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RESUMO 

Este trabalho monografico tern como finalidade, mostrar os diversos argumentos que 
se posicionam a favor, e contra a Instituigao do Tribunal do Juri Popular, levando o 
leitor a se colocar na posicao de hermeneuta, em uma reflexao sobre a eficiencia da 
instituigao, e os riscos que existem em transferir a competencia do julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida para os juizes togados, afastando a participagao 
popular da administragao da justiga, dialetica que denominei: questoes 
controvertidas. Merece destaque tambem, o enfoque que foi dado aos principios 
constitucionais da soberania dos veredictos, amplitude de defesa e o sigilo das 
votagoes, tao fundamentals a estrutura e a imparcialidade do Tribunal Popular. Outro 
ponto interessante, relativamente pouco mencionado nos trabalhos de conclusao do 
curso de direito, relacionados a este tema, e o Tribunal do Juri no Direito 
Comparado, alusao extraordinaria pesquisada essencialmente na tese de doutorado 
do professor e juiz de direito Guilherme Nucci, aprovada com nota dez na PUC-SP. 
Sendo sincero, apesar de fundamentals, constituindo o chamado direito tecnico, nao 
busquei me prolongar nos aspectos processuais do Tribunal do Juri, tendo em vista 
que todos os manuais de direito processual penal trazem corriqueiramente o 
assunto, sendo principalmente alvo dos concursos publicos. 

Palavras-chave: Juri. Principios. Controvertida. 



ABSTRACT 

This work monographic has as purpose, to show the several arguments that they are 
positioned in favor, and against the Institution of the Popular Jury's Tribunal, taking 
the reader the if it puts in the hermeneutic position, in a reflection on the efficiency of 
the institution, and the risks that exist in transferring the competence of the 
judgement of the deceitful crimes against the life for the judges, moving away the 
popular participation of the administration of the justice, dialectics that I denominated: 
controverted subjects. He/she deserves prominence also, the focus that was given to 
the constitutional beginnings of the sovereignty of the verdicts, defense width and the 
secrecy of the votings, so fundamental the structure and the impartiality of the 
Popular Tribunal. Another interesting point, relatively a little mentioned in the works 
of conclusion of the right course, related to this theme, it is the Jury's Tribunal in the 
Compared Right, extraordinary allusion researched essentially in the theory of the 
teacher's doctorate and right judge Guilherme Nucci, approved with note ten in PUC-
SP. Being sincere, in spite of fundamental, constituting the technical right call, I didn't 
look for to be prolonged in the procedural aspects of the Jury's Tribunal, tends in 
view that all the manuals of penal procedural right bring usually the subject, being 
mainly objective of the public contests. 

Word-key: Jury. Beginnings. Controverted. 
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INTRODUQAO 

E sempre palpitante, discutir sobre aspectos atinentes ao Tribunal do Juri 

Popular. Na verdade se diga que a missao crucial do operador do direito e a defesa 

dos interesses individuals do cidadao e dos interesses difusos da sociedade, 

independentemente de ser na condigao de magistrado, membro do Ministerio 

Publico ou advogado. 

Neste trabalho monografico serao mencionados aspectos historicos do 

Tribunal do Juri, reconhece-se que o juri teve origem na Inglaterra, que influenciou 

inquestionavelmente a criagao da instituigao na Franga, apos o fervor da Revolugao 

de 1789. Em relagao a implantagao da Instituigao do Juri no Brasil, pode-se afirmar 

que o Juri foi implantado em 18 de junho de 1822, limitando-se sua competencia aos 

crimes de imprensa. Com a Constituigao de 1824 o Tribunal do Juri passou a ser 

orgao do Poder Judiciario. Ja a Constituigao de 1891 tambem manteve o Tribunal do 

Juri, sendo sua soberania marco do comego da Republica, a Constituigao de 1937 

que tinha cunho nazi-fascista foi omissa a instituigao, a soberania do Juri so foi 

restabelecida com a Carta Magna de 1946, a carta de 1967 e a reforma 

constitucional de 1969 mantiveram a instituigao, porem, sem a soberania que Ihe 

deve ser atribuida. 

E tratado com objetividade como o Juri funciona em outros paises, se 

expressa a importancia da triplice fundamental de principios que regem a instituigao, 

aspectos processuais de forma clara e objetiva, e porfim a situagao e polemizada no 

ultimo capitulo constituindo verdadeiro arcabougo na construgao e no incentivo a 

reflexao. 

Na satisfagao da realizagao deste trabalho, espero agradar os leitores e te 

convido a enriquecer um pouco mais o seu conhecimento. 



CAPlTULO 01 CONCEITO E ORGANIZAQAO, HISTORICO NO BRASIL, DIREITO 
COMPARADO, PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DO JURI 

1.1 Conceito e organizacao do juri 

O Tribunal do Juri e um orgao colegiado, heterogeneo e temporario, 

constituido por um juiz togado, que o preside, e de vinte e um cidadaos escolhidos 

por sorteio (CPP, art.433) tendo como fungao o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida. 

Anualmente o juiz- presidente do Tribunal do Juri tern a missao de organizar a 

lista geral dos jurados, fazendo- a sob sua responsabilidade e mediante escolha, por 

conhecimento pessoal ou informacao fidedigna. Quanto a lista geral, esta sera 

publicada em duas oportunidades: a primeira no mes de novembro, e a ultima, na 

segunda quinzena de dezembro, por intermedio da imprensa local, devendo a lista 

valer para o ano seguinte. Organizada a lista, os nomes dos jurados serao 

colocados em cartoes, guardados na urna geral, realizando-se o sorteio sempre que 

tiver sessao. 

No tocante a convocagao para o juri, esta e feita mediante edital, depois do 

sorteio dos vinte e um jurados que tiverem de servir a sessao. 

Quanto ao sorteio e fundamental explicitar o que dispoe o art. 428 do Codigo 

de Processo Penal, in verbis: 

Art. 428. O sorteio far-se-a a portas abertas, e um menor de dezoito anos 
tirara da urna geral as cedulas com os nomes dos jurados, as quais serao 
escolhidas a outra urna, ficando a chave respectiva em poder do juiz, o que 
tudo sera reduzido a termo pelo escrivao, em livro a esse fim destinado, 
com especificacao dos vinte e um sorteados. 

Concluido o sorteio, o juiz mandara expedir desde logo, o edital, dele 

constando o dia em que o juri se reunira e o convite nominal aos jurados sorteados 

para comparecerem, sob as penas da lei, e determinara tambem as diligencias 

necessarias para intimagao dos jurados, dos reus e das testemunhas. 

Ser jurado e ter a nomenclatura administrativa de agente honorifico, condigao 

que inquestionavelmente enobrece o cidadao, desta forma e dever do Estado para 

que nao haja desconto na folha de pagamento para aquele que esteja exercendo 

esta nobre fungao, e esta protegao advem no que estar disposto no art. 430 do CPP, 

in verbis: 
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Art. 430 Nenhum desconto sera feito nos vencimentos do jurado sorteado 
que comparecer as sessoes do juri. 

A respeito da obrigatoriedade e da isencao do servigo do juri, assim e 

dissertado de forma inteligente e objetiva pelo Mestre Fernando Capez (2006, p. 

639): 

O servico do juri e obrigatorio, de modo que a recusa injustificada em 
servir-lhe constituira crime de desobediencia. A escusa de consciencia 
consiste na recusa do cidadao em submeter-se a obrigagao legal a todos 
imposta, por motivos de crenga religiosa ou de convicgao filosofica ou 
politica. Sujeita o autor da recusa ao cumprimento de prestacao alternativa 
que vier a ser prevista em lei, e, no caso da recusa tambem se estender a 
esta prestacao, havera a perda dos direitos politicos, de acordo com o 
disposto nos arts. 5°, VIII, e 15, IV, da Constituigao Federal. No caso do 
juri, enquanto nao for criada uma lei prevendo a prestagao alternativa, a 
escusa de consciencia nao produzira nenhum efeito. Estao isentos do 
servigo do juri os maiores de 60 anos, o Presidente da Republica e seus 
ministros de Estado, os governadores e seus secretaries, os membros do 
Poder Legislative, em qualquer das esferas federativas, os prefeitos, os 
magistrados, os representantes do Ministerio Publico, os funcionarios da 
policia, os militares da ativa, as mulheres que, em razao do servigo 
domestico, demonstrarem que o servigo do juri Ihes e dificil, os medicos, 
ministros da fe religiosa, farmaceuticos e parteiras, e aqueles que ja 
tiverem servido, pelo prazo de um ano, desde que requeiram dispensa. 

Obviamente, pela nobreza que a fungao de jurado presume, este e detentor 

de alguns privileges, tais como: presungao de idoneidade, prisao especial por crime 

comum, ate o julgamento definitivo, e preferencia em igualdade de condigoes, em 

concorrencias publicas (excluidos os concursos publicos, que nao sao 

concorrencias). 

1.2 Historico do juri no Brasil 

Criado por lei em 18 de junho de 1822, para julgar os crimes de imprensa, 

declarou o Principe Regente que, procurando ligar a bondade, a justiga e a salvagao 

publica, sem ofender a liberdade bem entendida da imprensa, que desejo sustentar 

e conservar, e que tantos bens tern feito a causa sagrada da liberdade brasilica, 

constituia um tribunal de juizes de fato composto de vinte e quatro cidadaos, 

homens bons, honrados, inteligentes e patriotas. 
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Os reus poderiam destes vinte e quatro recusar dezesseis; os oito restantes 

seriam suficientes para compor o conselho de julgamento. Situacao refletida no livro 

de Processo Criminal Brasileiro de Joao Mendes Jr. apud Guilherme Nucci (1999, p. 

150-151): 

As leis antigas a semelhante respeito sao muito duras e improprias das 
ideias liberals dos tempos em que vivemos os Juizes de Direito regular-se-
ao, para imposigao da pena, pelos arts. 12 e 13 do titulo II do Decreto das 
cortes de Lisboa, de 04 de junho de 1821, quando mando, nesta ultima 
parte, aplicar ao Brasil. 

Quando foi promulgada a Constituigao de 1824, a instituigao do juri foi 

colocada no capitulo que tratava do Poder Judiciario e nao no concernente aos 

direitos e garantias individuals. 

Justamente quando mais estavam em ascensao os direitos fundamentals em 

todo o mundo, o Brasil nao considerou o juri como tal. Comprovou-se a inspiragao 

francamente inglesa do tribunal popular, a Lei de 20 de setembro de 1830, que 

tratava sobre o abuso da liberdade de imprensa, criou o juri de acusagao e o juri de 

julgamento. Cabia ao primeiro (arts. 20 a 23) julgar a admissibilidade da acusagao. 

