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Um ano de realiza9des
Ao complctar, em junho. um ano & frente da chefia do 

Ministerio Publico do Distrito Federal e Territdrios, o Procurador- 
Geral de Justifa, Humberto Adjulo Ulhoa, consolidou como marcas 
de sua administragao a dcfesa intransigente das prerrogativas da 
Institui^ao e o esforgo no sentido de cumprir integralmente os 
compromissosassumidos paracom aclasse, que fizeram parte de 
sua proposia dc trabalho. Nesse periodo. o Ministerio Publico 
expandiu-se na realizagao de seus devcres constitucionais, 
aproximando-se da popuiagao e efetivando seu leque de alribuigoes.

Isso fica claro no balango que apresenlamos a seguir, 
avaliando cada uma das 28 metas definidas por Humberto Adjulo 
Ulhoa junto a seus pares no primeiro semestre de 1996 e que 
passaram a fazer parte de seu piano de trabalho.

apurardentinciasde irregularidades na 19*Delegaciade Poh'ciae 
na Delegacia Especial doMeio Ambiente, Dadaaimportanciada 
nova unidade, 6 intengao da administragao aumentar o efetivo de 
promotores e promover melhorias na infra-estrutura administrativa.

3) Aperfeigoamento profissional dos membros do Ministerio
Publico.

Os criterios de acesso a semindrios, mestrados e doutorados 
foram estipulados de forma permanente pela Portaria n° 509, de 
agosto de 96.

Ainda em 1996, foi promovido um cicio de palestras sobre 
diversos temas de interesse dos mcmbros. Para o segundo semestre 
de 1997, esiao previstas cercade 15 palestras como mesmoobjetivo 
de aperfeigoamcnlo profissional. Por outro lado, em decorrencia 
do sensfvel cone imposto ao orgamento do MPDFT em 97, 
determinou-se que os afastamentos de membros para participagao 
em encontros, semindrios e congressos fora de Brasilia, somente 
seriam autorizados na hipdtese de nao represenlarem onus para a 
Instituigao. Diante da situagao emergeneial, o criterio foi aplicado 
a todos os cases linearmente, sem privil^gios. Providencias estao 
sendo tomadas para incluir no Orgamento de 1998 os recursos 
necessaries k normalizagao da situagao, voltando-sc, dentro dos 
criterios estabelecidos, a subsidiar a participagao de membros em 
eventos fora do Distrito Federal.

4) Provimento de todos os cargos existentes na carreira do 
MPDFT, agilizando a realiza^do dos concursos.

Desde a posse da atual Administragao, foram realizados dois
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I) Instalagao de um gahinete no Forum de Brasilia.
0 gabincte foi instalado uma semana ap6s a posse, no 8°

andar.
2) Ampliagdo do controle exlerno da atividade policial e 

ampUagdo das inve.stigagoes minisleriais.
Foi criado, em carater detlnilivo, pcia Portaria n“ 799/96, o 

Niicleode Investigagoes Criminais e Controle Extemo da Atividade 
Policial. In.stalado em abril, o Niicleo funciona atualmenie com 
dois promotores dejustigaej^ soma um total de3l procedimentos 
instaurados ou encaminhados por outras Promotorias para apuragao. 
Antes da implantagao do Nucleo. contudo, o Procurador-Geral 
havia determinado a realizagao de diligencias emergenciais para

*

Controle externo da atividade policial
Desde abril, os cidadaos do Distrito Federal dispoem de mais um "porto seguro" ao qual 

recorrer em caso de violencia ou arbitrariedade cometidas por orgdos policiais: e o Nucleo de 
Investigates Criminais e Controle Extemo da Atividade Policial.

Pdg.5

Em dezembro, a conclusao da nova sede do MPDFT
Um predio modemo e confortdvel, com 20,3 mil metros quadrados de area construida, em 

que predominam racionalidade e economicidade de manutengdo.
Pdg.4

Acesso direto a inqueritos policiais
Desde maio, inqueritos policiais e outras pegas de informagdo produzidas pela PoUcia Civil, 

pela PoUcia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar transitam diretamente entre os orgdos 
investigantes e o Ministerio Publico.

Pdg.5
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Com a Assessoria, a presen5a do Minist6rio Piiblico do Distrito 
Federal e Territdrios, na discussao de qualquer proposla legislative 
que envolva os inleresses da Institui(;ao, foi viabilizada.

I4i Criagao da Assessoria de Imprensa.
A Assessoria de Imprensa enconira-se instalada junto ao 

gabinete do Procurador-Gerat, sob a responsabilidade do jomalisla 
Allan Madsen, e seus servi§os estao dispom'veis para todas as 
Procuradorias e Promotorias.

15) Manutengao e ampliagao da Assessoria de Recursos 
Constilucionais.

A Assessoria foi ampliada e hoje est4 a cargo do Vice- 
Procurador-Geral de Justi^a e de dot's promotores de justiga. 0 
service de apoio coma com quatro asscssores. Recentemente, por 
meio da Rede de Informa^des do Ministerio Publico do Distrito 
FederaleTerrildrios, a Assessoria tomoudisponfvel aosmembros 
e interessados uma base de dados referentes aos recursos interpostos 
por ela. possibilitando acesso ao acompanhamento da tramila^ao 
dos processos e, inclusive, do inteiro teor das pe?as recursais.

16) Reestruturagao e ampliagao da unidade incumbida da 
pesquisa de jurisprudencia nos Tribunals.

A Assessoria de Jurisprudencia foi reeslnilurada e ampliada, 
passando a contar com tr£s novos servidores. Denire os novos 
servi9os, encontra-se a disposi^ao dos membros o servi^o de 
atendimento SOS Jurisprudencia, acessi'vel por meio de Bip 
(telefonc 321.0410, eddigo 6168473), uma base de dados do 
suplemenlo Direilo e Justi9a, do Corrcio Braziliense, a panir das 
edi^oes de 1996 (e em breve desde 1990), e uma base de dados 
com os inteiros leores de acdrdaosji arquivados no Gabinete do 
MPDFT.

Continuagdo da pdgina I
concursos para o preenchimento dos cargos de Promotor de 

Justi9a Adjunto. Em cada urn foram aprovados 29 candidates. Um 
terceiro concurso estd previsto para o segundo semes tre do correnle 
ano.

5) Implementagdo integral da Lei Complemeniar n° 75/93.
EstS sendo ultimado o procedimento de remessa, aoConselho

Superior do Ministerio Publico e, posteriormente, ao Procurador- 
Geral da Republica, do projeto de lei dispondo sobre os oficios do 
Ministerio Publico do Distrito Federal e Territdrios, que ira, entre 
outros assumes, regulameniar por complete a Lei Complementar 
n® 75/93 no que conceme ao MPDFT,

6) Proposigao, ao Con.selho Superior do Ministerio Publico, 
da altemdncia de componentes da Comissdo de Concursos.

