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RESUMO 

Com o objetivo de retomar a discussao sobre a importancia da Instituigao do Juri, 
questao quase que adormecida, leva-se em consideragao os pontos que estao mais 
acentuados. Para tanto, tenta-se expor de forma simples e objetiva, mediante o 
emprego de metodos exegetico-juridico e historico-evolutivo, atraves de uma 
fundamentagao teorica e legal, algumas linhas a respeito da Instituigao, bem como 
tragos de sua estrutura e previsibilidade constitucional anterior a 1988, assim como o 
entendimento do constituinte originario para com o Tribunal do Povo, destacando 
suas garantias. Ressalta-se a influencia de uma postura garantista' pelo 
ordenamento patrio, que consubstancia urn avango no vetusto codigo de processo 
penal, em especial, no que tange ao Tribunal Popular, tendo em vista um sistema 
cada vez mais justo. Alem disso, e imperiosa uma analise acerca dos projetos de lei 
que visam a reforma do tribunal do Juri, bem como as perspectivas de futuro do 
mesmo. Por fim, conclui-se avaliando os posicionamentos em relagao a Instituigao, 
tendo como base os argumentos a favor e contra a permanencia da mesma. 
enaltecendo a visao estruturada naqueles que acreditam no Tribunal do Juri e lutam 
em seu favor. 

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal do Juri. Garantismo Penal. Projeto de Lei. 
Manutengao. 



ABSTRACT 

With the objective to almost retake the quarrel on the importance of the Institution of 
the Jury, question that asleep, one takes in consideration the points that more are 
accented. For in such a way, it is tried to display of simple and objective form, by 
means of the exegetico-juridico job of methods and description-evolutivo, through a 
theoretical and legal recital, some lines regarding the Institution, as well as traces of 
its structure and previous constitutional previsibility the 1988, as well as the 
agreement of the originary constituent stops with the Court of the People, detaching 
its guarantees. It is standed out influence of "a garantista" position for the native 
order, that consubstancia an advance in the very old code of criminal procedure, in 
special, in that it refers to the Popular Court, in view of a system each time more just. 
Moreover, an analysis concerning the projects of law that aim at the reform of the 
court of the Jury, as well as the perspectives of future of exactly is imperious. Finally, 
it is concluded evaluating the positionings in relation the Institution, having as base 
the arguments the favor and against the permanence of the same one, enaltecendo 
the structuralized vision that they believe the Court of the Jury and fight in its favor 

WORK-KEY: Court of the Jury. Criminal Garantismo. Project of Law 
Maintenance 
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INTRODUQAO 

Onde esta a sociedade, ai esta o Direito, isso traduz a imprescindibilidade do 

direito na vida social. Havendo um unico homem, nao ha que se falar em direitos e 

muito menos em obrigacoes; porem se ha relacao social, minima que seja, entre 

dois elementos, ai surge o Direito, limitando direitos e estabelecendo obrigacoes. 

O Juri e a expressao da cultura de um povo e uma fonte inesgotavel de novas 

teses e discussoes juridicas, seja no campo do Direito Material, seja no aspecto 

processual, alem de se apresentar como a melhor forma para o julgamento dos 

delitos contra a vida, tendo em vista ser seu amago estritamente popular, 

consubstanciado na Democracia do Estado de Direito. 

Essa importante instituigao sofreu na legislacao brasileira as imposicoes 

politicas (ditadura X democracia), ora versando na Constituigio Federal, ora sendo 

desta excluida. Teve, por fim, reconhecido o seu carater de direito e garantia 

fundamental, passando a figurar no Titulo II - Dos Direitos e Garantias 

Fundamentals, Capitulo I - Dos Direitos e Deveres Individuals e Coletivos, no seu 

artigo 5°, XXXVIII da atual Constituigao (cinco de outubro de 1988). 

E justamente em razao do contraponto hodierno entre a importancia, seja 

constitucional, seja processual do Tribunal do Juri, com as necessarias mudangas 

para que acompanhe a evolugao social, que surge a problematica do presente 

trabalho, qual seria a solugao? Extinguir ou modificar 

Foi a partir da inafastavel necessidade de se questionar a estruturagao, o 

funcionamento, a organizagao, os efeitos, os resultados, a eficacia e a eficiencia do 

Tribunal do Juri na sociedade brasileira, que foi dado encaminhamento a este 

estudo. 
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Especificamente, tendo sobre o Juri Popular uma visao critica e realista, nao 

adstrita apenas aos lindes juridicos, mas a tudo aquilo que se busque a justica 

verdadeiramente social, em especial, sob o enfoque de uma otica Garantista, que 

chega-se aos objetivos desta pesquisa. 

Para tanto, foram utilizados metodos exegetico-juridico, para a analise 

interpretativa das proposicoes legais referentes ao tema; e o historico-evolutivo, que 

busca apresentar a evolugao do Instituto do Tribunal do Povo, a fim de questionar-

se, pois, sua natureza democratica, seu valor pratico, seu funcionamento e alcance 

social em epocas distintas. 

Quando fala-se do Tribunal do Juri faz-se imprescindivel uma viagem aos 

tempos mais remotos, para buscar-se uma maior compreensao sobre suas fontes, 

sua origem, fazendo mencao a estrutura da Instituigao em variados paises, alem de 

um paralelo com relagao ao sistema adotado pelo Ordenamento Patrio. £ no 

primeiro capitulo deste trabalho monografico que vislumbra-se esta questao. 

Alem disso, se vera que para algumas correntes de pensamento, o simples 

fato de se atribuir a um grupo de pessoas o dever ou direito de analisar e julgar algo, 

ja basta para configurar o surgimento do Tribunal do Povo. Em outro norte. verifica-

se tambem que para os doutrinadores mais ceticos, sao necessarios alguns 

requisitos e caracteristicas para que o grupo de JULGADORES, receba o status de 

Tribunal do Juri. 

Mais adiante, no capitulo posterior, sobre o contexto atual do Juri no Brasil, 

sera abordada a efetiva funcionalidade deste instituto, para tanto, apresentar-se-a a 

importancia da atual Teoria do 'Garantismo Penal' como forma de um sistema 

processual penal cada vez mais equanime e justo, levando-se a ensejar que a 
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adogao de uma postura Garantista represente a transformagao do Direito e a 

consolidagao da democracia nas sociedades contemporaneas. 

Em seguida, em breve alocugao, atenta-se para os projetos de reformas em 

tramite no Congresso Nacional, enfatizando o Projeto de Lei n° 4.203/2001, bem 

como as perspectivas de futuro para o Tribunal do Juri, sustentando vida longa no 

Ordenamento Juridico Patrio. 

A analise sobre a divergencia entre os doutrinadores e estudiosos do Direito, 

que envolve o cerne do Tribunal do Juri, mostra-se imperiosa, face aos argumentos 

dos opositores e proselitos, a respeito do Instituigao, trazendo a tona a questao: 

extingao ou manutengao? 

Desperta entre os juristas, profissionais do Direito, jusfilosofos, estudiosos, 

estudantes, e todo o povo em geral, as mais diversas opinioes, confirmando-lhe a 

natureza polemica, posto que trata-se do julgamento dos crimes dolosos contra a 

vida (competencia para julgar crimes consumados ou tentados de: homicidio simples 

e qualificado; induzimento. instigagao ou auxilio a suicidio; infanticidio e aborto). 

Aqui serao explicitados argumentos a favor e contra o Juri Popular, e diferentes 

pontos de vista. 

Por fim, tenta-se mostrar que o Tribunal do Juri, apesar de metralhado de 

criticas e sugestoes de mudangas, deve ser mantido, como o mais apaixonante, 

tradicional e democratico procedimento criminal incluso no sistema penal brasileiro. 



CAPiTULO 1 TRIBUNAL DO JURI: CONCEITO E UMA VISAO HISTORICA, 
MiSTICA E SOCIAL NO CENARIO MUNDIAL 

Sendo uma Instituigao bastante polemica, constata-se que o Tribunal do Juri 

constitui palco de inumeras divergencias doutrinarias. A dificuldade em precisar sua 

origem historica incide na controversia de se definir mundialmente o que seria a 

propria Instituigao do Juri, ou seja, quais seriam os aspectos minimos para 

caracteriza-lo em tal ou qual sistema e identificar sua origem, vez que se pode 

observar, na mais remota historia, a existencia de tribunais e orgaos coletivos de 

deliberagao formados por concidadaos. 

1.1 Tribunal do Juri: conceito 

Antes da analise de qualquer tema, urge que se faga uma explanagao acerca 

do seu conceito, do que sera tratado, destarte, o conceito de Juri e trazido pelo 

dicionario Aurelio da lingua portuguesa (2000, p. 410) da seguinte forma: 

"Tribunal judiciario constituido por um juiz de direito, que e o seu presidente, 
e certo numero de cidadaos (jurados), entre os quais se sorteiam os que 
formarao, como juizes de fato, o conselho de sentenca, para julgar os 
crimes de sua exclusiva competencia; tribunal do juri; Comiss§o incumbida 
para avaliar o merito de pessoas ou coisas". 

O dicionario juridico (1984, p. 652), por sua vez, traz um conceito um pouco 

mais especifico, mais tecnico, obviamente, qual seja: 

"Instituigao judiciaria composta de um juiz de direito, que e o presidente do 
Tribunal, e de vinte e um jurados, sete dos quais constituem o conselho de 
sentenga, ao qual compete o julgamento de certos crimes com 
exclusividade". 
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A conceituacao de juri e trazida por outros dicionarios juridicos 

(1995, p. 381), sendo aqui apresentada para melhor apreciacao e entendimento. 

"Juri - Tribunal popular de justica, encarregado de afirmar ou negar a 
existencia de delito imputado a alguem. E composto de um juiz de Direito, 
que o preside, e de vinte e um jurados que serao sorteados dentre os 
alistados, dos quais se escolhem sete que constituir§o o Conselho de 
Sentenca, em cada sessao de julgamento. Ao Tribunal do Juri compete o 
julgamento dos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1° e 2°, 122, paragrafo 
unico, 123, 124, 125, 126 e 127 do CP . , consumados ou tentados." 

Os estudiosos do direito averiguaram que a palavra juri tern 

conotagao religiosa, sendo derivada de 'juramento' ou 'o momento do julgamento 

popular, no qual se invoca a Deus por testemunha', dai o embasamento de se 'jurar 

dizer a verdade, somente a verdade[...]' 

O Tribunal do Juri e um orgao de primeira instancia, ou de primeiro 

grau, que faz parte da Justica Comum, podendo ser estadual ou federal. 

Cabe ao Juri federal o julgamento dos crimes dolosos contra a vida 

verificados nas circunstancias trazidas pelo artigo 109 da Constituicao Federal; por 

exemplo: morte de funcionario da Uniao em razao de suas fungoes; homicidio 

cometido a bordo de navio ou aeronave (salvo os da competencia da Justiga Militar). 

1.2 Origem do Instituto 

Impossivel falar do mais apaixonante instituto do Ordenamento Juridico Patrio 

sem fazer mengao as divergencias existentes na doutrina sobre sua origem. Essas 

sao tamanhas que nao se encontra autores com audacia suficiente para afirmar com 

certeza seu efetivo surgimento. Tal variagao e perfeitamente compreensivel, ante a 

falta de acervos historicos contundentes e especificos, o fato de nao se conseguir 

encontrar um indicio essencial a identificagao de seu surgimento. 
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A origem do Tribunal do Juri ainda e muito discutida. Ha quern acredite que a 

genese do Tribunal teve inicio entre os Judeus, que sairam do Egito sob a 

orientacao de Moises. La existiam determinados principios inerentes ao Tribunal 

Popular, como por exemplo, a boa publicidade, julgamento por pares, direito de 

defesa e analise de provas, ou seja, existiam criterios e regras previamente 

definidos. Segundo o Pentateuco1, as leis embora subordinassem o magistrado ao 

sacerdote, foram as primeiras que interessaram aos cidadaos nos julgamentos dos 

Tribunals. 

Alguns sugerem que o Tribunal teve origem na epoca classica de Roma, com 

os judice jurati e na Grecia antiga existia instituigao do diskates, podendo mencionar 

ainda os centeni comites. Naquela epoca o sistema de orgao julgador era dividido 

em dois conselhos, a Helieia e o Areopago. A primeira com a incumbencia de julgar 

atos de menor relevancia, era um Tribunal Popular integrado por um numero 

significativo de heliastas, que julgavam, depois de ouvida a defesa, seguindo as 

proprias convicgoes. Enquanto o Areopago julgava, de acordo com o senso comum, 

guiado pela prudencia, os crimes de homicidios premeditados. 

Entre essas crengas generalizadas, ou supertigoes populares, destacava-se a 

alusao a figura dos doze apostolos que haviam recebido a visita do Divino Espirito 

Santo, quando doze homens de consciencia pura se reuniam sob a invocagao 

divina, a verdade infalivelmente se encontrava entre eles. Desta crenga teria nascido 

o Juri. A origem mistica e o carater religioso se encontram ainda na formula do 

juramento do Juri Ingles, onde ha a invocagao expressa de Deus. 

WCG- CAMPUS DESOOSA 
BIBLIOTECASErORifi 

' PENTATEUCO: Do grego. "os cinco rolos", o Pentateuco e composto pelos cinco primeiros livros da bi'blia 
crista. Tambem chamado de Tora, uma palavra da lingua hebraica com significado associado ao ensinamento. 
instrucao ou especialmente Lei. uma referenda a primeira seccao do Tanakh, i.e., os primeiros cinco livros da 
Bi'blia Hebraica. da autoria de Moises. 
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O Tribunal do Juri recebeu os primeiros tragos de sua forma definitiva na 

Gra-Bretanha, depois da conquista normanda, sob Henrique XII. E importante 

adicionar, que a clausula 39 da Magna Carta de 1215, ja estabelecia o direito de o 

homem livre ser julgado por seus pares, (grifos nossos) 

Entretanto, o bergo da Instituigao, em seu formato atual, foi a Inglaterra, 

quando o Tribunal do Juri realmente recebeu os moldes parecidos ao que vemos 

hoje, perdendo os fundamentos teocraticos e ganhando uma estrutura que coiocava 

nas sentengas o desejo do povo. 

Foi no seculo XVII que tal Instituigao definitivamente se instalou na Inglaterra. 

Foi tambem nessa epoca que foram abolidas, pelo Concilio de Latrao, as Ordalias e 

os Juizes de Deus, onde os acusados de determinados crimes eram submetidos a 

verdadeiras torturas humanas, tais como: colocar a mao na agua fervente; 

atravessar fogueiras, entre outras, com o objetivo de chegar-se a inocencia desses 

individuos, onde a mesma era comprovada com a incolumidade dos acusados, ao 

termino da pratica das penas em questao. 

Vicente de Paula Vicente Azevedo (apud Edgard Magalhaes Noronha, 1955) 

anota com perfeigao a feigao mistica do Tribunal do Juri, sem embargo da 

praticidade original de seu funcionamento. Diz o referido autor que: 

abolidas as torturas na Inglaterra em face do Concilio de Latr3o, o fato e 
que, caracterizada por fe robusta, existia, a par da religiao com seus ritos e 
dogmas, um conjunto de tradigoes e escusas que exerciam, mesmo fora da 
autoridade religiosa, imperio sobre os espiritos. 

Em sua genese, o Juri ingles era formado por pessoas que testemunhavam e 

julgavam de uma so vez. Dai se instalou o Conselho de Jurados, com o objetivo 

precipuo de julgar crimes de bruxaria ou com carater mistico. Passou a existir 

naquele pais o pequeno juri, composto por doze pessoas e o grande juri, composto 
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por 24 pessoas, p primeiro encarregado da acusacao, pois era formado por 

testemunhas oculares do fato em julgamento, o segundo, era encarregado de julgar. 

Depois as duas funcoes passaram a ser distintas, adotando o sigilo de julgamento e 

consolidando o numero de doze jurados. 

Pelo exposto, pode-se notar que o Instituto Tribunal do Juri, no tocante a sua 

origem, sempre manteve caracteristicas religiosas, seja pelo procedimento e 

julgamento preocupados em aplicar a vontade divina, seja abolindo os juizes d deus 

e instituindo novo conselho de jurados, como trata os fundamentos do Juri atual. 

1.3 O Tribunal Popular numa concepgao mundial 

Com a solidificagao do Instituto na Inglaterra e como conseqiiencia natural da 

colonizagao, o Tribunal do Juri foi adotado nos Estados Unidos da America do Norte. 

Paralelamente, no seculo XIX, as chamadas 'Cortes Mistas' (Mixed-Courts) 

nasceram na Alemanha. Estas intituladas de 'escabinados' em alguns paises, 

incluindo-se a Espanha (que reinstituiu o tribunal popular em seu sistema judicante 

por meio da Lei Organica 5/1995, de 22.05, 'Ley del Tribunal del Jurado', que fora 

abolido pela ditadura de Franco, possuem composigao heterogenea, ou seja, juizes 

togados ao lado de juizes leigos, e sao adotadas em quase toda a Europa 

Continental. 

Dentro desse panorama, e que se pode fazer uma analise, a luz do Direito 

Comparado, de algumas consideragoes sobre a Instituigao, que poderao ser uteis 

para o vislumbre de um 'novo' Tribunal do Juri. 
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O Tribunal do Juri se faz presente no cenario global, sendo destacado em 

determinados paises, isso da amparo para um paralelismo mais acentuado, o qual 

influenciara em uma maior compreensao a respeito do tema. 

Juri classico ou 'corte mista' (?): na Alemanha, onde o sistema nao o 

acusatorio puro, funcionam as 'mixed-courts', com dois tipos distintos de 

composigao: a) um juiz profissional e dois leigos; ou b) dois profissionais e dois 

leigos, dependendo da gravidade da infracao. 

A Revolugao Francesa de 1789, por intermedio de uma lei de 16 de setembro 

de 1791, influenciada pela obra de Montesquieu (L'espirit des leis - O espirito das 

leis), instituiu o juri classico naquele pais, que perdurou por mais de cem anos. Hoje, 

a Cort D'assine e composta por tres juizes profissionais e nove leigos: e 

heterogenea, portanto. Ressalte-se por oportuno, que com a introducao da 'corte 

mista' na Franga, em 1945, o percentual de absolvigoes caiu de 25 para 8%. 

A analise que se pode extrair desse modelo, e que sempre ira existir o 

predominio dos juizes togados, descaracterizando assim, a essencia da Instituigao 

em questao, que e o sentido da participagao popular na administragao da justiga. 

O modelo italiano configura o duplo grau com participagao popular. 

Interessante e adequada aos principios norteadores do juri e a apelagao contra os 

veredictos na Italia. Embora ai a corte tambem seja mista, com seis juizes leigos e 

dois togados, em grau de apelo e devolugao do conhecimento da materia recorrida e 

da prova se faz para um outro Conselho de Sentenga (tambem misto), que julga de 

maneira mais livre e mais sensata. 