Apos ouvir a acusagao e a defesa, bem como testemunhas, se fosse o caso, e tomar 

ciencia das provas, o conselho de jurados se reunia as portas fechadas para decidir 

por maioria absoluta. 

Acerca da relagao das legislagoes do Imperio e do comego da Republica com 

o Tribunal do Juri, assim comenta Guilherme Nucci (1999, p. 37-38): 

O Codigo de Processo Criminal, de 1832, ampliou sobremaneira a 
competencia do Tribunal do Juri, restringindo a atividade do juiz de direito a 
praticamente so presidir as sessoes do juri, orientar os jurados e aplicar a 
pena (art.46). A instituigao do tribunal popular, no Brasil, ganhou entao 
contornos que sempre possuiu o juri nos paises da common law. Nao 
durou muito tal amplitude, pois.em 1841, editada a Lei n.261, de 03 de 
dezembro, bem como o Regulamento n.120, de 31 de Janeiro de 1842, 
comegaram as profundas alteragoes no julgamento popular. Foi extinto o 
juri de acusagao e sua tarefa de julgar admissivel a acusagao,passou a 
competencia dos delegados e dos juizes municipais, cabendo ao juiz de 
direito examinar todos os processos de formagao de culpa, podendo 
emendar erros que achasse, bem como fiscalizar a atividade das 
autoridades policiais (art.26). A competencia do juiz de direito aumentou e 
a dos jurados diminuiu. O Decreto n.707, de 9 de outubro de 1850, que 
regulou o processo dos crimes mencionados na Lei n.562, de 02 de julho 
do mesmo ano, exclui da competencia do juri os seguintes delitos: roubo, 
homicidio cometido nos municipios de fronteira do Imperio, moeda falsa, 
resistencia e tirada de presos ( art.1°) Coube ao juiz municipal proceder ao 
juizo de formagao da culpa, pronunciando ou nao os acusados para que 
fossem submetidos a julgamento pelo juiz de direito( art. 2°). Outra norma 
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processual relevante e a lei n.2.033, de 20 de setembro de 1871, que 
alterou varias regras de competencia e divisao territorial. Por essa lei, 
extinguiu-se a possibilidade das autoridades policiais participarem da 
formagao da culpa nos crimes comuns, pronunciando reus( art. 9°). Voltou 
o juri a ter competencia ampliada, cessando as restricoes impostas pelo 
Decreto n.707, conforme demonstra o art. 4°.Com a Proclamacao da 
Republica, o juri foi mantido no Brasil.O Decreto n.848, de 11 de outubro de 
1890, criou o juri federal( capitulo IX), determinado, no art.40, que os 
crimes sujeitos a jurisdicao federal serao julgados pelo Juri. A Lei n.515, de 
03 de novembro de 1898, alterando a competencia do Juri Federal, retirou-
Ihe a possibilidade de apreciar os delitos de moeda falsa, contrabando, 
peculato, falsificacao de estampilhas, selos, adesivos, vales postais e 
outros. O decreto n. 4.780, de 27 de dezembro de 1923, outra vez 
restringiu a atividade do jiiri, retirando-lhe tambem o julgamento dos crimes 
de violagao do sigilo de correspondencia, desacato e desobediencia, 
testemunho falso, prevaricagao, resistencia, tirada de preso do poder da 
justiga federal, falta de exagao no cumprimento do dever, irregularidade de 
comportamento, peita, concussao, estelionato, roubo, furto, dano e 
incendio, quando incidirem na competencia da Justiga Federal (art.40). 

Interessante e mencionar as caracteristicas que sao mencionadas, em 

Acordao de 07 de outubro de 1899, fixando-lhe as caracteristicas: a) composicao por 

jurados qualificados periodicamente pelas autoridades designadas por lei; b) 

conselho de julgamento composto de certo numero de juizes, escolhidos a sorte; c) 

incomunicabilidade dos jurados com pessoas estanhas ao Conselho; d) alegacoes e 

provas das partes produzidas publicamente perante ele; e) julgamento segundo a 

consciencia; e f) irresponsabilidade pelo voto. 

A Constituigao de 16 de julho de 1934 voltou a inserir o juri no capitulo que 

tratava do poder judiciario, sob os seguintes termos: "e mantida a instituigao do jury, 

com a organizagao e as atribuigoes que Ihe der a lei" (Art.72). 

Verdadeiramente, a primeira grande crise que a instituigao do juri teve no 

Brasil foi com a Constituigao de 1937, porque seu texto silenciou a respeito do 

Tribunal Popular do Juri. A primeira reagao de muitos juristas foi no sentido de que 

ele teria sido extinto. Porem essa opiniao nao prevaleceu, tendo em vista o Decreto-

Lei n. 167, de 05 de Janeiro de 1938, regulou a instituigao do juri, evidenciado que 

estava presente no sistema normative Sua competencia ficou restrita aos seguintes 

crimes: homicidio, infanticidio, induzimento ou auxilio ao suicidio, duelo com 

resultado de morte ou lesao seguida de morte e sua forma tentada (art.3°). 

Quando novamente o Brasil voltou a democracia, o constituinte de 1946 

restabeleceu tudo aquilo que entendeu ter sido extirpado por forga da violencia do 

totalitarismo. Dentre essas tendencias, fez ressurgir, mais forte e com maiores 

garantias, o Tribunal do Juri. Sob o Titulo IV (Da Declaragao de Direito), Capitulo 
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ll(Dos Direitos e das Garantias Individuais) estabeleceu, no art. 141, paragrafo 28, 

que e mantida a instituigao do juri, com a organizacao que Ihe der a lei, contanto que 

seja impar o numero dos seus membros e garantido o sigilo das votagoes, a 

plenitude de defesa do reu e a soberania dos veredictos. Sera obrigatoriamente da 

sua competencia o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

Marcelo Caetano apud Guilherme Nucci (1999, p. 41), interpreta criticamente, 

de forma realista o conteudo da Carta de 1946, onde expoe que: 

Na verdade, a Assembleia de 1946 nao buscou fazer grandes inovacoes, 
nao quis erguer um edificio constitucional mais grandioso e mais belo que 
os anteriores. Modestamente, com um grande sentido das realidades, quis 
apenas restaurar o sistema democratico de 1891 e 1934, foi conservadora 
no sentido de pretender aproveitar das constituigoes anteriores tudo quanto 
a pratica tinha revelado util, eliminando o que se mostrara de execucao 
complicada e diffcil ou mesmo prejudicial. 

Por outro lado Guilherme Nucci (1999, p. 41), disserta com este 

posicionamento: 

Pode -se ver nessa avaliagao que o Tribunal do Juri teria voltado a figurar 
no contexto constitucional por ser uma instituigao que se revelou util, mas, 
em verdade, o que parece ter movido o legislador de 1946 a trazer de volta 
o tribunal popular ao texto da Constituigao, inclusive com maiores 
garantias, foi o fato de o juri sempre ter representado um foco de 
democracia, uma tribuna livre onde as causas sao debatidas e apreciadas 
diretamente pelo povo. Justamente porque a carta de 1937 o omitiu de seu 
texto, sentiu o constituinte de 46 o dever democratico de restaura-lo 
expressamente, em que pese nunca ter deixado de existir no Brasil. Fe-lo, 
no entanto, com maiores garantias, especialmente a da soberania dos 
veredictos, para que a lei ordinaria nao o extinguiu-se na pratica, como 
muitos acusaram o Decreto n. 167, de 1938, de ter feito. O juri voltou a 
cena na Constituigao muito mais por um sentimento politico de dever 
cumprido, para que os atos do Estado Novo nao pudessem prevalecer, do 
que propriamente por utilidade da instituigao no Brasil, mesmo porque nao 
se tern noticia de debate nesse sentido. Os constitucionalistas que 
analisam a volta expressam do tribunal popular ao texto da Lei 
Fundamental furtam-se, via de regra, a uma discussao mais profunda 
acerca de sua validade como instituigao ou de sua serventia real para a 
nagao. Por isso, tudo indica que o motivo propulsor do constituinte de 1946 
tenha sido a ansia de resgatar o que o totalitarismo de 1937 havia omitido. 

Foi especificamente a Emenda n°. 2.726, de autoria do constituinte paulista 

Aloisio Carvalho, que fez retornar a instituigao do juri ao seio constitucional. A 

subcomissao que avaliou essa proposta deu parecer favoravel, inclusive porque 

achou excelentes os termos nos quais foi redigida, contendo as caracteristicas e os 

principios do Tribunal Popular do Juri era indice de democracia, expressao da 
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liberdade e sempre realizou, dentro da justiga penal, notavel trabalho de 

individualizagao da pena. 

A Constituigao de 1967, outorgada pelo regime militar, manteve a instituigao 

do juri, no Titulo II (Da Declaragao de Direitos), Capitulo IV (Dos Direitos e Garantias 

Individuals), no art.150, paragrafo 18: "Sao mantidas a instituigao e a soberania do 

juri, que tera competencia nos crimes dolosos contra a vida". 

A Emenda Constitucional n.1, de 17 de outubro de 1969, que deu nova 

redagao a Constituigao de 1967, manteve o juri, no Titulo ll(Da Declaragao de 

Direitos), Capitulo IV (Dos Direitos e Garantias Individuals), no art.153, paragrafo 18, 

mas com outra redagao:E mantida a instituigao do juri, que tera competencia no 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Inquestionavelmente foi uma 

articulagao dos militares, de expurgar a soberania da Instituigao do Juri, a fim de 

abalar ainda mais a possibilidade de ressurreigao da democracia. 

Finalmente, findo o periodo militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985, outra 

vez, nos moldes da Assembleia de 1946, sentiu-se o constituinte de 1988 levado a 

restaurar tudo aquilo que fora suprimido ou alterado pela Constituigao de 1967, 

especialmente pela Emenda n.1, de 1969. Dai porque, quando tratou do juri, 

reproduziu, quase integralmente, o preceituado em 1946 para a instituigao. No Titulo 

ll(Dos Direitos e Garantias Fundamentals), Capitulo l(Dos Direitos e Deveres 

Individuals e Coletivos), no art.5°, inciso XXXVIII, estabeleceu: 

Art.5°... 

XXXVIII - E reconhecida a instituigao do juri, com a organizagao que Ihe 
der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votagoes; c) 
a soberania dos veredictos; d) a competencia para o julgamento dos crimes 
dolosos contra a vida. 