O objetivo foi alcan9ado, com a aprova9ao da altera9ao dos 
componentes da Comissao nos concursos de niJmeros 18 e 19.

7) Eleigao de Promotores-Chefes em lisia triplice.
A proposta foi concretizada ainda em 1996, com a elei9ao 

de Promotores-Chefes das circunscri96es do Ministerio Publico 
em lista triplice integrada por membros titulares e adjunios lotados 
na respectiva circunscri9ao.

8) Eleigao do Vice-Procurador-Geral de Justiga em lista
triplice.

O atual Vice-Procurador-Geral foi escolhido por meio de 
lista triplice, cumprindo-se o compromisso.

9) Eleigao para Procurador Distrital dos Direitos do 
Cidadan, em lista triplice, na vacancia do cargo.

Nao houve vacancia do cargo, ate o momento.
10) Extensao do auxilio-moradia aos membros do Ministerio 

Publico do Distrito Federal e Territorios.
Requerimento com este pleito foi encaminhado, ainda em 

96, ao Procurador-Geral da Republica. Atd o fechamento desta 
edi9ao o requerimento nao tinha sido deferido. Por outro lado, 
buscou-se amenizarasitua9ao com aassinatura de conveniocom 
a Caixa Economica Federal para a reatiza9ao de financiamenlo 
para a aquisi9ao, reforma ou constru9ao de imdveis por meio do 
programa Carta de Credito da CEF.

11) Reestruturagao do sistema de transportes e das condigoes 
materials de trabalho dos membros do Ministerio Publico do 
Distrito Federal e Territorios.

17) Designagao de membros da Ministerio Publico para 
atuar nos orgaos em que a participaguo da Instituigdo seja 
legalmentc prevista.

O Ministerio Publico tern sido representado em todos os 
drgaos em que sua participa9ao e legaimeme prevista 
Conselho Nacional de Poh'tica PenitenciSria. no Conselho 
Penitenci^o do Distrito Federal, no Conselho de Entorpecentes 
do Distrito Federal e no Conselho de Defesa da Pessoa Humana 
— al6m de outros para os quais a Institui9ao 6 convidada.

18) Defesa intransigente das prerrogativas, fungoes e 
atribuigdes do Ministerio Publico.

Tal defesa tern sido excrcida dentro da lei e de forma 
intransigente. Exemplo disso foi a impetra9ao de mandado de 
seguran9a visando k preserva9ao das atribui96es do Ministerio 
Publico no que se refere ao controle extemo da atividade policial. 
Outro exemplo foi a participa9ao do MPDFT quando sugeriu a 
ado9ao, peia Corregedoria-Geral de Ju5ti9a do Distrito Federal, de 
norma que possibilitasse a tramita9ao direta do inqu6rito policial e 
demais pe9as de informa9ao entre os orgaos investigantes e o 
Ministerio Publico, o que foi efelivado pelo Provimenlo n° 7/97.

19) Estabelecimento, com as autoridades govemamentais, 
de relagoes harmoniosas, cordials e respeitosas, preservada, 
porem, a absoluta independencia do Ministerio Publico.

Continua na pdgina 3

como no

O setorde transportes foi redimensionado, com a aquisi9ao 
de dois novos vei'culos e acontrata9ao adicional de seis motoristas. 
As condi96es de trabalho estao sendo melhoradas com iniciativas 
como, por exemplo, a cria9ao — na circunscri9ao de Brasilia — 
do expediente administrativo maiutino, com numero suficiente de 
funcionarios escalades para atender os membros na parte da manha.

De acordo com o cronograma, licita96es para novas 
aquisi96es de equipamentos estao em andamento.

A Rcceita Federal, atendendo a requerimento do Procurador- 
Geral de Justi9a, efetuou a doa9ao de varios eletrodomesticos e 
equipamentos kInstitui9ao, tais como 30 monitores policromtiticos 
para microcomputadores, 50 teclados, 11 vfdeocassetes, 7 
impressorasjato-de-tinta,3 impressoras matriciaise lOtelevisores 
em cores. Pnicurador-Gcra] dc Jusu^ 

Humberto Adjulo UIMb 
Vice-I^urador-Ocrai dciusii^a 
Romeu Gonzaga Nd*a 
Cheic <ic Cabineu!
Vetuval Murtlns Vaseoncckis 
Dirutw-Geral
Moisis AncMo de FrclUs 
Corrcgcdora-Gcral 
Zenaklc Soulo MorliiB 
Jamali»(a rcsponsdvel 
AUan Madsen 
Rnaj Jl02/0V54mF

12) Implantagao do nucleo de apoio as Promotorias para a 
realizagdo de diligencias e investigagoes indispensdveis ao 
exercicio da atividade-fim.

O Nucleo de Diligencias e Investiga96es foi reeslruturado. 
Mais um perito criminal ser^ contratado e a unidade conta com 
profissionais de engenharia, biologia e contabilidade.

13) Criagdo da Assessoria Parlamentar.
A Assessoria Parlamentar foi implanlada pela Portaria n”525, 

de agosto de 1996, e estd a cargo do jomalisla Oscar Andrades.

Mwnim Puwo n Dmnn 
Fbbm i THHrtm
Ooleiin) editado peia Assesaom de Imprensa do 
Minisidrio PObItco do Diauiio Federal e Temidhos

SAS quadra 5 bloco H Fras^lia^P 
CCP 70070-914
Tclcroncs: (061) 3 i 2-9604 - 312-9787 
Pax: (061) 312-9715

Tomai Lnprusso na Ath&laiaGrllkaePap.UdA

L



MiHisTtiio Piliico >3

Continuagdo da pdgina 2 compaitilhado.contrachequeon-W/ie e lotafao mensal dos membros 
sao exemplos de informa^oes que chegam a todo insCante a qualquer 
um dos computadores conectados ^ Rede de Informa^oes. Foi 
iniciado o estudo para a implanta^ao, prevista para setembro, de 
oma home page da Instituigao, o que colocari o MPDFT na Internet

AI6in disso, o sistema de distribui9ao de processos e 
procedimentos foi aperfei^oado e encontra-se em franca uliliza^ao, 
com excelentes resultados.

25) Aumento do acervo e modemizagao da biblioteca.
Aproximadamente 500 novas obras foram adquiridas por

meio de licita^ao publica. somando-se ^ quase cinco mil que 
flguravam no acervo da biblioteca. Novas aquisifoes, conforme 
sugestoes dos membros, estao previstas para antes do encerramen to 
do presente ano fiscal.