Nos Estados Unidos, o Juri tern competencia para decidir quase todas as 

agoes judiciais, tanto criminais quanto civeis. Uma questao em voga no modelo 

norte-americano, e a criteriosa selegao dos jurados. E muito importante conhecer o 
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perfil, a formagao, assim como as opinioes daqueles que decidirao o merito de um 

caso com pena bastante severa. 

O modelo dinamarques consiste na sentenca do juiz em conjunto com o 

jurado. A Dinamarca preve a Instituigao do Juri para crimes apenados com mais de 

quatro anos de reclusao, embora em vigor desde 1919, foi em 1936 que os jurados 

passaram a decidir (tambem) o quantum da pena decorrente do veredicto 

condenatorio por eles proferido. Tal modificagao adveio da inseguranga revelada 

pelos jurados comuns, por nao saberem ou nao poderem influenciar na pena a ser 

efetivamente cumprida nos caos de condenagao. Descobriu-se que alguns jurados 

absolviam o acusado por receio da severidade da pena a ser aplicada pelo juiz 

togado. 

Na Espanha, onde nove sao os jurados. Sete devem ser os votos para a 

declaragao da responsabilidade penal, ou seja, julgamento por maioria de votos ou 

por unanimidade. 

Ultrapassada a sumaria explanagao sobre a atuagao do Tribunal Popular em 

variados sistemas, tem-se a necessidade de uma analise mais apurada do Instituto 

na Legislagao Patria, a qual servira de vertente para a formagao de diversas 

questoes judicantes no tocante ao Juri. 

1.4 O Tribunal Popular na legislagao brasileira ao longo do tempo 

O Ordenamento patrio adotou duas formas de julgar processos criminals em 

primeira instancia. Uma e a avaliagao do caso por um juiz de carreira, graduado em 

Direito e concursado. Outra e o julgamento pelo Tribunal do Juri, que e composto 

por pessoas leigas da comunidade, escolhidas mediante sorteio. 
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Ao analisar a origem do instituto no sistema jurldico brasileiro, imprescindivel 

a remissao ao ordenamento portugues, tendo em vista os seculos da dependencia 

politica e economica que Portugal, como metropole, impos a colonia brasileira. Ainda 

apos a independencia, uma vez que o Brasil imperial ficou sob a egide de D. Pedro, 

herdeiro do trono portugues, pode-se constatar que ambos ordenamentos juridicos 

caminharam passo a passo, em consonancia com o que vinha se delineando no 

contexto politico, social e economico de Portugal. 

Em 24 de agosto de 1820, eclodiu em Portugal a revolugao Liberal do Porto, 

largamente influenciada pelas ideias liberais trazidas pela Revolugao Francesa e 

que tinha como objetivos principals o fim do dominio ingles e a convocagao de uma 

assembleia constituinte. Dentre as conquistas mais importantes da Revolugao de 

1820, estava a liberdade de imprensa, no bojo da liberdade de expressao 

assegurada constitucionalmente pela Carta de 1821, jurada por D. Joao VI que 

retornou a Portugal tentando pacificar os animos da revolugao liberal. 

A Constituigao portuguesa de 1821, na esteira desta concepgao influenciada 

pelos ideais liberais, previu em seu Art. 177: "Havera juizes de Facto assim nas 

causas crimes como nas civeis, nos casos e peio modo que os Codigos 

determinarem". Surge por conseguinte, no ordenamento portugues, como fruto das 

ideias liberais de 1789, o tribunal de jurados formado por cidadaos e que seria, 

portanto, independente do poder monarquico. 

A lei portuguesa de 1821, regulamentou a liberdade de imprensa prevista 

constitucionalmente e previu, em seu art. 22, os Conselhos de Juizes de Facto para 

julgamento dos delitos cometidos por abuso da liberdade de imprensa, alem de 

limitar, em seu art. 57, a possibilidade de recurso as hipoteses de nulidade e de 

inaplicagao da pena correspondente ao delito pelo Juiz de Direito. No primeiro caso. 
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haveria julgamento por outro Juri, no segundo, seria o caso remetido ao mesmo juiz 

para que reformasse a sentenca. 

Em consonancia com o que vinha acontecendo em Portugal, o Tribunal do 

Juri surgiu no territorio brasileiro por criagao do Principe Regente D. Pedro I, atraves 

do Decreto de 18 de junho de 1822, o qual Ihe forneceu competencia exclusive para 

o julgamento de crimes de imprensa como forma de controlar a sua atuacao e 

coaduna-la com o sistema politico unitario e centralizador estabelecido por Portugal 

na colonia brasileira, afirmando, todavia, a efetividade da lei de liberdade de 

imprensa no Rio de Janeiro, conforme a seguinte exposicao de motivos: 

[...] cumpria-me necessariamente e pela suprema lei da salvacao publica 
evitar que ou pela imprensa, ou verbalmente, ou de outra qualquer maneira 
propaguem e publiquem os inimigos da ordem e da tranqUilidade e da 
uniao, doutrinas incendiarias e subversivas. principios desorganizadores e 
dissociaveis; que promovendo a anarchia e a licenca, ataquem e destruam 
o sistema, que os povos deste grande e riquissimo reino por sua propria 
vontade escolheram, abragaram e me requereram [...] sem ofender a 
liberdade bem entendida da imprensa [s;.j 

O juri constituia-se por vinte e quatro 'juizes de fato', os quais eram 

nomeados pelo Corregedor e pelos Ouvidores do crime, a requerimento do 

Procurador da Coroa e da Fazenda, atuando como fiscais dos delitos; constituindo 

prerrogativa do reu a recusa de ate dezesseis dos vinte e quatro jurados indicados. 

Da decisao proferida pelo juri, so poderia e reu recorrer ao principe, em 

conformidade com os seguintes termos do Decreto: "Os reos so poderao appellardo 

julgado para a Minha real Clemencia". Portanto, caberia somente aquele a alteragao 

dos veredictos proferidos pelo Tribunal, nao havendo, por conseguinte, soberania 

das suas decisoes, tendo em vista a que se identifica atualmente. 

Note-se que, a epoca, o Brasil ainda nao havia sofrido emancipagao politica, 

o que somente ocorria em 7 de setembro de 1822, constituindo, portanto, colonia e, 
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como tal, mera extensao do territorio portugues, motivo pelo qual a regulamentacao 

atinente a competencia dos Juizes de Direito era realizada pelos artigos 12 e 13 do 

titulo 2° do Decreto das Cortes de Lisboa de 4 de junho de 1821. 

Apos a declaracao de independencia, a qual, pouca notoriedade ocasionou 

na populacao brasileira, atraves da permanencia de D. Pedro I como imperador e a 

consequente convocacao da Assembleia Constituinte em 1824, outorgou-se a 

primeira Constituicao brasileira. 

No Brasil, como se sabe, a Instituigao do Juri data de 18 de junho del822, 

quando foi criado para julgar crimes de imprensa, composto de 24 homens 

considerados bons, honrados, inteligentes e patriotas. 

Excecao feita a Constituicao de 1937, redigida sob o Imperio do 

'Estado Novo' de Vargas, o Tribunal Popular sempre contou com previsao 

constitucional. 

A primeira Constituigao brasileira de 25 de margo de 1824 previu, em seu 

TiTULO 6° - Do Poder Judiciario. CAPiTULO UNICO, artigos 151 e 152, a instituigao 

do Juri Popular, alterando, no entanto, muito da estrutura anterior, tornando-se mais 

parecido com o instituto atualmente reconhecido como tribunal do Juri. 

O Instituto passou a integrar o Poder Judiciario atraves da sua disposigao 

junto a estrutura deste poder. Ademais, angariou competencia para atuar tanto na 

area civel, como em todas as infragoes criminals. Vale observar os dispositivos 

constitucionais: 

Art. 151. O Poder Judicial e independente, e sera composto de Juizes, e 
Jurados, os os quais terao logar assim no Civel, como no Crime nos casos. 
e pelo modo, que os Codigos determinarem. 
Art. 152. Os Jurados pronunciam sobre o facto, e os Juizes applicam a Lei 
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O Tribunal do Juri desta epoca, possuia o corpo de jurados composto de 

sessenta pessoas sorteadas, dentre os quais 23 formavam o Juri de acusacao e 12 

formavam o Juri de sentenca. 

Ao juiz de direito cabia instruir os jurados dando-lhes explicates sobre os 

pontos de direito, lembrar ao conselho todos os meios que ainda julgar necessarios 

a descoberta da verdade real, a elaboracao da sentenca aplicando a lei aos fatos 

averiguados pelos jurados, decidir as questoes incidentes que forem de direito e das 

quais dependam as decisoes dos jurados. 

Em caso de empate, uma vez que o Juri da Sentenca era composto por 12 

jurados, operava-se, pelo principio da razoabilidade, o favor rei, isto e, o reu seria 

absorvido com relacao a aplicagao daquela pena. 

Sobre o principio em questao, inestimavel e a contribuicao de LUIGI 

FERRAJOLI (2002, p. 132), conforme se expoe a seguir: 

Assim se explica, conforme a configurac3o aqui avencada da equidade 
como conotacao e compreensao dos casos concretos, como foi possivel 
que a equidade tivesse sido concebida sempre como uma dimensao do 
juizo favoravel ao reu. "ser indulgente com as coisas humanas e tambem de 
equidade, quer dizer, ser como aquele que, afastando-se da justica estrita e 
de seus piores rigores, sabe ceder". Esta funcSo da equidade nao e apenas 
o fruto de uma opcao politica em favor do direito penal minimo; nem deriva 
apenas de um principio geral de tolerancia para com as valoracSes quando 
estas n§o servem para punir o reu, mas para atenuar ou excluir a 
responsabilidade e a pena. 

A Carta politica de 1891, no artigo 72, § 31, manteve essa Instituigao, 

passando-a para o rol das garantias individuals. A linguagem sucinta da Constituigao 

acarretou enormes controversias doutrinarias sobre quais caracteristicas teriam 

permanecido, fato que acabou por ser resolvido via jurisprudencia do STF em 

acordao de sete de outubro de 1899 (1963, p. 22-23), conforme se pode visualizar 

abaixo: 
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"Sao caracteristicas do Tribunal do Juri: [...] II - quanto ao funcionamento, 
a) incomunicabilidade dos jurados com pessoas estranhas ao Conselho, 
para evitar sugestoes alheias, b) alegacoes e provas da acusagSo e defesa 
produzidas publicamente perante ele, c) atribuigao de julgarem estes 
jurados segundo sua consciencia, e d) irresponsabilidade do voto emitido 
contra ou a favor do reu". 

Com o advento da Carta Magna de 1934, o Juri foi deslocado do capitulo dos 

Direitos e Garantias Individuals para o capitulo do Poder Judiciario, sendo alterado, 

em parte, o texto anterior, que permitiu a lei ordinaria levar a efeito as alteragoes de 

forma e de fundo. Assim dispunha a Carta Politica de 1934: "Art. 72. E mantida a 

instituigao do Juri, com a organizagao e as atribuigoes que the der a lei". 

A Carta Politica de 1934 confiou, portanto, ao legislador ordinario a 

regulamentagao deste instituto, optando por nao manter, pelo menos 

expressamente, todas as disposigoes que ate entao vigoravam para o regramento 

do Tribunal do Juri. 

Vale ressaltar que a Constituigao de 1934, nao obstante tenha tido vida 

efemera, teve consideravel importancia ao estabelecer novamente a competencia 

privativa da Uniao para legislar sobre materia processual, o que se manteve nas 

constituigoes posteriores. 

A nao mengao do Tribunal do Juri na Constituigao de 1937 (como dito 

anteriormente), levantou polemica sobre a sua extingao. Aos que pregavam a sua 

permanencia, somente restou o argumento do art. 183 da Constituigao. o qual 

declarava a vigencia dos artigos que nao contrariassem a atual Carta ou que nao 

houvessem sido expressamente revogados pela mesma. No entanto, ainda assim, 

permanecia o descredito acerca do instituto, ao passo que, ainda que se apegasse a 

esta interpretagao, aquele havia perdido seu status Constitucional. 

A graduagao era evidente. primeiramente, atraves da carta de 1891, 

integrava o rol das garantias fundamentals dos individuos; posteriormente, com a 
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constituigao de 1934, passou a estrutura do Poder Judiciario; e, com a nova ordem 

juridica, passara ao status de lei ordinaria, podendo ser revogado a qualquer 

momento por legislagao posterior. 

Entretanto, em 05.01.1938 o Decreto-Lei n° 167 afirmou a subsistencia desse 

Tribunal Popular, mas sem a mantenga do principio da soberania dos veredictos. 

Com o termino do periodo de ditadura de Getulio Vargas, a Carta magna de 

1946 restaurou a soberania do Juri e o recolocou de volta ao capitulo dos Direitos e 

Garantias Individuals, estabelecendo, portanto, limitagoes ao legislador ordinario. 

A alteragao mais evidente, frente ao ordenamento anterior, constitui; 

indubitavelmente, a garantia da soberania das suas decisoes, que foi regulamentada 

pela lei n° 263 de 23 de fevereiro de 1948. 

A Constituigao de 1967, outorgada durante a vigencia da ditadura militar, 

manteve a estrutura do Juri Popular nos moldes da Constituigao anterior, inserido 

ainda dentre as garantias individuals dos cidadaos, conforme se pode aferir dos 

seus termos: "Art. 150. § 18. Sao mantidas a instituigao e a soberania do Juri, que 

tera competencia nos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida". 

Todavia o texto constitucional de 1967 gozou de vida efemera, tendo sido 

amplamente modificado pela Emenda Constitucional n°. 01 de 1969, cujas 

alteragoes de tao amplas levaram a afirmagao de que se tratava, na verdade, de 

uma nova Constituigao; e nao estavam sem razao, uma vez que, na pratica, era 

realmente o que se verificava 

Findo o periodo ditatorial que assolou o pais por mais de vinte anos, 

promulga-se a Constituigao de 1988, que representa o periodo de abertura politica q 

ser vivido em diante, e cujo disposto acerca do Juri sera pormenorizadamente 

analisado a seguir. 
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O Juri veio mais uma vez elencado no rol das garantias dos individuos frente 

ao estado e, para a doutrina, o instituto recebeu status de clausula petrea, nao 

podendo ser suprimido pelo poder constituinte derivado. 

A carta Magna de 1988, em seu artigo 5°, inciso XXXVIII, reconheceu a 

Instituigao do Juri, com a forma que Ihe der a lei, assegurados determinados 

principios constitucionais: a) a plenitude de defesa; b) o segredo das votagoes; c) a 

soberania dos veredictos; d) a competencia para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida. O procedimento do juri esta disciplinado no codigo de Processo Penal, 

e escalonado (ou bifasico). 

Na plenitude de defesa, o reu tern alem da ampla defesa, o direito que o 

Conselho de Sentenga seja formado por um grupo misto da populagao que seja 

constituido por moradores da Comarca ou segao Judiciaria. 

Quanto ao sigilo das votagoes, o principio objetiva garantir a liberdade de 

convicgao e de pensamentos dos jurados e tambem a sua seguranga. Seria uma 

excegao a regra da publicidade dos atos inerentes ao poder publico. 

Na soberania dos veredictos, embora exista previsao legal de recursos dos 

julgamentos do Juri, sua preferencia nao e afetada, tendo em vista que esse 

principio fica ajustado com outros principios gerais do direito. Vale salientar, que 

esta e a posigao do Supremo Tribunal Federal, segundo sua jurisprudencia, desde 

que nao retire a competencia do Juri de dar a palavra final sobre a materia discutida. 

No que concerne a competencia para julgar os crimes dolosos contra a vida, 

o Tribunal do Juri e o reflexo da sociedade ao longo do tempo. Os acontecimentos, 

os fatos tipicos ou atipicos, a gravidade dos fatos e a qualidade moral do poderes, 

varia com o passar dos anos. Sendo assim, entende-se que um corpo de jurados 

formado por pessoas socialmente elogiaveis, que nao esta vinculado a nenhum 
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orgao governamental, nem esta obrigado a decidir conforme preceitos legais, seja a 

maneira mais acertada para apreciar a culpabilidade de quern comete crimes 

dolosos contra a vida. 

1.5 O Juri do periodo Imperial em confronto com o atual CPP 

O Tribunal do Juri esta consolidado na Constituigao Patria de 1988 nas 

denominadas clausulas petreas, todavia, seu procedimento esta disciplinado no 

Codigo de Processo Penal. Ressalte-se por oportuno, que e importante fazer uma 

mengao ao Codigo de Processo Criminal do Imperio em detrimento com o atual 

Codigo de Processo Penal, para ter-se uma visao mais apurada no concernente aos 

principios que norteiam a Instituigao, tendo em vista a presenga dos mesmos desde 

a epoca do Imperio. 

Da mesma forma que ocorre hoje, segundo o sistema do Codigo de Processo 

Criminal do Imperio, instaurava-se o procedimento penal mediante queixa do 

ofendido ou por denuncia do Ministerio Publico, ou de qualquer do povo, e ainda 

mediante ex officio do juiz, instituindo-se ainda o grande e pequeno juri, sendo o 

primeiro para decidir acerca da admissibilidade da acusagao e o segundo sobre a 

procedencia desta, sendo este ultimo denominado de 'Juri de Sentenga'. Ficando 

entretanto, excluidas as contravengoes e infragoes mais graves da apreciagao do 

Juri. 

Uma investigagao da legislagao anterior a 1941, a partir das Ordenagoes e do 

Codigo do Imperio sobre a Instituigao do Juri, confirmara que o atual Codigo de 

Processo Penal pouco mudou. 
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Como observou FAUZI HASSAN CHOUKR (2000), "uma breve comparacao 

historica com a disciplina da materia na epoca imperial e aquele hoje reservado ao 

tema no Codigo de Processo Penal demonstrara a notavel coincidencia em varios 

pontos". 

A forma como os jurados julgavam, ressaltando um outro aspecto que guarda 

imensa correlagao entre o sistema Imperial e o atual, a saber, o sistema de 

questionario, respondendo os jurados a temas tecnicos e faticos, indica o jurista 

acima citado. 

Os quesitos tinham redagao na propria lei: dois na fase do iudicium 

accusationis, inquirindo no primeiro se ha suficiente esclarecimento sobre o crime e 

seu autor e o segundo, consultando se a acusacao procede. 

Apos o oferecimento do libelo, na segunda fase, o Estatuto Imperial trazia a 

redagao de mais cinco outros quesitos, perguntando o ultimo aos jurados se 'ha 

lugar para indenizagao' 

A legislagao do Imperio mostrou preocupagao em proteger e resguardar, de 

forma afetiva, a vitima e seus parentes e legitimados, prevendo a elaboragao de 

quesito acerca da possibilidade de indenizagao, sistema este excluido da legislagao 

especifica atualmente em vigor. 

