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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os Juizados Especiais Civis e Criminais tern se tornado urn slmbolo do ideal de 

acesso ao judiciario para toda aquela demanda reprimida, voltada pra as camadas 

mais carentes da populagao. Por sua vez, os juizados Especiais tern origem na 

necessidade de se promover uma justiga mais rapida e eficiente, proporcionando 

aos cidadaos a solucao das questSes que Ihe sao postas. Nessas condicoes ganhou 

tambem a Justica Comum, que se desafogou de Processos que versam delitos 

simples, e nao justificavam o dispendio de energia e recursos para apura-los, uma 

vez que e decorrente de pequenos conflitos familiares ou comunitarios, e podem ser 

resolvidos com uma conversa. Ademais, contribuiu para extinguir uma situagao 

demasiadamente vexatoria para o Estado, que era ver prescrever muitas acoes 

penais pela demora na solucao do processo, o que contribuiu eficazmente para 

alargar o descretido no Judiciario. Por f im, no contexto do Juizado Criminal, surge 

como elemento embrionario a transagao penal, de forma promover uma medida nao 

apenas punitiva, mais, acima de tudo, que eduque e conscientize, fazendo 

principalmente com que o cidadao nao carregue pela vida a fora a macula de uma 

condenagao criminal. 

Palavras-chave: despenalizagao - aceitacao - transagao - alternativa -

ressocializagao 
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1. INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tendo em vista a constante evolugSo do Direito, buscando acompanhar os 

fatos sociais, tendo como cenario o contexto historico de determinadas epocas, 

observa-se, nitidamente, no direito criminal, a punicao de forma despenalizadora 

como sendo uma tendencia mundial. 

Contrariamente ao que se pensava outrora, hoje, a busca e pela 

ressocializagao do infrator, dentro da propria sociedade, respeitando os parametros 

de sua periculosidade, considerando a sua segregacao em presidios como meio 

extremo de punigSo. 

A propria Constituicao Federal de 1988, acompanhando estas tendencias, ja. 

trazia inseridos institutos aptos a resolver litigios desta natureza. De forma 

expressa, autorizava a criagao dos juizados civeis e criminals, que foram viabilizados 

pela lei federal n° 9.099/95, que teve como precursora a lei dos juizados de 

pequenas causas. 

No inicio, alguns Estados ofereceram resistencia para a sua implantagao. Urn 

dos primeiros a concretizar a ideia foi o Mato Grosso do Sul, seguido pela Paraiba e, 

finalmente, propagou-se por todo o pais. 

Deslocando-se as atengoes para o juizado criminal, destacam-se as suas 

inovagoes ao sistema processual penal brasileiro. A titulo exemplificativo, pode-se 

citar a transagao penal e a composigao civil como formas de extinguir o feito 

processual, bem como a suspensao conditional do processo. 

A Lei 9.099/95 surgiu em momento de crise do Poder Judiciario, por isso todos 

os seus dispositivos estao envoltos de porgao de pretensidade, tendo a celeridade, a 

economia processual, a oralidade e a informalidade, como principios de sustentagao. 
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Considerando que o Estatuto Penal brasileiro tem como finalidade da pena o 

carater repressivo retributivo e de ressocializagao, ha muito tempo observa-se a 

falencia da pena de prisao. E neste contexto que surgiu a Lei 9.099/95, 

considerando o processo como urn instrumento para as querelas sociais e nao urn 

fim em si mesmo, por esta razao trouxe solugoes coerentes com os objetivos do 

direito, a saber, uma infragao de menor potencial ofensivo ter como punigao uma 

prestagao de servigo a comunidade, se assim permitirem as condigoes subjetivas do 

indiciado. 

A transagao penal e urn instrumento anomalo, e por isso interessante, por se 

tratar de uma especie de "aplicagao da pena", antes mesmo da existencia de urn 

processo ja que este, normalmente, considera-se iniciado com o recebimento da 

denuncia. 

Nao ha consenso no ambito teorico e muito menos no pratico, quanto a. 

titularidade de seu oferecimento. Alguns entendem que somente o Ministerio 

Publico e legitimo para propo-la, por ter ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA dominus litis. Em contrapartida, existem 

aqueles que a consideram urn direito subjetivo do reu se atendidos seus requisitos e, 

portanto, viavel sua proposigao ex officio pelo magistrado. 

A substantia da transagao e a aplicagao de uma prestagao pecuniaria, 

prestagao de servigos a comunidade ou a entidades publicas, perda bens e valores, 

ou ainda, interdigao temporaria de direitos, sem discutir a culpa (latu sensu). 

Na era da instrumentalidade do processo e do direito, a transagao se traduz 

num instituto hibrido que mistura natureza de direito processual e material. 

A presente pesquisa pretende realizar urn estudo especifico sobre a transagao 

penal nos juizados especiais criminais, seu sentido teleologico, bem como sua 
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aplicacao e importancia pratica, na ressocializacao daqueles que se submetem a 

administracao da justica. 
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2. OS ANTEPROJETOS 

Antes mesmo da promulgacao da ConstituicSo Federal, debatia-se a cerca da 

criacao de urn Juizado Especial, que antes era chamado Juizados de pequenas 

causas, hoje com uma nova roupagem, que abrange os crimes de menor potencial 

ofensivo. 

Veio a lume, em abril de 1988, como advento do arduo trabalho dos 

magistrados a previa implantagao dos Juizados Especiais Criminais e Civis na Carta 

Magna. 

A proposta foi influenciada pelo ante projeto de Frederico Marques em 1970 e 

pelo projeto de Lei n° 1.655/83, e, ainda naquela, definiu-se as infracoes penais de 

menor potencial ofensivo como sendo os crimes punidos com a pena de detencao 

ate urn ano. 

Este projeto passou por algumas alteracoes na redacao final, acompanhadas 

de justificativa e foi entregue ao Deputado Michel temer, que o transformou no 

projeto de Lei de n° 1.480/89, alem de disso, outros projetos tambem foram 

apresentados para a regulamentacao do dispositivo Constitucional e, so assim foi 

promulgado a Lei de n° 9.099/95. Com a grande inovacao das medidas 

despenalizadoras contempladas pala transagao penal, condicionada a confissao 

espontanea do infrator. 
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3. PRINCIPIO 

Com base no artigo 62 da Lei de n° 9.099/95, como podemos ver: 

Art. 62. "O processo perante o juizado Especial orientar-se-a pelos 

criterios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

objetivando, sempre que possivel, a reparagao dos danos sofridos pela 

vitima e aplicagao de pena nao privativa de liberdade". 

Principio da oralidade. Todos os atos praticados no juizado sao orais, limitando-

se o minimo indispensavel a forma escrita. 

Principio da Informalidade. Abandona a velha tradigao do direito brasileiro, 

composta de informalidade exageradas e complexas, atingindo o ato o seu fim. 

