 

policial, num mero acompanhamento como espectador, para dificultar o 

cometimento de irregularidades e ilegalidades. Rogerio Lauria Tucci e Jose 

Rogerio Cruz e Tucci (apud, Santin) criticam a participagao do advogado como 

mero espectador, pretendendo a defesa tecnica ampla. Se nao houver prejuizo: 

As investigagoes e ao rapido desfecho da apuragao, a autoridade 
policial pode permitir a atuagao ativa da defesa, numa participagao 
efetiva, com acompanhamento regular dos trabalhos e ate mesmo 
com a realizagao de reperguntas as testemunhas ouvidas pela 
autoridade policial, elaboragao de quesitos periciais e pedidos de 
esclarecimentos e criticas aos trabalhos, em verdadeiro 
contraditorio. Seria um contraditorio mitigado. 

Destarte, o procedimento de investigagao deve ser inquisitivo e ao mesmo 

tempo sigiloso, para que a investigagao atinja a sua finalidade. A mesma tern que 

ser tambem desburocratizada e instrumentalizada de maneira simples e celere, 

adequando-se a apuragao sumaria, em fase de criagao legislativa, para permitir a 

imediata analise do Ministerio Publico, que formara seu convencimento sobre a 
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agao penal. Assim, espera-se demonstrar que a investigagao criminal direta pelo 

Ministerio Publico e admitida pelo ordenamento juridico patrio e encontra-se em 

sintonia com os anseios da sociedade, sendo uma questao de interesse publico. 



CAPiTULO 3 O MINISTERIO PUBLICO NA INVESTIGAQAO CRIMINAL 

Neste ultimo capitulo, pretende-se realizar um estudo mais aprofundado 

acerca da possibilidade, em face do ordenamento juridico patrio, de o Ministerio 

Publico realizar investigagao pre-processual como forma de embasar eventual 

denuncia criminal, apresentando os entendimentos doutrinarios, jurisprudenciais e 

a interpretacao constitucional sobre o tema em comento. 

Assim, como ja fora mencionado no capitulo anterior, deve-se esclarecer 

desde ja que o Ministerio Publico ja investiga crimes ha decadas, no que sempre 

mereceu o suporte da jurisprudencia amplamente majoritaria. Entretanto, a 

polemica atual nao diz respeito a uma mobilizagao dos promotores e 

procuradores para aumentar seus poderes, mas para os manter. 

3.1 A investigagao propria por parte do Ministerio Publico 

Nao sendo a Policia Judiciaria detentora de exclusividade na apuragao de 

infragoes penais, deflui que nada obsta que o orgao ministerial promova 

investigagoes proprias para elucidagao de delitos. 

Frederico Marques {apud Lima, 2006, p.80) entende que: 

Se, e o Estado-Administrativo quern investiga e acusa, e 
irrelevante o orgao a quern ele atribua uma outra fungao. No juizo 
ou no inquerito quern esta presente e esse Estado-Administrativo. 
Que importa, pois. que ele se faga representar, na fase 
investigatoria, tambem pelo Ministerio Publico. 

De acordo com a redagao do artigo 4°, paragrafo unico, do Codigo de 

Processo Penal brasileiro, a atribuigao para apuragao de infragoes penais nao 
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exclui a de autoridades administrativas, a quern por lei seja cometida a fungao, 

conforme preve o citado artigo: 

Art. 4°[...] 
Paragrafo unico. A competencia definitiva neste artigo nao excluira 
a de autoridades administrativas, a quern por lei seja cometida a 
mesma fungao. (grifo nosso) 

Dessa maneira, ao encarregar-se de apuragao de infragao penal, atraves 

de coleta de provas, pode o orgao ministerial praticar uma gama variada de atos, 

e tal como no caso de requisigao de inquerito, esta sujeito ao controle de 

legalidade, podendo ser considerado autoridade coatora para fins de Habeas 

Corpus e Mandado de Seguranga. 

Por ser o Ministerio Publico considerado "parte" na relagao processual, 

alguns pesquisadores e jurisconsultos, afirmam que o parquet nao poderia ser 

elevado a qualidade de autoridade. Entendimento este que nao procede, vez que 

o Ministerio Publico, se por um lado exerce a fungao de parte formal no processo 

penal, por outro lado e inegavel que, como agente politico, exerce a parcela de 

autoridade. 

Em resposta as criticas de alguns jurisconsultos, que desejavam o 

reconhecimento do parquet tao-so como parte, rebateu Waldemir de Oliveira Lins 

{apud Lima, 2006, p. 82) dizendo que: 

Nem procede, ao meu ver, a objegao feita a prisao temporaria 
decretada pelo Ministerio Publico, como violadora da igualdade 
das partes no processo. Diga-se, de logo, que ela nao afronta a 
Constituigao, que confere a autoridade competente o poder de 
determinar a prisao [...] E inegavel que a lei outorga ao Ministerio 
Publico esse poder, ele e a autoridade competente. (grifo nosso). 
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Hely Lopes Meireles {apud Lima, 2006, p. 81), ao discorrer sobre os 

agentes politicos, define-os como sendo autoridades publicas e dentre estes 

estao os membros do Ministerio. Como se pode observar: 

[...]atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas 
atribuigoes e prerrogativas e responsabilidades proprias, 
estabelecidas na Constituigao e em leis especiais. Nao sao 
funcionarios publicos em sentido estrito, nem se sujeitam ao 
regime estatutario comum. Tern normas especificas para a sua 
escolha, investidura, conduta e processo por crimes funcionais e 
de responsabilidade, que Ihes sao privativos. Os agentes politicos 
exercem fungoes governamentais, judiciais e quase judiciais, 
elaborando normas legais, conduzindo os negocios publicos, 
decidindo e atuando com independencia nos assuntos de sua 
competencia. Sao autoridades publicas supremas, do Governo e 
da Administragao na area de sua atuagao, pois nao sao 
hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites 
constitucionais e legais de jurisdigao [...] Nessa categoria se 
encontram os Chefes do Executivo (Presidente da 
Republica, Governadores e Prefeitos) e seus auxiliares 
imediatos (Ministros e Secretarios de Estado e Municipio); 
os membros das Corporagoes Legislativas (Senadores, 
Deputados e Vereadores); os membros do Poder Judiciario 
(Magistrados em geral); os membros do Ministerio Publico 
(Procuradores da Republica e da Justiga, Promotores e 
Curadores Publicos); os membros dos Tribunais de Contas 
(Ministros e Conselheiros); os representantes diplomaticos 
[...] (grifo nosso) 

Assim, estando o Ministerio Publico regido por Lei Organica propria, 

detendo fungoes privativas constitucionalmente e possuindo seus agentes 

independencia funcional, alem de preencher os demais requisitos elencados pela 

doutrina, os seus membros sao agentes politicos, e como tal exercem parcela de 

autoridade. 