Ante o exposto, verifica-se que ha ate hoje forte argumento e identidade entre 

os primordios do juri e o ordenamento atual. Entretanto, e imprescindivel 

adequagoes que fagam com que o Tribunal Popular se amolde aos tempos 

modernos, tendo em vista o grau de criminalidade que cresce com o passar dos 

tempos, sendo, portanto, oportunas as alteragoes que estao em discussao pelo 

Legislador Patrio. 



CAPiTULO 2 A TEORIA GARANTISTA E AS MUDANQAS NO C6DIGO DE 
PROCESSO PENAL COM RELAQAO AO TRIBUNAL DO JURI. 

Na linha de democratizagao substancial da justiga, atualmente propugna-se 

com muita propriedade por um modelo de justiga Garantista ou Garantismo Penal, 

cujo ponto de partida passa necessariamente pela teoria estruturada por Ferrajoli. 

Desta forma, se faz importante a relagao existente entre esta teoria e o 

Instituto considerado mais democratico do Ordenamento patrio: o Tribunal do Juri, 

tendo em vista o desligamento do mero legalismo, formalismo ou mero 

processualismo. 

Em outra otica, a analise acerca das mudangas pontuais no Codigo de 

Processo Penal e de fundamental relevancia, face aos anseios da sociedade por 

uma nagao cada vez mais justa. 

2.1 A necessidade da Teoria Garantista no Processo Penal 

O homem e um ser coexistencial, que nao pode subsistir por longo periodo 

independente de qualquer contato; sendo assim, devido a natureza de suas 

condigoes existenciais, todas as pessoas dependem da interagao, da colaboragao e 

confianga reciproca. 

E da natureza humana a insatisfagao, e e dessa insatisfagao que surge uma 

serie de atitudes sociais, de conflitos sociais. E nesse panorama que surge o Direito 

Penal como um importante instrumento de manutengao da paz social. 

Quando o Direito Penal falha em sua fungao de prevenir infragoes juridicas no 

futuro (fungao de prevengao), surge o injusto tipico e advem uma conduta humana 

voluntaria, finalisticamente dirigida, que lesiona ou expoe a perigo bens e valores 
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reconhecidos e protegidos pelo ordenamento, gerando um julzo de desvalor da agao 

e tambem de desvalor do resultado. Esse julzo de desvalor, em ultima analise, 

exterioriza-se mediante a aplicacao de uma pena (ou medida de seguranga) e 

consubstancia a fungao repressiva do Direito Penal. 

Entretanto, o Direito Penal e despido de coergao direta e, ao contrario do 

Direito Privado, nao tern atuagao nem realidade concreta fora do processo 

correspondente. Para que possa ser aplicada uma pena, nao so e necessario que 

exista um injusto tipico, mas tambem que exista previamente o devido Processo 

Penal. 

Existe uma intima e imprescindivel relagao entre delito, pena e processo, de 

modo que sao complementares. Nao existe delito sem pena, nem pena sem delito e 

processo, nem processo penal senao para determinar o delito e impor a pena. 

Dentro dessa intima relagao entre o Direito Penal e o Processo Penal, deve-

se apontar que o atual modelo de Direito Penal minimo, corresponde um Processo 

Penal 'Garantista'. So um Processo Penal que, em garantia dos direitos do 

imputado, minimize os espagos improprios da discricionariedade judicial, pode 

oferecer um solido fundamento para a independencia da magistratura e o seu papel 

de controle da legalidade do poder. 

O Garantismo Juridico nasce, nas palavras de Luigi Ferrajoli (2002, p. 7), em 

elaborar um: "[...] sistema geral do garantismo juridico, ou se quiser, a construgao 

das colunas mestras do Estado de Direito, que tern por fundamento e fim a tutela 

das liberdades do individuo frente as variadas formas de exercicio arbitrario do 

poder" 

Para tanto, parte de um postulado teorico bem definido, qual seja. de que os 

ordenamentos juridicos modernos de todos os Estados democraticos da atualidade 
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estao fundados em parametros solidos de justiga, racionalidade e legitimidade. E 

que tais parametros, embora consolidados por uma estrutura normativa 

constitucional, sao negligenciados em todos os niveis do poder estatal, revelando 

um Estado moderno em crise de governabilidade, em meio ao paradoxo instalado 

em seu ordenamento juridico que abarca um 'modelo normativo' garantista por 

excelencia, mas que em sua 'pratica operativa' revela-se essencialmente 

antigarantista. 

Cria-se, assim, uma clara divergencia entre normatividade e efetividade, e o 

Garantismo submerge como um 'modelo limite', pelo qual os sistemas sao 

analisados de forma a distingui-los sempre entre o modelo constitucional e o efetivo 

funcionamento dos seus sistemas inferiores. Dentro dessa premissa, sera adequado 

o sistema constitucional que detiver mecanismos de invalidagao e de reparagoes 

idoneos, de modo geral a assegurar efetividade dos direitos normativamente 

proclamados. 

Para resolver esse paradoxo entre modelo normativo e pratica operativa, a fim 

de minimizar a crise presente nos sistemas juridicos da atualidade, se faz imperiosa 

uma analise sob a otica Garantista. 

A Teoria Geral do Garantismo Juridico parte de tres concepgoes de 

Garantismo: Garantismo como modelo normativo de Direito; Garantismo como uma 

teoria juridica da validade, da efetividade e da vigencia das normas; e Garantismo 

como filosofia do direito e critica da politica. 

O ponto de vista dos cidadaos, e o valor atribuido a pessoa, fundado no 

principio da igualdade juridica, em que se inclui as diferengas pessoais e se exclui 

as diferengas sociais, eis o conceito de 'ponto de vista externo' da Teoria Garantista, 
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que esclarece e identifica a simetria existente nas relagoes entre cidadaos e estados 

e tudo mais que deriva desta relagao. 

O principio de legitimagao interna (ou juridica) e externa (ou moral), proprios 

da tradigao juridica, puderam ser compreendidas por uma alternativa mais geral, 

centrada na filosofia politica, a partir das doutrinas politicas que Ferrajoli denominou 

de autopoieticas (que fundamentam o Estado e o Direito sobre si mesmos), e as 

denominadas doutrinas heteropoieticas (doutrinas politicas que fundamentam o 

Estado e Direito sobre finalidades sociais). 

Assim, o Garantismo, no seu sentido filosofico-politco, consubstancia o seu 

primado na fungao heteropoietica do Direito, separado da moral. 

Tal assertiva, segundo Cademartori (1999, p. 164), leva a entendimento de 

que: 

"O Estado de Direito e caracterizado politicamente pelo garantismo como 
um modelo de ordenamento justificado ou fundamentado por fins 
completamente externos, geralmente declarados em suas Constituigoes, 
mas sempre de forma incompleta, e apolitica e vista como do agir social, 
servindo de criterio de legitimagao para a critica e a mudanga do 
funcionamento de fato e dos modelos de Direito vigentes" 

Pode-se aferir entao, que a legitimidade dos poderes sob a otica Garantista e 

sempre a posteriori, relaciona-se a cada um de seus atos singularmente. Dessa 

forma, a legitimidade e medida em graus, variavel segundo a aplicabilidade das 

fungoes proprias de cada poder. O grau de Garantismo seria maior, por exemplo se 

fosse observado somente as normas as normas estatais vigentes sobre os direitos 

sociais, em um pais como o Brasil, mas seria ao reves, em termos de aplicabilidade 

dessas mesmas normas, muito menor. 

O Garantismo contrapoe-se as tradicionais teorias de legitimagao, na medida 

que denuncia o comportamento ideologico que se submeteram tais teorias. 
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E categorico ao afirmar que essas teorias se transformaram em ideologias de 

legitimagao, pois se estabeleceram nao como ponto de partida, mas como fontes de 

legitimagao absoluta dos sistemas politicos. 

Desta forma, o modelo Garantista de legitimidade, compreende o direito e o 

Estado como instrumento de consecugao, para se chegar a um fim, vinculado a 

interesses externos a ele mesmo. Ha uma evidente ligagao entre os poderes e os 

direitos fundamentals, a missao do Estado de Direito nao se limita ao piano 

normativo, mas se estende a luta social (fatica e politica), para assegurar o 

cumprimento das garantias vislumbradas pela Constituigao. 

2.2 A influencia do Garantismo Penal no Tribunal do Juri 

A Teoria Garantista elaborada por Ferrajoli toma dimensoes estratosfericas 

em todos os Estados Democraticos de Direito, em busca de um ordenamento cada 

vez mais igualitario. 

Nesse panorama, surge a necessidade de uma adequagao do Tribunal do Juri 

ao sistema proposto por Ferrajoli, tendo em vista tratar-se de uma Instituigao 

pautada na democracia popular, que pressupoe a garantia de um processo mais 

justo e 'garantidor'. 

E no Tribunal do Juri que se avalia o grau de culpabilidade, e ate mesmo de 

escusas, daqueles que praticam um crime em desfavor do bem juridico mais 

protegido e direito fundamental mais importante: a vida. 

Para a teoria Garantista existe a configuragao dos direitos fundamentals como 

condigoes constitucionais de igualdade, e ao mesmo tempo, do valor da pessoa, que 

permite, entao, nao apenas reafirmar, mas precisar e generalizar a distingao entre os 
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mesmos e os direitos fundamentais, compreendidos os sociais, e o conjunto das 

situagoes juridicas, compreendidos os deveres. 

Como visto, a Teoria Geral do Garantismo juridico, nasce como resposta a 

uma das questoes centrais da Filosofia do Direito na atualidade, no que se refere ao 

debate acerca da imensa disparidade entre teoria e pratica em sede de direitos 

fundamentais do homem. 

O que se constata hoje, como uma crise institucional, que tambem se revela 

nas questoes etico-filosoficas como da legitimidade e da distingao das nogoes de 

vigencia e validade, esta relacionada principalmente a dinamica contraditoria entre a 

declaragao solene dos direitos fundamentais num ordenamento juridico e o emprego 

dos meios necessarios para a sua concretizagao. 

Dessa feita, surge a necessidade de adogao de um modelo, que alem de 

fornecer os instrumentos necessarios para tal pratica, seja, nas palavras de 

Cademartori (1999, p. 171): 

"[...] na ferramenta idonea para, por um lado, descrever o Estado 
Constitucional de Direito enquanto fenomeno normativo, e de outro, postular 
o resgate de sua legitimidade, subtraindo-o a empregos desviados de seus 
fins que maiorias eventuais possam utilizar". 

Ressalte-se por oportuno, que um paralelo entre a pena aplicada e um 

Processo Penal Garantista, se faz imperiosa, tendo em vista a existencia de uma 

conexao evidente entre a natureza retributiva da pena e sua fungao de prevengao 

geral dos delitos: a ameaga legal da retribuigao penal prevenir somente a pratica de 

fatos delituosos, nao a subsistencia das condigoes pessoais ou de status, como sao 

a periculosidade ou a capacidade de delinquir ou outras semelhantes, por outro lado, 

a pena exerce uma fungao preventiva ou intimidatoria. Nessa mesma linha, 
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enquadra-se a eficacia do processo penal, interligado a um delito preexistente e a 

cominacao de uma respectiva pena. 

A conclusao e que o processo nao pode ser considerado como um fim em si 

mesmo, pois sua razao de existir esta no carater de instrumento-meio para a 

consecucao de um fim. Esse fim nao deve ser exclusivamente juridico (direito 

material ou processual). Poe esse motivo, o processo tambem deve atender as 

finalidades sociais e politicas, configurando assim a finalidade metajuridica da 

jurisdicao e do processo. 

Ao propor um modelo ideal de acao, caracterizado pela primazia do direito 

substancial, Ferrajoli aponta para a incorporacao de limitacoes e imposicoes 

normativas de atuagao dos governos em seus ordenamentos juridicos, para que os 

mesmos se aproximem do real Estado de Direito, com o proposito de se tornar um 

sistema efetivo de garantias para os cidadaos. 

Cabe ao interprete, fazer com que a finalistica garantista, algumas vezes 

implicita na norma, venha a tona, em toda sua concretude, enunciando praticas 

tendencialmente antigarantistas dos governos, que motivados por fatores 

economicos, muitas vezes em desconformidade com a logica juridica, passam por 

cima das garantias consolidadas pelas Constituicoes, voltada a satisfacao dos 

interesses da sociedade. 

Nesse sentido, o resgate da legitimidade do Estado de Direito, e um trabalho 

continuo que deve ser feito coletivamente, por toda a sociedade. Nao se limita ao 

piano normativo, e uma luta social continua, para assegurar o cumprimento das 

garantias Constitucionais. Sob pena de cair na falacia normativista, em que o direito 

vigente e incontestavelmente tido como valido, e continuar submetidos a sistemas 
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desiguais e manipuladores, que sustenta o Estado como unica forma legitima de 

producao e aplicagao do direito. 

Sendo assim, apesar de fazer parte do Sistema Penal Positivista, encontra-se 

no Tribunal do Povo algumas caracteristicas de ordem Garantista, especificamente 

no que tange aos principios o mesmo. O julgamento por seus pares consubstancia a 

garantia da democracia aos individuos, face ao poder absoluto do Estado; o 

principio da plenitude de defesa, encontrado apenas no Tribunal do Juri, e o reflexo 

dos direitos fundamentais dos cidadaos, por meio da incorporacao limitadora na 

Carta Magna de 1988 dos deveres publicos correspondentes. 

Os juizes de fato do Tribunal Popular, atuam, de certa forma, seguindo uma 

postura Garantista, tendo em vista tal atuacao nao ser politica, mas constitucional, 

consubstanciada na fungao de protegao dos direitos fundamentais de todos e de 

cada um, ainda que para isso tenha que adotar uma posigao contraria a da maioria. 

Conclui-se que se o Estado de Direito se assemelhasse a um modelo de 

Estado nascido com as modernas Constituigoes, seria sinonimo de 'Garantismo'. 

2.3 As alteragoes no Tribunal do Juri: breves consideragoes sobre o Projeto de Lei 
n° 4203/2001 

Indubitavelmente, e imperiosa a adequagao do deteriorado Codigo de 

Processo Penal, para que se possa materializar os avangos da doutrina penal em 

relagao a um organizado sistema de garantias inalienaveis do individuo, bem como a 

fim de permitir que haja efetivamente punigao exemplar para aqueles que violam 

bens juridicos relevantes, principalmente o direito mais sublime: o direito a vida. 

Antes de qualquer analise acerca das reformas em si. se faz necessario a 

critica ao procedimento de reformas pontuais no processo penal. Afinal, e 
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indispensavel que haja um todo harmonico e coerente e nao ideias desfiguradas, 

sem qualquer unidade logica de pensamento, preocupada apenas em formular uma 

legislagao simbolica e seletiva dos atores penais. 

£ nesse panorama, de um ordenamento juridico pautado pelas condigoes 

politicas, que a Teoria do Garantismo Penal se faz necessaria, tendo em vista a 

fungao de um Estado garantidor e promotor da ordem estabelecida pela carta Magna 

de 1988. 

A questao seguranga publica foi remexida, como assim sempre ocorre diante 

de catastrofes que ganham, ao sabor dos interesses da midia, repercussao nacional. 

E o que, mais uma vez, vivencia-se atualmente. 

Nesta perspectiva de arrumar a casa, em resposta, incluiram-se em pauta de 

votagao no Poder Legislative alguns projetos de lei que antes ocupavam os espagos 

mais escondidos do bad. Assim ocorreu com a votagao, e aprovagao, no dia 30 de 

margo passado, na Camara dos Deputados, do Projeto de Lei n° 4203/2001 (anexo), 

do Poder Executive E sobre este que serao tecidas algumas consideragoes de 

ordem eminentemente dogmatica. Ressalte-se que, nao esgota, de forma alguma, a 

analise do Projeto acima referido. Alguns pontos, somente, serao objeto de 

apreciagao. 

E sabido que ha muito tramita no Poder Legislativo, ou melhor, esta guardado 

quiga a 'sete chaves', projeto para a reforma do Codigo de Processo Penal, Decreto 

- Lei n° 3689, datado de 03 de outubro de 1941, seria mais interessante, por certo, 

empreender-se a reforma do Codigo em vez de fazer remendos, como e pratica 

corriqueira no Brasil. Discutir, e, sobretudo, implementar, a reforma do Codigo de 

Processo Penal e questao de absoluta relevancia, muito mais para a preservagao do 

proprio Estado Democratico de Direito, uma vez que com a promulgagao da 
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Constituigao Federal de 1988, o processo penal tomou feigoes mais concretas de 

um processo penal constitucional. Neste sentido, vieram concretizados varios 

principios, a maioria em reiteragao da Carta anterior, mas, outros, inusitados, a 

exemplo do principio da presungao de inocencia. Outros, ainda, pela feigao 

Garantista do texto constitucional, restaram implicitos, mas, fortemente aceitos pela 

doutrina e jurisprudencia patrias, porque decorrentes da implementagao dos direitos 

e garantias individuals, a saber o principio da razoabilidade do qual, pode-se dizer, 

decorre tambem a proporcionalidade. 

Contudo, limitam-se, os legisladores, a remendos e, assim, vem a baila o 

Projeto de Lei que altera o procedimento do Tribunal do Juri (PL n° 4203/01). 

O atual procedimento do Juri, entretanto, como se sabe, e muito moroso, 

complicado e repleto de atividades e incidentes que fazem com que o julgamento, as 

vezes, demore muito para acontecer (gerando, por conseguinte, sensagao de 

impunidade). De outro lado, em plenario, horas e horas e, muitas vezes, ate alguns 

dias sao gastos. Perde-se muito tempo, por exemplo, com a leitura de pegas do 

processo. 

Para alterar todo esse avangado quadro procedimental, muitas modificagoes 

forma sugeridas pela referida Comissao de Reforma de 2002. O novo procedimento 

do Juri preve uma fase preliminar contraditoria (antes do recebimento da denuncia) : 

o juiz ouvira testemunhas (ate cinco de cada parte), interrogara o acusado, 

determinara diligencias e em seguida decidira sobre a admissibilidade (ou nao) da 

pega acusatoria. E um juizo de admissibilidade da acusagao, marcado pelo 

contraditorio. 

Como se observa, a atual fase do iudicium accusationis (que vai da denuncia 

ate a decisao de pronuncia ou impronuncia ou absolvigao sumaria ou 
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desclassificagao) foi substituida por uma fase preliminar contraditoria. Outra grande 

novidade: o recebimento da denuncia equivale a pronuncia, leia-se, havendo prova 

do delito e indicios de autoria (fumus delicti ou justa causa), o caso vai direto para 

julgamento em plenario. 

Caso o juiz nao se convenga da existencia de crime ou de indicios de autoria, 

deve impronunciar. Pode ainda absolver o acusado sumariamente, se as provas sao 

concludentes e inequivocas sobre excludente de ilicitude (legitima defesa, por 

exemplo) ou desclassificar o delito (remetendo os autos ao juizo singular). 