Principio da economia processual. Pretende que se atinja a finalidade com a 

realizagao de menor numero possivel de atos, portanto, nenhum ato sera repetido, 

caso tenha atingido seu objetivo. 

Principio de celeridade. Busca-se atingir todos os atos que devem ser 

praticados com a maior celeridade possivel, ou seja, com uma justiga rapida, justiga 

eficaz. 

A constituigao Federal tragou urn rol de principio que devem ser obedecidas 

pela Lei 9.099/95, como da ampla defesa do contraditorio, da publicidade, da 

motivagao, da presungao de inocencia, da dignidade de pessoa humana, da 

igualdade processual, do juiz natural, do devido processo legal e relative a 

titularidade da agao penal, alem destes, o artigo 98, I da Constituigao, ao instituir o 

Juizado, acrescentou os principios da oralidade e da celeridade. 
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Ao prover o procedimento sumarissimo, neste mesmo dispositivo ainda permitiu 

a disponibilidade da agao penal, mediante a transagao penal e duplo grau de 

jurisdigao formado por Juizes de primeiro grau nas duas instancias jurisdicionais. 

Os juizados Criminals cotam com outros principios que sao tradicionais e Ihe 

tern aplicagoes, tais como, a conciliagao, a gratuidade, a assistencia, o contraditorio, 

a amplitude de defesa e duplo grau de jurisdigao. 

A conciliagao sera conduzida pelo juiz ou por conciliadores sob sua orientagao, 

conforme o artigo 73, paragrafo unico, que trata dos conciliadores os quais sao 

auxiliares da justiga, recrutados na forma da Lei local preferentemente entre 

bachareis em direito excluidos os que exergam fungoes na administragao da justiga 

criminal. 

A assistencia gratuita inicia-se com o acompanhamento por advogado, desde 

da fase policial, em face do dispositivo na Constituigao Federal artigo 5°, LXIII, assim 

como audiencia preliminar quando devem estar presentes ainda o autor do fato e a 

vitima, para acompanhar os esclarecimentos do juiz sobre a composigao dos danos 

e sobre a proposta de aplicagao imediata de pena nao privativa de liberdade. 

No Juizado Criminal e indispensavel a presenga do advogado tendo em vista os 

principios da amplitude de defesa e do contraditorio, indispensaveis am configuragao 

do processo criminal legal ao contrario do Juizado Civil, onde pode ser dispensado a 

presenga do advogado quando o valor do pedido for inferior a vinte vezes o salario 

minimo. 

O duplo grau jurisdigao, tambem foi previsto, ja que as decisoes dos juizados 

estao sujeitas a recursos, que devem ser julgados pelo colegiado formado por tres 

juizes. 
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O Juizado Especial Criminal introduziu em seu ordenamento juridico outros 

principios fundamentals que sao: a composicao dos danos e a transagao, o que 

representa grande avango na busca de uma justica rapida, satisfatoria e, sobretudo, 

economica. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.1. PRINCiPIO DA DISCRICIONARIEDADE 

Estando presentes todos os pressupostos para proposta de transagao, cabe ao 

Ministerio Publico propo-la. O poder a ele conferido e urn p o d e r - dever, devendo ser 

interpretado a expressao como devera caso esteja presente todos os requisitos que 

sejam na concessao do beneficio. 

Em suma fala Celso Antonio Bandeira de Melo; do poder discricionario, da 

seguinte forma: discricionariedade e liberdade dentro da Lei, nos limites da norma 

legal. 

Portanto, para Celso o Ministerio Publico e legitimo para propo-la, pois 

encontram respaldo dentro da lei, conferida ao agente publico no cumprimento do 

seu dever, valendo-se em conta seus proprios criterios de oportunidade e 

conveniencia dentro da lei. 

O principio da discricionariedade por parte do 6rgao acusador objetiva-se 

oferecer uma solugao mais racional ao tratamento da pequena e media 

criminalidade, permitindo apaziguar os conflitos manifestados por esse tipo de 

delinquencia. 
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Segundo Tereza Armenta (1998, v.2, p. 65):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "O principio como sendo a 

permissa~o dada ao Ministerio Publico para exercitar a agSo penal com apoio na sua 

discricionariedade, em situagoes legalmente prevista". 

Como pode-se observar, em consonancia com o artigo 76, paragrafo 4°, 

"Acolhendo a proposta do Ministerio Publico aceita pelo autor da infragao, o Juiz 

aplicara a pena restritiva de direito ou multa, que nao importara em reincidencia, 

sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo beneficio no prazo de 

cinco anos". 

O principio da discricionariedade pode ser entendido com a possibilidade ampla 

concedida pelo legislador para que o Ministerio Publico adote a postura mais 

satisfateria para resolver os conflitos. 

Luis Flavio Gomes, enfoca o principio como "minima non cura praetor", ou 

seja, a forma processual de despenalizacao. 

Define-se Gimeno Sendra (1997, v .1 , p. 29): "a faculdade que assiste ao titular 

da aga~o penal para dis por, sob determinadas condigdes de seu exercicio, com 

independ&ncia de que se tenha provado a exist&ncia de urn fato". 

Em alguns paises, o principio da discricionariedade e conferido ao Ministerio 

Publico, como e o caso do Direito Norte-americano onde outorga-se plena 

disponibilidade ao "dominus litis", para propor acordo com sua propria conveniencia, 

sendo admissivel, ainda, a solucao por institutos transacionais, ha outros paises que 

seguem esta mesma corrente como exemplo: o Direito Panamenho, o Direito 

Portugues e o Direito Italiano. 

Em contrapartida existem aqueles que consideram urn Direito subjetivo do reu, 

se atendidos seus requisites o Juiz pode agir por "ex officio". Para esta corrente o 

autor da infragao nao esta obrigado a aceitar a proposta do Ministerio Publico, 



podendo optar pelo prosseguimento do feito ate a sentenga final, isso por que o 

agente pode entender ser inocente e, pretender prova-lo e, aceitagao da proposta 

pelo o agente implicitamente admite a sua culpa. Contudo, Mauricio Ribeiro Lopes 

(1995, v.3, p.344) entende, em face de varias indagacoes, que: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a formulagao de proposta de aplicagao imediata de 

pena nao privativa de liberdade nao esta ao talante 

exclusivo do promotor de justiga, como se fosse 

soberano da discricionariedade". 

Em materia de atos que importem no reconhecimento de Direito a Liberdade, 

num Estado Democratico de Direito Material, ha de se entender como eleicao ao 

nivel de Direito subjetivo o que adquire, por vezes na lei carater meramente 

facultativo. Foi assim com a suspensao condicional da pena, sera assim com a 

transagao e com a suspensao condicional do processo. Preenchidos os requisitos 

legais objetivos e subjetivos a arguido torna-se titular de urn direito subjetivo a 

obtengao da transagao como tambem da suspensao do processo. Assim, Cilene o 

representante do Ministerio Publico que ao inves de fazer a proposta, formula a 

denuncia oral, pode o Juiz, antes mesmo da audiencia para manifestar-se quanto ao 

recebimento ou Nao da pega acusatbrio, nao acolher a denuncia oferecida por 

entender ser o caso de oferecimento de proposta da transagao. 
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4. NATUREZA JURIDICA 

A natureza juridica da aceitagao se completa quando o autor da infracao aceita 

a proposta feita pelo Ministerio Publico. 