Exercendo o promotor o poder fiscalizador sobre outras autoridades seria 

um contra-senso nao se admitir a sua natureza de autoridade, sendo inegavel, por 

outro lado, que e passivel de ser sujeito de mandado de seguranga bem como 

autoridade coatora em habeas corpus, como ja visto anteriormente. 
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E tanto que, segundo Lima (2006, p. 82), pode ainda, como 

autoridade que e, ser o Ministerio Publico: 

Sujeito ativo do delito de abuso de autoridade da Lei n° 
4.898/65. consoante a definigao prevista no art. 5° da 
referida lei, que exige como complemento o exercicio de 
parcela de autoridade. (grifo nosso). 

Igualmente, outras leis especiais demonstram ser o promotor 

autoridade, bastando como exemplos o exame do Estatuto da Crianca e 

do Adolescente (arts. 126 e 200/205) e da Lei n° 7.347 que regula o 

inquerito civil publico a ser presidido pelo Ministerio Publico, que pode 

resultar, alem da agao civil publica, em agao penal publica. Bem como, 

agora, do idoso - Estatuto do Idoso, Lei n. 10.741/03, artigo 74, que se 

instituiu como necessidade da protegao a direitos fundamentals. 

(OLIVEIRA, 2006, p.69). 

Portanto, indubitavelmente, exerce o Ministerio Publico parcela de 

autoridade e, administrativamente, pode proceder as investigagoes penais 

diretas na forma da legislagao em vigor. 

Segundo Mauricio Jose Nadini 1 : 

A tendencia do legislador em ampliar os horizontes da atuagao 
ministerial se revela mais patente se observarmos o conteudo do 
artigo 201 do Estatuto da Crianga e do Adolescente. Nele, se 
estabelece no inciso VII que e atribuigao do Ministerio Publico 
instaurar sindicancias, requisitar diligencias e determinar a 
instauragao de inquerito policial, para apuragao de ilicitos ou 
infragoes as normas de protegao da infancia e juventude. 

1 NARDINI, Mauricio Jose. Investigagao criminal presidida por promotor de Justiga: 
admissivel, possivel e legal. Jus Navigandi, Teresina, a. 1, n. 20, out. 1997. Disponivel 
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1053>. Acesso em: 12 mai. 2006. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1053
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Consoante confirma Julio Fabbrini Mirabete (apud Lima, 2006, p. 82-83) 

"tern o Ministerio Publico legitimidade para proceder a investigagoes e diligencias 

conforme determinarem as leis organicas estaduais". 

O Codigo de Processo Penal, portanto, ja dispensava o inquerito policial 

para o oferecimento da agao penal, desde que dispusesse o Ministerio Publico de 

pegas de informagoes, Tourinho Filho {apud Lima, 2006, p.83), considerando que 

o fim do inquerito e justamente o embasamento da agao penal pelo promotor, 

assevera que: 

[...] desde que o titular da agao penal tenha em maos as 
informagoes necessarias, isto e, os elementos imprescindiveis ao 
oferecimento da denuncia ou queixa, e evidente que o inquerito 
sera perfeitamente dispensavel [...] 

A Constituigao Federal de 1988 em seu artigo 129, inciso VI, veio solidificar 

esta posigao, instrumentalizando o agir do Ministerio Publico, ao assegurar ao 

parquet a expedigao de notificagoes e requisigoes de informagoes e documentos 

nos procedimentos de sua atribuigao. Vejamos: 

Artigo 129 [...] 
[ - ] 
VI - expedir notificagoes nos procedimentos administrativos de sua 
competencia, requisitando informagoes e documentos para instrui-
los, na forma da lei complementar respectiva; 

Trata-se, portanto, segundo Lima (2006), a sociedade, de coleta direta de 

elementos de convicgao pelo promotor para elaborar opinio delicti e, se for o caso, 

oferecimento de denuncia, uma vez que, como ja asseverado, nao esta o membro 
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do Ministerio Publico adstrito as investigagoes da policia judiciaria, podendo 

colher provas em seu gabinete ou fora deste, para respaldar a instauragao da 

agao penal. 

A jurisprudencia, segundo Lima (2006, p.84) entende da seguinte forma: 

Processual Penal. Denuncia. Impedimento. Ministerio Publico. 
I - A atuagao do promotor na fase investigaria pre-processual nao 
o imcompatibiliza para o exercicio da correspondente agao penal. 
II - Nao causa nulidade o fato de o promotor, para formagao da 
opinio delicti, colher preliminarmente as provas necessarias para a 
agao penal. 
III - Recurso improvido. 

Habeas-Corpus - Denuncia oferecida com base em investigagoes 
procedidas pelo Ministerio Publico. 
1. O inquerito e, em regra, atribuigao da autoridade policial. 
2. O parquet pode investigar fatos, poder que se inclui no mais 
amplo de fiscalizar a correta aplicagao da lei [...] (grifo nosso) 

O Tribunal Regional Federal da 4° Regiao em decisao proferida 

acrescentou no ultimo acordao, que: "Tal poder do orgao ministerial mais avulta, 

quando os envolvidos na infragao penal sao autoridades policiais submetidas ao 

controle externo do Ministerio Publico". 

Dispos, ainda, o mesmo Tribunal. 