1.3 Direito comparado 

Evidenciada a origem historica da instituigao do juri, tornou-se obscuro por 

longo tempo, ate que a Magna Carta, de 1215, na Inglaterra, o trouxesse de volta ao 

seu apogeu, alastrando-se pela Europa continental, penetrou na maioria dos 

sistemas juridicos do mundo ocidental e transformou-se em um simbolo inexoravel 

de liberdade publica e democracia. 
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Destaque-se tambem, que apos ter-se espalhado pelo globo, comegou a 

declinar gradativamente, tendo aplicagao minoritaria, tanto na Europa, quanto nos 

demais continentes. 

Verificar o funcionamento do juri em outros paises servira essencialmente a 

constatagao do tratamento que vem tendo a instituigao, se constitucional ou nao, 

bem como para enriquecer, e acima de tudo dar dimensao a interpretagao deste 

trabalho. 

1.3.2 Inglaterra e Pais de Gales 

A historia da Inglaterra demonstra que, tradicionalmente, os direitos e 

garantias individuals do cidadao sempre foram respeitados e protegidos pelo 

processo penal. 

Neste contexto, se explana Guilherme Nucci (1999, p. 64-65): 

Na Inglaterra, o juri ainda e a figura central da justiga, porque sempre foi o 
sustentaculo da liberdade e dos direitos individuals, embora, efetivamente, 
o seu uso atual restrinja-se a 3% de todos os julgamentos criminals. A 
diminuigao gradual teve inicio em 1967, quando o veredicto unanime para a 
condenagao deixou de ser exigido e, atraves de uma lei de 1977, varias 
infragoes penais foram reclassificadas, de modo a impedir que os acusados 
exigissem, para seus casos, o julgamento pelo juri. Restam como delitos 
que levam necessariamente ao tribunal popular, o homicidio (doloso e 
culposo) e o estupro. De outra parte, ha infragoes leves que nao podem ir a 
juri, tal como delitos de transito ou embriaguez em publico. Alem do 
homicidio e do estupro, existem outros delitos que podem ser julgados pelo 
Tribunal do Juri, conforme a gravidade que apresentem. Cabe ao juiz 
togado decidir se envia ou nao o processo aos jurados. Uma das principals 
razoes para a edigao da referida lei de 1977 foi a argumentagao de que o 
julgamento pelo juri leva muito tempo e custa tres vezes mais aos cofres 
publicos em comparagao aos procedimentos conduzidos por magistrados 
togados, prejudicando a administragao da justiga. Apesar disso, muitos 
advogados ainda preferem trabalhar diante do juri, porque creem que os 
juizes togados pendem em favor do trabalho policial, alem do que tern 
maior tempo de se preparar para enfrentar a acusagao. Lidstone, que 
realizou estudo a respeito do tema, menciona que as estatisticas nao 
comprovam esse pendor dos causidicos. Tomando como exemplo os 
crimes violentos contra a pessoa, o indice de absolvigao dos juizes togados 
e de 48% contra 46% dos Tribunals do Juri. Para tornar-se, e preciso ser 
cidadao residente no Reino Unido ha pelo menos cinco anos a contar da 
idade de 13 anos e ter entre 18 e 70, a menos que seja desqualificado ou 
inelegivel. 

Vale destacar que nao sao mais necessarios veredictos unanimes, admitindo-

se maioria de 10-2 ou 11-1, pelo menos. 
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O procedimento dos debates e votagao ocorre em sala secreta, e uma das 

razoes pelas qual o julgamento e reservado, e evitar que irregularidades nesse 

processo possam ser usadas pelas partes para dar sustentacao a um recurso. 

A partir da edicao da lei de 1891, os jurados estao proibidos de revelar o que 

ocorreu na sala secreta, apos o julgamento, nao podendo nem mesmo dar 

declaragoes a imprensa. Infringir essa norma e considerado crime de desobediencia, 

com pesadas multas. 

1.3.3 Escocia 

Na Escocia, o reu nao tern direito de exigir um julgamento pelo juri. A decisao 

de encaminha-lo ao tribunal popular e sempre da acusagao e depende da gravidade 

do delito, dos antecedentes do acusado e do interesse publico. 

Expondo o que e mencionado por Guilherme Nucci (1999, p. 66-67): 

O juri, quando em funcionamento, apresenta algumas diferencas basicas 
do sistema anglo-americano: o Conselho de Sentenga e formado por 15 
jurados, ao inves de 12; nao ha discursos de abertura, formulado pelas 
partes, expondo aos julgadores as suas pretensoes; o primeiro momento 
processual e destinado a colheita da prova acusatoria. Ha tambem, tres 
situagoes particulares, concernentes aos direitos humanos: a) deve haver a 
chamada confirmagao de prova; b) existe um terceiro tipo de veredicto, que 
e o nao provado, alem dos tradicionais culpado e nao culpado;c) ha 
possibilidade de ser proferido um veredicto por maioria e nao por 
unanimidade.Vale analisar os aspectos peculiares do sistema escoces.Em 
primeiro lugar, a respeito do procedimento da confirmagao da 
prova(corroboration) e preciso ressaltar que se trata de um resquicio da 
antiga regra de que um so testemunho nao pode ter validade, dai porque 
uma so prova contra o reu seria insuficiente para a condenagao.Quanto ao 
veredicto nao provado, e uma decisao absolutoria e o acusado nao pode 
ser julgado novamente pelo mesmo fato.E equivalente a absolvigao por 
falta de provas no sistema brasileiro.O veredicto por maioria e plenamente 
aceito, tal como no Brasil.A diferenga e o numero de votos, a maioria 
simples forma-se por 8 a 7. 

1.3.4 Irlanda do Norte 

Para dissertar sobre o sistema judiciario em vigor na Irlanda do Norte e 

necessario mencionar a existencia de uma violencia politico-social-religiosa que 

domina o panorama desse pais, afastando muitas vezes regras basicas de direitos 

humanos. Em nome da defesa social, muitas garantias tern sido deixadas de lado e 

nao ha nada que se possa fazer em curto espago de tempo. 
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Cabe ao Judiciario a missao de julgar e condenar os acusados da pratica de 

delitos, apos o devido processo legal, utilizando o sistema ingles, que privilegia o 

juri. O problema e que ha apoio popular para a violencia e, com isso, muitas 

testemunhas ficam intimidadas para depor, enquanto jurados terminam 

atemorizados para condenar. Por isso, paulatinamente, o sistema vem impondo a 

possibilidade das prisoes sem julgamento, a maior confiabilidade nas confissoes 

extrajudiciais e a eliminagao dos juris. 

Atualmente o juri nao e mais competente para lidar com crimes ligados ao 

terrorismo, tendo em vista que sao da esfera do juiz singular togado. Como a maioria 

dos crimes cometidos liga-se ao terror, e notorio que o tribunal popular nao esteja 

ocupando o seu lugar de direito fundamental do cidadao. 

1.3.5 Republica da Irlanda 

Mesmo sendo um pais que adota o sistema consuetudinario, a Republica da 

Irlanda possui uma Constituigao escrita, apresentando clausulas relativas aos 

direitos fundamentals, em uma segao generica de seu texto, com cinco artigos 

(direitos individuals; familia; educagao; propriedade privada e religiao). 

O direito ao julgamento pelo juri esta previsto na Constituigao (art.38), mas se 

aplica em poucas situagoes, geralmente sao casos que abalam seriamente a ordem 

publica. 

1.3.6 Australia 

Com a edigao da sua primeira constituigao, fato que ocorreu em 1901, o juri 

passou a integrar o Capitulo 3, intitulado: Da Judicatura, cujo art. 80 preceitua ser da 

competencia do tribunal popular o julgamento de todos os crimes sujeitos a denuncia 

escrita indictable offences, preferencialmente no local onde o delito foi perpetrado. 

Existem poucas previsoes, no texto constitucional, a respeito dos direitos 

humanos, podendo-se enumerar as seguintes: direito de adquirir propriedade em 

termos justos (art.51, XXXI); julgamento pelo juri (art.80); liberdade de ir e vir entre 

os Estados (art.92); liberdade de religiao (art.116); proibigao da discriminagao de 

moradores de um Estado por outro (art. 117). Esses dispositivos de modo estreito e 

nao amplo. 
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A atuagao do Tribunal Popular do Juri na Australia e controvertida e acima de 

tudo complexa, sendo motivo de inumeras divergencias doutrinarias Guilherme 

Nucci (1999, p. 69): 

Ha, no entanto divergencias doutrinarias na Australia, concernente a 
competencia constitucional do Tribunal Popular. Para alguns, cabe ao 
Parlamento dizer qual infracao deve ser processada por denuncia escrita( 
podendo ir a juri) e qual pode ser analisada num procedimento sumario( 
sem direito ao juri), provocando uma contradicao: o que merecia ser uma 
mera previsao processual.Outras posturas, no entanto, inclusive na 
jurisprudencia, consideram indispensavel o julgamento pelo tribunal popular 
nos casos de crimes graves, por ser um imperativo constitucional, nao 
podendo ser renunciado pelo reu.A questao nao esta, ainda pacificada. 

Na Australia ha uma variacao de Estado para Estado quanto ao 

funcionamento do juri, alguns permitem que o reu faga a opgao pelo tribunal popular 

e outros nao. Existem Estados que fazem o juri decidir somente em relagao a 

existencia ou inexistencia dos fatos controversos apresentados no julgamento, 

enquanto outros propiciam a analise direta dos jurados quanto a culpa do reu, como 

e o caso da Tasmania. 

Menciono-se em cunho fundamental, que ha previsao legal para outras 

formas de participagao popular no sistema judiciario da Australia, tais como o 

escabinado, a arbitragem e os juizes leigos de paz. 

1.3.7 Canada 

O Canada tern uma Carta Magna semelhante a do Reino Unido, logo a 

Magna Carta de 1215, a Declaragao de Direitos inglesa de 1689 e outros 

documentos historicos britanicos foram carregados para dentro do sistema judiciario 

canadense. 

Nao ha nenhuma referenda ao juri, que nao e considerado, portanto, direito 

ou garantia fundamental do cidadao. Apesar de o Canada incorporar na sua 

Constituigao muitos principios ingleses, o que levou a adotar a instituigao do tribunal 

popular, o qual julga infragoes penais graves e o faz somente se o reu escolher ser 

julgado dessa forma, nao fez a Declaragao de Direitos de 1960 qualquer referenda a 

instituigao. 
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1.3.8 Estados Unidos 

A principio deve ser mencionado o que dispoe o art.3°, Secao II, item 3, da 

Constituigao norte-americana: 

Art. 3°. O julgamento de todos os crimes, exceto em casos de crimes de 
responsabilidade, sera feito por juri e esse julgamento realizar-se-a no 
Estado em que os crimes tiverem sido cometidos; mas, quando nao sejam 
cometidos em nenhum dos estados, o julgamento ocorrera na localidade ou 
localidades que o Congresso designar por lei. 