Deve-se analisar, entao, o texto do Projeto de Lei em questao, ressaltando 

suas muitas virtudes, porem observando alguns pequenos detalhes que por uma 

certa otica mereciam tratamento diferenciado. 

Alguns pontos que merecem um melhor tratamento, sobretudo, por uma visao 

Garantista, a saber: os artigos 415, 417, 427, 428, 438 e 465 § 1° do Projeto de Lei 

em analise. 

Na redagao do artigo 415 ha a previsao de o juiz absolver de piano quando: 

I - provada a inexistencia do fato; 
II - provado nao ser ele o autor do fato; 
III - o fato nao constituir infragao penal; 
IV - demonstrada causa de isengao de pena ou de exclus3o do crime. 

Ora, considerando que a denuncia ainda nao foi recebida, uma vez que o 

projeto estabelece um procedimento preliminar ao recebimento da denuncia. Frise-

se que nao se trata de julgamento antecipado da lide no processo penal para 

absolver o reu, uma vez que ainda nao existe o recebimento da denuncia, sendo 

caso sim de indeferimento da inicial. A corregao nao e meramente terminologica, ha 

profundas consequencias, especialmente em face da coisa julgada, da modificagao 

do termo utilizado no projeto, tendo em vista que tratando-se de absolvigao, o 
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surgimento de novas provas nao tern o condao de permitir a reabertura do 

procedimento contra o reu, ja a rejeigao da denuncia, em regra nao faz coisa julgada 

material. Deve-se nesse diapasao, analisar o artigo 417 do Projeto que preve: 

Se houver indicios de autoria ou de participagao de outras pessoas n§o 
incluidas na acusagao, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado. 
determinara o retorno dos autos ao Ministerio Publico, para aditamento da 
inicial e demais diligencias. (NR) 

A redagao do Projeto nao prestigia o principio acusatorio, o qual representa, 

em suma, a repercussao, no processo penal, do proprio principio da separagao de 

poderes, cuja eficacia normativa e essencial a garantia dos direitos fundamentais. E 

necessario de vez, suplantar-se o habito de enxergar no juiz alguem que se deve 

suprir omissoes do Ministerio Publico relativamente a acusagao. 

A ilustre magistrada e mestre Danielle Silva (2005, p. 150) pondera com 

precisao que: 

Fazer valer as garantias constitucionais do processo e contribuir para o 
desvendamento da verdade possivel, aquela alcangada sem arranhaduras a 
direitos fundamentais dos cidadaos. E avangar rumo a efetivag3o da 
constituigao, conjugando-se os propositos de tutelar a defesa da seguranga 
publica e a dignidade de todos quantos se sujeitam ao processo criminal. 
Vai na contramSo dessa tendencia a outorga ao magistrado de fungoes e 
poderes que mais Ihe dotam de aparencia de sujeito parcial, o que nao 
condiz com o instrumentalismo moderno, produzindo direta ou indiretamente 
quebra da acusatoriedade. 

Ora, nao e papel do magistrado determinar que seja incluida na denuncia 

qualquer pessoa que nela nao tenha sido inserida, pois com essa atitude quern esta 

provocando a acusagao e o magistrado, violando, portanto, a separagao entre 

acusagao e julgador, conteudo minimo do sistema acusatorio. 

A consolidagao, por norma constitucional de eficacia plena, do principio 

acusatorio no processo penal teve o efeito de depura-lo dos subsistemas 
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processuais de natureza inquisitiva que permitiam, em alguns casos, a proposltura 

da acao penal por ato do juiz, com sua subseqiiente condugao pelo orgao de 

acusagao. A doutrina especializada saudou a decisao do constituinte originario: a 

conhecida afirmagao de que 'quern tern o juiz como acusador precisa de Deus como 

advogado' expressa, em feliz sintese, a ideia de que a fungao acusatoria, ao exigir 

do acusador maxima diligencia na exploragao de uma hipotese inicial de 

persecugao, pode impedi-lo, pelo compromisso logico e psicologico que impoe, de 

enxergar com liberdade a verdadeira configuragao dos fatos emergente da instrugao 

processual em juizo. 

Analisar-se-a tambem a questao do desaforamento previsto nos artigos 427 e 

428. preveem os artigos em comento: 

Art. 427. Se o interesse da ordem publica o reclamar. ou houver duvida 
sobre a imparcialidade do Juri ou a seguranga pessoal do acusado, o 
Tribunal, a requerimento do Ministerio Publico, do assistente, do querelante, 
ou do acusado, ou mediante representagao do juiz competente. podera 
determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca dentro do 
Estado. onde nao existam aqueles motivos, preferencialmente as mais 
proximas. 
§ 1° O pedido de desaforamento sera substituido imediatamente e tera 
preferencia de julgamento na Camara ou Turma competente; 
§ 2° Sendo relevantes os motivos alegados, o relator podera determinar, 
fundamentadamente, a suspensao do julgamento pelo Juri; 
§ 3° Sera ouvido o juiz presidente, quando a medida nao tiver sido por ele 
solicitada; 
§ 4° Na pendencia de recurso contra a decis§o de pronuncia ou quando 
efetivado o julgamento, nao se admitira o pedido de desaforamento, salvo, 
nesta ultima hipotese, quando o fato ocorrido durante ou apos a realizagao 
de julgamento anulado. (NR) 

Art. 428. O desaforamento tambem podera ser determinado, em razao do 
comprovado excesso de servigo, a requerimento do acusado, e ouvidos o 
juiz presidente e a parte contraria, se o julgamento nao puder ser realizado 
no prazo de seis meses, contado do transito em julgado da decisao de 
pronuncia. 
§ 1° Para a contagem do prazo referido neste artigo n§o se computara o 
tempo de adiamentos, diligencias ou incidentes de interesse da defesa. 
§ 2° N3o havendo excesso de servigo ou existencia de processos 
aguardando julgamento, em quantidade que ultrapasse a possibilidade de 
apreciagao pelo Tribunal do Juri, nas reunifies periodicas previstas para o 
exercicio, o acusado podera requerer ao Tribunal que determine a imediata 
realizagao do julgamento. (NR) 
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Amplia-se a possibilidade de desaforamento, que podera ser determinado em 

virtude de excesso de trabalho na comarca. Se o julgamento nao for realizado no 

prazo de seis meses, contados da preclusao (do transito em julgado) da decisao de 

pronuncia, pode o acusado pedir o desaforamento para comarca mais proxima, onde 

nao haja impedimento. Nao havendo excesso de trabalho, ainda assim, caso o 

acusado seja julgado no prazo acima assinalado, pode requerer ao Tribunal que 

determine sua imediata realizagao. 

Essa providencia tern o escopo de atender o direito elementar de todo 

imputado de ser julgado sem dilagoes indevidas (leia-se: no menor prazo). Na 

atualidade, ja existe essa preocupagao na jurisprudencia, que (normalmente) nao 

tolera excesso de prazo na formagao de culpa. Porem, no que diz respeito ao 

julgamento pelo plenario do Juri, tern preponderado o teor da sumula 21 do STJ que 

diz: Pronunciado o reu, fica superada a alegagao de excesso de prazo. 

Referida sumula, como se nota, em sua literalidade nao revela muita sintonia 

com os direitos fundamentais do acusado, porque apos a pronuncia poderia o 

julgamento demorar meses ou anos. Isso tudo e que esta sendo redisciplinado, 

visando-se a que o julgamento seja o mais celere possivel. Uma coisa e o 'programa 

da norma' (teor literal), outra bem distinta, e o 'ambito concreto de incidencia da 

norma'. Em outras palavras: uma coisa e o que o teor da sumula 21 diz, outra 

distinta, e a medida em que ela vale. 

Inicialmente, deixe-se claro que o desaforamento do artigo 427 nao viola a 

garantia do juiz natural. Esse principio deve ser analisado a partir de uma tripla 

dimensao: proibigao de tribunais ad hoc; todos tern direito de submeter-se a 

julgamento por um juiz competente e pre-constituido e, finalmente, que o juiz deve 

ser imparcial. 
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Justamente para garantir a imparcialidade do juiz e que e previsto o 

desaforamento do artigo 427. 

A grande critica a redagao do artigo 427 e a limitagao ao desaforamento 

dentro do Estado. Ora em situagoes excepcionais, pode-se justificar que a 

imparcialidade dos jurados somente seja encontrada com a modificagao de 

competencia para comarca situada em Estado distinto da federagao. Constata-se, 

entao, nao existir fundamento para que o desaforamento apenas acontega para 

comarca situada no mesmo Estado da federagao. 

Em relagao ao artigo 428, verifica-se sua inconstitucionalidade em face do juiz 

natural. O excesso de servigo nao justifica a alteragao do juiz natural. O excesso de 

servigo deve ser combatido de outros modos, inclusive coma previsao constitucional 

de que o numero de juizes sera proporcional a efetiva demanda e a populagao, 

jamais com a alteragao do juiz natural. 

E certo que deve-se ter a preocupagao com a duragao razoavel do processo, 

especialmente em processo penal, no qual para muitos autores, o simples fato de 

sentar no banco dos reus ja seria uma pena. Todavia, em nenhuma hipotese 

justifica-se utilizar excesso de servigo para alterar o juiz natural. 

Deve-se comentar o artigo 438, que preve sangao com a suspensao dos 

direitos politicos para aqueles que recusarem o servigo do Juri, fundada inclusive em 

convicgao religiosa, filosofica ou politica. Alem do restabelecimento pelo Projeto, de 

multa em 01 e 10 salarios minimos pela recusa de participar, sem justificativa, de 

sessao do juri. Neste aspecto, melhor se adequaria se, ao inves de se implementar a 

multa pela recusa, ou ausencia, que nos patamares propostos, vislumbra-se 

incompativel com a realidade da imensa maioria da populagao brasileira, mesmo 

daqueles que sejam socialmente melhor posicionados. 
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A inconstitucionalidade e solar em face dos direitos fundamentais garantidos 

na Carta Magna. No maximo poder-se-ia exigir uma prestagao alternativa conforme 

diccao do inciso VIII do artigo 5° da Constituigao Federal. 

Quanto as condigoes para exercer as fungoes de jurado, mais interessante 

seria se o legislador tivesse optado pela supressao da expressao 'notoria 

idoneidade', o que vem demonstrando que o Tribunal do Juri tende a ser 

estratificado e segmentado na composigao de jurados. A repetigao do perfil 

ideologico do juiz. Pertinente e o que ensina Lenio Luiz Streck (2001, p. 100): 

No ambito do Tribunal do Juri, a nogao de "cidadao de notoria idoneidade" 
pode ser vista como uma definigao persuasiva, que expressa as crengas 
valorativas e ideologicas do magistrado (e quern o auxilia/influi) sobre o 
modo de escolha dos jurados. A designagcio/nomeagSo do que seja um 
cidadao de not6ria idoneidade estara permeada pelo poder de violencia 
simb6lica que se estabelece. O resultado desse processo e q 
formacao/introjegao no imaginario social de um padr§o de normalidade 
acerca do que seja "notoria idoneidade". 

Da forma como atualmente a legislagao dispoe, na escolha dos jurados 

repete-se um padrao comportamental e ideologico da classe dominante. Desvirtuada 

continua a instituigao que, pela forma de eleigao dos jurados, tende a repetir 

modelos sociais e economicos previamente estabelecidos. 

Quanto ao numero de jurados que comporao o Conselho de Sentenga, o ja 

referido Projeto tambem traz uma mudanga. Atualmente, o numero e de vinte e um 

jurados. Pelo Projeto de Lei, sobe para vinte e cinco jurados. Com esta majoragao o 

que se pretende e garantir a imparcialidade do Conselho de Sentenga, ou mesmo 

atuagao das partes no sentido de viciar de alguma forma a convicgao dos jurados. 

Como consequencia da majoragao do numero de jurados para o Conselho de 

Sentenga, aumentou-se tambem o quorum minimo para ter lugar a sessao de 
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julgamento. Aumentou de quinze para dezenove jurados, o quorum minimo para a 

instalacao efetiva da sessao do juri. 

O § 1° do artigo 465 tambem vislumbra-se equivocado claramente, ao preve 

que: "§ 1° Tratando-se de acusado menor de vinte e um anos, o defensor exercera 

tambem a fungao de curador". 

Ora, com a redugao da menoridade civil para dezoito anos, nao existe 

justificativa alguma para ainda falar-se de curador no processo penal. O reu com 

menos de 21 anos sendo maior e capaz nao pode necessitar de curador. E certo de 

que quando o projeto foi elaborado ainda vigorava o Codigo Civil de 1916, todavia, e 

preciso chamar a atengao para que nao seja aprovado nesse artigo, que atualmente 

nao tern como justificar-se perante uma interpretagao sistematica do ordenamento 

juridico. 

Destacam-se, de logo, alguns pontos interessantes e que ja obtiveram 

divulgagao. Por exemplo: a redugao da idade para ser jurado, que, pelo atual Codigo 

de Processo Penal, e de 21 anos, ficando reduzida, pelo Projeto de Lei, para dezoito 

anos. Neste particular, acertou o legislador uma vez que nada mais fez do que 

adequar a realidade do processo penal a capacidade civil langada pelo Novo Codigo 

Civil. 

Deve-se, nesse momento, apontar alguns pontos importantes que sao 

tratados pelo projeto. 

A modificagao no procedimento de escolha dos jurados sem duvida e uma de 

suas maiores virtudes. 

Sem duvida, os artigos 425 e seguintes democratizam a selegao dos jurados, 

com medidas como a possibilidade de o juiz presidente requisitar as autoridades 

locais, associagoes de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, 
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instituicoes de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartigoes publicas e 

outros nucleos comunitarios a indicagao de pessoas que reunam as condigoes para 

exercer a fungao de jurado. 

E preciso que a Constituigao seja cumprida e, para tanto, os jurados devem 

representar de fato as mais diversas camadas sociais. 

Nessa linha, outra questao importante e a previsao do § 4° do artigo 426, ao 

determinar que fica excluido da lista geral, pelo prazo de dois anos, o jurado que 

tiver integrado o Conselho de Sentenga no ano anterior. Essa medida 

aparentemente simples possui profundas consequencias, pois permite uma 

rotatividade entre os jurados, evitando que pessoas transformem-se em jurados 

profissionais. 

Estimula-se uma maior cooptagao de jurados (em todos os seguimentos 

sociais da comarca). Foram modernizadas as normas sobre as escusas 

peremptorias, somente serao lidas em plenario as pegas absolutamente 

indispensaveis, e os jurados podem, em qualquer momento, ter acesso aos autos do 

processo. 

A supressao do libelo e outra alteragao de relevo. Sobre esse tema Badaro e 

Belloque (IBCCRIM, 2005): 

Uma das grandes novidades e a supressao do libelo. o que ja vinha sendo 
reclamado por boa parte da doutrina. Nao havera prejuizo na eliminagao de 
tal ato, ate mesmo porque a acusagao ja estara delimitada pela decisao do 
pronuncia, na qual deverao constar as qualificadoras e as causas de 
aumento. 

Cabe destacar, ainda, que pelo projeto o julgamento no plenario do juri pode 

ser realizado independentemente da presenga do acusado, sendo facultativo o seu 

comparecimento. Nao vislumbra-se qualquer violagao a plenitude de defesa o fato 

UFCG-CAMPUS DE SOUS A 
BIBLIOTECA SETORIAL 
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do reu nao comparecer a seu julgamento, posto que alem dessa medida, decorre 

logicamente do direito de nao auto-incriminagao e configura exercicio do direito de 

defesa do reu, sabe-se que as vezes o comportamento do reu no plenario do juri 

acaba por prejudicar o exercicio da propria defesa. 

Do direito do silencio deriva o direito de nao estar presente no julgamento, 

mesmo porque a autodefesa, como se sabe e facultativa. Imprescindivel, sempre, e 

a defesa tecnica. Salutar que Ihe de esta prerrogativa, e, desta forma, cumpra-se 

com a celeridade processual que, obviamente, afigura-se seja teleologia do Projeto 

de Lei em tramitagao. 

A questao do uso de algemas pelo reu, mereceu disciplina no § 2° do artigo 

474 que preve: 

Art. 474. Nao se permitira o uso de algemas no acusado durante o periodo 
em que permanecer no plenario do Juri, salvo se absolutamente necessario 
a ordem dos trabalhos, a seguranca das testemunhas ou a garantia da 
integridade fisica dos presentes. 

Efetivamente a utilizagao de algemas alem de ser questionavel do ponto de 

vista do principio da humanidade das sangoes, provoca inequivocamente uma 

sensagao nos jurados de culpa e do reu. Sabe-se que infelizmente, na pratica do juri 

trabalha-se reiteradamente com argumentos relativos ao direito penal do autor em 

detrimento do direito penal do fato. Dificilmente, um jurado nao realiza um pre-

julgamento ao verificar o reu algemado. Nao se nega, porem, que em hipoteses 

excepcionais pode ser necessaria a utilizagao de algemas, por esse motivo 

adequada a forma como o projeto disciplinou a materia. 

Comporta nesse breve texto, ainda, elogiar a perfeigao da alteragao prevista 

no artigo 483 § 1° que preve: "A resposta negativa, por mais de tres jurados, a 
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qualquer dos quesitos referidos nos incisos I e II encerra a votagao e implica a 

absolvigao do acusado". 

Ora, um dos principios constitucionais do juri e o sigilo das votagoes, mas que 

sigilo e garantido quando e divulgada uma condenagao ou absolvigao por 

unanimidade? De fato, com quatro votos em um sentido os demais votos sao 

despiciendo para verificar o resultado daquele quesito, uma vez que ja fixada a 

maioria com o quarto voto, razao pela qual adequada a alteragao proposta. 

Outros aspectos merecem algumas consideragoes, ressaltando-se ainda que 

consideragoes bem incipientes, levando-se em conta que a materia ainda se 

encontra em fase gestacional. 

Como objeto de comentario, se tern a supressao do recurso em sentido estrito 

para as hipoteses de impronuncia ou absolvigao sumaria, contra as quais, com o 

novo Projeto, cabera o recurso de apelagao. A primeira vista, parece incompativel tal 

dispositivo com a natureza propria da decisao que decreta a impronuncia, 

porquanto, e pacifico na doutrina e jurisprudencia, que tern natureza de decisao 

interlocutoria, tanto assim que o recurso nao era apelagao, mas, sim, o recurso em 

sentido estrito. Como se manteve, pelo novo Projeto de Lei, a mesma teleologia e 

justificagao procedimental e coerente que ainda se tome a sentenga de impronuncia 

como decisao interlocutoria. E, portanto, inconcebivel admitir-se que a via de 

insurreigao seja a da apelagao. Apesar de, no artigo 414, paragrafo unico, do Projeto 

ora em consideragao, dispor que enquanto nao ocorrer a extingao da punibilidade. 

podera ser formulada nova acusagao se houver prova nova, como ja e na legislagao 

atualmente em vigor, nao e razoavel, admitir-se que o legislador pretende nova agao 

penal. 
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E notorio o vislumbre de um avango, caso o Projeto tivesse eliminado 

definitivamente a pronuncia naquela oportunidade, a do juizo de admissibilidade da 

acusagao, um mero despacho saneador. Desta forma, eliminaria a possibilidade de 

a sentenga de pronuncia influir no animo dos jurados, como muitas vezes ocorre na 

pratica, pelas referencias a ela feitas em plenario tanto pela defesa e, sobretudo, 

pelo Ministerio Publico. 