Portanto, no momento em que o autor do fato passa a aceitar a aplicagao 

imediata da pena alternativa, ele esta assumindo implicitamente a culpa. 

Cabe ao infrator aceitar ou nao a proposta feita pelo Ministerio Publico, pois e 

urn Direito subjetivo do reu. Se o autor optar pela a nao aceitagao, por entender que 

e inocente e, pretender provar a imputagao que Ihe e feita, deve prosseguir no feito 

ate a sentenga final, que sera de merito. 

Por outro lado, se o autor aceitar a proposta, encerra o Ministerio Publico suas 

atividades passando para o Juiz, que vai analisar a legalidade da transagao efetuada 

e proceder a sua homologagao aplicando a pena proposta. Todavia, a transagao 

penal nao pode constar na certidao de antecedentes criminais. 

O descumprimento da transagao ajustada pelo Ministerio Publico e homologada 

pelo Juiz tern carater executorio, se o agente deixou de cumprir o ajuste. 

Segundo Ada Pellegrini (1998, v .2 , p. 146):zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA " a homologagSo de transagao 

faz coisa julgada material, decorrendo o titulo executivo penal, que deve ser 

executado em caso de descumprimento." 

Se o autor nao observar as restrigoes impostas pela transagao penal sera 

executado com fulcro nos artigos 84 a 86 da propria Lei de n° 9.099/95, garantindo a 

forga coercitiva das sangoes alternativas. 
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5. CABIMENTO DA TRANSAQAO 

Na agao penal sera incabfvel, de acordo com a Lei de n° 9.099/95 em seu 

artigo 76, paragrafo 2°, II e III, no qual dispoem tres hipoteses em que a proposta da 

transagao nao e admitida, quais sejam: 

" I . ter sido o autor da infragao condenado pela pratica de crime, a pena privativa 

de liberdade, por sentenga definitiva; 

II. Ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 05 (cinco) anos, 

pela transagao, pela aplicagao de pena restritiva ou multa; 

III. Nao indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstancias, ser necessaria e suficiente a 

adogao da medida". 
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6. O CARATER DESPENALIZADOR DA TRANSAQAO 

O carater despenalizador, surge com intuito de abrandar a pena e reintegrar o 

delinquente na sociedade, dando a ele nova oportunidade de restabelecer o convivo 

na comunidade, aplicando medidas educativas com fim de atingir sua funcao social. 

Quando urn sujeito pratica uma infracao penal estabelece-se uma relacao 

jundica entre ele e o Estado. Surge ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "jus puniendi", que e o poder (dever) que tern o 

Estado de atuar sobre aqueles que delinquiram na defesa de o todo grupo social 

entretanto, no outro lado, desta relacao, encontra-se o transgressor, que tern direito 

de liberdade. 

O individuo, enquanto membro da sociedade, ao implicitamente abdicar de 

direitos naturais para a formacao do Estado, como sociedade politica e juridicamente 

organizada, aceitou submeter-se a perdas e sacrificios em decorrencia de existirem 

medidas que possibilitem a este ente maior prover a sua principal finalidade que e o 

bem comum. 

O Direito surge das necessidades fundamentals criadas no bojo das 

sociedades, para dar ao homem garantias, que sao reguladas por ele como 

condiccio essencial a sua propria sobrevivencia. 

Para a corregao daqueles que transgridem tais regras, o Estado, como 

guardiao do interesse coletivo e do proprio individuo, tern o poder-dever de impor 

sangoes, vale ressaltar que o Estado nao pode atuar se nao dentro dos limites 

fixados pelas normas legislativas. 

Sob a egide da criacao do Juizado Especial Criminal, que consideram infragoes 

penais de menor potencial ofensivo, os crimes em que a Lei comine pena maxima 

nao superior a urn ano, e que o Ministerio Publico encontra os requisites que 
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ensejam na transagao penal como o do beneficio nao pode ser concedido ao infrator 

durante os ultimos 05(cinco) anos se fora condenado criminalmente ou ja 

beneficiado em outro processo. 

Nosso sistema prisional, como e de conhecimento geral, sofre profunda crise, 

provocada pelo descaso, ha decadas, das autoridades competentes e da sociedade, 

que insistem em voltar as costas ao problema carcerario, pois o preso vive em 

condigoes desumanas, nao atingindo seu fim social, que e o da ressocializagao do 

infrator. Desnecessario enfatizar que o sistema carcerario e visto muitas vezes como 

a escola do crime e, nao como uma medida educativa de restabelecer urn individuo 

criminoso. 

No Brasil, segundo o ultimo censo penitenciario, existe uma populagao prisional 

de aproximadamente 150 mil pessoas, acomodadas, nao se sabe como, em pouco 

mais de 70 mil vagas. Apesar desses numeros, nosso deficit de vagas no sistema e 

brutal, carecendo de aproximadamente 70 mil vagas somente para acomodar os que 

hoje estao presos. 

A despenalizagao e o instrumento para guiar a retirada do carater punitivo de 

certos comportamentos que nao precisam ser castigados com rigor da Lei, mas 

optar pelas modalidades alternativas. 
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7. DA COMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL O 

CARATER DESPENALIZADOR DA TRANSAQAO 

O Juizado Especial Criminal e composto por juizes togados e leigos que tern 

competencia para conciliagao, o julgamento e execugao das infracoes de menor 

potencial ofensivo. Os juizes leigos nao exercem atividade jurisdicional, sendo 

considerados auxiliares da justiga. 

Os Juizados Especiais Criminals mantiveram a competencia tambem para 

execugao da pena de multa, nao incidindo a norma da Lei 9.268/96 que preve a 

execug§o de pena de multa pela Fazenda Publica Estadual, em decorrencia de 

preceito constitucional instituido em nossa Carta Magna, menciona que a execugao 

compete ao proprio juizado. 

7.1 DAS INFRAQOES PENAIS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO 

A transagao penal, instituida pela lei 9099/95, e o mais adequado para 

solugao dos conflitos originarios de infragao de menor potencial ofensivo, assim 

considerado pela propria lei: artigo 61 " As contravengoes penais e os crimes em que 

a lei comine pena maxima nao superior a urn ano, excetuados os casos em que a lei 

preveja procedimento especial". 

A dicgao do artigo 61 da lei de n° 9099/95 causou divergencia na doutrina 

quando trata de definigao de infragoes penais de menor potencial ofensivo aos 

casos submetidos ao procedimento especial. 
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Consistiu a duvida em saber se a execugao legalmente prevista deveria ser 

ou nao aplicada as contravengoes penais, que, por sua propria natureza, 

demonstram uma potencialidade ofensiva menor que os crimes. 