Atos investigatorios realizados diretamente pelo Ministerio Publico. 
Validade Reconhecida. 
I - Sao validos os atos investigatorios realizados pelo Ministerio 
Publico, que pode requisitar informagoes e documentos para 
instruir seus procedimentos, visando oferecimento de denuncia. 
Ill - Ordem que se denega. (LIMA, 2006, p. 84) (grifo nosso). 

Com o advento da Constituigao Federal de 1988, tal entendimento resulta 

indubitavel, como argumenta Hugo Nigro Mazzill (apud, Lima, 2006, p. 84): 
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No inciso VI do art. 129, cuida-se de procedimentos 
administrates de atribuigao do Ministerio Publico - e aqui 
tambem se incluem investigagoes destinadas a coleta direta de 
elementos de convicgao para a opinio delicti: se os procedimentos 
administrativos de que cuida este inciso fossem apenas em 
materia civel, teria bastado o inquerito civil de que cuida o inciso. 
Ill [...] Mas o poder de requisitar informagoes e diligencias nao se 
exaure na esfera civel, atingindo tambem a area destinada a 
investigagoes criminals, (grifo nosso). 

Assevere-se que, se o Ministerio Publico pode legalmente requisitar a 

instauragao de inqueritos e diligencias investigatorias, obviamente podera 

dispensa-lo, colhendo diretamente as provas. 

Com a Lei 8.625/93, Lei Organica Nacional do Ministerio Publico, foram, 

mais detalhadamente, disponibilizados os instrumentos para a investigagao direta 

pelo Ministerio Publico, em artigos distintos, verbis: 

Art 26 No exercicio de suas fungoes, o Ministerio Publico podera: 
I - instaurar inqueritos civis e outras medidas e procedimentos 
pertinentes, e para instrui-los: 
a) expedir notificagoes para colher depoimentos ou 
esclarecimentos e, em caso de nao-comparecimento injustificado, 
requisitar condugao coercitiva, inclusive pela Policia Civil ou 
Militar, ressalvadas as prerrogativas previstas em lei; 
b) requisitar informagoes, exames periciais e documentos de 
autoridades federais, estaduais e municipals, bem como dos 
orgaos e entidades da administragao direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios; 
c) promover inspegoes e diligencias investigatorias junto as 
autoridades, orgaos e entidades a que se refere a alinea anterior; 
II - requisitar informagoes e documentos a entidades privadas, 
para instruir procedimentos ou processo em que oficie; 
III - requisitar a autoridade competente a instauragao de 
sindicancia ou procedimento administrativo cabivel; 
IV - requisitar diligencias investigatorias e a instauragao de 
inquerito policial e de inquerito policial militar, observado o 
disposto no artigo 129, inciso VIII, da Constituigao Federal, 
podendo acompanha-los; 
§1° As notificagoes e requisigoes previstas neste artigo, quando 
tiverem como destinatarios o Governador do Estado, os membros 
do Poder Legislative e os Desembargadores, serao encaminhadas 
pelo Procurador-Geral de Justiga. 
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Ao tracar comentarios sobre o artigo anteriormente citado, Lima (2006, p. 

86), diz que: 

A exemplo do disposto na Constituigao da Republica, entendemos 
que o estabelecido no item I do art. 26 da Lei n° 8.625/93 refere-
se nao so aos inqueritos civis, como a quaisquer outros 
procedimentos. sendo a expressao pertinente atinente a medidas 
e procedimentos condizentes com as fungoes do Ministerio 
Publico, e nao somente aos inqueritos civis, conforme 
estabelecido no caput do art. 26. 

Tanto e assim que o art. 26 estabelece tres modalidades de 
exercicio de fungoes do parquet e diligencias cabiveis: no item I, 
em relagao a inqueritos civis, medidas e procedimentos 
(obviamente proprios da atividade ministerial); no item II, 
requisigoes em procedimentos que oficie, com instauragao propria 
ou nao; no item III, controle de legalidade e correcional atraves de 
requisigao de sindicancias ou outro procedimento em unidades 
administrativas e, no item IV, requisigao de instauragao de 
inqueritos a policia judiciaria ou orgao militar. (grifos do autor). 

A Lei Complementar n° 75/93, do Ministerio Publico da Uniao, que se aplica 

subsidiariamente aos Ministerios Publicos dos Estados-Membros, por forga do art. 

80 da Lei n° 8.625/93, tambem traz normas esparsas a respeito. Vejamos: 

O artigo 7°, II, defere a apresentagao de provas pelo Ministerio 
Publico em investigagoes instauradas pela Policia Judiciaria ou 
por autoridade militar, o que pressupoe a coleta direta destas 
provas em complementagao aqueles inqueritos, e no item III, 
autoriza a mesma produgao de provas em inqueritos 
administrativos. 

0 artigo 8° dispoe que para o exercicio de suas atribuigoes, o 
Ministerio Publico podera, nos procedimentos de sua 
competencia: 
1 - notificar testemunhas e requisitar condugao coercitiva, no caso 
de ausencia justificada; 
II - requisitar informagoes, exames, pericias e documentos de 
autoridades da Administragao Publica direta ou indireta; 
III - requisitar da Administragao Publica servigos temporarios de 
seus servidores e meios materials necessarios para a realizagao 
de atividades especificas; 
IV - requisitar informagoes e documentos a entidades privadas; 
V - realizar inspegoes e diligencias investigatorias; 
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VI - ter livre acesso a qualquer local publico ou privado, 
respeitadas as normas constitucionais pertinentes a inviolabilidade 
do domicilio; 
VII - expedir notificagoes e intimacoes necessarias aos 
procedimentos e inqueritos que instaurar; 
VIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de 
carater publico ou relativo a servigo de relevancia publica; 
IX - requisitar auxilio de forga policial. (LIMA, 2006, p. 86-87) 

Como se ve, a Lei Complementar n° 75/93 com melhor redagao do que a 

Lei n° 8.625/93, nao deixa margem de duvidas quanto a operacionalizagao das 

investigagoes criminais diretas no ambito do Ministerio Publico. 