Dentre os varios projetos de lei, merece destaque um anteprojeto 

apresentado por Rene Ariel Dotti (IBCCRIM, 2006), de reforma dos procedimentos 

do Tribunal do Juri. E, em separado, apresentou a proposta de supressao do recurso 

de protesto por novo juri (CPP, arts 607 e 608). A materia foi objeto do Projeto de Lei 

n°. 4.900, que apos ter recebido parecer favoravel da Comissao de Constituigao e 

Justiga da Camara dos Deputados, foi retirado pelo ministro de justiga Nelson Jobim. 

Entretanto em Janeiro de 2000, o seu sucessor Ministro Jose Carlos Dias, reiniciou 

os trabalhos, foi nesta epoca que o Instituto Brasileiro de Direito Processual 

encaminhou ao Congresso Nacional 17 projetos de reforma. 

Ha varios projetos de lei em andamento visando a revogagao dos arts. 607 e 

608 do CPP. O mais recente, de autoria do Deputado Elimar Maximo Damasceno (n° 

5.815, de 2005), foi apensado ao de numero 2.701/2003, por tratar da mesma 

materia. 

A base de uma visao historica e da realidade, e notorio que a manutengao 

desse recurso cria desigualdades entre situagoes que deveriam ter o mesmo 

tratamento, como as condenagoes por latrocinio e extorgao mediante sequestro com 

o resultado morte. Portanto, e plausivel a orientagao do projeto em abolir o vetusto 

protesto por novo julgamento. 
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O protesto se impunha. historicamente, em face do Codigo Criminal do 

Imperio (1830) cominar a pena de morte, justificando a revisao obrigatoria do 

julgamento. Nos tempos modernos, a supressao do protesto por novo juri se 

apresenta pertinente, tendo em vista tratar-se de um recurso superfluo e 

inconveniente. 

Em linhas gerais, as modificacoes propostas sao validas, merecem mesmo 

aprovagao, o que vira a dinamizar o processamento dos feitos da competencia do 

Tribunal do Juri. Entrementes, apesar da mudanca legislativa, os juizes e demais 

operadores penais ainda precisam passar por uma profunda alteragao de 

consciencia acerca do seu papel e de uma correta interpretagao das peculiaridades 

do caso concrete 



CAPiTULO 3 CRiTICAS AO TRIBUNAL DO JURI E A QUESTAO DE SUA 
MANUTENQAO NO ORDENAMENTO JURiDICO BRASILEIRO 

O Tribunal do Juri tern sua existencia intrinsecamente vinculada a ideia de 

Democracia. O cidadao, acusado de um crime, sera julgado por um corpo de jurados 

formado por pessoas socialmente elogiaveis, pessoas que expressam os 

pensamentos da comunidade, e nao por uma decisao monocratica. Como dito 

alhures, este tipo de julgamento tern suas bases na Inglaterra, na qual doze homens, 

guardioes da verdade, atraves da invocagao divina, decidiam sobre diversos litigios. 

O escopo era garantir que houvesse julgamentos mais justos, logo que naquela 

epoca as decisoes proferidas pelos magistrados estavam vinculadas a vontade dos 

monarcas. 

Desde a sua criagao, o juri causou polemica no que tange a sua 

representatividade e principalmente quanto a capacidade dos jurados para decidir 

questoes consideradas pelos juristas como de alta relevancia tecnica, que os juizes 

de fato ou leigos nao tinham possibilidade de alcangar. A discussao sobre a justeza 

dos veredictos, emanados dos julgamentos do Tribunal do Juri, surgem a tona 

principalmente quando e julgada uma grande causa. 

Nos tempos atuais o Tribunal do Juri tern sido objeto de severas criticas, 

acusado de inadequado para os tempos modernos. Muitos autores consideram o 

julgamento do juri como algo totalmente autoritario, face ao arbitrio e poder 

concentrado nas maos de juizes leigos, jurados em conselho de sentenga, que 

decidem soberanamente atraves do veredicto, sem expor sua justificative, 

adentrando sobre o destino de uma pessoa praticante de crime doloso contra a vida. 

Contudo, o entendimento dominante e que o Tribunal do Juri, conquanto sua 

historia e efetividade, e Instituigao imprescindivel ao transcurso da ordem social. 
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Tanto que fora exposto com status constitucional de clausula petrea, ou seja, 

imutavel enquanto vigencia da Constituigao Federal, servindo precipuamente para 

oxigenar a justiga de participagao popular, vindo o poder judiciario respirar com 

teses inovadoras e criativas 

3.1 Analise acerca dos pontos favoraveis a permanencia do Tribunal do Juri do 
modo que se encontra 

A discussao acerca da manutengao ou extingao do Tribunal do Juri para o 

julgamento dos acusados por seus pares e, portanto, por juizes leigos torna-se 

despicienda e inocua. 

Entretanto, se faz necessaria uma analise sobre determinadas questoes que 

norteiam a Instituigao, com o fundamento de um maior aperfeigoamento da mesma. 

Nesse prisma, o primeiro argumento favoravel ao juri e que se trata de um 

Tribunal de conotagao nitidamente democratica, a luz do principio de que o homem 

deve julgar seus pares. Um exemplo da pratica da cidadania. O Juri esta entranhado 

na consciencia popular. A participagao popular faz com que um sistema penal 

profundamente positivista, muitas vezes insensivel a dinamica social e seus 

reclames, se aproxime da realidade historica a que deve corresponder, 

possibilitando julgamentos que, antes de simplesmente externarem a vontade da lei, 

promoverem a efetiva aplicagao do Direito. 

O juri e uma Instituigao democratica por excelencia. Por isso esta incluido no 

capitulo dos direitos e garantias individuals da constituigao. Vale a pena relembrar 

as palavras do nosso Rui Barbosa, respondendo aos fundadores da escola positiva: 

"Dizer que o juri nos atrasa a um periodo instintivo da civilizagao, nos reconduz a 

Idade Media" 
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E inconcebivel falar do Tribunal Popular sem fazer mengao a um dos 

principios mais importantes do Direito: a ampla defesa, que em fase de plenario 

toma dimensoes bem mais acentuadas, chegando ao estado de plenitude -

plenitude defensoria. 

A nocao de ampla defesa remonta as antigas eras, posto ser da natureza 

humana a inconformagao. 

A Constituigao anterior falava em ampla defesa. A atual tambem trata do 

assunto, mas atribui, de forma extraordinaria, exclusivamente para o juri, a figura da 

'plenitude de defesa' (artigo 5°, XXVIII, "a"). 

A plenitude de defesa e admitida somente no Tribunal do Juri, pois e usada 

para conscientizar os jurados. Os juizes de fato nao decidem por livre convicgao, e 

sim por intima convicgao, sem fundamentar, de forma secreta e respondendo 

somente perante a consciencia de cada um. 

E por isso que existe, so no juri, plenitude de defesa, pois o defensor podera 

usar de todos os argumentos licitos para convencer os jurados. 

No Tribunal do Povo, todas as ponderagoes, indagagoes e atitudes do 

advogado estao ligadas umbilicalmente a plenitude defensoria exercida no Juri. Esse 

principio constitucional se materializa no momento em que o advogado adentra no 

Tribunal, antes mesmo do sorteio dos jurados. Pelo principio da plenitude 

defensoria, o advogado pode, com todo respeito, saber mais sobre os senhores 

jurados, e nao apenas o que consta da lista dada as partes, indagando maiores 

detalhes da profissao deles, grau de instrugao etc, detalhes esses muitas vezes 

preciosos para a escolha dos jurados. 
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Como ja foi dito, perante o juizo singular, a amplitude de defesa tern limites, 

pois o magistrado e o presidente do processo, devendo empenhar-se em escoimar 

as provas impertinentes para a justiga togada. 

Ao contrario, na plenitude de defesa, o magistrado nao deve retirar e 

desentranhar dos autos, documentos juntados para os jurados, pois o que parece 

impertinente ao juiz, pode ter grande relevancia aos jurados, uma vez que estes 

decidem por intima convicgao e darao aos documentos o valor necessario. 

Apesar de afirmarem os criticos do Tribunal do Juri, que a mesma se trata de 

uma Instituigao ultrapassada, deve-se lembrar que o Juri e a participagao do povo na 

apuragao da culpa, ja que constitui a melhor maneira de levar o acusado a ser 

julgado pelo senso comum do povo 

O segundo, se apresenta na maior possibilidade dos juizes leigos, de 

mutagao, face as mudangas ocorridas na sociedade com o tempo. Assim, garante 

que a lei se adapte ao caso concreto e nao a realidade se amolde a norma. O jurado 

ao proferir seu veredicto, leva em consideragao outros aspectos alem da aplicagao 

pura da lei, como: consideragoes morais, eticas, psicologicas, socio-economicas, 

dentre outras. 

Nao procede o argumento de que os jurados, principalmente os das cidades 

pequenas, sao influenciaveis, tornando o Tribunal indulgente. Alias, no que tange as 

influencias, todos estao sujeitos a elas, inclusive os juizes togados. O que se sabe e 

que existe sempre uma seria resistencia a todo tipo de influencia. O jurado vota de 

consciencia sem dar os motivos da sua decisao seu voto e secreto. E e desse 

anonimato que nasce a sua independencia. 

O juiz de direito apresenta-se mais rigido, tendo em vista o costume aos 

julgamentos diarios, e torna-se insensivel com o passar do tempo, apegando-se ao 
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formalismo legal, sem a preocupacao de interpretar a lei de maneira humana, mas 

apenas juridica, tornando-se um tecnico do direito. O Juri, sendo soberano em suas 

decisoes, nao fica apegado aos criterios rigidos. Os jurados apreciam a causa pelo 

bom senso, fator inerente ao texto juridico, mas de carater subjetivo. 

Deve-se salientar, ainda, que a decisao proferida por varias pessoas esta 

menos sujeita a erros do que por um so juiz, mesmo que profissional da area. 

O Juri impoe uma necessidade aos jurados de manter-se atualizado e 

consciente dos direitos da pessoa humana, apresentando um carater educacional 

sobre o povo. E e logico ao proprio povo que tern a oportunidade de vivenciar a 

pratica do direito, tendo em vista a publicidade dos atos. 

E certo que alguns jurados nao estao a altura da missao de decidir sobre o 

destino de um semelhante. Entretanto, tais jurados sao em numero infimo, pelo que 

o mal que possam causar e desfeito pelo bom preparo dos demais jurados. Sem 

duvida, sao poucos os jurados despreparados, pois a lista anual, composta de ate 

quinhentos nomes, e feita pelos presidentes dos Tribunals do Juri com o maximo de 

esmero e rigorosa selecao. 

No concernente a competencia do tribunal do Juri para julgar os crimes 

dolosos contra a vida se justifica, tendo em vista que tais crimes podem ser 

praticados por qualquer pessoa de bem, em defesa da sua vida, da sua honra, de 

seu lar ou num momento de forte emocao ou irreflexao. 

Na verdade, todas as censuras de que o Juri e vitima se devem a otica 

tecnicista em que se da a avaliagao de seus criticos. De fato, como poderia um 

profissional do direito, de formagao academica, um eximio operador das leis, aceitar 

que a justiga fosse deduzida por individuos sem a sua qualificagao? E de se esperar 

outra postura por parte de juristas que aprenderam a ver, no sistema juridico, em 
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geral, a personificacao da justiga do Direito, do qual se sentem os proprios bragos e 

pernas? Assim e que nas nagoes avangadas, tais profissionais fazem do Estado 

Democratico de Direito mais de Direito do que propriamente Democratico, ao 

atacarem a participagao popular nas Instituigoes Publicas mais importantes, como 

ocorre com o Tribunal Popular. 

Para resolver um problema deve-se refletir sobre suas origens. Fazendo essa 

viagem, pode-se constatar que inumeros homicidios sao cometidos por pessoas que 

nao tiveram oportunidade de ter uma boa formagao e for aliciados muitas vezes pelo 

crime. 

Sabe-se que em muitas favelas os traficantes sao respeitados por 'ajudarem' 

seus moradores, pois estes sao esquecidos por aqueles que detem o poder. Outra 

triste realidade e a dos infanticidos e dos abortos, onde principalmente sao feitos por 

mulheres pobres, marginalizadas, que nao tern perspectiva de vida, por estarem 

desempregadas, por nao poder ir para uma faculdade e muitas delas nao sabem 

nem ler e escrever. Tudo isso sao efeitos das fraudes dos desvios de verbas, onde 

nem mesmo o dinheiro que e destinado para a merenda escolar e poupado. 

Tem-se no Tribunal do Juri muitos problemas como a falta de preparagao dos 

jurados, onde em muitas vezes sao ludibriados pelos circos montados por muitos 

inescrupulosos advogados ou promotores descomprometidos com a verdade. £ 

certo que alguns acusados e defensores tentam cabalar. Mas o jurado e, 

geralmente, uma pessoa experimentada, vivida, que nao da ouvidos aos que tentam 

influencia-la. O jurado, em regra, vota de acordo com o debate que se trava no 

Plenario, entre a defesa e a acusagao e em fungao das provas dos autos nao atende 

a pedidos. 
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Ha a influencia da midia, que tenta condenar ou absolver alguem segundo os 

seus interesses, e existe tambem a burocracia e o gasto para a formagao do Juri. 

Porem, mesmo com todas essas desvantagens, observa-se que os jurados nao sao 

presos a severidade da lei em que os juizes sao, visto que sao obrigados a 

justificarem todas as sentengas e que em muitas das vezes e injusta. 

3.2 Uma visao sobre alguns fatos que nao mais justificam o Tribunal Popular 

Abstraidas as origens remotas do Juri, a instituigao encontrou forte razao para 

permanecer e consolidar-se na medida em que a atribuigao de julgamento a 

populares em delitos cujas penas eram as mais graves, como morte, degredo e 

gales, poderia impedir que governos se utilizassem da maquina judiciaria para livra-

se de adversarios. 

No atual estagio de desenvolvimento da sociedade nao ha mais esta situagao, 

ao menos nao para justificar o Juri. Nao tem-se mais penas dessa natureza. O 

judiciario possui uma magistratura independente, autonoma e cre-se, isenta. Ha um 

Ministerio Publico com os mesmos atributos. Ha publicidade nos julgamentos. Enfim, 

ha um Estado Democratico de Direito, que implica uma serie de garantias. aptas a 

afastar esse temor pela fiscalizagao ampla da sociedade. Muito pelo contrario, o Juri 

poe por terra uma serie de garantias que o julgamento tecnico pelo togado 

resguarda. 

Portanto, existem os pontos a favor de tal extingao. O primeiro deles e que 

seu papel historico ja foi cumprido, logo que o judiciario e independente dos outros 

poderes. 
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O segundo, e tambem infundado, e que o Juri nao passa de um teatro, circo, 

no qual o veredicto dos jurados serao influenciados pelos argumentos emocionais e 

teatrais e nao juridicos. A incumbencia de julgar requer preparo e profissionalismo, 

aplicando a lei ao caso concreto. 

O terceiro e a morosidade e a complexidade do procedimento, tornando-se 

desgastante. O argumento, apesar de verdadeiro, se apresenta entranhado em 

todos os procedimentos juridicos, sendo um problema universal do pais e nao 

especifico do Tribunal do Juri. O Codigo de Processo Penal brasileiro e detalhista e 

permite um numero excessivo de recurso protelatorio. As falhas na investigacao 

policial para formular o inquerito, peca que propicia fundamentos probatorios 

suficientes para o representante do Ministerio Publico propor a denuncia e outro 

fator determinante para a morosidade do processo. 

Com relagao a tal argumento (morosidade), pode-se salientar que e uma 

critica que merece respeito. Porem, ha que se notar que os crimes julgados pelo 

procedimento do Juri, cuja competencia foi definida pela propria Constituigao, 

agridem o mais importante bem juridico tutelado pela lei pela, vale dizer, a vida 

humana, cujo violador incorre nas mais severas penas cominadas pelo sistema. 

Assim, e razoavel, que tais delitos sejam apurados e processados com prudencia, 

assegurando-se possibilidade de defesa ao acusado, o que so um procedimento 

detido e cauteloso pode proporcionar. 

Ao lado da morosidade, ainda alegam que o Tribunal do Juri e uma Instituigao 

ultrapassada e que serve para fortalecer a impunidade, tanto que ja nao existe em 

muitos paises, lembrando-se que na America do Sul, alem do Brasil, so existe na 

Colombia. Acusa-se o Juri de inadequagao aos tempos modernos, por ter surgido 

numa estrutura judiciaria fragil, de submissao do magistrado a vontade despotica 
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dos monarcas absolutistas. Nos dias atuais: o Judiciario estaria provido de inumeras 

garantias que poriam a salvo da interferencia dos outros poderes e, assim, nao mais 

seria necessaria a figura do jurado. 

Cabe frisar, ainda, que a discriminagao do juri, e por consequencia, dos 

jurados, tern uma relagao muito intima com o que se pode chamar de cientificismo. 

ou seja, usar a ciencia ou colocar algo como cientifico para dar status de verdadeiro 

e digno. O julgamento proferido pelos jurados nao teria esse status de pureza, de 

cientificidade. Afinal, segundo uma expressiva parcela da dogmatica juridica, os 

jurados, sendo leigos, julgam segundo seu senso comum, alem de se deixarem 

influenciar pela 'facil retorica'. 

Afirma-se, que nao so no Juri, mas em todo e qualquer procedimento, nao ha 

a totalmente imparcialidade dos juizes. Pois bem, se por um lado pode-se afirmar 

que nao ha juiz verdadeiramente imparcial, por outro, pode-se afirmar que o 

conjunto de garantias processuais, e sobretudo o julgamento pelo togado, mantem a 

imparcialidade sobre controle. No que diz respeito a juiz leigo, esta garantia se torna 

mais tenue. O togado, juiz profissional com formagao juridica teve oportunidade de 

verificar a importancia de sua fungao e de analisar a causa que se Ihe a poe a 

exame sob todos os angulos, alem disso e obrigado a cingir-se aos autos e 

fundamentar sua decisao. O leigo, ao contrario, repentinamente se ve langado em 

uma fungao nova e desconhecida, em um universo estranho cuja linguagem 

desconhece, o que o leva a julgar pelo que ja conhecia "extra-oficialmente" do caso, 

ou baseado em provas sobre as quais langa um juizo apressado e por vezes 

desatento, tolhido que esta pelo cansago de horas a fio. Isto quando nao julga 

impulsionado por interesses proprios. 
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Em relagao a ausencia de motivagao, a critica recai no fato de que essa 

caracterlstica nao se harmoniza com o sistema de garantias adotado no processo 

penal contemporaneo. Os jurados votam de acordo com a sua intima convicgao, 

com base nao so nas teses juridicas levantadas pelas partes, mas tambem apoiados 

em um juizo de equidade sobre a questao a eles submetida, independentemente de 

qualquer motivagao para a absolvigao ou condenagao do reu. 