Ressalta Julio Fabbrini Mirabette ( 1995, v .1 , p. 89 ) 

" a menor ofencividade nao esta ligada nem a 

quantidade da pena cominada nem ao 

procedimento penal adotado, mas decorre de sua 

propria natureza, de tal modo que a lei nao a 

caracterizou como crime, mas como infracao 

menor, impondo a elas pena de prisao simples 

sem rigor carcerario ou simplesmente multa". 
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8. A TRANSAQAO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

8.1 FASE PRELIMINAR 

Na fase preliminar a autoridade policial, tomando conhecimento da 

ocorrencia, devera lavrara termo circunstanciado e encaminha-lo imediatamente ao 

Juizado, juntamente com o autor do fato e a vitima, providenciando-se as 

requisicoes dos exames periciais necessarios. 

Sendo o autor do fato encaminhado ao Juizado imediatamente apos lavratura 

do termo de ocorrencia e assumindo o compromisso de comparecer no dia e data 

marcada descaracteriza a aplicagao da prisao em flagrante e nem se exigira fianga. 

Nao e de hoje que nao se faz flagrantes em contravengoes penais, porque o 

autuado ou se livra solto ou pode pagar fianga, fato que tern desestimulado os 

delegados. Ha ate recomendagao oficiosa para nao se fazer flagrante nos acidentes 

culposos, sobretudo de transito, justamente para permitir que as vitimas sejam 

socorridas pelos motoristas culposos. 

No ambito do Juizado Criminal e incabivel a decretagao preventiva, por outro 

lado, nao satisfeitos os requisites supra, as pegas serao encaminhadas ao juiz 

comum, que tern competencia para decretar-lhe a prisao. 

Destarte, ainda que o autor do crime inafiangavel n§o tern o direito a fianga, 

acaba obtendo a liberdade provisoria quando inexistentes os requisites da prisao 

preventiva, conforme o paragrafo unico da artigo 310 do Codigo de Processo Penal. 

Portanto, o flagrante nos dias atuais praticamente nao existe, salvo nos crimes 

hediondos, que sao insuscetiveis de fianga ou liberdade provisoria. 
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8.2 DA FASE JUDICIAL 

Na audiencia preliminar, dever^o estar presentes o representante do 

Ministerio Publico, o autor do fato e a vitima. Nesta audiencia o juiz deve esclarecer 

as partes sobre a possibilidade da composicao dos danos e da aceitagao da 

proposta. 

Aqui, o juiz age com toda a liberdade, orientando as partes sobre as 

consequencias da decisao que tomarem, entretanto, nesta audiencia o Ministerio 

Publico, nao pode intervir na composicao dos danos entre autor do fato e vitima, por 

se tratar de direito disponivel das partes. 

8.3 DA AQAO PENAL 

A proposigao da transagao penal na agao penal publica incondicionada e de 

algada exclusiva do representante do Ministerio Publico, que nao fica vinculado ao 

desfecho de qualquer situagSo. 

Entretanto, sendo o caso da agao publica condicionada a representagao, a 

atuagao do Ministerio Publico so podera dar-se depois de infrutifera a fase 

conciliatoria de reparagao do dano, conforme ja analisado, a composigao dos danos 

inclui a renuncia do direito de representagao. 

Com isso, a propria transagao penal fica condicionada a representagao do 

ofendido, o que demonstra a coerencia do texto legal. 
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A Lei de n° 9099/95 ampliando seu leque despenalisador, estabeleceu a 

necessidade de representagao para que a agao penal relativo aos crimes de lesao 

corporal leve e lesoes culposas, conforme dispoe o artigo 88. 

Em regra, a agao penal e iniciada pelo Ministerio Publico incondicionalmente. 

Mas, quando necessaria a iniciativa da agao fica subordinada a representagao do 

ofendido, ou de seu representante legal que deve manifestarsua vontade para que o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Parqu&t possa desenvolver o jus persequendi. 

Ja em outros casos, a lei penal atribuiu a titularidade ao ofendido, que podera 

dispor livremente de sua iniciativa. 

No ensinamento de Cezar Roberto ( 1998,v.2, p. 40 ) enfatiza que, 

"em caso de agao exclusiva de iniciativa privada, e 

inviavel a transagao penal, se analisarmos todo o 

texto legal nao encontramos nada que autorize 

uma interpretagao extensiva que permita incluir na 

agao penal privada tanto a transagao quanto a 

suspensao do processo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.4 DA COMPOSIQAO CIVIL DOS DANOS 

Em consonancia com o artigo 74 da Lei 9099/95, " a composigao civil dos 

danos sera reduzida a escrito e, homologada pelo juiz mediante sentenga 

irrecorrivel, que tera eficacia de titulo a ser executado no juiz civel competente". 

Como esta lei tern entre seus objetivos principais a reparagao dos danos sofridos 

pela vitima, visa este artigo possibilitar o acordo entre o autor do fato e vitima. 
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Para Roldao Oliveira ( 2002, p. 50 ) " azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA composigSo civil, em se tratando de 

crimes cuja agSo 6 de natureza privada ou publica condicionada a representagao, o 

acordo homologado constitui forma de extingSo da punibilidade". 

Se, as partes nao chegarem a um acordo satisfatorio, passa para a proposta 

da transagao penal. 

Nao obtido a composicao dos danos civeis, sera dada imediatamente a 

oportunidade ao ofendido de oferecer representagao, pois esta sera verbal e 

reduzido a termo, servindo de base para que o Ministerio Publico oferega denuncia. 

Vale ressaltar, que sem representagao, nao pode o Promoter de Justiga iniciar 

a transagao, pois e ela a condigao de procedibilidade para atuagao do Ministerio 

Publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.5 DOS ATOS PROCESUAIS 

Como e praxe em nosso direito os atos processuais sao publicos, acessiveis 

a qualquer pessoa, salvo quando tiverem de ser realizados em segredo. Os Juizados 

poderao funcionar em qualquer horario, seja durante o dia seja durante a noite. 

Tendo em vista os atos processuais que sao realizados em outra comarcas, 

devem restringir-se aos atos de comunicagao processual, como a citagao e 

intimagao. Tais atos devem ser praticados no local em que foi cometido a infragao, 

competente para o conhecimento e julgamento. Por igual, corrobora nossa posigao o 

fato de que o juiz e o representante do Ministerio Publico, do local onde foi praticado 

a infragao possuem melhor condigao de equilatar a extensao do dano causado, e 
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bem assim das condicoes subjetivas do autor do fato para a proposta de aplicagao 

de pena imediata e homologagao da transagao penal. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.5.1 DOS REGISTROS 

Serao objeto de registro somente os atos processuais essenciais, como os da 

transagao entre as partes, do acordo civil, a denuncia, a queixa, a sentenga e outros 

que sejam considerados essenciais. 