26) Criagao de Promotorias de Justiga de Defesa da 
Commidade.

Essa € uma meta que se efetiva diariamente e que tern 
noiteado os atos e as rela^oes da Administragao.

20) Garantia de maxima iransparencia em todos os atos da 
administragao.

A transparSncia tern sido assegurada. Os principais atos da 
administragao sao publicados semanalmente no informativo MP 
Noticias e todos eles sao afixados nos quadros de avisos da 
Institui^ao.

21) Continuidade da construgao da sede propria.
A nova sede doMinist^rio Publico tern suaconclusao pievista 

para dezcmbro prdximo, seguindo-se rigorosamente o cronograma 
da obra, que foi acelerada com o repasse de R$ 500 mil obtidos 
junto ^ Procuradoria-Geral daRepublica. A mudanga para as novas 
instala^oes estS prevista para maio de 1998.

22) Inclusao, no Orgamento, de recursos para a construgao 
das sedes do MPDFT em todas as cidades satelites.

A nova sede da Promotoria de Taguatinga estd com 30% de 
suas obras conclui'das e hd estudos para incluir, na previsao 
or^ament^a de 98. os recursos destinados ^ constnj9ao de duas 
novas sedes em cidades satelites, al^m dos recursos para a 
continuidade das obras de Taguatinga.

23) Aproximagao e integragao da sociedade com o Ministerio 
Publico no exercicio de sua missao constitucional.

Com esse objelivo foi criada, pela Portaria n® 269, de 11 de 
abril de 1997. a Promotoria de Defesa do Cidadao e da Comunidade 
- PrdCidada. A instala^ao da Promotoria depende apenas da 
disponibilidade de membros para ali serem lotados, o que deverS 
ocorrer ainda no segundo semestre deste ano.

24) Continuidade no processo de informatizagao de todos 
os setores da Instituigao e dos gabinetes dos Procuradores e 
Promotores de Justiga.

A aquisifao de novos equipamentos nos ultimos doze meses 
proporcionou um crescimento de 55% no parque computacional 
do Ministerio Publico, enquanto que a implanta9ao de um sistema 
de informa9ao em rede proporcionou novas facilidades que vieram 
contribuir com a agiliza9ao, a racionaliza9ao e a qualidade dos 
trabalhos. A jurisprudSncia e legisla9ao em CD-Rom

Foram criadas ou estao em processo de cria9ao as seguintes 
Procuradorias e Promotorias: 11* e 12* Procuradorias Criminals; 
17* Procuradoria Cfvel; I* Procuradoria de Crimes Contra a Vida; 
Promotorias do Tribunal do Juri de Brazlandia, Planaltina e 
Sobradinho; 3* Promotoria de Justi9a Cfvcl de Familia, 6rfaos e 
Sucessoes do Gama; 3* Promotoria de Justi9a de FalSncias e 
Concordatas do Distrito Federal; 2* Promoloriade Justi9ada Ordem 
Tribut5riado Distrito Federal: 7*. 8*e 9* Promotorias deJusti9ade 
Famflia de Brasilia; Niicleo de Investiga9ao Criminal e Controle 
Exierao da Atividade Policial; Promotoria de Justi9a de Defesa do 
Cidadao e da Comunidade; Promotoria de Justi9a de Defesa da 
Ordem Urbanfstica; Promotoria de Justi9a do Sistema Onico de 
Sadde; Promotoria de Justi9a de Defesa das Vi'timas de Delitos.

27) Criagao da Promotoria de Justiga de Defesa das Vitimas
de Delitos.

Conforme registro no item anterior, tal Promotoria foi criada 
e aguarda a disponibilidade de membros para a sua efetiva 
instala9ao. o que deve ocorrer no segundo semestre do ano corrente.

28) Cumprimento integral do mandato e perseverante 
empenho na dignificagao dafungao publica.

O Procurador-Geral de Justi9a nao concorreu e nao 
concorrerS a qualquer outro cargo durante o seu mandato.

O asilo sagrado
Jackson Matos Braga (*) consciSneia popular”, na palavra de Campos Sales, “a mais 

elevada eminencia e o mais inaliendvel primado entre as 
institui96es republicanas”, no dizer de Rui Barbosa.

Segundo o criminalista Romeiro Neto, o Juri faz obra 
perfeitade Justi9a social. E o magistrado Carlos Luiz Bandeira 
Stampa prelecionava: “E da planfcie que o homem ve melhor o 
infinito, pelacontempla9ao, semobstdculos, dos horizontes que 
0 rodeiam. As grandes verdades estao na consciencia de todos 
os homens de bem. Nao ha conslru9ao tdcnico-jun'dica capaz 
de superar a razao do bom senso do homem que sente, na prdpria 
carne, o que o interesse do grupo social a que pertence reclama, 
sob a contingencia das grandes coordenadas de lugar e de 
tempo, para que se alcance a Justi9a”.

Excelente como drgao realizador da Justi9a e relevante 
nos seus aspectosjun'dicos, o Tribunal do Juri, corpoealma do 
principio democrdtico de que todo poder emana do povo e em 
seu nome 6 exercido, vai aprimorando-se no cumprimento de 
sua missao, absolvendo, perdoando, abrandando penas e 
condenando com severidade, sempre forte e sobranceiro como 
as^vores imponentes que nao se dobram diante dos vendavais.

O advogado Abraao Lincoln ia concluindo a defesa 
de um garoto de 15 anos, acusado de matar um irlandSs com 
um forcado: “Senhores jurados, eu vos disse, aocome9ar, que 
trataria deste caso de um modo pouco habitual. Disse-vos que 
nao possui'a argumentos para apresentar. Contei-vos uma 
histdria; sabeis que numa idade em que as maos deste rapaz 
deveriam segurar livros escolares ou canas de pescar, elas 
seguravam um instrumento que deveria ser a sua ruma; sabeis 
como a crian9a foi espicaqada por um adulto, ate que, 
desesperada, usou do instrumento que tinha em maos. Sabeis 
estas coisas tao bem quanto eu. Tudo o que pe9o d que encareis 
0 caso deste menino como gostarfeis que outros homens o 
encarassem, no caso de se tratar de vosso prdprio filho. Confio, 
pois, sua vida a esse meio de prova. Senhores jurados, nada 
mais tenho para acrescentar”.

Quern nao se empolga com as grandes causas, as 
grandes teses, os grandes tribunos?