Este, tambem, o entendimento de Aury Lopes Jr (apud, Lima, 2006, p. 87): 

Analisando os diversos incisos do art. 129 da CB, em conjunto 
com as Leis n° 75/93 e n° 8.625/93, especialmente o disposto nos 
arts. 7° e 8° - da primeira e 26 da segunda, constata-se que no 
piano teorico esta perfeitamente prevista a atividade de 
investigagao do promotor na fase pre-processual [...] Resulta 
obvio que se o legislador atribui ao MP a titularidade da agao 
penal publica - atividade fim - devera conceder-lhe tambem os 
meios necessarios para alcangar de forma mais efetiva este fim, 
de modo que a investigagao preliminar, como atividade 
instrumental e de meio, devera estar sob seu mando. 

Apesar de haver relevante controversia doutrinaria e jurisprudencial acerca 

da possibilidade de que o orgao do Ministerio Publico - o promotor ou procurador 

- conduza por conta propria (ao lado da atividade policial) um procedimento de 

investigagao criminal, Bonfim (2006, p.131 e 132), complementa dizendo que: 

Parte da doutrina defende que o artigo 129, VI, ao conferir ao 
Ministerio Publico a prerrogativa de 'expedir notificagoes nos 
procedimentos administrativos de sua competencia, requisitando 
informagoes e documentos para instrui-los, na forma da lei 
complementar respective, em conjunto com o artigo 8°, II e IV, da 
Lei Complementar n° 75/93 (Lei Organica do Ministerio Publico), 
abre a possibilidade de que o orgao do parquet desempenhe 
fungao investigativa tambem na esferea criminal. Isto porque, 
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como ja reconheceu o STJ, tal atribuigao da policia nao exclui a 
de outras autoridades administrativas. 

No que diz respeito [...] ha crimes cometidos por autoridades e 
agentes policiais, destacam-se as atribuigoes institucionais 
previstas no artigo 129, incisos II, que determina que o Ministerio 
Publico deve 'zela pelo efetivo respeito dos poderes publicos e 
dos servigos de relevancia publica aos direitos assegurados nesta 
Constituigao, promovendo as medidas necessarias a sua 
garantia', e VII, que atribui a essa instituigao o exercicio do 
controle externo da atividade policial, (grifo nosso). 

Destarte, a materia segue, assim, controversa, havendo decisoes nos 

tribunais superiores tanto no sentido de que a investigagao e atribuigao do 

Ministerio Publico, como no sentido de que a pratica de atos de investigagao cabe 

apenas as policias judiciarias, tendo o parquet atribuigao apenas para requerer a 

realizagao de diligencias e fiscalizar seu cumprimento; conforme veremos nos 

entendimentos jurisprudenciais, a seguir. 

3.2 Entendimento jurisprudencial 

Atualmente, o poder investigatorio proprio do Ministerio Publico vem sendo 

questionado em recursos e agoes diretas de inconstitucionalidade, nas instancias 

superiores, por indiciados e entidade associativa policial. 

Apesar disso, tal entendimento, no ambito do Supremo Tribunal Federal, 

nao esta pacificada a possibilidade ou nao de investigagao criminal pelo Ministerio 

Publico. 

Em 1997, a E. 1 a Turma decidiu ser "regular a participagao do Ministerio 

Publico em fase investigatoria", sinal da possibilidade de investigagao criminal 

pelo Ministerio Publico. 
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Por outro lado, a E. 2 a Turma, em dezembro de 1998, decidiu de forma 

restritiva, entendendo que nao cabe ao membro do Ministerio Publico realizar, 

diretamente, tais investigagoes, mas requisita-las a autoridade policial, 

competente para tal (CF/88. art. 144, §§1° e 4°) "(RECR 205473-AL, Rei. Min. 

Carlos Velloso, v. u., j . em 15.12.98, DJ 19.03.99, pag. 19, Ement. Vol. 1943-02, 

pag. 348). Em maio de 1999, no RE 233072/RJ, por maioria de votos sendo 

relator originario o Min. Neri da Silveira e para o acordao o Min. Nelson Jobim, 

nao conheceu de recurso extraordinario interposto pelo Ministerio Publico contra 

decisao do TRF da 2 a Regiao (RJ) que anulara o processo, iniciado com base em 

investigagoes do Ministerio Publico (Boletim Informativo do STF n° 143, 148 e 

150, www.stf.qov.br). 

Ja, no ambito do E. Superior Tribunal de Justiga, a situagao e diferente, 

com confirmagao pacifica da atuagao do Ministerio Publico na fase investigatoria, 

como e perceptivel em inumeras decisoes, das 5 a e 6 a turmas. 

Em 1994. a 6 a Turma, rei. o Min. Pedro Acioli, chancelou a 
possibilidade do Ministerio Publico atuar na fase antecedente a 
agao penal, assentando: 'Nao causa nulidade o fato do promotor, 
para formagao da opinio delicti, colher preliminarmente as provas 
necessarias para agao penal'. (RHC 3.586-2/PA, v.u., j . em 
09.05.94, DJU de 30.05.94). Em 1998, a 6 a Turma, rei. o Min. 
Vicente Leal, entendeu que o Ministerio Publico possui 
competencia para investigar os fatos, para o 'fim de poder 
oferecer denuncia pelo verdadeiramente ocorrido' (RHC 8.025/PR, 
v. u., DJ 18.12.98. pag. 416). 

A 5 a Turma tern seguido a mesma linha e expressado 
seguramente a possibilidade da participagao do Ministerio Publico 
na fase pre-processual para apuragao de crime, com inumeras 
decisoes recentes (RHC 7.445/RJ, Rei. Min. Gilson Dipp, DJ 
01.02.99, pag. 218, RHC 8.732/RJ, Rei Min. Felix Ficher, v. u., DJ 
04.10.9, pag. 64; HC 10725/PB, Rei. Min. Gilson Dipp, v.u., DJ 
08.03.2000, pag. 137; HC 10605/PB, Rei. Min. Felix Ficher, v.u., 
DJ 13.12.1999, pag. 167). 