A 6 a Emenda da Constituigao preve que em todos os processos criminais, o 

acusado tern direito a ser julgado por um juri imparcial do local onde o crime foi 

cometido. Como nao foi mencionado o modo pelo qual o tribunal popular deve ser 

constituido, decisoes jurisprudenciais forneceram o caminho a ser seguido. 

Desta forma a Suprema Corte declarou que todo acusado tern o direito a ser 

julgado pelo juri quando a condenagao puder ultrapassar uma pena privativa de 

liberdade de seis meses. 

Alem da 6 a Emenda, que preve o julgamento pelo juri para causas criminais, 

existem, ainda, a 5 a e 7 a Emendas que tratam do tribunal popular. A 5 a preve o 

direito do reu a ter a acusagao contra ele formulada em crimes graves, 

especialmente aqueles punidos com pena de morte, julgada admissivel pelo grande 

juri. Na jurisdigao federal, e obrigatoria a existencia do grande juri para todos os 

delitos considerados graves, embora em nivel estadual sua utilizagao nao seja 

indispensavel. 

No tocante a quantidade de jurados e a formagao do Conselho de Sentenga 

nos Estados Unidos e fundamental expressar o que e lecionado por Guilherme Nucci 

(1999, p.72): 

Tanto o grande, como o pequeno juri sao formados por pessoas 
escolhidas, pela sorte, na comunidade onde vivem. Juris federals sao 
constituidos necessariamente por 12 jurados, mas leis estaduais tern sido 
editadas diminuindo esse numero, embora nao exista juri formado por 
menos de seis jurados. Quando houver grande juri, chamado por muitos de 
o escudo e a espada do processo penal americano, sera formado por 23 
pessoas, bastando o voto da maioria para aceitar a acusagao contra o reu, 
submetendo-o, entao, a julgamento perante o pequeno juri.Pesquisas 
indicam que somente um pequeno percentual de casos submetidos ao 
grande juri deixam de ser acolhidos( cerca de 3 a 8%). A formagao do 
Conselho de Sentenga e precedida do procedimento denominado voir dire, 
que significa a possibilidade de as partes fazerem perguntas aos jurados, 
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sobre temas variados, de modo a conhecer, de antemao, seus 
posicionamentos interiores, podendo, entao, recusa-los. Ha recusas 
peremptorias, que sao limitadas, embora o juiz presidente possa permitir 
um numero bem maior de recusas, de acordo com seu criterio. 

O juiz-presidente tern a tarefa de dirigir os trabalhos no juri, julgando a 

admissibilidade das provas apresentadas pelas partes e instruindo o Conselho de 

Sentenga para julgar de acordo com a lei e com os fatos. Nenhuma declaragao sua, 

que possa influenciar os jurados, deve ser proferida. 

Questao importante e o que ressalta Guilherme Nucci (1999, p. 73): 

Em cortes federais e permitido ao reu abrir mao do seu direito ao 
julgamento pelo juri, incluindo casos punlveis com a pena capital, desde 
que esteja devidamente aconselhado por um advogado e o faga 
conscientemente, alem de ser necessario contar com a concordancia do 
promotor e do juiz. Em cortes estaduais, o mesmo ocorre, embora com 
diferentes limitagoes: alguns Estados nao permitem afastar o julgamento 
pelo juri em casos puniveis com a pena de morte; outros nos casos de 
crimes graves etc. Deve ser lembrado que os Estados Unidos possuem um 
sistema de administragao da justiga bem diferente da Europa Continental, 
de onde o Brasil herdou a maior parte de seus institutos juridicos. Nao e de 
se espantar, pois, que possa o acusado evitar o julgamento pelo juri, 
inclusive admitindo diretamente sua culpa, caso em que pode ser 
imediatamente sentenciado. Alem disso, um dos principios basicos do 
direito processual americano e a participagao dos leigos, donde se 
vislumbra a importancia que possui o Tribunal do Juri, mas permitindo, 
inclusive, que o juiz togado, nomeado ou eleito, conforme o caso possa nao 
ser bacharel em Direito. Embora seja minoria, ha varios exemplos de juizes 
sem formagao juridica exercendo a judicatura. 

Sendo objetivo em aspectos de direito comparado, o juri americano nao tern a 

mesma forga que o tribunal popular auferiu na Constituigao brasileira, pois o reu tern 

a possibilidade de refutar esse direito, enquanto que no direito brasileiro e 

inexoravelmente norma constitucional. 

1.3.9 Portugal 

O Tribunal do Juri, em Portugal, esta previsto na Constituigao, em seu art.210, 

nos seguintes termos: "o juri e composto pelos juizes do tribunal colectivo e por 

jurados e intervem no julgamento dos crimes graves, com incisao dos de terrorismo, 

quando a acusagao ou a defesa o requeiram". 

O Tribunal do Juri e composto por tres juizes e quatro jurados efetivos 

(havendo quatro suplentes, para o caso dos efetivos nao poderem prosseguir), sob a 
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presidencia de um dos magistrados togados. Decidem por maioria de votos e a 

deliberagao ocorre em sala secreta, embora sem o sigilo do voto. Ao contrario os 

juizes togados e leigos conversam entre si e expoem as razoes que os levam a votar 

num ou noutro sentido, ate chegarem ao momento da votagao, que se da na 

seguinte ordem: primeiro votam os jurados, por ordem crescente de idade; depois, 

os juizes, a comecar pelo de menor antiguidade de servigo e por ultimo vota o 

presidente. 

O juri portugues decide nao somente sobre a materia de fato, mas tambem 

sobre questoes de direito, incluindo nestas a aplicagao da pena. Os componentes do 

tribunal chegam a votar qual sera a melhor pena a ser aplicada ao reu, vencendo, 

em caso de desencontro nas penas sugeridas, a que for majoritaria. 

Enriquecendo ainda mais a exposigao do juri no cenario portugues, assim 

leciona Guilherme Nucci (1999, p. 75): 

Conforme disposigao legal, o juri so atua caso alguma das partes o 
requeira a acusagao ou o assistente podem faze-lo no prazo que Ihe e 
concedido para apresentar o rol de suas testemunhas, observando-se, na 
pratica, que esses requerimentos raramente acontecem. Prefere-se que o 
juiz togado singular decida a maioria dos casos. Nota-se que o tribunal 
popular nao tern penetragao na consciencia do povo, como um direito se 
ser julgado o reu pelos seus pares, dai ser uma instituigao em desuso. 
Eliana Gersao, realizando pesquisa nas Comarcas portuguesas, notou que, 
desde a reintrodugao da instituigao no pais, somente em 41,5% a 
intervengao do juri fora requerida. 

Na verdade vos digo que nao ha Tribunal do Juri em Portugal, pois a forma 

adotada configura, em verdade, um escabinado, onde juizes togados e leigos se 

reunem para decidir uma causa, e nao um tribunal popular, como existe no Brasil, 

onde jurados leigos decidem sozinhos. 

1.3.10 Espanha 

A participagao popular no juri estar disciplinada no art.125 da Constituigao 

espanhola, e infraconstitucionalmente na Lei Organica do Poder Judiciario, de 1° de 

julho de 1985, mais precisamente no seu art. 83 que disciplina com o seguinte texto: 

Art.83. Determinado numero de cidadaos nao pertencentes a carreira 
judicial, que, de maneira transitoria, intervem no juizo penal para fixar, por 
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meio do veredicto, os fatos sobre os quais devem pronunciar-se, aplicando 
o Tribunal de Direito as normas juridicas atinentes ao caso. 

Suas caracteristicas principais sao: participagao dos cidadaos leigos na 

administragao da justiga; pronunciamento exclusivo sobre os fatos, com aplicagao do 

direito pelos juizes togados; natureza transitoria, reunindo-se somente para a 

decisao de um caso concreto; nao incorre em responsabilidade pela decisao que 

adota. Lei especial sobre o juri devera fixar sua competencia, sem deixar de levar 

em conta o direito do povo de participar da administragao da justiga, como 

estabelecido na Constituigao. Isto significa que nao podera a lei excluir o juri de 

todas as materias. 

O Art. 117 da Constituigao espanhola afirma que a justiga emana do povo, ja 

o Art. 125 da mesma Carta, dispoe que poderao os cidadaos participar da 

administragao da justiga. Porem, nao faz o juri parte do rol dos direitos e garantias 

fundamentals, constantes no Titulo I, Capitulo II, Segao I, da Constituigao. 

A sintese que se pode lapidar no cenario espanhol, e de ser o tribunal popular 

um orgao que permite ao povo participar do Poder Judiciario, mas nao e uma 

garantia fundamental do homem. Se assim fosse, nao poderia ser francamente 

limitado por lei ordinaria, nem tampouco poderia esta decidir quais os casos 

possiveis de ir a juri e quais devem ficar na algada do juiz togado. 

1.3.11 Grecia 

Mesmo tendo uma inconstancia politica nos ultimos 70 anos atraves de varios 

golpes de Estado, os gregos conseguiram desenvolver uma legislagao que aplicasse 

de forma efetiva os direitos e garantias individuals. 

O art.5°, inciso III, da Constituigao preceitua que a liberdade individual e 

inviolavel, nenhuma pessoa sera processada, detida ou encarcerada, salvo nas 

hipoteses devidamente previstas em lei. 