O jiiri, tantas vezes posto no banco dos rdus, d o asilo 
sagrado do Marques de Sao Vicente, “a mais alta expressao da (*) Promotor de Justiga aposentado
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A nova sede do MPDFT
sua introdu^ao represente 
um aumento no padrao de 
conforto, racionaliza^ao, 
moderniza^ao e econo- 
micidade na manuten^ao 
do edificio.

Serao concluidas 
em dezembro as obras do 
Edificio-Sede do Minis- 
terio Publico do Distrito 
Federal e Territdrios, em 
Brasilia. A mudan^a para 
0 novo endere90 estd 
programadaparamaiode l|mi 
98. O terreno ocupado '' 
pelo predio comporta 1 
ainda um segundo ; 
modulo, que podera ser 
erguido no future, de 
acordo

Ji

Nos prdximos anos, 
a constru^ao das sedes nas 
diversas cidades satelites 
serao priorilirias.

TAGUATINGA

0 projeto padrao 
para a sede do MPDFT, 
nas diversas cidades 
satelites, foi concebido de 
forma modular para se 

adequar diferentes dimensoes dos lotes destinados a 
Institui^ao. Em Taguatinga esta sendo construi'do o edificio 
projetado em sua configura9ao plena.

O subsolo, semi-enterrado, ocupa toda a dimensao do 
terreno (50m x 60m), abrigando estacionamento privative com 
50 vagas, areas de manuten^ao, salas para oficinas e services 
diversos, incluindo teiefonia, central de ar condicionado, 
biblioteca, salao de multiplas alividades, restaurante, vestidrio 
e banheiros.

No m'vel tdrreo, a laje do teto do subsolo se transforma na 
plataforma onde se ergue a edifica^ao propriamente dita, 
obedecendo aos afastamentos de, no mi'nimo, 4 metros e, no 
mdximo, 14 metros das divisas do lote. Esias areas, tratadas 
paisagisticamenie, ganham a configura^ao de areas de lazer e 
convivio.

com as
necessidades da Ins- 
tituigao.

Locatizada no Eixo Mho de 1997Junho de 1996
Monumental, proximo ao
Tribunal de Justiqa e em frente ao Palacio do Buriti e ao Tribunal 
de Contas do Distrito Federal, a sede do MPDFT sera um predio 
nobre, porem s6brio e de pldstica simples. Trata-se de pma obra 
de custos relativamente baixos, em decorrencia do projeto 
arquitetonico correto e compati'vel com o montante de recursos 
alocados para o empreendimento e com a atual situaqao 
economica do Pais.

A edificagao ocupa menos que a metade do terreno. Nao 
se define, portanto, com a forma horizontal, de lamina, que 
caracteriza os predios anexos aos palacios de Brasilia. Tambem 
nao toma a forma de torre, por ser de altura mediana. Conforme 
alguns angulos de visao, seu formato mais corresponde a um 
bloco cubico que se destacara, principalmente, pelos tons 
escuros dos revestimentos em contraste com o branco marmdreo 
predominante dos palacios que Ihe sao prdximos e ao concreto 
cinza claro e neutro de seus anexos. Arquitetonicamente bem concebido, dentro de uma 

pldsiica modema, o predio e composto por dois blocos iguais, 
que se repetem rebatidos de forma diamelralmente oposta um 
ao outro e que sao unidos por um outro elemenfo menor, 
recuado, que abriga as circula96es horizontals e verticals 
(corredores, escada, elevador), assim como a bateria de 
sanitarios no pavimento terreo e no nivel superior.

No bloco principal, o autor do projetoJoga com a estrutura, 
ora definindo balances, ora brincando com as Iransparencias 
de vidros e de policarbonatos que seguem por paredes e tetos 
trazendo o cdu e a paisagem para dentro do saguao. Outro 
elemento pequeno (5m x 5m), colado a uma lateral do lote e 
recuado com rela^aodsdivisas principals, abriga emcadaandar 
uma copa e uma escada privativa, que serve aos tres m'veis da 
edifica^ao.

O “cubo”, apoiado sobre robustos pilares em granito de 
tom avermelhado, fica demarcado por enquadramento em 
alvenaria revestida de material granulado, de cor cinza chumbo 
e aparencia fosca que emoldura uma superficie de vidro escuro, 
espelhado e brilhante. Ao m'vel do chao, o audit6rio se sobressai 
na fachada com suas paredes curvas; na cobertura, as casas de 
maquinas e a caixa d’dgua superior sao encimadas por uma 
laje de seguran^a em forma de disco, que aparece coroando a 
edificaijao.

Trata-se de um predio modemo e confortavel, com 20,3 
mil metros quadrados de drea construi'da, distribui'dos em irSs 
subsolos, terreo, um mezanino e nove pavimentos. Tera 
garagens no segundo e terceiro subsolos e contard com um 
auditdrio para 370 pessoas. O restaurante ocupard o mezanino 
e, atraves de suas paredes envidra9adas, descortinara uma vista 
privilegiada da cidade.

A edirica9ao conta, ainda, com subesta9ao de energia, ar 
condicionado central, sistema de preven9ao e combate a 
incendio, quatro elevadores socials, um elevador privativo e 
um elevador de servi9o. Outros equipamentos estao sendo 
avaliados critcriosamente quanto a custos e beneffeios para que

No tdrreo, assim como no pavimento superior, os vaos 
sao amplos c livres, para serem ocupados por divisdrias 
removi'veis conforme as necessidades de cada Promotoria.

A edifica9ao foi projetada com tecnologia que permitird 
a introdu9ao de equipamentos modemos, propiciando maior 
conforto aos usudrios.
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Controle externo da 

atividade policial
Acesso direto a 

inqueritos policiais
Desde abril os cidadaos do Distrito Federal dispoem de 

mais urn “porto seguro" ao qual recorrer em caso de violencia no Di^o de Justi^a do dia 17 de abril passado, o Rovimento 
OL arbilrariedade cometidas por drgaos policiais. O Ministerio n° 7, determinando que os inqueritos policiais e outras pte^as 
Publico inslalou, no Edifi'cio do Fdrum de Brasilia. oNtlcIeode de informa^ao produzidas pelas Polfcias Civil e Militar e pelo
Investiga^oes Criminais e Controle Externo da Atividade Corpo de Bombeiros passem a transitar diretamente entre os
Policial, vinculadoaoGabinetedoProcurador-GeraldeJusti^a drgaos investigantes e o Ministdrio Publico,

intermediagao do Poder Judiciario.
Dentro do prazo de 30 dias estipulado para que o 

provimento entrasse em vigor, o Procurador-Geral de Justiga 
do Distrito Federal e Territdrios baixou a Portaria de n" 340/97

A Corregedoria de Justi^a do Distrito Federal publicou.

sem a
e a cargo dos Promotores de Justi^a Mauro Faria de Lima e 
Wilton Queiroz de Lima.