Apesar da critica ao fato das decisoes do Juri nao serem motivadas, o 

simples fato de nao fundamentar a decisao, muitas vezes, e bom, pois os jurados se 

desprendem daquelas decisoes teoricas, legalistas, valorando-se mais os fatos e 

fazendo-se, efetivamente justiga, objetivo que muitas decisoes da "magistratura 

tecnica" nao conseguem alcangar. Pode-se citar, como exemplo, as decisoes, que 

mesmo motivadas revelam-se viciadas pelos vies burocratico que se evidencia por 

meio da massificagao das decisoes proferidas pelos juizes togados. Por outro lado, 

ainda pode-se destacar a rigidez intelectual e a brevidade que caracteriza a 

motivagao das sentengas, redundando, na pratica, em decisoes laconicas e 

genericas. Nesse diapasao sao os argumentos de Antonio Mossin (1999. Pg. 212): 

"Ademais, o que se observa de forma iterativa e que esse colegiado popular 
tern cumprido seu papel constitucional e, inclusive, em nada interfenndo no 
exercicio da magistratura profissional. Se se afirma, com motivo da sua 
extingao, que o Juri popular muitas vezes erra em suas decisoes, o mesmo 
deve ser dito relativamente a judicatura de carreira, e nao se pode por isso 
se pleitear a sua dissolugSo" 

Revela-se bastante ilustrativa a opiniao do saudoso Tourinho Filho (1998, p. 

254): 

"Muito se fala das absolvigSes do juri. Por acaso e o Tribunal do Juri 
responsavel pela delinquency do adolescente? Os trombadinhas estao nas 
ruas por causa do Juri? E os ladroes, estelionatanos e falsanos, nao sao 
julgados pelos magistrados togados? Por acaso e o Juri o responsavel pela 
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sucia de traficantes e marginais soltos por ai? E os estupradores e os 
homens de colarinho branco? Est io eles a solta por culpa do Juri? E certo 
que muitas vezes a decisao do Juri deixa a desejar, mas em compensacao, 
quantas sentencas dos juizes togados nao sao reformadas peca Instancia 
Superior, e quantas decisoes dos tribunals n^o sao anuladas por orgaos 
superiores do Poder Judiciario? Saibam os juizes recrutar cidadaos idoneos 
para integrar o Tribunal Leigo, e muitos senoes tendem a ser corrigidos". 

Diante das inumeras criticas sofridas pelo Tribunal do Juri, a mais importante, 

no entanto, diz respeito a influencia de toda a sorte sofrida pelos jurados, tornando-

se vulneraveis as pressoes e influencias de toda a midia e sociedade. O Juri Popular 

foi criado para julgar os crimes de emocao, sentimentais, de paixao e nao bandidos 

de alta periculosidade. O Tribunal do Juri sempre serviu para um tipo de 

criminalidade em cidade pequena, onde a comunidade conhece as circunstancias do 

fato, o proprio acusado. Nas grandes cidades, nas metropoles, o Tribunal do Juri 

acaba julgando integrantes do crime organizado, do homicidio encomendado, o que 

e uma tragedia, pois o jurado, evidentemente, diante de uma situacao dessa, fica 

temeroso de participar do julgamento, pois esta colocando em risco sua vida e de 

sua propria familia. Isso faz com que ele nao participe com a isencao necessaria, ou 

se afaste do Tribunal, ou ate, pior ainda, absolva o acusado. 

O Estado brasileiro nao tern o direito de pedir ao cidadao comum que 

participe do julgamento de fascinoras, porque a populagao esta com medo. E tern 

toda razao de ter medo, visto que o Estado nao esta Ihe dando a seguranga 

necessaria para a estrutura de sua propria vida em dominio individual, ainda mais se 

le participar do julgamento para condenar integrantes do crime organizado ou do 

estado paralelo. Essa e q grande critica que sofre o Tribunal do Juri, alem das outras 

explicitadas anteriormente. 

O Tribunal do Juri, realmente possui defeitos, e mesmo assim, tern resistido 

ao tempo. O que nao se pode argumentar e que em virtude de tais defeitos a 

Instituigao do Juri esteja ultrapassada e ate superada. Os argumentos que buscam 
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extinguir o juri, talvez a unica esfera do Poder Judiciario permeavel a efetiva 

intervengao da sociedade, nao resistem a uma avaliagao mais sensata e ponderada. 

Os defeitos desta Instituigao nao podem ser tornados como justificativa para 

sua extingao, uma vez que seus beneficios, sendo mais numerosos, impoem que se 

busque seu aperfeigoamento. 

O ideal seria um aperfeigoamento, a fim de que o Juri se adeque a realidade 

da sociedade contemporanea, ja que pode ser entendido como a melhor maneira de 

se julgar o acusado, haja vista a harmonia que tern o Tribunal do Juri popular com a 

sociedade. 

Os debates, a argumentagao dos pontos positivos e negativos, a troca de 

ideias e experiencias, conduzem ao crescimento humano. As controversias e as 

polemicas geram o amadurecimento, pois o homem se poe a pensar sobre como 

melhorar ainda mais o que ja existe. 

Existe uma tendencia mundial, o Brasil e um dos poucos paises que ainda se 

mantem fiel as estruturas tradicionais, de gradativamente transformar o Instituto do 

Juri no Escabinado. 

No Escabinado, assim como no Juri, o principio primordial desse modelo de 

julgamento, ou seja, a participagao popular, permanece incolume, garantindo, 

portanto, sua fungao principal. A diferenga e que enquanto no Tribunal do Juri a 

autoria do crime e de competencia funcional exclusiva dos jurados, no Escabinado e 

decidida e realizada em conjunto pelo juiz e pelos jurados, possibilitando, assim, um 

julgamento mais serio e justo. 

No Escabinado, portanto, ha uma jungao de garantias ao reu, sejam elas: a 

de ser julgado por seus iguais, os jurados; e pelo conhecimento tecnico, inspirado na 

lei e na razao do juiz de direito. 
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Seja como for, impoe-se tomar posigao acerca do tema, cabendo adiantar, 

desde logo, que, nao obstante o Juri tenha opositores que proselitos, o sistema de 

julgamento dos crimes contra a vida por Conselho de Jurados deve ser mantido, 

posto instrumento de salvaguarda do direito de liberdade dos cidadaos. 

O grande Ruy Barbosa (1896, p. 124), a respeito do tema ja havia se 

manifestado ha mais de um seculo: 

"Dizer-se que o Juri nos atrasa a um periodo instintivo da civilizagao, nos 
reconduz a idade media e, nao obstante, os nomes do Lombroso, Ferri e 
Garofalo, um desses abusos da logomaquia dos sistemas, t§o autorizado 
pela verdade, quanto e o que denunciasse uma entidade retardataria e 
medieval no governo representative, cujas remotas origens se perdem, 
tambem muito longe, na Germania de Tacito e na luta dos baroes ingleses 
como Jo3o Sem Terra, em principios do seculo treze. S3o duas irmas, em 
que os panegiristas da autocracia politica estariam naturalmente de acordo 
com "os novos terroristas do magisterio penal [...]". 

Esse grande jurista e paradigma de estadista, afirmava e assim deixou escrito 

que 'o Juri constitui a alma e o nervo da liberdade'. 

Portanto, conforme Rui Stocco (1991, p. 250), ja decorridos dez anos: 

"Enquanto o povo, atraves de seus representantes junto ao Poder 
Legislativo continuar preferindo a mantenga do Juri e : ainda, alga-lo a 
categoria de garantia constitucional, as autorizadas vozes representativas 
da doutrina processual penal nao de ceder diante daquela manifestagSo de 
vontade, pois a justiga criada pelos homens deve projetar a sua propria 
imagem, com os defeitos e virtudes que Ihes sejam inerentes". 

Nao se pode esquecer, nem olvidar que, segundo a concepcao que inspirou o 

Tribunal do Juri em nosso pais, o julgamento daquele que comete crime grave 

contra a pessoa foi entregue ao homem comum e leigo, que esta representando e 

expressando, com seu veredicto, o sentimento de justiga de um povo e de uma 

comunidade a que pertengam acusados e julgadores. 
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Sao os jurados que, desprezando as teorias, os conhecimentos especificos 

de Direito e os processos zeteticos de deducao e inducao, apenas com a sua 

sensibilidade e bom senso, decidirao quais os valores morais e os comportamentos 

coletivos que escolheram para si mesmos e para os demais membros da sua 

comunidade. Essa e uma afirmagao da cidadania e do exercicio da propria 

democracia, permitindo que o homem seja julgado por seus pares; mais que 

semelhantes, a expressao da moral do grupo e da vontade popular. 

Nao pode cair no esquecimento, o fato de que o Juri constitui um orgao 

judiciario a que a Constituigao considerou fundamental para o direito de liberdade do 

cidadao. 

A mantenga dessa Instituigao nao se justifica apenas em razao de seu 

resguardo e protegao constitucional, mas e principalmente porque assume contornos 

de cidadania e de protegao do sistema democratico, que assegura ao acusado o 

direito de ter o seu comportamento analisado e julgado por seus pares, pelos seus 

semelhantes que pertencem ao mesmo estrato social, alcangando-se o ideal de 

equidade. E a equidade e a busca do justo. 

Cabe reiterar, ate a exaustao se for necessario, que ele se encontra 

enumerado entre os direitos e garantias fundamentais, o que resulta em conceitua-lo 

como uma das garantias essenciais do regime democratico. 

Tem-se afirmado que, por meio do Tribunal Popular, a Justiga toma contato 

com a terra, penetrando o julgamento de consideragoes eticas, psicologicas, 

economicas, etc, permitindo que se introduza a equidade nas decisoes. 

Portanto e em remate, nao obstante a autoridade de alguns, que repudiam a 

Instituigao do Juri, quer parecer que a questao precipua e nuclear a ser abordada 

nao sera tanto de ordem existencial, em face de sua manutengao reiterada no 



64 

ordenamento juridico patrio e sempre alcada a categoria de garantia individual, so 

excepcionada em uma das Constituigoes revogadas, mas de ordem estrutural, a 

merecer nova roupagem, repensando sua engenharia estrutural e dimensionando 

novas regras, desde que o seu tegumento organico possa ser permeado por 

garantias e enriquecido com o predicado da simplicidade e do equilibrio. 

Por todo o exposto, conclui-se que a extingao desse tipo de julgamento 

(Tribunal do Juri), nao traria vantagem relevante para a atual conjectura juridica 

brasileira. Realmente existe necessidade de melhoras estruturais e que o melhor 

caminho nao e a extingao, mas sua adequagao ao tempo moderno. Mantendo-o vivo 

e atuante. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Se o Direito e a ciencia do dever ser, entao, estara sempre em discussao, em 

transformagao incessante. A verdade o e hoje, mas pode nao se-lo amanha. Nao se 

pode char uma lei das leis, imutavel. 

A sociedade esta em constante transformagao. Mudam-se os valores, os 

conceitos, amoral, a politica, o governo, a economia, o tempo passa, as geracoes se 

superam, mas a etica deve permanecer irretocavel para nao se perder a nogao de 

limite, de sensatez, de diferenca entre o certo e o errado, para que nao se perca a 

razao da justiga ainda que colida com o Direito. 

Pretendeu-se, ao final, levantar alguns pontos relevantes, nao como 

concluidos, por entender-se que a realidade social se encontra em constante 

transformagao, mas no intuito de arrematar-se algumas consideragoes que foram 

tecidas sobra a importancia da Instituigao do Juri, no decorrer deste trabalho. 

O Tribunal do Juri, com toda a polemica que desperta, e uma Instituigao 

fascinante, que merece e exige pasmar sobre si. 

O Juri e a expressao da cultura de um povo e uma fonte inesgotavel de novas 

teses e discussoes juridicas, seja no campo material, seja no aspecto processual. 

Historicamente, o Tribunal do Povo de hoje esta longe da retomada dos seus 

aureos tempos. A 'Instituigao popular por excelencia' atravessa uma crise 

existencial, de tal forma a questionar-se: sera que o Juri esta morrendo? Cre-se que 

nao. O que esta havendo e um certo estado de letargia que o acometeu . fruto da 

enorme descrenga popular para com a justiga e para com os homens que dela 

fazem parte. O Tribunal do Povo nao pode morrer, caso assim fosse, faleceria 

tambem a justiga, pois perderia a sua alma. 
WCG - CAMPUS DE SOUS 4 
BIBLIOTECA SETOR/AL 
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Seus simpatizantes alegam, principalmente, tratar-se de uma instituigao 

fundamental para o direito de liberdade do cidadao. Porem, seus criticos, defendem 

que, apesar do fato de que as normas juridicas devem ser entendidas levando-se e 

consideracao o contexto legal em que foram inseridas e os valores tidos como 

validos em determinado momento historico, nao ha como interpretar uma disposicao 

legal ignorando as profundas alteragoes por que passou a sociedade, desprezando 

os avangos da ciencia e deixando de levar em conta as alteragoes de outras normas 

pertinentes aos mesmos institutos juridicos. 

Os debates, a argumentagao dos pros e dos contras, a troca de ideias e 

experiencias, condizem ao crescimento humano. As controversias e as polemicas 

geram o amadurecimento, pois o homem se poe a pensar sobre como melhorar 

ainda mais o que ja existe. 

O Juri e, sobremaneira, vida. Isto e, o Tribunal do Povo que nao perece, 

permanece. Casos existiram, existem e existirao de julgamentos marcados por erros, 

por absolvigoes indevidas e por condenagoes equivocadas. O Juri e falivel sim, pois 

realizado por homens, homens que aceitam sua especial condigao de ser. 

A dignidade do Tribunal do Juri deve resistir e manter-se erguida frente aos 

ataques infelizes daqueles que o antipatizam. 

Por fim, espera-se com este estudo. uma maior compreensao acerca da 

relevancia do Juri popular, tendo como prisma a seguinte afirmagao: 

aperfeigoamento sim, extingao ou deterioragao nao. 
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Presidencia da Republica 
Secretaria-Geral 

Secretaria de Assuntos Parlamentares 

PROJETO DE LEI 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n g 

3.689, de 3 de outubro de 1941 -
Codigo de Processo Penal, relativos 
ao Tribunal do Juri, e da outras 
providencias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1-Os dispositivos do Decreto-Lei n- 3.689, de 3 de outubro de 1941 -
Codigo de Processo Penal, a seguir mencionados, passam a vigorar com as 
seguintes alteragoes: 

"CAPiTULO II 

Do procedimento relativo aos processos da competencia do tribunal do juri 

Segao I 

Da acusagao e da INSTRUQAO PRELIMINAR 

Art. 406. Oferecida a denuncia ou queixa, o juiz, se nao a rejeitar liminarmente, 
ordenara a citagao do acusado para responder a acusagao, por escrito, no prazo dez 
dias, contados da data da juntada do mandado aos autos ou, no caso de citagao por 
edital, do comparecimento pessoal do acusado ou de defensor constituido. 

§1-As testemunhas de acusagao, ate o maximo de cinco, deverao ser 
arroladas na denuncia. 

§ 2- Na resposta o acusado podera arguir preliminares e alegar tudo que 
interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificagoes, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, ate o maximo de cinco, qualificando-as e, 
dependendo o comparecimento de intimagao, requere-la desde logo."(NR) 

"Art. 407. A excegao sera processada em apartado, nos termos do arts. 95 a 
112."(NR) 

"Art. 408. Nao apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, 
nao constituir defensor, o juiz nomeara dativo para oferece-la, concedendo-lhe vista 
dos autos por dez dias."(NR) 

"Art. 409. Apresentada a defesa, o juiz ouvira o Ministerio Publico ou o 
querelante sobre preliminares e documentos, em cinco dias."(NR) 



"Art. 410. O juiz determinara a inquirigao das testemunhas e a realizagao das 
diligencias requeridas pelas partes, no prazo maximo de dez dias."(NR) 

"Art. 411. Na audiencia de instrugao proceder-se-a a tomada de declaragoes do 
ofendido, se possivel, a inquirigao das testemunhas arroladas pela acusagao e pela 
defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, as acareagoes e 
ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado e 
procedendo-se finalmente ao debate. 

§ 1-As provas serao produzidas em uma so audiencia, podendo o juiz indeferir 
as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatorias. 

§ 2- Encerrada a instrugao probatoria observar-se-a, se for o caso, o disposto 
no art. 384. 

§3-As alegagoes serao orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, a 
acusagao e a defesa, pelo prazo de vinte minutos, prorrogaveis por mais dez. 

§ 4- Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um 
deles sera individual. 

§5-Ao assistente do Ministerio Publico, apos a manifestagao deste, serao 
concedidos dez minutos, prorrogando-se por igual periodo o tempo de manifestagao 
da defesa. 

§ 6- Nenhum ato sera adiado, salvo quando imprescindivel a prova faltante, 
determinando o juiz a condugao coercitiva de quern deva comparecer. 

§7 -A testemunha que comparecer sera inquirida, independentemente da 
suspensao da audiencia, observada em qualquer caso a ordem estabelecida no 
caput deste artigo."(NR) 

"Art. 412. O procedimento sera concluido no prazo maximo de noventa 
dias."(NR) 

"Segao II 

Da pronuncia, da impronuncia e da absolvigao sumaria 

Art. 413. Encerrada a instrugao preliminar, o juiz, fundamentadamente, decidira 
sobre a admissibilidade da acusagao, recebendo-a e pronunciando o acusado, se 
convencido da materialidade do fato e da existencia de indicios suficientes de 
autoria, ou de participagao. 

§ 1 2 A fundamentagao da pronuncia limitar-se-a a indicagao da materialidade do 
fato e da existencia de indicios suficientes de autoria ou participagao, devendo o juiz 
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as 
circunstancias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 



§ 2- Se o crime for afiangavel, o juiz arbitrara o valor da fianga para a 
concessao ou manutengao da liberdade provisoria. 

§ 3- O juiz decidira, motivadamente, no caso de revogagao ou substituigao da 
prisao ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de 
acusado solto, sobre a necessidade da decretagao da prisao ou imposigao de 
qualquer das medidas previstas no Titulo IX, do Livro l."(NR) 

"Art. 414. Nao se convencendo da materialidade do fato ou da existencia de 
indicios suficientes de autoria ou de participagao, o juiz, fundamentadamente., 
rejeitara a acusagao e impronunciara o acusado. 