O E. STJ tambem considerou inexistente impedimento para 
oferecimento de denuncia por promotor que atou na fase 

http://www.stf.qov.br
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investigatoria, tendo em vista a possibilidade para formacao da 
opinio delicti' de colher preliminarmente as provas necessarias 
para a agao penal (RHC 3.586-2/PA, 6 a. T., Rei. Min. Pedro Acioli, 
v.u., j . 9.5.94, DJU 30.05.94). Em sentido semelhante: HC 
9.023/SC, 5a. T., Rei. Min. Felix Fischer, j . em 06.06.99, in 
Informativo Juridico n° 22, www.sti.qov.br/sti/instituc/lniur22.htm. 
O assunto foi convertido na Sumula 234: "A participagao Publica 
na fase investigatoria criminal nao acarreta o seu impedimento ou 
suspeigao para o oferecimento da denuncia (Informativo Juridico 
44, www.sti.qov.br, jurisprudencia; DJ 07.02.2000, pag. 185). 

O E. Tribunal Regional Federal, da 1 a Regiao (DF), reconheceu o 
poder do Ministerio Publico de instaurar inquerito civil ou 
procedimento investigatorio, para apuragao de crimes contra a 
ordem tributaria (Juiz Candido Ribeiro), em que quebrado 
judicialmente o sigilo bancario do investigado, mas assegurado a 
este o acesso as movimentagoes bancarias (MS 
1998.01.00.027824-6/PA, DJ 15.03.99, pag. 17 e HC 
1998.01.00.048293-0/PA, DJ 12.03.99, pag. 99), facilitando o 
exercicio da ampla defesa e do contraditorio. 

O E. Tribunal Regional Federal, da 2 a Regiao (RJ), entendeu que, 
nos termos do artigo 129, VI, da Constituigao Federal, 'pode o 
Ministerio Publico proceder as investigagoes cabiveis, 
requisitando informagoes e documentos para instruir seus 
procedimentos administrativos preparatories da agao penal' 
(98/003225-5). A posigao nao e pacifica, por entendimento 
contrario (HXC 96.02.35446-1, 2° T., Rei. Des. Fed. Silverio 
Cabral, v. m., j . em 11.12.96, e 97.02.09315-5, 1 a , T., Rei. Des. 
Fed. Nei Fonseca, v. u., j . em 19.09.97, DJU de 09.10.97) 

O E. Tribunal Regional Federal, da 4 a Regiao (RS), reconheceu a 
possibilidade de denuncia com base em 'investigagoes precedidas 
pelo Ministerio Publico', que 'pode investigar fatos, poder que se 
inclui no mais amplo de fiscalizar a correta execugao da lei', de 
modo que tal 'poder do Orgao Ministerial mais avulta quando os 
envolvidos na infragao penal sao autoridades policiais, submetidas 
ao controle externo do Ministerio Publico' (HC 97.04.26750-9/PR, 
Rei. Juiz Fabio Bittencoourt da Rosa, 1 a T., v.u., j . 24.06.97, DJU 
16.07.97.). 

O E. Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul admitiu 
investigagao pelo Ministerio Publico para a colheita de provas que 
servir de base a denuncia ou a agao penal (RT 651/313). O juiz 
gaucho Vladimir Giacomuzzi, em julgamento de habeas corpus, 
HC 291071702, afirmou que 'a CF, ao conferir ao MP a faculdade 
de requisitar e de notificar, defere-lhe o poder de investigar, no 
qual aquelas fungoes se subsumem' (CCrim. De Ferias, j . em 
25.07.91, Julgados do TARS n° 79/128). 

O E. Tribunal de Justiga de Sao Paulo, no HC 95852/SP, sendo 
relator o Des. Nelson Fonseca, em virtude de atuagao de membro 
do Ministerio Publico na fase do inquerito policial, decidiu sobre a 
admissibilidade do "promotor de justiga, designado para a fase 
investigatoria, promover a agao penal", porque "acompanhamento 

http://www.sti.qov.br/sti/instituc/lniur22.htm
http://www.sti.qov.br
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dos atos de investigacao ou realizagao direta de diligencias 
relevantes que nao se erigem em impedimento a sua atuagao" (6a 

Cam. Crim., j . em 15.08.90, RT 660/288). 

Segundo Valter Foleto Santin, na doutrina, e maciga a aceitagao 
da atuagao investigatoria do Ministerio Publico. Essa participagao 
na apuragao de crimes ja era defendida anteriormente por 
Alckmin. Frederico Marques, Helio Bicudo, Marcio Antonio 
Inacarato, Ubirajara do Mont' Serrat Faria Salgado e outros, sendo 
atualmente seguida a posigao por Mirabete, Marcellus Polastri de 
Lima, Hugo Mazzilli e outros. Vejamos: 

Julio Fabbrini Mirabete salienta que tern o Ministerio Publico 
legitimidade para proceder a investigagoes e diligencias'. 

Hugo Nigro Mazzilli entende que nos procedimentos 
administrativos do Ministerio Publico (art. 129, VI) 'tambem se 
incluem investigagoes destinadas a coleta direta de elementos de 
convicgao para a opinio delicti' porque se destinados apenas a 
area civel bastaria o inquerito civil (inciso III) e o 'poder de 
requisitar informagoes e diligencia nao se exaure na esfera civel, 
atingindo tambem a area destinada a investigagoes criminals'. 

Marcellus Polastri de Lima entende que a policia judiciaria nao 
detem a exclusividade na apuragao de infragoes penais e que 
'nada obsta que o Ministerio Publico promova diretamente 
investigagoes proprias para elucidagao de delitos', porque exerce 
'parcela de autoridade e 'pode proceder as investigagoes penais 
diretas na forma de legislagao em vigor'. 

Marcio Luis Chila Freyesleben considera que a 'investigagao 
criminal presidida pelo Promotor e absolutamente normal e 
amparada em lei', atraves de procedimento administrativo. 