O Distrito Federal inscreve-se, assim, ao lado dc Sao Paulo, 
Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia, entre as unidades da 
Federagao mais dispostas a dar efetividade ao cumprimento do 
artigo 129daConstitui9ao de 88, que define, entre as atribuifoes

fixando as “normas para a distribui^ao e tramita^ao — no 
Smbito do Ministerio Publico — de inqu^rito policial, de 

institucionais do Ministerio Publico, o exercicio "do controle processo e de procedimento administrativos, de petifao, de 
externo da atividade policial”, dispositivo este regulamentado representacao, de noiiiia criminis, e de demais pe?as de 
pela Lei Complementar n'’ 75, de 1993, abrangendo as atividades informa^ao referentes a fato-crime, com ou sem dislribui<;ao 
desenvolvidas pela Policia Civil, Poiicia Militar e Corpo de judicial”
Bombeiros Militar. Antes do novo procedimento, os inqueritos e outras pe^as 

produzidas pelos drgaos investigantes eram remetidos para o 
Tribunal de Justieja, que realizava a sua distribuigao pelas Varas 
Judicials. A paitir do Provimento n° 7, o acesso da Promotoria 
aos documentos tomou-se imediato, sem entraves de ordem 
burocratica, eliminando-se a passagem das pe^as pelos cartdrios 
do Jufzo.

Em seus primeiros meses de trabalho, o Nucieo 
contabilizou a instaura?ao de 31 procedimentos administrativos 
e investigatdrios. Os trabalhos de apura^ao de denuncias de 
violencia policial tern sido tao intensos que chegam a prejudicar 
0 cumprimento do eixo principal da filosofiade trabalho que os 
promotores procuram imprimir; o de exercer o controle externo 
da atividade policial por meio de visitas sistematicas &s 
delegacias. Os processos seguem para o Tribunal de Justi^a apenas 

quando houver; a) denuncia ou queixa; b) pedido de 
arquivamento; c) inquerito instaurado a requerimento da parte 
para instruir 3930 penal privada e que deva aguardar em jufzo 
a sua iniciativa; d) pedidos de prisao preventiva, busca e 
apreensao, prisao tempordria e outras medidas cautelares; e) 
comunica^ao de prisao em flagrante ou qualquer outra forma 
de constrangimento aos direitos fundamentals previstos na 
Constitui^ao.

Quanto a Portaria do MPDFT, o Supremo Tribunal 
Federal deferiu liminar, em agaodiretade inconstitucionalidade 
impetrada pelo Partido Liberal, suspendendo a aplica^ao de 
dois de seus artigos. Essa suspens3o, contudo, nao interfere na

Ainda assim, foram visitadas as Coordenadorias de Poli'cia
Especializada de Roubos e Furtos e de Roubos e Furtos de 
Vefculos, a 26* Delegacia de Policia, em Samambaia, e a 2* 
Delegacia de Poli'cia, na Asa Norte. De acordo com os 
Promotores, a recep^ao dos policiais tern sido educada, apesar 
de seu receio de cooperar com o Ministdrio Publico, porque 
essa 6 uma atividade cuja implementa^ao d recente. Para o 
segundo semestre, estao programadas visitas a todas as demais 
Delegacias de Poli'cia do Distrito Federal.

De acordo com o Promotor Mauro Faria de Lima, os 
Delegados litulares das unidades policiais inspecionadas 
invariavelmente alegam nao dispor de autonomia para exibir 
os livrosderegistrossolicitados, sendonecessdriaumaconsulta execu^ao do Provimento n°7, quecontinuaem plena vigencia. 
previa ao Corregedor de Poli'cia Civil.

Os principals problemas identificados pelo Nucieo de aremessa,adistribui9ao,oexameouaordena9aodediligencias
no inqudrito policial e nas demais pe^as de informa9ao pelo

Na Portaria que regulamentou a matdria, ponderou-se que

Invcstiga9ao Criminal e Controle Externo da Atividade Policial 
sao a apropria9ao privada dos servi9os policiais por parcelas JuizdeDireito,antesdooferecimentodadenunciaou do pedido 
mais favorecidas da popula9ao e a forma despreocupada com arquivamento pelo Ministerio Piiblico, constituem fatores
que se cometem abusos e violencias contra os mais pobres. “Se contribuem para a demora nas investiga96es criminais em
a violencia fosse dcmocrdtica, ela seria imediatamente banida detrimento da r3pida apuragao das infra96es penais.

A portaria determina que as pe9as policiais serao 
distribufdas aleatoriamente a um dos drgaos criminais do 
Ministdrio Publico, observadas as regras da especialidade, da 

Na exposi9ao de motives da Portaria que determinou a proporcionalidade, da igualdade, da altemancia bem como os
cria9ao do Nucieo, o Procurador-Geral de Justi9a, Humlierto demais princi'pios estabelecidos nas respectivas portarias de
Adjuto Ulhoa, lembra que, lamentavelmente, a “discri9ao” na atribui96es dos drgaos criminais e de lotaqao dos membros.
atividade-fim policial ainda persiste: “Ha discriqdo direta, 
quando nao sao registradas todas as ocorrencias levadas ao circunscri96es ministeriais de Brasilia, Ceilandia, Taguatinga, 
conhecimento do corpo policial; ha discrigao indireta, quando Gama e da InKneiaeJuventude estao integradas a uma rede de 
sao arquivados ou nao sao investigados a tempo e de forma informatica, que possibilita acesso direto aos inqudritose outras
adequada os casos registrados”. Para impedir tais pegas de informa9ao produzidos por orgaos investigantes. O
acontecimentos.concluio Procurador-Geral, a advidade policial sistema foi implantado pelo Departamento de Modemizaqio
investigatdria deve ser controlada, na forma da lei, pelo Adpiinistrativa do Ministdrio Publico e vai abranger todas as 
Ministerio Publico: “Sem esse controle, o Ministerio Publico demais Procuradorias e Promotorias do Distrito Federal atd 0 
transforma-se em cumplicc de tais arbitrariedades".

das sociedades; eiad tolerada porque e seletiva, atingindosempre 
os mais desprotegidos em seus direitos”, ensina Mauro Faria de 
Lima.

Para tomar efetivo 0 novo procedimento, desde maio as

final de agosto.
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Doapao presumida de orgaos
constitucional, como o da doa^ao de orgaos, deve guardar 
coerencia com o principio da unidade, de modo a hannonizar a 
divergSncia entre os preceitos. Tal princfpio decorre da ideia 
de normas superiores que ocupam o mesmo espa^o numa 
Constitui^ao formal e, portanlo, com igual dignidade.