Paragrafo unico. Enquanto nao ocorrer a extingao da punibilidade, podera ser 
formulada nova acusagao se houver prova nova."(NR) 

"Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolvera desde logo o acusado, 
quando: 

I - provada a inexistencia do fato; 

II - provado nao ser ele autor do fato; 

III - o fato nao constituir infragao penal; 

IV - demonstrada causa de isengao de pena ou de exclusao do crime. 

Paragrafo unico. Nao se aplica o disposto no inciso IV ao caso de 
inimputabilidade do art. 26, caput, do Codigo Penal."(NR) 

"Art. 416. Contra a sentenga de impronuncia ou de absolvigao sumaria cabera 
apelagao."(NR) 

"Art. 417. Se houver indicios de autoria ou de participagao de outras pessoas 
nao incluidas na acusagao, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, 
determinara o retorno dos autos ao Ministerio Publico, para aditamento da inicial e 
demais diligencias."(NR) 

"Art. 418. O juiz podera dar ao fato definigao juridica diversa da constante da 
acusagao, embora o acusado fique sujeito a pena mais grave."(NR) 

"Art. 419. Quando o juiz se convencer, em discordancia com a acusagao, da 
existencia de crime diverso dos referidos no art. 74, § 1°, e nao for competente para 
o julgamento, remetera os autos ao juiz que o seja, adotando-se, em qualquer caso, 
o procedimento adequado. 

Paragrafo unico. Remetidos os autos do processo a outro juiz, a disposigao 
deste ficara o acusado preso."(NR) 

"Art. 420. A intimagao da decisao de pronuncia sera feita: 



I - pessoalmente, ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministerio Publico; 

II - ao defensor constituido, ao querelante e ao assistente do Ministerio Publico, 
na forma do disposto no § 1- do art. 370. 

Paragrafo unico. Nao sendo encontrado o acusado solto, sera intimado por 
edital."(NR) 

"Art. 421. Preclusa a decisao de pronuncia, o processo, instruido com as provas 
antecipadas, cautelares ou irrrepetiveis, sera encaminhado ao juiz presidente do 
Tribunal do Juri. 

§ 1- Ainda que preclusa a decisao de pronuncia, havendo circunstancia 
superveniente que altere a classificacao do crime, o juiz ordenara a remessa dos 
autos ao Ministerio Publico, para aditamento, instaurando-se o contraditorio. 

§ 2- Em seguida, os autos serao conclusos ao juiz para decisao."(NR) 

"Segao III 

da preparagao do processo PARA JULGAMENTO EM PLENARIO 

Art. 422. Ao receber os autos o presidente do Tribunal do Juri determinara a 
intimagao do orgao do Ministerio Publico ou do querelante, no caso de queixa, e do 
defensor, com o prazo de cinco dias, para apresentar rol de testemunhas que irao 
depor em plenario, ate o maximo de oito, oportunidade em que poderao juntar 
documentos e requerer diligencia."(NR) 

"Art. 423. Deliberando sobre os requerimentos de provas a serem produzidas 
ou exibidas no plenario do Juri, e adotadas as providencias devidas, o juiz 
presidente: 

I - ordenara as diligencias necessarias para sanar qualquer nulidade ou 
esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa; 

II -fara relatorio sucinto do processo, determinando sua inclusao em pauta da 
reuniao do Tribunal do Juri."(NR) 

"Art. 424. Quando a lei local de organizagao judiciaria nao atribuir ao presidente 
do Tribunal do Juri o preparo para julgamento, o juiz competente remeter-lhe-a os 
autos do processo preparado ate cinco dias antes do sorteio a que se refere o art. 
433. 

Paragrafo unico. Deverao ser remetidos, tambem, os processos preparados ate 
o encerramento da reuniao, para a realizagao de julgamento, se possivel."(NR) 

"Segao IV 

Do alistamento dos jurados 



Art. 425. Anualmente serao alistados pelo presidente do Tribunal do Juri, sob 
sua responsabilidade e mediante escolha procedida pelo conhecimento pessoal ou 
informacao fidedigna, oitocentos a mil e quinhentos jurados nas comarcas de mais 
de um milhao de habitantes, trezentos a setecentos nas comarcas de mais de cem 
mil habitantes, e oitenta a quatrocentos nas comarcas de menor populagao. 

§ 1 2 Nas comarcas onde for necessario, podera ser aumentado o numero de 
jurados e, ainda, organizada lista de suplentes, depositadas as cedulas em uma 
especial, com as cautelas mencionadas na parte final do § 3° do art. 426. 

§ 2 - 0 juiz presidente requisitara as autoridades locais, associacoes de classe 
e de bairro, entidades associativas e culturais, instituicoes de ensino em geral, 
universidades, sindicatos, reparticoes publicas e outros nucleos comunitarios a 
indicagao de pessoas que reunam as condigoes para exercer a fungao de 
jurado."(NR) 

"Art. 426. A lista geral dos jurados, com indicagao das respectivas profissoes, 
sera publicada pela imprensa ate o dia dez de outubro de cada ano e divulgada em 
editais afixados a porta do Tribunal do Juri. 

§ 1-A lista podera ser alterada, de oficio ou mediante reclamagao de qualquer 
do povo, ao juiz presidente, ate o dia dez de novembro, data de sua publicagao 
definitiva. 

§ 2- Juntamente com a lista serao transcritos os arts. 436 a 446 que dispoem 
sobre a fungao do jurado. 

§ 3- Os nomes e enderegos dos alistados, em cartoes iguais, apos serem 
verificados na presenga do Ministerio Publico e de advogado indicado pela Segao 
local da Ordem dos Advogados do Brasil, permanecerao guardados em uma 
fechada a chave, sob a responsabilidade do juiz presidente. 

§ 4- Fica excluido da lista geral, pelo prazo de dois anos, o jurado que tiver 
integrado o Conselho de Sentenga no ano anterior. 

§ 5-Anualmente a lista geral de jurados sera, obrigatoriamente, 
completada."(NR) 

"Segao V 

Do desaforamento 

Art. 427. Se o interesse da ordem publica o reclamar, ou houver duvida sobre a 
imparcialidade do Juri ou a seguranga pessoal do acusado, o Tribunal, a 
requerimento do Ministerio Publico, do assistente, do querelante, ou do acusado, ou 
mediante representagao do juiz competente, podera determinar o desaforamento do 
julgamento para outra comarca dentro do Estado, onde nao existam aqueles 
motivos, preferencialmente as mais proximas. 



§ 1 - 0 pedido de desaforamento sera distribuido imediatamente e tera 
preferencia de julgamento na Camara ou Turma competente. 

§ 2- Sendo relevantes os motivos alegados, o relator podera determinar, 
fundamentadamente, a suspensao do julgamento pelo Juri; 

§ 3- Sera ouvido o juiz presidente, quando a medida nao tiver sido por ele 
solicitada. 

§ 4 2 Na pendencia de recurso contra a decisao de pronuncia ou quando 
efetivado o julgamento, nao se admitira o pedido de desaforamento, salvo, nesta 
ultima hipotese, quanto a fato ocorrido durante ou apos a realizagao de julgamento 
anulado."(NR) 

"Art. 428. O desaforamento tambem podera ser determinado, em razao do 
comprovado excesso de servigo, a requerimento do acusado, e ouvidos o juiz 
presidente e a parte contraria, se o julgamento nao puder ser realizado no prazo de 
seis meses, contado do transito em julgado da decisao de pronuncia. 

§ 1- Para a contagem do prazo referido neste artigo nao se computara o tempo 
de adiamentos, diligencias ou incidentes de interesse da defesa. 

§ 2- Nao havendo excesso de servigo ou existencia de processos aguardando 
julgamento, em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciagao pelo 
Tribunal do Juri, nas reunioes periodicas previstas para o exercicio, o acusado 
podera requerer ao Tribunal que determine a imediata realizagao do 
julgamento."(NR) 

"Segao VI 

Da organizagao da pauta 

Art. 429. Salvo motivo relevante, que autorize alteragao na ordem dos 
julgamentos, terao preferencia os de: 

I - acusados presos; 

II - dentre eles, os que estiverem ha mais tempo na prisao; 

III - em igualdade de condigoes, os precedentemente pronunciados. 

§ 1 2 Antes do dia designado para o primeiro julgamento da reuniao periodica, 
sera afixada na porta do edificio do Tribunal do Juri a lista dos processos a serem 
julgados, obedecida a ordem do artigo anterior. 

§ 2- O juiz presidente reservara datas na mesma reuniao periodica para a 
inclusao de processo que tiver o julgamento adiado."(NR) 

"Art. 430. O assistente somente sera admitido se tiver requerido sua habilitagao 
ate cinco dias antes da data da sessao na qual pretenda atuar."(NR) 



"Art. 431. Estando o processo em ordem, o juiz presidente mandara intimar as 
partes, o ofendido, se for possivel, as testemunhas e os peritos para a sessao de 
instrugao e julgamento, observando, no que couber, o disposto no art. 420. 

Paragrafo unico. Os jurados serao sorteados e convocados para a reuniao, na 
forma dos arts. 432 a 435."(NR) 

"Segao VII 

Do sorteio e da convocagao dos jurados 

Art. 432. Em seguida a organizagao da pauta, o juiz presidente designara dia e 
hora para o sorteio dos jurados, intimando-se o Ministerio Publico, os assistentes, os 
querelantes e os defensores dos acusados que serao julgados na reuniao 
periodica."(NR) 

"Art. 433. O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-a a portas abertas cabendo-lhe 
retirar as cedulas ate completar o numero de vinte e cinco jurados, para a reuniao 
periodica ou extraordinaria. 

§ 1- O sorteio sera realizado entre o decimo quinto e o decimo dia util 
antecedente a instalagao da reuniao. 

§ 2° A audiencia de sorteio nao sera adiada pelo nao comparecimento das 
partes. 

§ 3 - 0 jurado nao sorteado podera ter o seu nome reincluido para as reunioes 
futuras."(NR) 

"Art. 434. Os jurados serao convocados pelo correio, ou por qualquer outro 
meio habil, para comparecer no dia e hora designados para a reuniao, sob as penas 
da lei. 

Paragrafo unico. No mesmo expediente de convocagao serao transcritos os 
arts. 436 a 446 e anexadas copias da pronuncia e do relatorio do processo."(NR) 

"Art. 435. Serao afixados a porta do edificio do Tribunal do Juri a relagao dos 
jurados convocados, os nomes do acusado, dos procuradores das partes e das 
testemunhas, alem do dia, hora e local das sessoes."(NR) 

"Segao VIII 

Da fungao do jurado 

Art. 436. O servigo do Juri e obrigatorio. O alistamento compreendera os 
cidadaos maiores de vinte e um anos, de notoria idoneidade. 

Paragrafo unico. Nenhum cidadao podera ser excluido dos trabalhos do Juri ou 
deixar de ser alistado em razao da cor ou etnia, raga, credo, sexo, profissao, classe 
social ou economica, origem ou grau de instrugao."(NR) 



"Art. 437. Estao isentos do servigo do Juri: 

I - o Presidente da Republica e os Ministros de Estado; 

II - os Governadores e seus respectivos Secretaries; 

III-os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e 
Distrital e das Camaras Municipais; 

IV - os Prefeitos Municipais; 

V - os Magistrados e membros do Ministerio Publico; 

VI - os servidores do Poder Judiciario e do Ministerio Publico; 

VII - as autoridades e servidores da policia e da seguranga publica; 

VIII - os militares em servigo ativo; 

IX - os medicos e os cidadaos maiores de setenta anos que requeiram sua 
dispensa; 

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento."(NR) 

"Art. 438. A recusa ao servigo do Juri, fundada em convicgao religiosa, filosofica 
ou politica, importara na perda ou suspensao de direitos politicos, na forma da 
Constituigao."(NR) 

"Art. 439. O exercicio efetivo da fungao de jurado constituira servigo publico 
relevante, estabelecera presungao de idoneidade moral e assegurara prisao 
especial, em caso de crime comum, ate o julgamento definitivo."(NR) 

"Art. 440. Constitui tambem direito do jurado, na condigao do artigo anterior, 
preferencia, em igualdade de condigoes, nas licitagoes publicas e no provimento, 
mediante concurso, em cargo ou fungao publica, ou promogao funcional."(NR) 

"Art. 441. Nenhum desconto sera feito nos vencimentos ou salario do jurado 
sorteado que comparecer a sessao do Juri."(NR) 

"Art. 442. O jurado que, sem causa legitima, deixar de comparecer no dia 
marcado para a sessao, nao podera exercer os direitos previstos nos arts. 439 e 
440. 

Paragrafo unico. Somente sera aceita escusa fundada em motivo relevante 
devidamente comprovado, e apresentada, ressalvadas as hipoteses de forga maior, 
ate o momento da chamada dos jurados."(NR) 

"Art. 443. O jurado que, tendo comparecido a sessao, retirar-se antes de ser 
dispensado pelo presidente, incorrera na perda dos direitos previstos nos arts. 439 e 
440."(NR) 



"Art. 444. O jurado somente sera dispensado por decisao motivada do juiz 
presidente, consignada na ata dos trabalhos."(NR) 

"Art. 445. O jurado sera responsavel criminalmente, nos mesmos termos em 
que o sao os juizes."(NR) 

"Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serao aplicaveis os dispositivos 
referentes as dispensas, faltas e escusas, e a equiparacao de responsabilidade 
penal, prevista no artigo anterior."(NR) 

"Segao IX 

Da composicao do Tribunal do Juri e da formagao do conselho de sentenga 

Art. 447. O Tribunal do Juri e composto por um juiz togado, seu presidente, e 
pelo Conselho de Sentenga integrado por sete jurados, sorteados no dia da sessao 
de julgamento dentre os vinte e cinco escolhidos na forma do art. 433."(NR) 

"Art. 448. Estarao impedidos de servir no mesmo conselho: 

I - marido e mulher; 

II - ascendente e descendente; 

III - sogro e genro ou nora; 

IV - irmaos e cunhados, durante o cunhadio; 

V - tio e sobrinho; 

VI - padrasto e madrasta ou enteado. 

§ 1-0 mesmo impedimento ocorrera em relagao as pessoas que mantenham 
uniao estavel reconhecida como entidade familiar. 

§ 2- Aplicar-se-a aos jurados o disposto neste Codigo sobre os impedimentos, a 
suspeigao e as incompatibilidades dos juizes togados."(NR) 

"Art. 449. Nao podera servir o jurado que: 

I - tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo. 
independentemente da causa determinante do julgamento posterior; 

II - no caso do concurso de pessoas, houver integrado o Conselho de Sentenga 
que julgou o outro acusado; 

III - tiver manifestado previa disposigao para condenar ou absolver o 
acusado."(NR) 



"Art. 450. Dos impedidos entre si por parentesco ou relagao de convivencia, 
servira o que houver sido sorteado em primeiro lugar."(NR) 

"Art. 451.0s jurados excluidos por impedimento, suspeigao ou 
incompatibilidade serao considerados para a constituigao do numero legal exigivel 
para a realizagao da sessao."(NR) 

"Art. 452. O mesmo Conselho de Sentenga podera conhecer de mais de um 
processo, no mesmo dia, se as partes estiverem de acordo, hipotese em que seus 
integrantes deverao prestar novo compromisso."(NR) 

"Segao X 

Da reuniao e das sessoes do Tribunal do Juri 

Art. 453. O Tribunal do Juri reunir-se-a para as sessoes de instrugao e 
julgamento nos periodos e na forma estabelecida pela lei local de organizagao 
judiciaria."(NR) 

"Art. 454. Ate o momento de abrir os trabalhos da sessao, o juiz presidente 
decidira os casos de isengao e dispensa de jurados e o pedido de adiamento de 
julgamento, mandando consignar em ata as deliberagoes."(NR) 

"Art. 455. Se o Ministerio Publico nao comparecer, o juiz presidente adiara o 
julgamento para o primeiro dia desimpedido da mesma reuniao, cientificadas as 
partes e as testemunhas. 

§ 1-Se a ausencia nao for justificada, o fato sera imediatamente comunicado 
ao Procurador-Geral, com a data designada para a nova sessao. 

§ 2- A intervengao do assistente do Ministerio Publico no plenario de 
julgamento sera requerida com antecedencia, pelo menos, de cinco dias, salvo se ja 
tiver sido admitido anteriormente."(NR) 

"Art. 456. Se a falta, sem escusa legitima, for do defensor ou do curador do 
acusado, e se outro nao for por este constituido ou nomeado pelo juiz presidente, 
serao adotadas as providencias referidas no artigo anterior, dirigindo-se a 
comunicagao ao presidente da secional da Ordem dos Advogados do Brasil."(NR) 

"Art. 457. O julgamento nao sera adiado pelo nao comparecimento do acusado 
solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido regularmente 
intimado. 

§1-Os pedidos de adiamento e as justificagoes de nao comparecimento 
deverao ser, salvo comprovado motivo de forga maior, previamente submetidos a 
apreciagao do juiz presidente do Tribunal do Juri. 

§ 2- Se o acusado preso nao for conduzido, o julgamento sera adiado para o 
primeiro dia desimpedido da mesma reuniao, salvo se houver pedido de dispensa de 
comparecimento subscrito por ele e seu defensor. "(NR) 

UFCG- CAMPUS DISOUS A 
B I B L I O T E C A SETGR .iAL 



"Art. 458. Se a testemunha, sem justa causa, deixar de comparecer, o juiz 
presidente, sem prejuizo da agao penal pela desobediencia, podera adotar as 
providencias do art. 218, desde que nao impliquem adiamento da sessao."(NR) 

"Art. 459. Aplicar-se-a as testemunhas, a servigo do Tribunal do Juri, o disposto 
no art. 441."(NR) 

"Art. 460. Antes de constituido o Conselho de Sentenga, as testemunhas serao 
recolhidas a lugar de onde umas nao possam ouvir os depoimentos das outras."(NR) 

"Art. 461.0 julgamento nao sera adiado se a testemunha deixar de 
comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimagao por mandado, 
na oportunidade do art. 422, declarando nao prescindir do depoimento e indicando a 
sua localizagao. 

§ 1- Se, intimada, a testemunha nao comparecer, o juiz presidente suspendera 
os trabalhos e mandara conduzi-la, ou adiara o julgamento para o primeiro dia 
desimpedido, ordenando a sua condugao. 

§ 2 - 0 julgamento sera realizado se a testemunha nao for encontrada no local 
indicado e assim for certificado por oficial de justiga, com antecedencia de cinco dias 
uteis e expressa referenda as diligencias realizadas e a impossibilidade de sua 
localizagao."(NR) 

"Art. 462. Procedidas as diligencias referidas nos artigos anteriores, o juiz 
presidente verificara se a uma contem as cedulas dos vinte e cinco jurados 
sorteados, mandando que o escrivao Ihes proceda a chamada. 