A universalizagao da investigagao foi reconhecida em hipotese 
originaria de representagao por crime eleitoral enviada pelo juiz ao 
orgao do Ministerio Publico, o qual: 

Por nao dispor de elementos suficientes, realizou a inquirigao das 
testemunhas na sala da promotora' para a agao penal, sendo 
considerada a inexistencia de irregularidade juridica (TSE, 
RHC/SP 54, Acordao n° 4985, Rei. Raphael de Barros Monteiro, j . 
em 18.05.72, BEL vol. 250, tomo 1, pag. 558, www.tse.gov.br). 

Visto o entendimento jurisprudencial a respeito da possibilidade ou nao de 

o Ministerio Publico realizar investigagao criminal, percebe-se que existem 

decisoes favoraveis e contras, mas vale ressaltar que, como ja fora discutido e 

questionado aqui nesta pesquisa, o que se propoe nao e tirar a competencia das 

http://www.tse.gov.br
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autoridades policiais, nem querer que o Ministerio Publico seja o detentor da 

investigagao, mas dizer que compete a todas as autoridades incluindo o Ministerio 

Publico realiza-la, conforme se percebe nas decisoes acima. 

3.3 Interpretagao constitucional acerca da possibilidade do Ministerio Publico 
investigar criminalmente 

E importante frisar que, a questao acerca da possibilidade, em face do 

ordenamento juridico patrio, de o Ministerio Publico realizar investigagao pre-

processual como forma de embasar eventual denuncia criminal deve ser 

analisada com bastante cautela, para que nao se reduza a significagao de uma 

disputa "infectada" por determinados interesses intra-organicos, distanciando-se 

do necessario compromisso com a realizagao dos verdadeiros postulados do 

estado democratico de direito. 

Saliente-se que, as normas constitucionais vigentes que disciplinam as 

fungoes do Ministerio Publico, bem como, tambem, as de outros orgaos e 

Instituigoes estatais formam um sistema, e isso faz com que sua correta 

compreensao envolva um esforgo maior do que o consistente na singela leitura 

das disposigoes constitucionais pertinentes. 

Sendo assim, segundo Santin 2, a investigagao pelo Ministerio Publico deve 

se pautar em: 

[...jprincipios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiencia, inerentes a Administragao Publica (art. 
37, caput, CF), preservando os interesses da sociedade e do 
investigado, em atendimento aos preceitos legais, agindo de 
forma similar ao procedimento adotado pela autoridade policial no 

2 SANTIN, Valter Foleto. Universalizagao da investigagao e Ministerio Publico . Jus 
Navigandi, Teresina, a. 9, n. 557, 15 Jan. 2005. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6189>. Acesso em: 12 mai. 2006. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6189
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inquerito policial, com os poderes e instrumentos especiais do 
Ministerio Publico, sem prejudicar ou beneficiar deliberadamente o 
investigado, uso de meios morais e eticos, de forma publica e 
transparente, na busca de celeridade e melhor resultado, inclusive 
em co-participacao com orgaos policiais, tudo sob controle judicial 
proprio. 

Ressalte-se que, nao existe uma distancia exorbitante entre Policia 

Judiciaria e Ministerio Pubico no exercicio de suas respectivas atribuigoes, pois 

torna-se perceptivel com a finalidade precipua de cada qual; logo a policia 

preserva a ordem publica; e o Ministerio Publico defende a ordem juridica 

democratica. 

No modelo constitucional brasileiro nao ha divisao rigida, insuperavel, entre 

as fungoes de investigagao e acusagao, de modo que ambas podem ser 

exercidas com responsabilidade pelos membros do Ministerio Publico. 

A investigagao pode ser entendida como atividade tipica da policia 

judiciaria, mas nem por isso exclusiva. O Parquet, portanto, havera de realizar 

investigagoes em casos excepcionais, desde que justificados devidamente, sem 

jamais provocar esvaziamento da esfera funcional da Instituigao Policial. 

Os que discordam da possibilidade da investigagao criminal ser feita pelo 

Ministerio Publico, tern alegado ser ilegitima essa investigagao, buscando 

subsidios no artigo 144 da Constituigao Federal de 1988, justificando que a 

apuragao de infragoes penais e uma das atribuigoes exclusivas da Policia 

Judiciaria. Diante disso, estaria configurada uma indebita invasao de competencia 

por parte do Ministerio Publico. Ocorre que, in casu, parte-se da Premissa 

Superavel sobre o preceito constitucional invocado. 

Transcreve-se o texto normativo: 
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Art. 144. A seguranga publica, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, e exercida para preservagao de ordem 
publica e da incolumidade das pessoas e do patrimonio, atraves 
dos seguintes orgaos: 
I - policia federal; 
II - policia rodoviaria federal; 
III - policia ferroviaria federal; 
IV - policias civis; 
V - policias militares e corpos de bombeiros militares. 
§ 1° - A policia federal, instituida por lei como orgao permanente, 
organizado e mantido pela Uniao e estruturado em carreira, 
destina-se a: 
I - apurar infragoes penais contra a ordem politica e social ou em 
detrimento de bens, servigos e interesses da uniao ou de suas 
atividades autarquicas e empresas publicas, assim como outras 
infragoes cuja pratica tenha repercussao interestadual ou 
internacional e exija repressao uniforme, segundo se dispuser em 
lei; 
II - prevenir e reprimir o trafico ilicito de entorpecentes e drogas 
afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuizo da agao 
fazendaria e de outros orgaos publicos nas respectivas areas de 
competencia; 
III - exercer as fungoes de policia maritima, aeroportuaria e de 
fronteiras; 
IV - exercer, com exclusividade, as fungoes de policia judiciaria 
da Uniao. 
[...] 
§ 4° As policias civis, dirigidas por delegados de policia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competencia da Uniao, as 
fungoes de policia judiciaria e a apuragao de infragoes penais, 
exceto as militares. (grifo nosso). 

Ha uma distingao no texto, correta ou nao, entre as fungoes de apuragao 

de crimes e policia judiciaria. Pois, ao tratar da policia federal, o Constituinte so 

reservou a exclusividade quanto a fungao de policia judiciaria, e nao quanto a 

apuragao de crimes. Em relagao a Policia Civil, a diferenciagao tambem se 

manifesta, como se percebe pela leitura do § 4° do mencionado artigo. 