A partir de “ideias do igual valor dos bens 
constitucionais”, segue-se a necessidade de harmonizagao dos 
bens constitucionais tutelados. Reduzido ao seu nucleo 
essencial, o principio da concordancia prdtica impoe a 
coordena^ao e combinaqao dos bens jun'dicos em conflito de 
forma a evitar o sacrifi'cio (total) de uns em relaqao aos outros.

Esse principio de hermeneutica constitucional, tambdm 
conhecido como principio da harmoniza^ao, consoante assinala 
Canotilho, embora divulgado por Hesse, “hd muito constitui 
urn canon of constitucional construction da jurisprudencia 
americana”.

Fornece-nos um indicativo de que cada valor 
constitucional deve ser ponderado na circunstdncia especifica, 
portanto com tal metodologia, cada valor constitucional variard 
conforme a necessidade fatica da solu^ao do problema. A 
soluqao de conflito de direitos ou de valores deve passar sempre 
por um juizo de ponderaqao, procurando ajusla-los a unidade 
da Constituiqao. Pode caracterizar-se, dependendo do caso 
concreto, em uma interpretagao restritiva, que deve ser 
verificada para que nao valha para dois bens constitucionais a 
regra do tudo ou nada.

t, 0 que ocorre na esp6cie, pois, uma vez que a Lei Magna 
de 1988 esiabclece que o valor “transplante” (diretamente 
ligado, tambem, ao valor “vida”) deve ser incentivado, a 
doa^ao presumida prevista no Eb-ojelo de Lei do Senado n° 6 de 
1995, convertida na Lei n° 9.434, publicada no DOU de 5 de 
fevereiro de 1997, apesar de concretizar esse valor 
constitucional, esquece-se, nesse particular, de outro valor 
constitucional fundamental: o da dignidade humana.

No Smbito das consideraqoes sobre a “dignidade 
humana”, o tema do direito de liberdade, tambem bem 
constitucional (art. 5®, “caput”), encontra-se intimamente 
ligado k problematica da dignidade. O primeiro direito natural 
6 a liberdade, irrenunciavel, pode-se dizer, que vai fundamentar 
0 Poder Constituinte. Se cada homem tern o direito natural de 
govemar a sua prdpria vida, todos os homens tSm o direito 
natural de autodeterminar a sua vida coletiva. Ora, percebe-se, 
portanto, que todos os homens podem estabelecer suas 
instituiqoes, seu govemo e, tambdm, mudar de instituigoes, 
desde que isto Ihes pareqa razoavel. Por af se pode perceber 
que, dentro da tese da dignidade humana, a liberdade e o 
fundamento e limite de atua^ao do Estado. Para o Estado de 
Direito, o direito de disposiqao personalfssima de determinados 
bens, dentre os quais o prdprio coipo, nao d uma mera foi^a 
social; 6 um poder jurfdico, um poder de direito; e um poder 
que decorre, para a comunidade, da ordem juridica natural. 
Logo, 0 poder que tern o indivi'duo de decidir o que fazer com 
0 seu cadaver nao e um poder de fato e sim, um poder de direito, 
nesse sentido, interessante lembrar a tutela desse bem jurfdico 
no ambito penal (arts. 209 a 212 do Cddigo Penal Brasileiro, 
integrantes do Titulo V — Dos crimes contra o sentimento 
religioso e contra o respeito aos mortos).

A andlise, pois, do art. 4“ da Lei 9.434/97, cujo caput foi 
abaixo transcrito, permite-nos perfilhar a tese da

Paulo Jose Leite Farias

Foi recentemente sancionada, com cinco vetos, a Lei 9.434 
de 5/2/97 sobre “doa^ao de drgaos, tecidos e partes do corpo 
para transplantes’ ’. O diploma legal faz de cada brasileiro “um 
doador universal de drgaos, tecidos ou partes do corpo para 
transplantes”, salvo quando, “nogozoplenodos seus direitos, 
se declarar contrario”. A legistagao atd entao vigente, de 1992, 
previa que so poderia haver doaqao de drgaos “se a famflia 
autorizasse ou se o mono tivesse expressado essa inlen^ao em 
documento pessoal ou oficial' ’. A lei sancionada inova, criando 
o que nossos legisladores convencionaram chamar de ‘ ‘doa9ao 
presumida de drgaos”. Embora sancionada com vetos, a Lei, 
em sua tese principal, nao d ferida por nenhum deles. Ela 
estabelece que “todos os brasileiros passam a ser doadores 
automdticos, a menos que expressem vontade em contrdrio na 
cddula de identidade ou na carteira de motorista”.

No entanto tal contundente legisla^ao deve ser analisada 
no contexto dos outros dispositivos que, ao lado do incentive 
ao transplante (o art. 199, § 4®, da Constitui9ao, estabelece que: 
“A lei dispord sobre as condiqoes e requisitos que facilitem a 
remo^ao de drgaos. tecidos e subslancias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, 
processamento e transfusao de sangue e seus derivados, sendo 
vedado todo tipo de comercializagao”), nao sinalizam para o 
fato de que o Estado disponha incondicionalmente do corpo de 
pessoas falecidas.

Segundo Konrad Hesse, “a Constitui^ao somente pode 
ser compreendida e interpretada corretamente quando e 
entendida, nesse sentido, como unidade” (Hesse, Konrad. 
“Escritos de Derecho Constitucional” (seleccidn), Madrid, 
Centro de Esludos Constitucionales, 1983, p. 18).

Assim, as normas encontram-se numa relaqao de 
interdependencia no texto constitucional. Subjaz a esta 
interdependencia a ideia de sistema formal que obriga a nao 
compreender, “em nenhum caso, somente a norma isolada, 
senao sempre no conjunto em que deve ser situada: todas as 
normas constitucionais tern de ser interpretadas de tal maneira 
que se evitem contradi96es com outras normas constitucionais” 
(Idem, p. 48).

Deve, pois, a Constitui9ao ser interpretada como um todo, 
nao comportando antinomias entre normas definitivas. Assim, 
a contradi9ao entre conteudos de normas abertas a vaJora9ao 
nao importa na elimina9ao de uma delas do texto da 
Constituiqao, mas apenas uma harmoniza9ao de interesses num 
determinado caso concreto.

O procedimento para a solu9ao dos conflitos e colisoes 
n§o obedece a uma ordem hier^uica preestabelecida de valores 
constitucionais. Todos os valores constitucionais ocupam o 
mesmo patamar, nao sendo Ifcito sacrificar pura e simplesmente 
um deles ao outro. Todas as normas constitucionais possuem o 
mesmo quando em abstrato, por^m, na andlise do conflito, 6 
que se buscard a haimonizaqao, dando-se enfase a um valor em 
detrimento de outro.