Os demais atos poderao ser gravados em fita magnetica ou equivalente, ou 

ate mesmo em video. A lei fala em " poderao", deixando ao criterio da lei estadual a 

regulamentagao da materia, portanto, deve-se proceder da forma que for mais 

conveniente a cada local. 

8.5.2 DA CITAQAO 

A citagao sera feita ao autor do fato pessoalmente e, sempre que possivel no 

proprio Juizado. Nao se fara a citagao por edital, nao sendo possivel, esta se fara 

mediante mandado de acordo com as artigos 66,68 e 78 desta lei. 

Caso o autor do fato nao seja encontrado para a citagao pessoal, o boletim de 

ocorrencia devera ser encaminhado para o juiz comum, afim de que se proceda de 

conformidade com o procedimento previsto na legislagao processual penal, sendo o 

autor do fato processado e julgado pelo juiz comum, de acordo com o 

prosseguimento previsto em lei. 
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8.5.3 DAS INTIMAQOES 

Preve o artigo 67 da lei 9099/95 que as intimagoes serao feitas por 

correspondencia, com aviso de recebimento pessoal, e importante que se atente 

para isto, verificando se realmente a correspondencia foi recebida pessoalmente 

pelo intimado, caso contrario e considerada nula. 

Dos atos praticados em audiencia, ficam desde logo intimados as partes, os 

interessados e defensores. No mesmo ato em que for intimado o autor do fato ou 

citado o acusado, constara a necessidade de comparecer acompanhado de 

advogado, com a advertencia de que, na sua falta sera designado defensor publico, 

nao havendo este na comarca, devera o juiz designar defensor dativo. 

8.6 DO PROCEDIMENTO SUMARJSSIMO 

Por sua vez, encerrada a investigagao criminal, que se desenvolve de forma 

sumaria, e diante da impossibilidade de composigao do conflito de interesse de 

natureza penal por meio da conciliagao civil com efeitos penais ou da transagao 

penal, de acordo com os artigos 74,75 e 76, da lei 9099/95, o titular da agao penal 

devera dar inicio ao processo criminal, formando a sua acusagao. 

Ressalta-se que os casos de infragao penal de agao publica incondicionada, o 

eventual acordo entre o ofendido e o autor do fato nao obstara o desenvolvimento do 

procedimento. Diferente ocorre nos casos de infragao penal da agao privada ou de 

agao publica condicionada a representagao, pois, a conciliagao civel homologada 
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por sentenga impede o regular prosseguimento da investigacao criminal, restando 

prejudicado o oferecimento da denuncia ou queixa pelo Ministerio Publico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8.6.1 DA DENUNCIA 

A denuncia sera elaborada com base no termo de ocorrencia referida no 

artigo 69 desta lei, dispensando o inquerito policial, prescindindo-se do exame de 

corpo delito ou da contravengao. 

A denuncia e o ato processual pelo qual a acusagao, em infragao criminal de 

agao penal publica se corporifica. Todavia, se for infrutifera a audiencia de 

conciliagao civel e a transagao penal, faculta-se ao Ministerio Publico oferecer desde 

logo a denuncia oral, devendo nesta o Promotor, atentar para os elementos 

essenciais, deixando claro ao acusado de que forma pretende provar a imputagao. 

Sem isso a denuncia deve ser rejeitada por inepcia, o que nao impedira o Ministerio 

Publico de, posteriormente, oferecer outra observando a corregao dos fatos falhos. 

Nao sendo possivel a formagao da denuncia dada a complexidade do caso, o 

Ministerio Publico podera requerer ao juiz o encaminhamento das pegas existentes 

ao juiz comum. 

Oferecida a denuncia oral, sera reduzida a termo, neste momento processual 

o juiz nao recebe a denuncia ou queixa, apenas determina a citagao e cientificagao 

do fato, designando a audiencia de instrugao e julgamento. Da designagao da 

audiencia de instrugao e julgamento ja sairao cientes o Ministerio Publico, o autor do 

fato, o ofendido, o responsavel civel e seus advogados. 
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Na denuncia substitutiva o prazo ofendido esta regulado pelo artigo 33 do 

Codigo de Processo Penal, e sera de seis meses, a contar do dia em que esgotar o 

prazo para o Ministerio Publico oferecer denuncia. 

8.6.2 DA AUDIENCIA DE INSTRUQAO E JULGAMENTO 

Salienta-se que na fase preliminar nao havendo possibilidade de conciliacao 

ou de proposta pelo Ministerio Publico, como providencia preliminar na audiencia de 

instrugao e julgamento, devendo ser tentada a conciliacao entre o acusado e o 

ofendido dando oportunidade, por igual de oferecimento e proposta pelo Ministerio 

Publico. 

Com o recebimento da denuncia, dar-se o prosseguimento da audiencia de 

instrugao e julgamento, dependera de nao ter o Ministerio Publico oferecido proposta 

de suspensao do processo. 

Depois da defesa preliminar, cabe ao juiz , receber ou nao a denuncia ou 

queixa. Ao recebimento da inicial seguira a propria audiencia que, apesar da 

previsao legal de terminar com a sentenga de merito julgando o pedido. 

8.6.3 DA PRODUQAO DE PROVAS EM AUDIENCIA 

Todas as provas serao produzidas na audiencia de instrugao e julgamento. 

O juiz deve agir com rigor, podendo limitar ou excluir provas, quando entende-

las excessivas, impertinentes ou protelatorias. A lei nao preve o numero maximo de 
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testemunhas que podem ser arroladas pelas partes, portanto, o artigo 92 determina 

a aplicagao subsidiaria do Codigo de Processo Penal no que for compatfvel com 

esta lei. 

O Codigo de Processo de Penal admite o numero maximo de cinco 

testemunhas para o procedimento de apuracao dos crimes. 

Aduz ainda, que a parte podera juntar documentos durante a audiencia, sobre 

os quais a parte contraria tera o direito de se pronunciar. 

Por fim, apresentadas todas as provas, passara para as alegagoes finais da 

acusagao e do defensor, porem o legislador optou enquadrar o interrogatorio, sendo 

este urn meio de defesa. 
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9. DA SUSPENSAO CONDICIONAL DO PROCESSO 

No ambito da proposta de despenalizacao, acontece o principio da 

obrigatoriedade e fixagao de urn espaco de consenso no processo penal, a Lei de n° 

9099/95 instituiu a suspensao condicional do processo para os crimes em que a 

pena minima cominada seja igual ou inferior a urn ano. 

Ao oferecer a denuncia, o Promotor de Justiga podera apresentar a proposta 

de suspensao do processo, desde que presente os requisites e que o acusado nao 

esteja sendo processado ou nao tenha sido condenado por outro crime. 

9.1 DA NATUREZA JURJDICA 

Dizer a natureza juridica de urn determinado instituto significa indicar a que 

categoria geral aquele instituto especifico esta integrado. 