Paragrafo unico. Verificando nao estar completo o numero de vinte e cinco 
jurados, embora haja o minimo legal para a instalagao da sessao, o juiz presidente 
procedera ao sorteio dos suplentes, repetindo-se o sorteio ate perfazer-se aquele 
numero."(NR) 

"Art. 463. Comparecendo, pelo menos, dezenove jurados, o juiz presidente 
declarara instalados os trabalhos, anunciando o processo que sera submetido a 
julgamento. 

Paragrafo unico. O oficial de justiga fara o pregao, certificando a diligencia nos 
autos."(NR) 

"Art. 464. Nao havendo o numero referido no artigo anterior, proceder-se-a ao 
sorteio de tantos suplentes quantos necessarios, e designar-se-a nova data para a 
sessao do Juri. 

Paragrafo unico. Os nomes dos suplentes serao consignados em ata, 
remetendo-se o expediente de convocagao, com observancia do disposto nos arts. 
434e435."(NR) 

"Art. 465. Comparecendo o acusado, o juiz presidente perguntar-lhe-a o nome, 
a idade e a filiagao, e se tern advogado, nomeando-lhe um, se nao o tiver. 



§ 1- Tratando-se de acusado menor de vinte e um anos, o defensor exercera 
tambem a fungao de curador. 

§ 2- Na hipotese de nomeagao de defensor, o julgamento sera adiado para o 
primeiro dia desimpedido. 

§ 3- O julgamento sera adiado somente uma vez, devendo o acusado ser 
julgado quando chamado novamente.Neste caso, a defesa sera feita por quern o juiz 
presidente tiver nomeado, ressalvado ao acusado o direito de ser defendido por 
advogado de sua escolha, desde que esteja presente."(NR) 

"Art. 466. Antes do sorteio dos membros do Conselho de Sentenga, o juiz 
presidente esclarecera sobre os impedimentos, a suspeigao e as incompatibilidades 
constantes dos arts. 448 e 449. 

§ 1 - 0 juiz presidente tambem advertira os jurados de que, uma vez sorteados, 
nao poderao comunicar-se entre si e com outrem, nem manifestar sua opiniao sobre 
o processo, sob pena de exclusao do conselho. 

§ 2- A incomunicabilidade sera certificada nos autos pelo oficial de justiga."(NR) 

"Art. 467. Verificando que se encontram na uma as cedulas relativas aos 
jurados presentes, o juiz presidente sorteara sete dentre eles para a formagao do 
Conselho de Sentenga."(NR) 

"Art. 468. A medida em que as cedulas forem sendo retiradas da uma, o juiz 
presidente as lera, e a defesa e, depois dela o Ministerio Publico, poderao recusar 
os jurados sorteados, ate tres cada parte, sem motivar a recusa."(NR) 

"Art. 469. Se forem dois ou mais os acusados, poderao as recusas ser feitas 
por um so defensor. 

§1°A separagao dos julgamentos somente ocorrera se por duas sessoes 
consecutivas, em razao das recusas, nao for possivel compor o Conselho de 
Sentenga. 

§ 2- Determinada a separagao dos julgamentos, sera julgado em primeiro lugar 
o acusado a quern foi atribuida a autoria do fato."(NR) 

"Art. 470. Desacolhida a arguigao de impedimento, de suspeigao ou de 
incompatibilidade contra o juiz presidente do tribunal, orgao do Ministerio Publico, 
jurado ou qualquer funcionario, o julgamento nao sera suspense devendo, 
entretanto, constar da ata o seu fundamento e a decisao."(NR) 

"Art. 471. Se, em consequencia do impedimento, suspeigao, 
incompatibilidade, dispensa ou recusa, nao houver numero para a formagao do 
conselho, o julgamento sera adiado para o primeiro dia desimpedido, apos sorteados 
os suplentes, com observancia do disposto no art. 464 e seu paragrafo unico."(NR) 



"Art. 472. Formado o Conselho de Sentenga, o presidente, levantando-se, e, 
com ele, todos os presentes, fara aos jurados a seguinte exortagao: 

"Em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade, 
e a proferir a vossa decisao de acordo com a vossa consciencia e os ditames 
da justiga". 

"Os jurados, nominalmente chamados pelo presidente, responderao: 

"Assim o prometo".(NR) 

"Segao XI 

Da instrugao em plenario 

Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, sera iniciada a instrugao 
plenaria. O juiz presidente, o Ministerio Publico, o assistente, o querelante e o 
defensor do acusado tomarao, sucessiva e diretamente, as declaragoes do ofendido, 
se possivel, e inquirirao as testemunhas arroladas pela acusagao. 

§ 1- Para a inquirigao das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do 
acusado formulara as perguntas antes do Ministerio Publico e do assistente, 
mantidos no mais a ordem e o criterio estabelecido neste artigo. 

§ 2- Os jurados poderao formular perguntas ao ofendido e as testemunhas, por 
intermedio do juiz presidente. 

§ 3-As partes e os jurados poderao requerer acareagoes, reconhecimento de 
pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos, bem como a leitura de pegas que se 
refiram, exclusivamente, as provas cautelares, antecipadas ou irrepetiveis."(NR) 

"Art. 474. A seguir, sera o acusado interrogado, se estiver presente, na forma 
estabelecida no Livro I, Titulo VII, Capitulo III, com as alteragoes introduzidas nesta 
Segao. 

§ 1 - 0 Ministerio Publico, o assistente, o querelante e o defensor nessa ordem, 
poderao formular, diretamente, perguntas ao acusado. Os jurados formularao 
perguntas por intermedio do juiz presidente. 

§ 2- Nao se permitira o uso de algemas no acusado durante o periodo em que 
permanecer no plenario do Juri, salvo se absolutamente necessario a ordem dos 
trabalhos, a seguranga das testemunhas ou a garantia da integridade fisica dos 
presentes."(NR) 

"Art. 475. Sempre que possivel, o registro do interrogator^ e dos depoimentos 
sera feito pelos meios ou recursos de gravagao magnetica, estenotipia ou tecnica 
similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. 

Paragrafo unico. A transcrigao do registro constara dos autos."(NR) 



"Segao XII 

Dos debates 

Art. 476. Encerrada a instrugao, sera concedida a palavra ao Ministerio Publico, 
que fara a acusagao, nos limites da pronuncia, sustentando, se for o caso, a 
existencia de circunstancia agravante. 

§ 1 2 O assistente falara depois do Ministerio Publico. 

§ 2- Tratando-se de agao penal de iniciativa privada, falara em primeiro lugar o 
querelante e, em seguida. o Ministerio Publico. 

§ 3- Finda a acusagao, tera a palavra a defesa."(NR) 

"Art. 477. A acusagao podera replicar e a defesa treplicar, sendo admitida a 
reinquirigao de testemunha ja ouvida em plenario."(NR) 

"Art. 478. O tempo destinado a acusagao e a defesa sera de duas horas para 
cada uma, e de meia hora para a replica e outro tanto para a treplica. 

§ 1- Havendo mais de um acusador ou mais de um defensor, combinarao entre 
si a distribuigao do tempo que, na falta de acordo, sera dividido pelo presidente, de 
forma a nao exceder o determinado neste artigo. 

§ 2- Havendo mais de um acusado, o tempo para a acusagao e a defesa sera, 
em relagao a todos, acrescido de uma hora e elevado ao dobro o da replica e da 
treplica, observado o disposto no paragrafo anterior."(NR) 

"Art. 479. Durante o julgamento nao sera permitida a leitura de documento ou a 
exibigao de objeto que nao tiver sido juntado aos autos com a antecedencia minima 
de cinco dias uteis, dando-se ciencia a outra parte. 

Paragrafo unico. Compreende-se na proibigao deste artigo a leitura de jornais 
ou qualquer outro escrito, bem como a exibigao de videos, gravagoes, fotografias, 
laudos, quadros, "croqui" ou qualquer outro meio assemelhado, cujo conteudo versar 
sobre a materia de fato submetida a apreciagao e julgamento dos jurados."(NR) 

"Art. 480. A acusagao, a defesa e os jurados poderao, a qualquer momento, e 
por intermedio do juiz presidente, pedir ao orador que indique a folha dos autos onde 
se encontra a pega por ele lida ou citada, facultando-se, ainda, aos jurados, solicitar-
Ihe, pelo mesmo meio, o esclarecimento de fato por ele alegado. 

§ 1-Concluidos os debates, o presidente indagara dos jurados se estao 
habilitados a julgar ou se necessitam de outros esclarecimentos. 

§ 2- Se houver duvida sobre questao de fato, o presidente prestara 
esclarecimentos a vista dos autos. 



§ 3- Os jurados, nesta fase do procedimento, terao acesso aos autos e aos 
instruments do crime, se solicitarem ao presidente."(NR) 

"Art. 481. Se a verificagao de qualquer fato, reconhecida como essencial para o 
julgamento da causa, nao puder ser realizada imediatamente, o presidente 
dissolvera o conselho, ordenando a realizagao das diligencias entendidas 
necessarias. 

Paragrafo unico. Se a diligencia consistir na produgao de prova pericial, o 
presidente, desde logo, nomeara perito e formulara quesitos, facultando as partes 
tambem formula-los, no prazo de cinco dias."(NR) 

"Segao XIII 

Do questionario e sua votagao 

Art. 482. O Conselho de Sentenga sera questionado sobre materia de fato e se 
o acusado deve ser absolvido ou condenado. 

Paragrafo unico. Os quesitos serao redigidos em proposigoes afirmativas, 
simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com 
suficiente clareza e necessaria precisao. Na sua elaboragao, o presidente levara em 
conta os termos da pronuncia, do interrogator^ e das alegagoes das partes."(NR) 

"Art. 483. Os quesitos serao formulados na seguinte ordem, indagando sobre. 

I - a materialidade do fato; 

II - a autoria ou participagao; 

III - se o acusado deve ser absolvido ou condenado; 

IV - se existe causa de diminuigao de pena alegada pela defesa: 

V - se existe circunstancia qualificadora ou causa de aumento de pena, 
reconhecidas na pronuncia. 

§ 1-A resposta negativa, por mais de tres jurados, a qualquer dos quesitos 
referidos nos incisos I e II encerra a votagao e implica a absolvigao do acusado. 

§ 2- Respondidos afirmativamente, por mais de tres jurados, os quesitos 
relativos aos incisos I e II, sera formulado o terceiro quesito, com a seguinte 
redagao: 

"O jurado absolve ou condena o acusado?" 

§3-Os quesitos referidos nos incisos I e II e os demais que devam ser 
formulados nos termos do § 5°, serao respondidos com as cedulas contendo as 
palavras "sim" e "nao". 



§ 4 - 0 terceiro quesito sera respondido por cedulas especiais contendo as 
palavras "absolvo" e "condeno". 

§ 5- Decidindo os jurados pela condenagao o julgamento prossegue, devendo 
ser formulados quesitos sobre: 

I - causa de diminuicao de pena alegada pela defesa; 

II - circunstancia qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na 
pronuncia. 

§ 6° Sustentada a desclassificagao da infracao para outra de competencia do 
juiz singular, sera incluido quesito a respeito, para ser respondido em seguida a 
afirmacao da autoria ou participagao. 

§ 7- Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serao 
formulados em series distintas."(NR) 

"Art. 484. A seguir, o presidente lera os quesitos e indagara das partes se tern 
requerimento ou reclamagao a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisao, 
constar da ata. 

Paragrafo unico. Ainda em plenario, o juiz presidente explicara aos jurados o 
significado de cada quesito."(NR) 

"Art. 485. Nao havendo duvida a ser esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o 
Ministerio Publico, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivao e o 
oficial de justiga dirigir-se-ao a sala especial a fim de ser procedida a votagao. 

§ 1 Q Na falta de sala especial, o juiz presidente determinara que o publico se 
retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas neste artigo. 

§ 2 - 0 juiz presidente advertira as partes de que nao sera permitida qualquer 
intervengao que possa perturbar a livre manifestagao do conselho e fara retirar da 
sala quern se portar inconvenientemente." 

"Art. 486. Para proceder-se a votagao, o presidente mandara distribuir aos 
jurados pequenas cedulas, feitas de papel opaco e facilmente dobraveis, contendo 
sete delas a palavra "sim", sete a palavra "nao", sete a palavra "absolvo" e outras 
sete a palavra "condeno".(NR) 

"Art. 487. Para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiga recolhera, em 
urnas separadas, as cedulas correspondentes aos votos, e as nao utilizadas."(NR) 

"Art. 488. Apos a resposta de cada quesito, e verificados os votos e as cedulas 
nao utilizadas, o presidente determinara que o escrivao registre no termo a votagao 
de cada quesito, bem como o resultado do julgamento. 

Paragrafo unico. Do termo tambem constara a conferencia das cedulas nao 
utilizadas."(NR) 



"Art. 489. As decisoes do Tribunal do Juri serao tomadas por maioria de 
votos."(NR) 

"Art. 490. Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradicao com 
outra ou outras ja dadas, o presidente, explicando aos jurados em que consiste a 
contradicao, submetera novamente a votagao os quesitos a que se referirem tais 
respostas. 

Paragrafo unico. Se, pela resposta dada a um dos quesitos, o presidente 
verificar que ficam prejudicados os seguintes, assim o declarara, dando por finda a 
votacao."(NR) 

"Art. 491. Encerrada a votagao, sera o termo a que se refere o art. 488 
assinado pelo presidente, pelos jurados e pelas partes."(NR) 

"Segao XIV 

Da sentenga 

Art. 492. Em seguida, o presidente proferira sentenga, com observancia do 
seguinte: 

I - o relatorio mencionara as alegagoes das partes e o respectivo fundamento 
juridico; 

II - no caso de condenagao: 

a) fixara a pena-base; 

b) considerara as circunstancias agravantes ou atenuantes alegadas nos 
debates; 

c) impora os aumentos ou diminuigoes da pena, em atengao as causas 
admitidas pelo Juri; 

d) observara o disposto no art. 387, no que for cabivel; 

III - no caso de absolvigao: 

a) mandara colocar em liberdade o acusado, se por outro motivo nao estiver 
preso; 

b) revogara as medidas restritivas provisoriamente decretadas; 

IV - impora, se for o caso, a medida de seguranga cabivel. 

§ 1- Se houver desclassificagao da infragao para outra, de competencia do juiz 
singular, ao presidente do Tribunal do Juri cabera proferir sentenga em seguida, 
exceto quando o delito resultante da nova tipificagao for considerado pela Lei como 



infragao penal de menor potencial ofensivo, da competencia do Juizado Especial 
Criminal, para onde serao remetidos os autos. 

§ 2- Em caso de desclassificagao, o crime conexo, que nao seja doloso contra 
a vida, sera julgado pelo juiz presidente do Tribunal do Juri, salvo quando estiver 
incluido na competencia do Juizado Especial Criminal. 

§3 -A decisao absolutoria, quando afirmada a materialidade do fato pelos 
jurados, nao faz coisa julgada no civel e nao impede a propositura de acao visando 
a reparagao do dano."(NR) 

"Art. 493. A sentenga sera lida em plenario, pelo presidente, antes de encerrada 
a sessao de julgamento."(NR) 

"Segao XV 

Da ata dos trabalhos 

Art. 494. De cada sessao de julgamento o escrivao lavrara ata, assinada pelo 
presidente, e pelas partes. 

Paragrafo unico. No transcorrer do julgamento o escrivao redigira minuta, 
contendo um resumo dos trabalhos, das principals ocorrencias e de todos os 
incidentes, que sera submetido ao juiz presidente e as partes para verificagao e 
assinatura e servira de base para a elaboragao da ata. "(NR) 

"Art. 495. A ata descrevera fielmente todas as ocorrencias, mencionando 
obrigatoriamente: 

I - a data e a hora da instalagao dos trabalhos; 

II - o magistrado que presidiu a sessao e os jurados presentes; 

III - os jurados que deixaram de comparecer, com escusa ou sem ela, e as 
sangoes aplicadas; 

IV - o oficio ou requerimento de isengao ou dispensa; 

V - o sorteio dos jurados suplentes; 

VI - o adiamento da sessao, se houver ocorrido, com a indicagao do motivo; 

VII - a abertura da sessao e a presenga do Ministerio Publico, do querelante e 
do assistente, se houver, e a do defensor do acusado; 

VIII - o pregao e a sangao imposta, no caso de nao comparecimento; 

IX - as testemunhas dispensadas de depor; 



X - o recolhimento das testemunhas a lugar de onde umas nao pudessem ouvir 
o depoimento das outras; 

XI - a verificagao das cedulas pelo juiz presidente; 

XII - a formagao do Conselho de Sentenga, com o registro dos nomes dos 
jurados sorteados e recusas; 

XIII - o compromisso e o interrogator^, com simples referenda ao termo; 

XIV - os debates e as alegagoes das partes com os respectivos fundamentos. 

XV - os incidentes; 

XVI - o julgamento da causa; 

XVII-a publicidade dos atos da instrugao plenaria, das diligencias e da 
sentenga."(NR) 

"Art. 496. A falta da ata sujeitara o responsavel a sangoes administrativa e 
penal."(NR) 

"Segao XVI 

Das atribuigoes do presidente do Tribunal do Juri 

Art. 497. Sao atribuigoes do juiz presidente do Tribunal do Juri, alem de outras 
expressamente referidas neste Codigo: 

I - regular a policia das sessoes e prender os desobedientes; 

II - requisitar o auxilio da forga publica, que ficara sob sua exclusiva autoridade; 

III - dirigir os debates, intervindo em caso de abuso ou excesso de linguagem; 

IV - resolver as questoes incidentes que nao dependam de pronunciamento do 
Juri; 

V - nomear defensor ao acusado, quando considera-lo indefeso, podendo, 
neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para o julgamento, com a 
nomeagao ou a constituigao de novo defensor; 

VI - mandar retirar da sala o acusado que dificultar a realizagao do julgamento, 
o qual prosseguira sem a sua presenga; 

VII - suspender a sessao pelo tempo indispensavel a realizagao das diligencias 
requeridas ou entendidas necessarias, mantida a incomunicabilidade dos jurados: 

VIII - interromper a sessao por tempo razoavel, para proferir sentenga e para 
repouso ou refeigao dos jurados; 



IX - decidir, de oficio ou a requerimento das partes, a arguigao de extingao de 
punibilidade; 

X - resolver as questoes de direito suscitadas no curso do julgamento; 

XI - determinar, de oficio ou a requerimento das partes ou de qualquer jurado, 
as diligencias destinadas a sanar nulidade ou a suprir falta que prejudique o 
esclarecimento da verdade; 

XII - regulamentar, durante os debates, a intervengao de uma das partes, 
quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder ate tres minutos para cada 
aparte requerido, que serao acrescidos ao tempo desta ultima."(NR) 

Art. 2- Esta Lei entrara em vigor sessenta dias apos a data de sua publicagao. 

Brasilia, 