A respeito da situagao do tribunal do juri na democracia grega, assim comenta 

Guilherme Nucci (1999, p. 77): 

Consideram alguns juristas gregos que o Tribunal do Juri, no pais, nao foi 
extinto, mas apenas mudou de forma. De acordo com o art.97, paragrafo 
1°, da Constituigao de 1975, crimes graves e pollticos devem ser julgados 
por cortes mistas, compostas conforme previsao legal. A lei vigente e o 
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Decreto 804/71, com a retificacao imposta pelo Decreto 85/75, que aboliu o 
juri, tal como conhecido e utilizado no sistema anglo-americano. Foram 
introduzidas cortes mistas, compostas por um juiz de 2° grau, que funciona 
como presidente, tres juizes de 1° grau e tres jurados. Estes ultimos sao 
retirados das listas eleitorais existentes, devem ter entre 30 e 70 anos e ser 
residentes no local onde vao servir. Nao Ihes e possivel ter antecedente 
criminal, nem estar respondendo criminal. Nao podem, ainda, ser membros 
dos poderes do Estado (Executivo Legislative e Judiciario). Existe o 
processo de escolha dos jurados, tal como o voir dire americano.A corte 
mista decide se o reu e culpado ou inocente, delibera sobre a sentenga a 
ser dada e a imposigao de penas acessorias.Questoes puramente legais 
sao decididas somente pelos quatro juizes togados sem a participagao dos 
jurados.Em caso de empate, o voto do presidente e decisivo.Esse sistema 
de julgamentos, no entanto, foi considerado por outra parte da doutrina 
grega como fator de real extingao do juri na Grecia. Cumpre salientar que 
outros paises europeus estao na mesma situagao: na Alemanha, por 
exemplo, o juri foi extinto em 1924, mas outras formas de participagao 
popular, mescladas com os juizes togados, foram idealizadas.O mesmo 
fenomeno ocorreu na Franga e na Italia. 

1.4 Principios constitucionais do juri 

1.4.1 Soberania dos veredictos 

Optou-se por tratar, em primeiro lugar, do principio da soberania dos 

veredictos porque e o mais importante na estrutura da instituigao do juri. 

Nao se pode analisar a soberania dos veredictos, principio constitucional que 

rege a instituigao do juri, sem um aprofundamento do conceito de soberania, nas 

suas varias acepgoes e dimensoes. 

Sobre o significado de soberania, assim disserta Machado Pauperio apud 

Guilherme Nucci (1999, p.81): 

O significado primario de soberania e poder supremo ou ordem suprema, 
acima da qual outra nao existe. Do latim super omnia ou de superanus ou 
supremitas, derivando-se provavelmente soberania de superanus, vocabulo 
do baixo latim equivalente a superior. Inicialmente, tinha um valor 
comparativo, mas depois passou ao de superlativo absolute ou seja, 
supremitas. Por isso, quer dizer vulgarmente o poder incontrastavel do 
Estado, acima do qual nenhum outro poder se encontra. 

Sobre o reconhecimento do verdadeiro emprego do termo soberania, assim 

como de elementos, comenta Guilherme Nucci (1999, p. 81): 

Ainda que se reconhega o emprego do termo soberania para outros fins, 
seu correto uso so se faz em relagao ao poder do Estado. Encontra-se sua 
origem em Franga, tao logo se evidenciou o fortalecimento do poder de 
Estado. O conceito e moderno, pois, ainda que existisse a soberania dos 
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Estados antigos, dela nao se tinha conta. Alias. Ja na Idade Media, muitos 
territories nao conseguiram ser realmente soberanos, pois deviam 
subserviencia ao Imperador ou ao Papa. Assim, tornando-se independente 
o Estado trances em relacao ao Pontificado, surge o significado de 
soberania, tal como conhecido atualmente. Diz Jean Bodin, o primeiro a 
utilizar o termo, que soberania e o poder absoluto e perpetuo de uma 
Republica, palavra que se usa tanto em relacao aos particulares quanto em 
relagao aos que manipulam todos os negocios de estado de uma 
Republica. Buscando elementos para o significado em tela, convem 
mencionar algumas das acepgoes encontradas ao longo da Historia. Para 
Aristoteles, tratava-se de um poder essencial gerador da atividade do 
Estado; para Santo Tomas, identificava-se o seu sentido com a ideia de 
soberania popular, originaria de Roma, ou seja, o poder originario do povo 
de elaborar leis. 

O conceito de soberania implica na independencia absoluta e nao se encontra 

em posigao de submissao. Em segundo lugar, a soberania se refere ao supremo 

poder de governo, enquanto que os demais poderes analogos se subordinam a ele. 

Este e um significado da palavra soberania que se reune ao primeiro: que se 

encontra numa posigao suprema, tern o poder supremo ou quern tern o poder 

supremo acha-se na posigao suprema. 

Marcelo Caetano apud Guilherme Nucci (1999, p. 83): conceitua soberania 

como: "uma forma de poder politico, correspondendo a sua plenitude: e um poder 

politico supremo e independente". 

E fundamental esclarecer que nao se pretende infiltrar no principio 

constitucional da soberania dos veredictos, referente ao juri, a mesma acepgao de 

soberania encontrada na politica ou no direito internacional. Nao se pode construir 

para o tribunal popular, o mesmo significado que soberania possui para um Estado 

diante de outros na comunidade internacional, nem tampouco o sentido que tern 

para caracterizar uma qualidade do poder estatal de ser supremo e definitivo dentro 

do dominio a ele destinado e sob os limites que se autodetermina, embora nao se 

possa deixar de lado tais significagoes ao analisar a soberania dos veredictos que 

rege a instituigao do juri. 

Mesmo pertencente ao Poder Judiciario, o Tribunal Popular do Juri, trata-se 

de uma instituigao especial, integrando a Justiga comum, de modo que suas 

decisoes regem-se por caracteristicas proprias, respeitada a sua soberania, o que 

nao e comum aos demais orgaos judiciarios. Vale, pois, analisar o intuito do 

constituinte ao eleger um termo proprio da organizagao do Estado para inspirar e 

governar o Tribunal do Juri. 
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A Emenda n° 1 de 1969, imposta pela Junta Militar, alterando a Constituigao 

de 1967, manteve o Tribunal do Juri, mas retirou do texto constitucional qualquer 

alusao a sua soberania (art. 153, paragrafo 18. E mantida a instituigao do juri, que 

tera competencia no julgamento dos crimes dolosos contra a vida). Por cautela, no 

entanto, preferiu o constituinte de 1988 voltar a incluir a soberania dos veredictos 

dentre os principios que rege a instituigao do juri brasileiro. Essa finalidade do 

constituinte nao pode passar despercebida, pois e um claro recado ao legislador 

ordinario para nao ferir a soberania da instituigao. 

Evidentemente, a competencia do juri, sendo para os crimes dolosos contra a 

vida, pode e deve ser controlada por juizes togados, nao havendo ofensa alguma a 

sua soberania. Enviar um homicidio culposo ao juri e ofensivo e ofensivo a garantia 

constitucional do juiz natural, pois nao e o colegiado popular competente para julga-

lo. Mesmo existindo um controle judicial previo do que e e do que nao e delito doloso 

contra a vida, o certo e o juri somente se reunir quando o judiciario, dentro dos 

parametros legais, concluir que ha razao para isso. Soberania quer dizer garantir a 

ultima palavra ao juri quando se tratar de crime doloso contra a vida. E para extrair 

tal conclusao e imprescindivel a participagao de outros orgaos do Poder Judiciario. 

Havendo certeza de que nao houve crime doloso contra a vida, deve o juiz 

desclassificar a infragao penal, enviando o processo ao juiz competente (Art. 410 do 

CPP). O juri nao deve reunir-se quando o Judiciario concluir nao ser lide de sua 

competencia. 

Quando estiver patente que o reu agiu sob o manto de alguma excludente de 

ilicitude ou de culpabilidade, devera o juiz absolve-lo desde logo, recorrendo de 

oficio ao Tribunal de Apelagao (Art. 411 do CPP). Ao contrario de ofensa a 

soberania, existe uma consagragao do principio nesse artigo. Percebe-se 

consideravelmente a preocupagao do legislador, ao instituir o duplo grau de 

jurisdigao obrigatorio, para evitar que decisoes precipitadas de absolvigao retirem do 

juri a possibilidade de apreciar o caso. 

Destaque-se tambem que pode o juiz impronunciar o reu, vale dizer, encerrar 

o processo porque nao se convenceu da existencia do crime ou porque nao 

encontrou indicio suficiente de autoria. Nenhuma ofensa a soberania existe, pois nao 

havendo prova de materialidade, inexiste crime a ser julgado, obviamente, nao 

existindo indicios de autoria, nao ha agente a ser submetido a julgamento. 
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Evidentemente, havendo prova da existencia do delito e indicios suficientes 

de autoria, deve o juiz enviar o caso ao juri (Art. 408 do CPP). 

Neste contexto de forma estranha, mais logica e o posicionamento de 

Guilherme Nucci (1999, p. 90), quando diz que: 

Nessa situagao, havendo duvida, esta se resolve em favor da sociedade e 
nao do reu. Embora o principio do in dubio pro reu seja uma pedra basilar 
no direito processual penal, nao e hipotese de aplica-lo na decisao de 
pronuncia, meramente interlocutoria, que nao poe fim ao processo e nao 
analisa o merito da acusagao. Quando o tribunal popular reunir-se, no 
entanto, em se tratando de decisao fundamental, inverte-se a situagao e a 
duvida passa a beneficiar o acusado. O controle judicial, ao inves de 
pernicioso a soberania dos veredictos, e saudavel, pois filtra dentro dos 
postulados previstos pelo devido processo legal, o que e atribuigao do juri e 
o que e fora da sua competencia. Nao e qualquer caso que o constituinte 
entregou a decisao soberana do tribunal popular, mas somente os que 
envolvam delitos contra a vida. Dessa forma, respeitadas as regras 
processuais e constitucionais Quiz natural, devido processo legal, ampla 
defesa, contraditorio, entre outros), cabe ao Judiciario avaliar se a hipotese 
e de ser julgada pelo juri. 

No contexto do recebimento da denuncia e da decisao ocorridas na fase do 

Art. 406 e seguintes do CPP, nao se pode considerar ofendida a soberania dos 

veredictos. E natural que algum abuso possa ocorrer e o juiz togado, por qualquer 

razao, possa subtrair da apreciagao do juri um crime evidentemente doloso contra a 

vida, seja absolvendo o reu sumariamente, e de modo indevido, seja 

impronunciando ou mesmo desclassificando a infracao penal, mas nao e uma 

justificativa para remeter ao tribunal popular todo e qualquer delito que envolva a 

vida humana. Erros judiciarios podem ocorrer, o que nao afasta a regra geral de 

controle do que e doloso contra a vida e do que nao se encaixa nesse perfil. Alias, 

para isso existe o duplo grau de jurisdicao, impondo ao Tribunal Superior a 

reavaliagao da decisao que afastou o julgamento do caso da competencia do juri. 

Nao de deve olvidar que o legislador, no art. 408 do CPP, estipulou ir somente 

a juri o reu que responde por um delito cuja existencia esta cristalinamente provada 

e que, em materia de autoria, as provas dos autos acusem indicios suficientes de 

autoria. 