No tocante a suspensao, o fenomeno percebido consiste em o Ministerio 

Publico formular proposta ao reu, visando obter dele determinados comportamentos 

positivos e negativos ao longo de urn tempo preciso, de modo a ver declarada 

extinta a punibilidade do acusado pelo crime que se funda a causa de pedir da agao 

penal. Para que a extingao da punibilidade se concretize e necessario que o 

acusado orientado pelo seu defensor, aceite a proposta e o juiz a homologue. 
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10. DA TRANSAQAO PENAL NO TRIBUNAL DO JURI 

A aplicagao da transagao penal aos delitos de competencia originaria do 

tribunal do juri, cabe quando formalizada a desclassificacao dos delitos contra a vida, 

desde que satisfeitos os requisitos legais, dentre eles, a representagao do ofendido, 

quando se cuidar de desclassificacao para lesao corporal leve ou culposa, 

A questao envolvente, trata-se da desclassificagao operada no procedimento 

dos crimes dolosos contra a vida, em razao da reconhecida inexistencia dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA animus 

necandi em sua conduta. 

Uma vez que operada a desclassificagao devem ser remetidos ao juiz 

competente para aplicagao das medidas da lei 9099/95. 
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11. CONSIDERAQOES SOBRE A LE110.259/01 

A lei de n° 10.259 de 12 de julho de 2001, que dispoe sobre a instituigao dos 

Juizados Especiais Civeis e Criminais da Justiga Federal, aos quais se aplicam, no 

que nao conflitar com a lei de n° 9099/95. 

Ao Juizado Especial Federal Criminal compete processar e julgar os feitos da 

Justiga Federal relativos as infragoes de menor potencial ofensivo. 

Entretanto, consideram as infragoes de menor potencial ofensivo para os 

efeitos desta lei, os crime a que a lei comine pena maxima nao superior a dois anos 

ou multa. 

Desta forma, os Juizados Especiais Criminais no ambito federal, passam a 

ter competencia para processar e julgar os feitos de menor potencial ofensivo, assim 

considerados aqueles a que a lei comine pena maxima nao superior a dois anos. 

Assim sendo, como o principio da igualdade e da proporcionalidade, tern 

como intuito a aplicagao da pena quando alguem pratica urn crime da mesma 

natureza nao possa sofrer uma sangao mais grave que a do outro, em razao de ser 

competente para julgar os crimes de menor potencial ofensivo. 

Neste sentido: e o posicionamento da maioria da doutrina. O jurista Luis 

Flavio Gomes explica que o principio da igualdade e da proporcionalidade faz com 

que as normas das leis dos Juizados Federals estendam-se aos Juizados Estaduais. 

Ja para o criminalista Sergio Rosenthal, a Lei dos Juizados Federais beneficia 

mais o acusado e, por analogia deve ser aplicada tambem aos delitos de 

competencia da Justiga Estadual, em respeito ao principio da isonomia, onde o 

tratamento e igual a todos os casos. 
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No que tange aos procedimentos especiais como as Justiga Militar e Eleitoral, 

que tern rito previsto na legislagao, mesmo que a pena maxima nao seja superior a 

urn ano, o procedimento a ser adotado e aquele previsto na legislagao especial. 
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12. CONSIDERAQOES FINAIS 

A transagao, embora seja um instrumento simplificador, possui muitos pontos 

longe de se tornar pacifico na doutrina e na jurisprudencia. 

Um deles e o que concerne a titularidade da formulagao da proposta de 

aplicagao imediata de pena nao privativa de liberdade, em que renomados juristas 

consideram nao ser exclusivamente do promotor de justiga, como se fosse soberano 

da discricionalidade, e lembram que foi assim com a suspensao condicional da pena, 

com a transagao e com suspensSo condicional do processo, em contrapartida outros 

de igual cacife, defendem que somente o promotor de justiga pode faze-lo por ser o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dominus litis. 

Este e o posicionamento adotado apos esta pesquisa, grande parte dos 

doutrinadores entendem que o Promotor de Justiga pode realizar a transagao penal, 

por ser o dono da agao, apesar de alguns dissidentes desta linha de pensamento 

seguido, percebemos que esta e a posigao mais inteligente a cerca deste tema da 

area processual pratica do direito. 

Outro ponto observado, a resposta que este instituto tern dado a sociedade, 

recuperando o individuo para o convivio social, melhor do que quando se utiliza da 

pena restritiva de liberdade. 

Finalmente, e de averiguarque esta novidade do ordenamentojuridico contribui 

para os fins do direito enquanto solugSo para as querelas sociais, nao sendo apenas 

mais uma invengao juridica fadada ao insucesso. 

A transag§o surge como elemento facilitador, pois, alem de ser totalmente 

desburocratizada, procura evitar o processo desde o seu nascimento. 
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Os juizados criminais especiais nao buscam somente diminuir o volume de 

trabalho dos cartorios, mas, especialmente, enxergar, sem as lentes do preconceito, 

o drama humano - vitima x agressor - que existe por tras do papel. 
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ANEXOS 

DOSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DISPOSI^OES GERAIS 

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por Juizes togados ou 

togados e leigos, tern competencia para a conciliacao, o julgamento e a 

execugao das infragoes penais de menor potencial ofensivo. 

Art. 61. Consideram-se infragoes penais de menor potencial ofensivo, 

para os efeitos desta Lei, as contravengoes penais e os crimes a que a 

lei comine pena maxima nao superior a um ano, excetuados os casos 

em que a lei preveja procedimento especial. 

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-a pelos 

criterios da oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, objetivando, sempre que possivel, a reparagao dos danos 

sofridos pela vitima e a aplicagao de pena n£o privativa de liberdade. 

Art. 63. A competencia do Juizado sera determinada pelo lugar em 

que foi praticada a infragao penal. 

Art. 64. Os atos processuais serao publicos e poderao realizar-se em 

horario noturno e em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as 

normas de organizagSo judiciaria. 

Art. 65. Os atos processuais serao validos sempre que preencherem as 

finalidades para as quais foram realizados, atendidos os criterios 

indicados no artigo 62 desta Lei. 

§ 1°. N2o se pronunciara qualquer nulidade sem que tenha havido 

prejuizo. 

§ 2°. A pratica de atos processuais em outras comarcas podera ser 

solicitada por qualquer meio habil de comunicagao. 

§ 3°. Serao objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos 

por essenciais. Os atos realizados em audiencia de instrugao e 

julgamento poderao ser gravados em fita magnetica ou equivalente. 
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Art. 66. A citagao sera pesSoal e far-se-a no proprio Juizado, sempre 

que possivel, ou por mandado. 

Paragrafo unico. Nao encontrado o acusado para ser citado, o Juiz 

encaminhara as pe$as existentes ao Juizo comum para adogao do 

procedimento previsto em lei. 