Consoante ensinamento de Canotilho, “nao h^ normas 
s6 formats” (Canotilho, Josd Joaquim Gomes. “Direito 
Constitucional”. 5*ed, Coimbra, Livraria Almedina, 1991, p. 
197). Nessa perspectiva, a solu9ao de um problema

L
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de ser governado. E, para que tal poder que organiza o Eslado 
tenha uma fundamenta^ao historica, toma-se necessario que o 
Estado permanc^a adequado ^ Nagao, a sua maneira de ser, it 
sua forma9ao histdrica, ao sentimenlo religioso do seu povo e 

peculiaridades locais. Dai' porque se tomava mais razodvel, 
por ser mcnos gravosa, a tese dos que defendiam a "doa^ao 
volunlaria incentivada” por campanhas esclarecedoras da 
importancia da pratica de solidariedade social no campo dos 
transplantes de orgaos. Essa op^ao legislativa, indevidamente 
desprczada, poderia ser utilizada, alcan^ando-se bons resultados, 
sem que se ferisse a dignidade Humana (art. 1", inciso III).

inconstitucionalidade da disposi^ao que instituiu a doa(;ao 
presumida, isto porque os direitos nao podem ser objeto de 
modirica9ao legislativa sem que se verifique a adequa^ao da 
via utilizada, bem como os efeitos dessa opgao legislativa para 
os outros bens constitucionais, in verbis:

‘ ‘Art. 4° Salvo manifestagao de vonlade em contrdrio, nos 
termos desta lei, presume-se autorizada a doa^ao de tecidos. 
drgaos ou partes do corpo humano, para finalidade de 
transplantes ou terapeutica post mortem, que foi dito”.

O direito de liberdade, cxpressao da dignidade Humana, e 
uma faculdade constitiicional positivada, fundada num poder 
natural de organizar a vida social de que dispoe o homem. O 
poder que organiza o Eslado, estabelecendo a Constiluiijao, e 
um Poder de Direito. Justamente deste Direito Natural decorre 
a liberdade de o homem estabelecer as institui^oes por que Hd

(*) Promotor de Justiga Adjunlo do MPDF, mestrando 
em Direito e Estado na UnB e professor de Direito Tributdrio 
daAEUDF

Ministerio Publico e Policia Militar firmam 

Convenio de coopera9ao mutua

O PriKurudor-Ceral de Jusli^a. Humberto Uthoa. o Comandunte-Gerul da PM -DF. Coronet Ney Moiueiro Guimnrae.'!, 
e o Corregedor-Geral do PM-DF. Tenense Coronet Belisio Mona de Oliveira

O Ministerio Publico do Distrito Federal e Territorios 
e a PoH'cia Militar do Distrito Federal firmaram Convenio, em 
1“ de julHo, estabelecendo os termos de coopera^ao mutua no 
exerefeio de suas atividades, considerando que suas (undoes 
institucionais sao convergentes, como instnimentos do Poder 
Publico, para fazer valer o absolute imperio da Lei e a 
normalidade da ordem publica.

O ConvSnio foi assinado, em solenidade realizada na 
sede do Ministdrio Publico, pelo Procurador-Geral de Justi^a 
do Distrito Federal e Territorios, Humberto Adjuto Ulhoa, e 
pelo Comandante-Gcral da PoH'cia Militar do Distrito Federal, 
Coronel Ney Monteiro Guimaraes.

Foram definidas, como atribui^ocs dc competfincia do 
Ministdrio Publico, atividades como ministrar aulas e proferir 
palestras na area de conhecimento jun'dico, nos cursos de 
aperfei^oamento realizados nos estabelecimentos de ensino 
policial militar e acompanhar, sempre que possivel, o 
desenvolvimento de opera^oes policiais dc grande vulto, como 
seqiiestros, revoltas de presos, manifesta^oes piiblicas etc.

Entre as atribui96es da PoH'cia Militar, figuram; a)

remeter ao Ministdrio Publico relatdrios de atividades contendo 
ocorrdneias levadas ks Delegacies de PoH'cia e nao registradas; 
b) preslar ao Ministerio Publico a necessdria colabora9ao nas 
suas a96es de prote9ao do patrimonio publico e social, de defesa 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; c) 
dar conhecimento ao Ministdrio Publico de prdticas de ih'citos, 
sobretudo de violSncia arbitraria e abuso de autoridade, 
praticados por integrantes da PoH'cia Militar.

O Convenio tambdm determina que, 
“independentemente das a96es desenvolvidas em ni'vel dos 
Comandos Regionais de Policiamento, todos os Comandantes 
de Unidades deverao manter amplo e harmonico relacionamento 
funcional com os Promotores de Justi9a em suas respectivas 
circunscri96es, visando ^ perfeita integra9ao entre a PoHcia 
Militar e o Ministdrio Publico”.

O MPDFT e a PMDF passarao a promover reunioes 
periodicas com a participa9ao de todos os envolvidos na 
execu9ao do Convenio. objetivando aprimorar o relacionamento 
entre os componentes das duas institui9oes, mediante discussao 
de problemas comuns e trocas de informa96es e experidneias.
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O Ministerio Publico e a defesa da cidadania
Constituiqao Federal, cabendo ao Ministerio Publico zelar pelo 
efetivo respeito dos Poderes Publicos e dos servi^os de 
relevancia pilblica aos direitos constitucionais. Assim, sua 
atua^ao ocorre, a ti'tulo ilustrativo, quando fiscaliza a existencia 
de vagas nas escoias, zela pelos condi^oes em que se encontram 
os presos etc.

De ressaltar, nestc sentido, e com fundamento na Lei 
OrgSnica Nacional do Ministdrio n“ 8.625, de 12 de fevereiro 
de 1993. artigos 25 a 27, poderd o parquet reccber peti96es, 
reclama96es on representa^oes de pessoas interessadas, 
promovendo as apuragoes cabi'veis - instaurar, presidir ou 
determinar a abertura de sindicancias ou investiga<;ao de 
dcnuncias que Ihe cheguem; requerer a inslala9ao de Comissao 
Parlamentar de Inquerilo, podendo acompanhar seus trabalhos; 
expedir notificagoes para o comparecimento de pessoas e 
requisitar informagoes, documentos e explicagoes; realizar 
audiencias publicas com entidades da sociedade civil e emitir 
relatdrios e recomendagoes, requisitando sua divulgagao 
adequada, e propor agoes judiciais necessdrias (Agao Civil 
Publica, Habeas Corpus e Mandado dc Seguranga).