Leciona Frederico Marques apud Guilherme Nucci (1999, p.86): 

A expressao indicio suficiente tern o sentido de probabilidade suficiente, e, 
nao, a de simples possibilidade de autoria. Para a pronuncia, tern de ser 
certa a existencia do crime e provavel a autoria imputada ao reu. 
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A titulo de exemplo, pode-se mencionar a confissao produzida na fase 

policial. Diz a jurisprudencia majoritaria que ela, isolada, nao e suficiente para 

sustentar uma condenacao, mas, ainda assim, existem varios acordaos 

determinando a pronuncia de reus, para serem submetidos a julgamento pelo juri, 

somente porque, nos autos, existe a confissao extrajudicial. 

Alegando que a fase de pronuncia e de mera admissibilidade, pronuncia-se o 

reu por conta de uma confissao feita na policia, embora, posteriormente, nao se 

admita que o juri, fundado exclusivamente nessa prova, condene o acusado. Ora, 

depois que o caso foi a julgamento, os jurados valoraram a prova e consideraram 

valida para a condenacao a referida confissao, nao pode o tribunal togado, a 

pretexto de decisao manifestamente contraria a prova dos autos, mandar o caso a 

novo juri ou absolve-lo, quando se tratar de revisao. 

Criticamente se expressa Guilherme Nucci (1999, p.95): 

E preciso, portanto, que se modifique a forma de agir dos juizes togados. 
Havendo duas versoes nos autos, surgindo, pois, a duvida razoavel, deve o 
magistrado pronunciar o reu, para que o juri, no exercicio da sua soberania, 
avalie qual a melhor versao dos fatos. Existindo provas que afirmem a 
autoria e outras que neguem, mas ambas possiveis de serem aceitas para 
fim de condenacao, deve o juiz pronunciar o acusado. Entretanto, quando a 
unica prova existente nao presta a condenacao, nao presta tambem para a 
pronuncia. Levar-se um caso a julgamento para, praticamente, exigir-se 
dos jurados uma decisao absolutoria, unicamente para se ter o deleite de 
fazer o juiz natural da causa, julgar o caso, e inadequado, pois nao se pode 
ter tal garantia. Enviando o caso ao juri, qualquer decisao tomada pelos 
jurados precisa ser acatada pelo tribunal togado, pois esta o colegiado 
popular no pleno exercicio de sua soberania. Poder-se-a e verdade, dizer 
que o juiz, na fase de pronuncia, pode afastar do juri, impronunciando o 
reu, o julgamento de um crime doloso contra a vida e, isto sim, seria 
ofender a soberania e a competencia do tribunal popular, mas nao e menos 
certo que o juri e orgao do judiciario e tern a organizacao que Ihe der a lei 
(art. 5°, XXXVIII, da CF). Assim, para chegar ao juri e preciso a filtragem da 
magistratura togada. No mais, quando o juri reune-se e delibera a respeito 
do caso, ja nao e possivel reformar a decisao, no merito, alegando afronta 
a prova dos autos. Se nao havia provas suficientes apontando para a 
autoria, era tarefa do juiz impronunciar, mas nao remeter o caso a 
apreciagao dos jurados para, em seguida, o tribunal togado cassar-lhe a 
decisao.Tanto assim que a absolvicao sumaria tambem nao ofende a 
soberania, em tese, porque o Judiciario ainda nao confirmou se tratar de 
um fato tipico, antijuridico e culpavel, sujeito a apreciagao do tribunal 
popular. Faltando tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, de modo claro e 
seguro, nao e da competencia do juri julgar.Mas, existindo a duvida, com 
algumas provas afirmando e outras negando, por exemplo, a ilicitude de 
conduta, cabe ao povo apreciar o caso, dando seu veredicto. Dizer de um 
lado que a prova na policia nao presta para a condenagao, mas serve para 
a pronuncia, e ingressar num patente contra-senso. E o Judiciario deve 
evitar decisoes contraditorias, justamente para, depois, nao cometer um 
erro judiciario e ser obrigado a arranhar, seriamente, a soberania do 
Tribunal do Juri. Em sintese: se um caso nao deve ir a julgamento pelo 
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tribunal popular, porque Ihe faltam provas suficientes a comprovar a 
materialidade ou a fornecer razoaveis indicios de autoria, melhor haver a 
impronuncia. Mas, se o magistrado togado envia-lo a apreciagao do juri, a 
decisao do colegiado deve ser sempre, soberana, isto e, a ultima instancia 
de julgamento. 

A apelagao no tocante as decisoes do Tribunal do Juri, somente pode ocorrer 

em quatro hipoteses: a) nulidade posterior a pronuncia; b) sentenga do juiz 

presidente contraria a lei expressa ou a decisao dos jurados; c) erro ou injustiga no 

tocante a aplicagao da pena ou da medida de seguranga; d) decisao dos jurados 

manifestamente contraria a prova dos autos. 

Concernente a soberania dos veredictos, e natural que somente a quarta 

hipotese seja relevante para analise. Afinal, quando houver alguma nulidade 

posterior a pronuncia, e de interesse de todos que o julgamento seja anulado e 

refeito, justamente para respeitar o devido processo legal. Quando o juiz presidente 

equivocar-se na aplicagao da pena ou de uma medida de seguranga, surge evidente 

o duplo grau de jurisdigao, que faz parte do cotidiano de qualquer decisao 

jurisdicional. 

No entanto, a quarta alternativa, levanta uma polemica consistente, pois 

permite, de algum modo, que o Tribunal Superior questione o merito do veredicto 

proferido pelo juri. Seria inconstitucional tal dispositivo? Como ja foi ressaltado, nao 

ha problema algum em submeter qualquer decisao de orgao judiciario ao crivo do 

duplo grau de jurisdigao. Assim, sendo possivel que os jurados cometam erros, 

porque nao avaliaram corretamente a prova a eles apresentada, a apelagao tern 

cabimento para permitir ao Tribunal rever o que foi decidido. Por ora, nenhuma 

ofensa estaria, a principio, presente nessa reavaliagao. 

Fere indiscutivelmente a soberania dos veredictos a decisao superior que 

determina novo julgamento, fundamentada no art. 593, III, d, do CPP, quando nao se 

trata de decisao manifestamente contraria a prova dos autos e sim veredicto 

afrontoso a tese ou posigao, doutrinaria ou jurisprudencial, majoritaria. Nao cabe a 

Camara julgadora amoldar a decisao do tribunal popular ao seu pensamento a 

respeito do caso e sim analisar se os jurados optaram por uma das versoes que se 

pode extrair da prova dos autos. 

Fosse da competencia do juiz togado analisar e julgar os crimes dolosos 

contra a vida e toda vez que houvesse uma absolvigao, em primeiro grau de 

jurisdigao, por legitima defesa da honra no adulterio, nao sendo a posigao 
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predominate, caberia ao Tribunal ad quern reforma - la, para condenar o reu como 

seria do seu gosto. Mas, faltando competencia ao magistrado togado para apreciar 

tais hipoteses, resta-lhe conformar-se com a vontade popular. Se esta vontade e 

correta ou incorreta, e problema alheio ao Judiciario. Tanto assim que, no final da 

decada de setenta e inicio dos anos oitenta, muitos movimentos feministas tomaram 

as ruas, as manchetes dos jornais e os demais meios de comunicacao para debater 

absolvigoes que vinham ocorrendo nos tribunals populares por legitima defesa da 

honra em caso de adulterio. Participando da discussao, o povo acabou 

compreendendo, de forma natural, nao ser o caso de absolver todo e qualquer 

conjuge traido somente por conta de ter havido um adulterio por parte da vitima. A 

mudanga foi na consciencia individual de cada membro da sociedade e nao imposta 

pelo Poder Judiciario. Assim deve acontecer nas situagoes analogas. 

A soberania dos veredictos nao pode ser interpretada como sendo uma 

garantia direta da liberdade do individuo, isto e, ela nao e servigal da liberdade do 

homicida. E, na verdade, um principio-garantia que sustenta e rege a instituigao do 

juri. E este principio e uma garantia do modo como se forma o devido processo legal 

para levar ao carcere alguem que cometa um crime doloso contra a vida. Assim 

sendo, nao pode funcionar somente a favor do reu. 

E salutar mencionar a posigao da doutrina em favor da revisao criminal, desta 

forma discorre Herminio Marques Porto apud Guilherme (1999, p.110): 

A soberania dos veredictos tern seu sentido-impossibilidade de outro orgao 
jurisdicional modificar a decisao dos jurados, para absolver o reu 
condenado, ou condenar o reu absolvido pelo Tribunal do Juri-e seus 
efeitos restritivos ao processo enquanto relacao juridico-processual nao 
decidida. Assim, transitando em julgado a sentenga do Juiz Presidente, e 
cabivel a revisao do processo findo (art. 621), e o que foi decidido na 
esfera revisional nao fere a soberania do juri. 

Tourinho Filho ensina apud Guilherme Nucci (1999, p.110): 

A soberania dos veredictos podera ser tanto favoravel, quanto desfavoravel 
ao reu, mas a Constituigao tambem admitiu, implicitamente, a revisao 
criminal para tutelar, mais ainda, o direito a liberdade. Portanto, se a 
soberania dos veredictos e dogma constitucional, tambem o e, e em maior 
grau, a tutela do direito de liberdade, tendo este, a toda evidencia, maior 
prevalencia. 

Para Mirabete apud Guilherme Nucci (1999, p.110): 
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A soberania dos veredictos e instituida como uma das garantias individuals, 
em beneficio do reu, nao podendo ser atingida enquanto preceito para 
garantir a sua liberdade. Nao pode, dessa forma, ser invocada contra ele. 
Assim, se o tribunal popular falha com o acusado, nada impede que este 
possa recorrer ao pedido revisional, tambem instituido em seu favor, para 
suprir as deficiencias daquele julgamento. Alias, tambem vale recordar que 
a Carta Magna consagra o principio constitucional da ampla defesa, com 
os recursos a ela inerentes (art. 5°, LV), e que entre estes esta a revisao 
criminal, o que vem de amparo dessa pretensao. 

Escrevem Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhaes Gomes Filho e Antonio 

Scarance apud Guilherme Nucci (1999, p.110): 

Hoje nao resta duvida de que a soberania dos veredictos e preceito 
estabelecido como garantia do acusado, podendo ceder diante de norma 
que visa exatamente a garantir os direitos de defesa e a propria liberdade. 

Menciona Vicente Greco Filho apud Guilherme Nucci (1999, p. 110), que: 

Sao revisiveis, tambem, sentencas proferidas pelo Tribunal do Juri, porque 
o direito de liberdade e a necessidade de correcao do erro judiciario 
prevalecem sobre a soberania. Entre dois principios constitucionais, 
prevalece o de maior valor, no caso a liberdade. 