Art. 67. A intimagao far-se-a por correspondencia, com aviso de 

recebimento pessoal ou, tratando-se de pessoa juridica ou firma 

individual, mediante entrega ao encarregado da recepgao, que sera 

obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessario, por oficial de 

justiga, independentemente de mandado ou carta precatoria, ou ainda 

por qualquer meio idoneo de comunicagao. 

Paragrafo unico. Dos atos praticados em audiencia considerar-se-ao 

desde logozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cicntes as partes, os interessados e defensores. 

Art. 68. Do ato de intimagao do autor do fato e do mandado de citagao 

do acusado, constara a necessidade de seu comparecimento 

acompanhado de advogado, com a advertencia de que, na sua falta, 

ser-lhe-a designado defensor publico. 

SECAOII 

DA FASE PRELIMINAR 

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrencia 

lavrara termo circunstanciado e o encaminhara imediatamente ao 

Juizado, com o autor do fato e a vitima, providenciando-se as 

requisigoes dos exames periciais necessarios. 

Paragrafo unico. Ao autor do fato que, apos a lavratura do termo, for 

imediatamente encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de 

a ele comparecer, nao se impora prisao em flagrante, nem se exigira 

fianga. 

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vitima, e nao sendo 

possivel a realizagao imediata da audiencia preliminar, sera designada 

data proxima, da qual ambos sairao cientes. 

Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a 

Secretaria providenciara sua intimagao e, se for o caso, a do 

responsavel civil, na forma dos artigos 67 e 68 desta Lei. 
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Art. 72. Na audiencia preliminar, presente o representante do 

Ministerio Publico, o autor do fato e a vitima e, se possivel, o 

responsavel civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz 

esclarecera sobre a possibilidade da composigao dos danos e da 

aceitagao da proposta de aplicagao imediata de pena nao privativa de 

liberdade. 

Art. 73. A conciliagao sera conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob 

sua orientagao. 

Paragrafo unico. Os conciliadores sao auxiliares da Justiga recrutados, 

na forma da lei local, preferentemente entre bachareis em Direito, 

excluidos os que exergam fungoes na administra^o da Justiga 

Criminal. 

Art. 74. A composigao dos danos civis sera reduzida a escrito e, 

homologada pelo Juiz mediante sentenga irrecorrivel, tera eficacia de 

titulo a ser executado no juizo civil competente. 

ParagrafozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA unico. Tratando-se de agao penal de iniciativa privada ou de 

agao penal publica condicionada a representagao, o acordo 

homologado acarreta a renuncia ao direito de queixa ou representagao. 

Art. 75. Nao obtida a composigao dos danos civis, sera dada 

imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de 

representagao verbal, que sera reduzida a termo. 

Paragrafo unico. O nao oferecimento da representagao na audiencia 

preliminar nao implica decadencia do direito, que podera ser exercido 

no prazo previsto em lei. 

Art. 76. Havendo representagao ou tratando-se de crime de agao penal 

publica incondicionada, nao sendo caso de arquivamento, o Ministerio 

Publico podera propor a aplicagao imediata de pena restritiva de 

direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 

§ 1°. Nas hipoteses de ser a pena de multa a unica aplicavel, o Juiz 

podera reduzi-la ate a metade. 

§ 2°. Nao se admitira a proposta se ficar comprovado: 

I - ter sido o autor da infragao condenado, pela pratica de crime, a 

pena privativa de liberdade, por sentenga definitiva; 
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II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco 

anos, pelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aplicagao de pena restritiva ou multa, nos termos deste 

artigo; 

III - nao indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade 

do agente, bem como os motivos e as circunstancias, ser necessaria e 

suficiente a ado^ao da medida. 

§ 3°. Aceita a proposta pelo autor da infragao e seu defensor, sera 

submetida a apreciagao do Juiz. 

§ 4°. Acolhendo a proposta do Ministerio Publico aceita pelo autor da 

infragao, o Juiz aplicara a pena restritiva de direitos ou multa, que nao 

important em reincidencia, sendo registrada apenas para impedir 

novamente o mesmo beneflcio no prazo de cinco anos. 

§ 5°. Da sentenga prevista no paragrafo anterior cabera a apelagao 

referida no artigo 82 desta Lei. 

§ 6°. A imposigao da sangao de que trata o § 4° deste artigo nao 

constara de certidao de antecedentes criminals, salvo para os fins 

previstos no mesmo dispositivo, e nao tera efeitos civis, cabendo aos 

interessados porpor a$ao cabivel no juizo civel. 

SECAO III 

DO PROCEDIMENTO SUMARISSIMO 

Art. 77. Nao agao penal de iniciativa publica, quando nao houver 

aplicagao de pena, pela ausencia do autor do fato, ou pela nao 

ocorrencia da hipotese prevista no artigo 76 desta Lei, o Ministerio 

Publico oferecera ao Juiz, de imediato, denuncia oral, se nao houver 

necessidade de diligencias imprescindiveis. 

§ 1°. Para o fomecimento da denuncia, que sera elaborada com base 

no termo de ocorrencia referido no artigo 69 desta Lei, com dispensa 

do inquerito policial, prescindir-se-a do exame do corpo de delito 

quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim medico 

ou prova equivalente. 

§ 2°. Se a complexidade ou circunstancias do caso nao permitirem a 

formula^ao da denuncia, o Ministerio Publico podera requerer ao Juiz 

o encaminhamento das pegas existentes, na forma do paragrafo unico 

do artigo 66 desta Lei. 

§ 3°. Na agao penal de iniciativa do ofendido podera ser oferecida 

queixa oral, cabendo ao Juiz verificar se a complexidade e as 



47 

circunstancias do caso determinam a adogao das providencias 

previstas no paragrafo unico do artigo 66 desta Lei. 

Art. 78. Oferecida a denuncia ou queixa, sera reduzida a termo, 

entregando-se copia ao acusado, que com ela ficara citado e 

imediatamente cientificado da designagao de dia e hora para a 

audiencia de instrugao e julgamento, da qual tambem tomarao ciencia 

o Ministerio Publico, o ofendido, o responsavel civil e seus 

advogados. 

§ 1°. Se o acusado nao estiver presente, sera citado na forma dos 

artigos 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiencia de 

instrugao e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou 

apresentar requerimento para intimagao, no minimo cinco dias antes 

de sua realizagao. 

§ 2°. Nao estando presentes o ofendido e o responsavel civil, serao 

intimados nos termos do artigo 67 desta Lei para comparecerem a 

audiencia de instrugao e julgamento. 

§ 3°. As testemunhas arroladas serao intimadas na forma prevista no 

artigo 67 desta Lei. 

Art. 79. No dia e hora designados para a audiencia de instrugao e 

julgamento, se na fase preliminar nao tiver havido possibilidade de 

tentativa de conciliagao e de oferecimento de proposta pelo Ministerio 

Publico, proceder-se-a nos termos dos artigos 72, 73, 74 e 75 desta 

Lei. 