Assim, percebe-se que, e reservada a Policia Federal, com exclusividade, 

a fungao de policia judiciaria da Uniao, ou seja, nao ha exclusividade quanto a 

apuragao de crimes e a exclusividade referida se opera em relagao ao ambito de 

atuagao das fungoes de policia judiciaria - federal - em contrapartida ao das 

policias civis. Assim, nao ha exclusividade constitucionalmente garantida aos 
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orgaos que exercem fungao de policia judiciaria para a apuragao de infragoes 

criminals. Da mesma forma, nao se justifica uma atribuigao exclusiva a policia 

judiciaria da fungao investigatoria. Ilustra-se com o entendimento esposado no 

elucidativo julgado do recurso originario em HC n° 13.728-SP de lavra do Min. 

Hamilton Carvalhido do Superior Tribunal de Justiga, do qual se extrai o seguinte 

trecho: 

Diversamente do que se tern procurado sustentar, como resulta da 
letra d seu artigo 144, a Constituigao da Republica nao fez da 
investigagao criminal uma fungao exclusiva da Policia, 
restringindo-se, como se restringiu, tao-somente a fazer exclusivo, 
sim, da Policia Federal o exercicio da fungao de policia judiciaria 
da Uniao (paragrafo 1°, inciso IV)3. 

Essa fungao de policia judiciaria - qual seja, a de auxiliar do Poder 

Judiciario, - nao se identifica, portanto, com a fungao investigatoria; isto e, a de 

apurar infragoes penais, bem distinguidas no verbo constitucional, como exsurge, 

entre outras disposigoes, do preceituado no paragrafo 4° do artigo 144 da 

Constituigao Federal, verbis: 

Artigo 144 [...] 
[...] 
§ 4° as policias civis, dirigidas por delegados de policia de 
carreira, incumbem, ressalvada a competencia da Uniao, as 
fungoes de policia judiciaria e a apuragao de infragoes penais, 
exceto as militares. 

Tal norma constitucional, por fim, define e certo, as fungoes das policias 

civis, mas sem estabelecer qualquer clausula de exclusividade. O poder 

3 CLEVE, clemerson Merlin. O Ministerio Publico e a Investigagao Criminal. Disponivel no 
site: www.google.com.br. Acessado em: 25.10.06 

http://www.google.com.br
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investigatorio que, pelo exposto, se deve reconhecer, por igual, proprio do 

Ministerio Publico e, a luz da disciplina constitucional, certamente, da especie 

excepcional, fundada na exigencia absoluta de demonstrado interesse publico ou 

social. 

O exercicio desse poder investigatorio do Ministerio Publico nao e, por 

obvio, estranho ao Direito, subordinando-se, a falta de norma legal particular, no 

que couber, analogicamente, ao Codigo de Processo Penal, sobretudo na 

perspectiva da protegao dos direitos fundamentals e da satisfagao do interesse 

social, que, primeiro, impede a reprodugao simultanea de investigagoes; segundo 

determina o ajuizamento tempestivo dos feitos inquisitoriais e, por ultimo, faz 

obrigatoria oitiva do indiciado autor do crime e a observancia das normas legais 

relativas ao impedimento, a suspeigao, e a prova e sua produgao. 

A participagao de membro do Ministerio Publico na fase investigatoria 

criminal nao acarreta o seu impedimento ou suspeigao para o oferecimento da 

denuncia. (Sumula do STJ, Enunciado n° 234, HC 24.493/MG, da minha 

Relatoria, in DJ 17/11/2003). 

Nao e outra a conclusao decorrente da interpretagao do dispositivo 

constitucional senao a de que a exclusividade conferida a policia federal se da 

apenas em relagao a outros orgaos policiais, e nao em prejuizo dos demais 

mecanismos de apuragao de infragoes penais. 

Sendo assim, e perceptivel que, na sua maioria, os argumentos contrarios 

a investigagao criminal preliminar presidida, ou melhor, providenciada pelo 

Ministerio Publico convergem para a tese da ausencia de autorizagao expressa na 

constituigao. Um olhar atento sobre as atribuigoes da instituigao ministerial na 

Constituigao exige enfrentar, no entanto, a clausula de abertura que dispoe 
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explicitamente que o Ministerio Publico podera "exercer outras fungoes que Ihe 

forem conferidas, desde que compativeis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 

representagao judicial e a consultoria juridica de entidades publica". 

Nem mesmo, uma interpretacao literal, historica e restritiva das fungoes 

institucionais do Ministerio Publico poderia, sem quedar em erro grosseiro, afirmar 

que as atribuigoes prescritas no art. 129 da Constituigao Federal sao taxativas. 

Claro que a clausula de abertura nao e ilimitada, seja do ponto de vista negativo 

(ha restrigoes quanto a representagao judicial e consultoria juridica a entidades 

publicas), seja do ponto de vista positivo (a fungao que nao esta expressa deve 

ser adequada a finalidade do Ministerio Publico). 

E, justamente nesse contexto da disposigao constitucional que a lei 

complementar n° 75 de 1993, anteriormente citada, foi promulgada trazendo as 

atribuigoes do Ministerio Publico da Uniao e assim, contemplando expressa 

autorizagao para realizagao de inspegdes e diligencias investigatorias. 

A legitimagao do poder investigatorio do Ministerio Publico tern, portanto, 

sede constitucional e, no piano infraconstitucional, autoridade propria de lei 

complementar. A Lei Complementar n° 75, de 1993 apenas confirmou no piano 

infraconstitucional o que ja podia ser deduzido a partir da apurada leitura da 

Constituigao. A clausula de abertura opera um reforgo na esfera de atribuigoes do 

Ministerio Publico, que fica potencializado com a agao do legislador 

complementar. 