A opiniao publica, de alguma forma, influencia os veredictos do Tribunal do 

Juri, provocando algum dano a soberania dos veredictos? 

Segundo Darcy Azambuja apud Guilherme Nucci (1999, p. 131): 

Opiniao e um juizo, sentimento, convicgao, mas de carater especial. Alias, 
opiniao e um julgamento suscetivel de controversia. A opiniao e um estado 
de espirito que consiste em julgar verdadeiro um fato ou uma afirmacao, 
mas admitindo que talvez estejamos enganados. E uma convicgao mais ou 
menos profunda, que nos leva a afirmar uma coisa e a proceder de certo 
modo, mas e uma convicgao que nao tern infalibilidade, a certeza de uma 
verdade cientifica. Publico quer dizer do povo, de uma sociedade, comum, 
geral, afirmam os dicionarios. Entao, opiniao publica e a opiniao geral, a 

opiniao comum. 

A opiniao publica e capaz de influenciar atos de governantes, votagoes do 

legislative e mesmo decisoes do Judiciario. Em que pesem as varias teses 

sustentando que a magistratura togada nao deve levar em conta o sentimento 

coletivo para decidir e sim a fiel vontade da lei, nao ha que se negar que os tribunals 

brasileiros sao sensiveis a opiniao publica. Nao poderia ser diferente, afinal os juizes 

nao passam pelo crivo do sufragio, como os integrantes do Poder Executivo ou os 

membros do Poder Legislativo; e natural que nao possa existir um abismo entre a 
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vontade do povo e as decisoes judiciarias. Dir-se-ia que as leis sao feitas pelos 

representantes do povo, constituindo, pois, forma autentica de democracia, por isso 

o Judiciario nao deve contentar a opiniao publica, mas sim aplicar a lei ao caso 

concreto. Mas nao e menos verdade que as leis ficam defasadas e o mesmo 

Legislativo que um dia as votou pode levar anos para revisa-las, colocando em risco 

a sua aplicagao aos fatos da vida cotidiana. Por conseguinte, cabe ao Poder 

Judiciario buscar a melhor interpretagao da lei, tornando atual a aplicagao da norma 

aos fatos presentes da vida. 

Neste contexto e inexoravelmente malefica a atuagao da imprensa na 

divulgagao de casos sub judice, especialmente na esfera criminal e, pior ainda 

quando relacionados ao Tribunal do Juri. 

Ora, se um crime acontece e choca a nagao, porque envolve um grande 

politico ou artista global, e obvio que as atengoes da midia voltar-se-ao a ele. 

Entretanto, deve ser vedado que, alem da noticia, sejam divulgados, com frequencia 

e de forma parcial, depoimentos e opinioes de personalidades a favor ou contra o 

reu, pois isto ja caracteriza uma deturpagao do processo de formagao da opiniao 

publica. 

1.4.2 Plenitude de defesa 

Para desenvolver-se regularmente, o processo conta com dois principios 

elementares: o contraditorio e a ampla defesa. E certo que o devido processo legal e 

uma garantia do direito a liberdade do individuo acusado pelo poder publico de ter 

causado mal a alguem ou a sociedade, mas tambem e uma garantia a coletividade, 

na medida em que permite que o agente do fato delituoso seja retirado do convivio 

social. Logo nao se pode dizer que o devido processo legal seja uma garantia 

totalmente voltada ao homem, individualmente considerado. E preciso entender que 

a Carta Magna quando trata dos direitos e garantias individuals, visando a 

contengao dos abusos do poder publico, tern por fim, ainda, garantir que pessoas, 

individualmente consideradas, tenham seus bens e direitos preservados. 

O jurado que e leigo precisa ser corretamente informado das provas que 

estao nos autos, a fim de decidir, por intima convicgao, o destino do individuo que 

Ihe e apresentado a julgamento. Dai por que a defesa tecnica e expressamente 

assegurada no Codigo de Processo Penal, Art.261: "nenhum acusado, mesmo 
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ausente ou foragido, sera processado ou julgado sem defensor", e tambem na 

Constituigao Federal, ao consagrar o direito a assistencia judiciaria integral e gratuita 

para aqueles comprovadamente pobres (art. 5°, LXXIV) e ainda ao considerar o 

advogado indispensavel a administragao da justiga (art. 133). 

Vale-se ressaltar que a defesa tecnica nao e a unica forma de defesa no 

processo penal. Existe, ainda, a autodefesa, que e o direito do acusado de explicar 

ao juiz ou aos jurados, os motivos que teve para cometer determinada infragao penal 

ou para justificar-se, negando a referida pratica e contrariando pessoalmente a 

acusagao. E logico que, com relagao a defesa tecnica, porque integra 

substancialmente o devido processo legal, nao pode haver renuncia, mas o mesmo 

nao se da com a autodefesa, da qual pode o reu abrir mao, bastando que, para isso, 

valha-se do seu direito ao silencio, tambem consagrado constitucionalmente (art. 5°, 

LXIII). 

A Carta Magna no Art. 5° previu duas vezes o direito de defesa, de modo 

expresso e abrangente: no inciso LV mencionou que aos litigantes, em processo 

judicial ou administrative e aos acusados em geral sao assegurados o contraditorio 

e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes e no inciso XXXVIII, letra 

a, disse que e reconhecida a instituigao do juri, assegurada a plenitude de defesa. 

E formidavel a diferenga que Guilherme Nucci (1999, p. 140-141), faz de 

ampla defesa e plenitude de defesa: 

A ampla defesa e a possibilidade de o reu defender-se de modo irrestrito, 
sem sofrer limitagoes indevidas, quer pela parte contraria, quer pelo Estado 
-juiz, enquanto a plenitude de defesa quer significar o exercicio efetivo de 
uma defesa irretocavel, sem qualquer arranhao, calcada na perfeigao, 
logicamente dentro da natural limitagao humana. No tribunal popular a 
plenitude de defesa e caracteristica expressiva e essencial da propria 
instituigao. Juri sem defesa plena nao e um tribunal justo e, assim nao 
sendo, jamais sera uma garantia ao homem.(grifo nosso). 

A plenitude de defesa e um principio garantia que se desenrola na fase do 

julgamento em plenario, mencione-se, no entanto, que, antes do processo ser 

remetido a julgamento pelo juri, ha uma fase preliminar, denominada de judicium 

accusationis, quando provas serao colhidas para verificar se existe admissibilidade 

para a acusagao. 

Assim, oferecida a denuncia, usando as regras do procedimento ordinario, 

utilizado para os crimes punidos com reclusao, o juiz designa data para 
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interrogatorio. Depois, tem o reu a oportunidade de oferecer defesa previa. Nesta 

peca, requer a produgao de provas e apresenta o seu rol de testemunhas. Iniciada a 

fase de colheita dos depoimentos, o juiz designa data para ouvir, em primeiro lugar, 

as testemunhas da acusagao e, depois, as testemunhas da defesa. Apresentadas as 

manifestacoes das partes, o juiz profere uma decisao de pronuncia, onde ira expor 

as razoes do seu convencimento a respeito da materialidade e dos indicios 

suficientes de autoria. Em outras, ira julgar admissivel a acusagao a ser produzida 

em plenario. 

Interessante, e a relagao que Guilherme Nucci (1999, p. 142), faz com a 

plenitude de defesa e a composigao do corpo de jurados: 

Haveria alguma ligacao entre a formagao do corpo de jurados do Tribunal 
do Juri e a plenitude de defesa do reu? Sem duvida que sim, pois o 
julgamento pelos seus pares, caracteristica imanente a instituigao do juri, 
com a qual ela nasceu na Magna Carta, preve que o homem seja julgado 
pelo seu semelhante. Ora, para ser considerado seu par bastaria que fosse 
humana, vale dizer, seria suficiente dizer que um reu (naturalmente, 
pessoa humana), estaria sendo julgado por seus pares? A interpretagao 
literal diria que sim, pois par significa igual, semelhante, parceiro e, tendo 
em vista que todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer 
natureza (art. 5°, caput, da Constituigao), pode-se afirmar que todos os 
seres humanos sao capazes de ser considerados pares de outros, ao 
menos legalmente falando. Um medico, e igual a um marceneiro que, por 
sua vez, e igual a um sem teto, sem profissao definida. Pode um medico 
julgar um marceneiro, que pode julgar um sem teto. Em tese e 
juridicamente falando, sim. Mas, na pratica, seria um julgamento justo? Os 
valores utilizados pelo medico seriam os mesmos que tem o marceneiro e 
este, por seu turno, teria os mesmos que o sem teto? O principio da 
isonomia nao preve, afinal, que se deve tratar desigualmente os desiguais? 
Assim sendo, nao seria natural que pessoas do mesmo nivel cultural, social 
e economico julgassem acusados de igual status? 

Infelizmente, e notorio o problema quanto a selegao dos membros do corpo 

de jurados, pois, quando o juiz diretamente escolhe os nomes termina optando por 

pessoas da classe media, com grau de instrugao pelo menos medio, bastando ver 

as fontes de onde retira tais nomes (associagoes de classe, sindicatos, repartigoes 

publicas), provocando na pratica uma desproporgao gritante entre o perfil do reu e o 

perfil dos jurados. 

Frederico Marques apud Guilherme Nucci (1999, p. 143), langa o seguinte 

alerta: 

Num juri composto exclusivamente de pessoas abonadas, ou bem 
colocadas, da grande e pequena burguesia, o delinquents que mata por 
ciumes pode encontrar jurados que compreendam seu ato, fora dos moldes 
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e padroes que serviriam ao julgamento do magistrado profissional. 
Acontecera o mesmo, todavia, com o operario que mata o patrao, ou com o 
pobre que, impelido pela fome, tira a vida de um rico para roubar? 
Pretender selecionar jurados apenas nas camadas sociais mais elevadas, 
porque ali se encontram pessoas de maior cultura, e renegar os proprios 
fundamentos da propria justiga popular. Se este deve ser o criterio de 
escolha, que se extinga o Juri, pois assim decidirao das causas criminais, 
os juizes profissionais, muito mais conhecedores do assunto que os 
homens cultos despidos de conhecimentos juridicos. A manter-se a 
instituigao do Juri, que se apaguem essas distingoes para que, imprimindo-
Ihe cunho realmente democratico, participem da justiga popular, os 
elementos dignos e honestos, probos e esclarecidos de todas as classes 
sociais. 