Art. 80. Nenhum ato sera adiado, determinando o Juiz, quando 

imprescindivel, a condugao coercitiva de quern deva comparecer. 

Art. 81. Aberta a audiencia, sera dada a palavra ao defensor para 

responder a acusagao, apos o que o Juiz recebera, ou nao, a denuncia 

ou queixa; havendo recebimento, serao ouvidas a vitima e as 

testemunhas de acusagao e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, 

se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e a prolagSio 

da sentenga. 

§ 1°. Todas as provas serao produzidas na audiencia de instrugao e 

julgamento, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar 

excessivas, impertinentes ou protelatorias. 
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§ 2° De todo o ocorrido na audiencia sera lavrado termo, assinado 

pelo Juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes 

ocorridos em audiencia e a sentenga. 

§ 3°. A sentenga, dispensado o relatorio, mencionara os elementos de 

convicgao do Juiz. 

Art. 82. Da decisao de rejeigao da denuncia ou queixa e da sentenga 

cabera apeiagao, que podera ser julgada por turma composta de tres 

Juizes em exercicio no primeiro grau de jurisdigao, reunidos na sede 

do Juizado. 

§ 1°. A apeiagao sera interposta no prazo de dez dias, contados da 

ciencia da sentenga pelo Ministerio Publico, pelo reu e seu defensor, 

por petigao escrita, da qual constarao as razoes e o pedido do 

recorrente. 

§ 2°. O recorrido sera intimado para oferecer resposta escrita no prazo 

de dez dias. 

§ 3°. As partes poderao requerer a transcrigao da gravagao da fita 

magnetica a que alude o § 3° do artigo 65 deste Lei. 

§ 4°. As partes serao intimadas da data da sessao de julgamento pela 

imprensa. 

§ 5°. Se a sentenga for confirmada pelos proprios fundamentos, a 

sumula do julgamento servira de acordao. 

Art. 83. CaberSo embargos de declaragao quando, em sentenga ou 

acordao, houver obscuridade, contradigao, omissao ou duvida. 

§ 1°. Os embargos de declaragao seriio opostos por escrito ou 

oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciencia da decisao. 

§ 2°. Quando opostos contra sentenga, os embargos de declaragao 

suspenderao o prazo para o recurso. 

§ 3°. Os erros materiais podem ser corrigidos de oficio. 

SECAOIV 

DA EXECUQAO 

Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento 

far-se-a mediante pagamento na Secretaria do Juizado. 
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Paragrafo unico. Efetuado o pagamento, o Juizo declarara extinta a 

punibilidade, determinando que a condenagao nao fique constando dos 

registros criminais, exceto para fins de requisig^o judicial. 

Art. 85. Nao efetuado o pagamento de multa, sera feita a conversao 

em pena privativa da liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos 

previstos em lei. 

Art. 86. A execugao das penas privativas de liberdade e restritivas de 

direitos, ou de multa cumulada com estas, sera processada perante o 

orgao competente, nos termos da lei. 

SEQAO V 

DAS DESPESAS PROCESSUAIS 

Art. 87. Nos casos de homologagao do acordo civil e aplicagao de 

pena restritiva de direitos ou multa (artigos 74 e 76, § 4°), as despesas 

processuais serao reduzidas, conforme dispuser lei estadual. 

SECAO VI 

DISPOSICOES FINAIS 

Art. 88. Alem das hipoteses do Codigo Penal e da legislagao especial, 

dependera de representagao a agao penal relativa aos crimes de lesoes 

corporais leves e lesoes culposas. 

Art. 89. Nos crimes em que a pena minima cominada for igual ou 

inferior a um ano, abrangidas ou nao por esta Lei, o Ministerio 

Publico, ao oferecer a denuncia, podera propor a suspensao do 

processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado nao esteja sendo 

processado ou n&o tenha sido condenado por outro crime, presentes os 

demais requisitos que autorizariam a suspensao condicional da pena 

(artigo 77 do Codigo Penal). 

§ 1°. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presenga do 

Juiz, este, recebendo a denuncia, podera suspender o processo, 

submetendo o acusado a periodo de prova, sob as seguintes condigoes: 

I - reparagao do dano, salvo impossibilidade de faze-lo; 

II - proibigao de frequentar determinados lugares; 
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III - proibigao de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorizagao 

do Juiz; 

IV - comparecimento pessoal e obrigatorio a Juizo, mensalmente, para 

informar e justificar suas atividades. 

§ 2°. O Juiz podera especificar outras condigoes a que fica 

subordinada a suspensao, desde que adequadas ao fato e a situagao 

pessoal do acusado. 

§ 3°. A suspensao sera revogada se, no curso do prazo, o beneficiario 

vier a ser processado por outro crime ou nao efetuar, sem motivo 

justificado, a reparagao do dano. 

§ 4°. A suspensao podera ser revogada se o acusado vier a ser 

processado, no curso do prazo, por contravengao, ou descumprir 

qualquer outra condigao imposta. 

§ 5°. Expirado o prazo sem revogagao, o Juiz declarara extinta a 

punibilidade. 

§ 6°. Nao correra a prescrigao durante o prazo de suspensao do 

processo. 

§ 7°. Se o acusado nao aceitar a proposta prevista neste artigo, o 

processo prosseguira em seus ulteriores termos. 

Art. 90. As disposigoes desta Lei nao se aplicam aos processos penais 

cuja instrugao ja estiver iniciada. 

Nota: Ver Agao Direta de Inconstitucionalidade n° 1719-9. 

Art. 90-A. As disposigoes desta Lei nao se aplicam no ambito da 

Justiga Militar. (Artigo acrescentado pela Lei n° 9.839, de 27.09.1999, 

DOU 28.09.1999) 

Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representagao para a 

propositura da agao penal publica, o ofendido ou seu representante 

legal sera intimado para oferece-la no prazo de trinta dias, sob pena de 

decadencia. 

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposigoes dos Codigos 

Penal e de Processo Penal, no que nao forem incompativeis com esta 

Lei. 

CAPITULO IV 
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DISPOSIGOES FINAIS COMUNS 

Art. 93. Lei Estadual dispora sobre o Sistema de Juizados Especiais 

Civeis e Criminais, sua organizagSo, composigao e competencia. 

Art. 94. Os servigos de cartorio poderao ser prestados, e as audiencias 

realizadas fora da sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela 

pertencentes, ocupando instalagoes de predios publicos, de acordo 

comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA audiencias previamente anunciadas. 

Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territorios criarao e instalarao 

os Juizados Especiais no prazo de seis meses, a contar da vigencia 

desta Lei. 

Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias apos a sua 

publicagao. 

Art. 97. Ficam revogadas a Lei n° 4.611, de 02 de abril de 1965, e a 

Lei n° 7.244, de 07 de novembro de 1984. 

Brasilia, 26 de setembro de 1995; 174° da Independencia e 107° da 

Republica. 
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