Em que pesem as mais singelas tecnicas de concretizagao constitucional e 

a patente instrumentalidade do procedimento investigatorio para o exercicio da 

agao penal revelarem a constitucionalidade da legislagao de regencia da materia 
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importa demonstrar a compatibilidade da atividade com a finalidade do Ministerio 

Publico. Sao os seguintes os preceitos constitucionais exigentes de atengao: 

Art. 127. O Ministerio Publico e instituigao permanente, essencial 
a fungao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e 
individuals indisponiveis. 
[...] 
Art. 129. Sao fungoes institucionais do Ministerio Publico: 
I - promover, privativamente, a agao penal publica, na forma da 
lei; 
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Publicos e dos 
servigos de relevancia publica aos direitos assegurados nesta 
Constituigao, promovendo as medidas necessarias e sua garantia; 
III - promover inquerito civil e a agao civil publica, para a protegao 
do patrimonio publico e social, do meio ambiente e de outros 
interesses difusos e coletivos; 
IV - promover a agao de inconstitucionalidade ou representagao 
para fins de intervengao da Uniao e dos Estados, nos casos 
previstos nesta Constituigao; 
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populagoes 
indigenas; 
VI - expedir notificagoes nos procedimentos administrativos de 
sua competencia, requisitando informagoes e documentos para 
instrui-los, na forma da lei complementar respectiva; 
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da 
lei complementar mencionada no artigo anterior; 
VIII - requisitar diligencias investigatorias e a instauragao de 
inquerito policial, indicados os fundamentos juridicos de suas 
manifestagoes processuais; 
IX - exercer outras fungoes que Ihe forem conferidas, desde que 
compativeis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representagao judicial e a consultoria juridica de entidades 
publicas. 

A atividade de investigagao tern clara natureza preparatoria para o juizo de 

pertinencia da agao penal, de modo que, sendo o Ministerio Publico o titular da 

agao penal publica por ele e providenciada a fim de formar sua convicgao de 

acordo com os elementos colhidos. Sendo a investigagao conduzida atraves do 

inquerito policial ou por outro meio, a finalidade e a mesma, porem, o deslinde 

nao, ha que a qualidade da investigagao e determinante para a formagao do juizo 

do titular da agao penal. 
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Destarte, merece ainda frisar que, discute-se a forma pela qual os 

procedimentos investigatorios sao levados a cabo pelo Ministerio Publico, dizendo 

que, sao inconstitucionais porque ferem o principio do devido processo legal e as 

garantias dai decorrentes. Entretanto. vale salientar que, o Constituinte conferiu 

aos membros do Ministerio Publico a garantia da independencia funcional -

similar a dos juizes - nao apenas para a atuagao profissional livre de pressoes, 

mas tambem para que pudessem nao acusar quando fundamento juridico para 

tanto nao existisse. 



CONSIDERACOES FINAIS 

A abordagem fatica do trabalho teve como objetivo demonstrar a importancia 

do tema frente a realidade juridica e social em que se encontra o Ministerio Publico, 

no que diz respeito ao seu poder de investigagao no cenario criminal. 

Como observou-se o atual papel do Ministerio Publico esta voltado para 

atender aos interesses sociais, politicos, economicos e culturais de uma sociedade 

democratica, regida por uma Lei Maior que estabelece suas atribuigoes. O artigo 129 

da Constituigao Federal de 1988 estabelece as fungoes institucionais do Ministerio 

Publico. Embora nao haja nada explicito no que se refere a fungao de investigar, ha 

a atribuigao imposta ao Ministerio Publico de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Publicos e dos servigos de relevancia publica aos direitos assegurados na Carta 

Magna, promovendo as medidas necessarias a sua garantia. 

E nesse contexto que surge a necessidade de aprimoramento da Instituigao, 

ja que os seus membros estao sempre almejando um alargamento nas suas 

atribuigoes, desde que estejam asseguradas na Constituigao Federal, para 

combaterem ainda mais e com maior eficiencia as mazelas da sociedade brasileira. 

Evidenciou-se, durante o estudo, que expoentes do Ministerio Publico e do 

mundo juridico lutam pela possibilidade do mesmo investigar criminalmente, tendo 

como desejo maior solucionar de maneira mais eficaz as infragoes penais surgidas 

no ambito nacional. Porem, esse tema esta sendo bastante discutido e gerando 

diversidades na seara juridica brasileira. 

Porem pde-se em pauta que a apuragao das infragoes penais, antes de 

constituir atribuigoes deste ou daquele orgao publico, reveste-se da caracteristica 
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inafastavel de materia de interesse coletivo que deve ser eficazmente concretizado. 

Isso reclama frentes de trabalho multiplas e nao a compressao, mediante este ou 

aquele artificio doutrinario, da importante atividade de combate a criminalidade. Tal 

entendimento guarda consonancia com a diretiva constitucional da colaboragao entre 

as entidades estatais, repise-se, razao a mais para nao serem repelidas as 

diligencias investigatorias do Ministerio Publico. 

Sabe-se que a investigagao criminal preliminar deve servir como um "filtro 

processual" atraves do qual somente passarao para o piano juridico-processual as 

condutas revestidas de evidente tipicidade. A eficacia desse filtro e garantia para os 

cidadaos, que nao terao contra si promovidas agoes descabidas, e tambem para o 

sistema judicial, que nao desperdigara recursos e esforgo em processos natimortos. 

O bom funcionamento deste sistema requer amplo conhecimento, por parte dos 

encarregados da atividade investigatoria, do ordenamento juridico, especialmente 

dos principios constitucionais. e sensibilidade quanto ao problema do abarrotamento 

dos orgaos judiciais. Este e mais um motivo para se creditar ao Ministerio Publico a 

realizagao direta e pontual de diligencias investigatorias. 

Por fim, conclui-se que, com a crescente criminalidade em nossa sociedade, 

impedir a ampla atuagao do Ministerio Publico significa sujeitar a sociedade brasileira 

aos atos ilicitos de individuos situados em patamares superiores da sociedade, e que 

por isso se sentem imunes. Individuos que pensam que a lei penal nao e para eles; 

apenas para as pessoas marginalizadas pelo sistema politico-economico. 
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