Com o advento da Lei Complementar n” 75, de 20 de 
maio de 1993, a defesa dos direitos constitucionais ante os 
Poderes Publicos foi prevista no artigo 6, alinea “a", bem como 
disciplinada nos artigos 11 a 16, dos quais merece destaque 
especial o artigo 11, que preve, verbis: “A defesa dos direitos 
constitucionais docidadao visa a garantia do seu efetivo respeito 
pelos Poderes Publicos e pelos presladores de servigos de 
relevSncia publica”.

O referido diploma legal inovou, criando, com efeito, a 
figura do Defensor dos Direitos do Cidadao, em nfvel regional 
(art. 41) e distrital (art. 152), respectivamente, com o objetivo 
de concretizar as atribuigoes contidas no inciso II do artigo 
129 da Constituigao Federal.

Recentemente vem sendo implementadas, com sucesso, 
em ni'vel local, Procuradorias dos Cidadaos, a exemplo de 
Curitiba, que tern estimulado a participagao do cidadao na 
apresentagao de id^ias, reclamagoes e incentives, visando k 
melhoria do servigo publico local. Dessa forma, foi colocado 
em prdtica urn sofisticado sistema de coleta de lixo e urn 
programa de reciclagem que favoreceram o destaque daquela 
cidade, que passou a ser chamada de “cidade modelo de bem- 
estar” por muitos jomais internacionais.

As Procuradorias dos Cidadaos sao drgaos destinados a 
receber e apurar as mais diversas reclamagoes de interesse 
popular contra autoridades e servigos publicos, na tentativa de 
aperfeigoar a qualidade dos servigos prestados pela 
Administragao Publica, evitando, assim, o cometimento dc erros 
ou abuses do Poder, atos administrativos nocivos, acusagoes 
injuslas, bem como atuam na realizagao de acordos, conciliagoes 
e homologagoes de transagoes extrajudiciais,

Neste contexto, deflui-se que os cidadaos tem ampliadas 
as vias de acesso para suas reclamagoes contra a Administragao 
Publica e para a garantia de seus direitos constitucionais, uma 
vez que podem rccorrer ao Orgao de Defesa do Cidadao em 
suas tres esferas: federal, estadual e municipal. Contudo, e 
imprescindi'vel a comunidade ter acesso amplo, por meio de 
informagoes, programas de incentivos, a flm de que haja maior 
conscientizagao a respeito do que o Ministerio Publico local 
pode e deve fazer no combate k violagao da ordem social e em 
especial dos direitos constitucionais, de forma gratuita em seu 
beneffeio.

Marise Mesquita de Oliveira (*)

Antes de mais nada, convdm enfocarmos, brevemente, o 
Ministerio Publico como insti tuigao, resultante da Constituigao 
de 1988 que o posicionou em seu Capitulo IV (Das fungoes 
essenciais ^ Justiga), erigindo-o a drgao do Estado e da sociedade 
que visa a defesa da ordem jun'dica, do regime democratico e 
dos interesses sociais e individuais indisponfveis, conforme 
preconiza o artigo 127 da Carta Magna.

A nova ordem constitucional concedeu-Ihe autonomia e 
independfincia funcional, bem como as mesmas garantias dos 
magistrados, quais sejam: vitaliciedade, inamovibilidade e 
irredutibilidade de vencimentos. Tais garantias fundamentavam- 
se no maior resguardo para o desempenho de seus elevados 
misteres, em proveito do proprio interesse publico.

O artigo 129 estatui suas fungoes institucionais que sao, 
entre outras: promover, privativamente, a agao penal publica, 
zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Publicos, promover o 
inqudrito civil, a agao civil publica. a agao de 
inconstitucionalidade, defender judicialmente os direitos e 
interesses das populagoes indigenas, exercer o controle extemo 
da atividade policial etc.

O respeito a cidadania, qualidade de cidadao, e um dos 
princi'pios fundamentals da atual Carta Magna, conforme 
preconiza 0 artigo primeiro, inciso II. Cidadao, segundoa visao 
dialdtica do eminente Procurador Cldmerson Merlim Clever, e 
0 sujeito ativo na cena poli'tica, sujeito reivindicante ou 
provocador da mutagao do direito.

Para a defesa dos direitos dos cidadaos, foi criada pelo 
Decreto 93.714, de 15 de dezembro de 1986, a Comis.sao de 
Defesa dos Direitos do Cidadao. Ela tinha como fungao a 
protegao dos direitos dos cidadaos contra abusos do poder, falhas 
e omissoes na Administragao Federal. No entanto, por ser um 
drgao essencialmente burocrata, de carater polftico, com seus 
membros subordinados ao Executive, inviabilizava a 
funcionalidade imparcial, da essencia de seus propdsitos, sem 
a obtengao de Sxito nos objetivos desejados. Esta comissao 
acabou sendo extinta, tornando-se imprescindfvel o 
estabelecimento de um mecanismo de protegao dos direitos do 
cidadao, com atendimento ^ reclamagoes do publico, de forma 
imparcial e autonoma.

O constituinte de 88 conferiu, com acerto, ao Ministerio 
Publico a importante tarefa de defensor do povo, ouvidor, 
chamado, ainda, de “ombudsman”, que significarepresentante 
do povo, baseado no tradicional modelo sueco.

O eminente Procurador de Justiga do Estado de Sao Paulo 
Hugo Nigri Mazzili, ao tratar do tema, sustenta in verbis que; 
“O ombudsman vem a ser um orgao surgido nos paises 
escandinavos, destinado a um controle sobre as atividades da 
Administragao e depois para atender a interesses coletivos 
diversos {ombudsman do consumidor, da liberdade economica 
da empresa, da satide pdblica...)".

O ombudsman, em pafses como Sudeia, Franga e Portugal, 
tem conlribui'do significativamente em questoes que vao desde 
a legalidade.administrativa ate o controle da discricionariedade 
da Administragao. Contudo, nesses pai'ses o Ministerio Publico 
tem apenas fungoes investigatdrias, enquanto que no Brasil suas 
fungdes vao alem, tanto 6 que tem legitimidade para propor 
agoes que visem punir os responsaveis por quaisquer violagoes 
aos direitos dos cidadaos ou da comunidade como um todo.

Como um instrumento importante para a defesa dos 
direitos constitucionais e garantias dos cidadaos e da 
coletividade, o atendimento ao publico pelo Promotor de Justiga 
6 fungao institucional prevista pelo artigo 129, inciso 11, da

(*) Tecnico Judicidrio do TSE e Assessora do ministro 
Eduardo Alckmin
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