Quanto as estatisticas do nivel de instrucao dos jurados, assim especifica 

Guilherme Nucci (1999, p.145): 

Em pesquisa realizada no 3° Tribunal do Juri de Sao Paulo, cujos jurados 
sao selecionados atraves das listas eleitorais enviadas pelos cartorios da 
regiao, encontra-se o seguinte resultado: 39,90% (maioria) possuem curso 
superior completo; 26,66% tem curso superior incompleto; 24,22 % 
possuem o 2° grau completo e, nos extremos, 3,31% tem formagao ate o 1° 
grau, enquanto 5,92% sao pos-graduados. Desta forma, o numero de 
pessoas da elite cultural brasileira, consequentemente de classes sociais 
mais favorecidas, e bastante elevado na composigao do corpo de jurados, 
bastando especificar que ha mais pos-graduados entre os juizes leigos do 
que instruidos com o 1° grau. Numa visao global, tem-se 72,48 % com 
curso superior (completo incompleto e pos-graduagao). 

Quanto ao grau de instrucao dos reus, assim comenta Guilherme Nucci 

(1999, p.145): 

Nao e preciso realizar uma pesquisa para concluir que a grande maioria 
dos reus apresentados a julgamento pelo Tribunal do Juri possui parca 
instrugao e sao de classes sociais inferiores, visto que os delitos que 
praticam resultam, muitas vezes, de insuficiencia de recursos e de 
formagao civica e moral. 

Guilherme Nucci (1999, p. 145), enriquece os dados, especificando 

estatisticas de um censo penitenciario realizado em Sao Paulo: 

O Censo Penitenciario , realizado no periodo de 31 de margo de 1994 a 31 
de margo de 1995, apontou no Estado de Sao Paulo: analfabetos (8%); 
alfabetizados (9%); com 1° grau incompleto (58%); com o 1° grau completo 
(18%); com o 2° grau incompleto (3%); com 2° grau completo (2%); com 3° 
grau completo (1%). Logo, 93% dos presos tem, no maximo, ate o 1° grau 
completo, o que demonstra a ampla maioria de integrantes de classes 
sociais desfavorecidas. 
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Classes economicamente elevadas dificilmente sao colocadas nos bancos do 

juri, salvo casos de crimes passionais, disputas de heranga ou mesmo brigas de 

transito, ate porque os crimes tipicos do tribunal popular nao Ihe sao comuns. 

Para a formagao do Conselho de Sentenga, existem as recusas motivas e as 

imotivadas, tambem chamadas de peremptorias. As primeiras baseiam-se nos arts. 

458 462 e 254 do CPP, tratando dos impedimentos e das suspeigoes, de modo que, 

se um jurado for amigo intimo do reu ou possuir qualquer vinculo de parentesco 

proximo com as partes, pode ser excluido motivadamente. Mas, alem disso, as 

partes, na formagao do Conselho de Sentenga, podem apresentar recusas 

imotivadas, baseadas em sentimentos pessoais ou situagoes que estao fora do 

controle jurisdicional. E nesta diregao que sao garantidas da melhor forma possivel, 

a constituigao de um Conselho de Sentenga imparcial, afora as recusas 

fundamentadas em causas de suspeigao ou impedimento, as partes podem recusar 

ate tres jurados sem dar motivo. 

O Arts. 417, § 2°, e 421, paragrafo unico, do CPP, limitam em cinco o numero 

de testemunhas que cada parte podera arrolar para ouvir em plenario, fase do 

judicium causae, portanto, o momento principal de demonstragao das provas para o 

juiz natural da causa, o Conselho de Sentenga. 

Ao reu deve ser garantida uma defesa plena e nao uma acusagao plena. 

Portanto, exibir os antecedentes criminais, nao se relacionando com o fato em 

julgamento, tem por fim beneficiar com exclusividade o prisma acusatorio. 

1.4.3 Sigilo das votagoes 

E inegavel a importancia da publicidade nos atos processuais em qualquer 

sistema judiciario democratico, constituindo, sem duvida, uma garantia fundamental 

do homem, tanto que esta expresso no art. 5°, LX (a lei so podera restringir a 

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem) e o art. 93, IX dispoe da seguinte forma: 

IX-todos os julgamentos dos orgaos do Poder Judiciario serao publicos, e 
fundamentadas todas as decisoes, sob pena de nulidade, podendo a lei 
limitar a presenga, em determinados atos, as proprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservagao do 
direito a intimidade do interessado no sigilo nao prejudique o interesse 
publico a informagao. 
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O terceiro principio-garantia da Instituigao do Juri esta fixado no art. 5°, 

XXXVIII, b, da Constituigao Federal, in verbis: 

Art. 5°... 
XXXVIII- e reconhecida a instituigao do juri, com a organizagao que Ihe der 
a lei, assegurados: 

b) O sigilo das votagoes. 

Quis o constituinte assegurar que o julgamento fosse o mais imparcial 

possivel, espelho fiel da soberania do colegiado. Para tanto, firmou preceito no 

sentido de que a votagao no Conselho de Sentenga seja sigilosa, embora o 

julgamento transcorra em publico. 

Na realidade foi genial a criagao do legislador, pois o jurado precisa sentir-se 

seguro para meditar e votar, quando convocado a faze-lo pelo juiz-presidente. Nao 

sao raras as oportunidades em que um determinado julgamento atrai multidoes ao 

plenario do juri, nao somente de cidadaos comuns pretendendo acompanhar o 

regular desenvolvimento dos atos processuais, mas, sobretudo de parentes e 

amigos do reu ou da vitima, cercados de curiosos de toda especie. 

O que e admissivel durante o julgamento, pois faz parte do equilibrio 

indispensavel entre a publicidade e a imparcialidade do juri, nao se deve admitir 

durante a votagao. A plateia ja acompanhou a instrugao, ouviu os argumentos e 

presenciou a produgao das provas, nao ha razao para manter-se presente durante a 

votagao. Publico e o julgamento, mas nao necessariamente o momento em que o 

juiz se retira para meditar e dar seu veredicto. 

Utilizando a propria mengao da Constituigao Federal, de que a publicidade 

pode ser restringida caso o interesse social assim o exija, pode-se dizer inicialmente, 

que ha interesse da sociedade na obtengao de um julgamento imparcial e justo, de 

modo que resguardar os jurados de pressoes externas, no instante da votagao, tem 

o condao de afastar a publicidade do ato. 

Importante e o comentario que Guilherme Nucci faz sobre voto secreto e sala 

secreta (p. 170): 

E de se frisar que a Constituigao nao se referiu a nenhum deles, mas sim a 
sigilo das votagoes. E votagao nao quer dizer voto, portanto nao se pode 
sustentar que o constituinte desejou assegurar o voto secreto, abolindo a 
sala secreta. Em outras palavras, nao e cabivel dizer que a Constituigao 



38 

teria garantido o voto secreto dado em publico. Deveria ter mencionado se 
assim fosse que, no juri, e assegurado o sigilo do voto. Nao o fazendo, e 
preciso delinear o significado de votagao, que e o ato de votar. Trata-se, 
pois, do metodo e nao do objeto. Garantir o sigilo da votagao e assegurar a 
sala secreta, ao contrario de extingui-la. Votagao sigilosa quer dizer o ato 
de votar realizado longe do alcance publico. 

Neste sentido, o que a legislacao visa garantir e um Conselho de Sentenga 

protegido de toda e qualquer manifestagao exterior, pois, ainda que o processo do 

juri seja o julgamento de um ser humano e nao autos da violencia, nao se deve 

ignorar a existencia da violencia cada vez maior, mas nao dentro do processo, mas 

no mundo que da origem aos fatos retratados nos autos. 



CAPlTULO 02 DOS PRINCIPAIS ATOS PROCESSUAIS REFERENTES AO 
TRIBUNAL DO JURI 

2.1 Judicium accusationis 

Sao da competencia do Juri os seguintes crimes: homicidio doloso (CP. Art. 

121), infanticidio (art. 123), participagao em suicidio (art. 122) e o aborto (arts. 124 a 

127), independentemente de sertentados ou consumados. O procedimento previsto 

para esses crimes se dar na seguinte ordem: denuncia ou queixa; recebimento da 

denuncia ou queixa; citacao do acusado; interrogatorio; fixagao do triduo para a 

defesa previa (apresentagao facultativa); audiencia para a oitiva de testemunhas 

arroladas pela acusagao (no maximo oito); audiencia para a oitiva de testemunhas 

arroladas pela defesa (no maximo oito); alegagoes finais, com prazo de cinco dias 

para cada parte. 

O juiz pode tomar as seguintes decisoes ao encerramento do judicium 

accusationis: pronuncia, desclassificagao, impronuncia e absolvigao sumaria. 

Fernando Capez (2006, p. 641), traz de forma objetiva o conceito de 

pronuncia: 

Pronuncia e a decisao processual de conteudo declarators em que o juiz 
proclama admissivel a imputagao, encaminhando-a para julgamento 
perante o Tribunal do Juri. (grifo nosso). 

E ressalta ainda mais (pg. 641): 

O juiz-presidente nao tem competencia constitucional para julgamento dos 
crimes dolosos contra a vida, logo nao pode absolver nem condenar o reu, 
sob pena de afrontar o principio da soberania dos veredictos. Na 
pronuncia, ha um mero juizo de prelibagao, pelo qual o juiz admite ou 
rejeita a acusagao, sem penetrar o exame do merito. Restringe-se a 
verificagao da presenga do fumus boni iuris, admitindo todas as acusagoes 
que tenham ao menos probabilidade de procedencia. No caso de o juiz se 
convencer da existencia do crime e de indicios suficientes da autoria, deve 
proferir sentenga de pronuncia, fundamentando os motivos de seu 
convencimento. Nao e necessaria prova plena de autoria, bastando meros 
indicios, isto e, a probabilidade de que o reu tenha sido o autor do crime, 
(grifo nosso). 

E essencial que o juiz classifique o dispositivo em que o acusado sera julgado 

pelo Juri , quer como homicidio simples, quer como qualificado. Nao pode 

evidentemente fazer qualquer alusao a regras sobre concursos de crimes, a causas 
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de diminuigao de pena, tais como o privilegio, a agravantes, nem a atenuantes, a fim 

de preservar o campo de atuacao soberana dos jurados. 

Se o reu for primario e de bons antecedentes, podera o juiz deixar de 

decretar-lhe a prisao ou revoga-la caso ja se encontre preso. Porem mencione-se 

que se trata de mera faculdade, pois o juiz devera avaliar a existencia de elementos 

que indiquem a necessidade da prisao. 

O juiz nao pode pronunciar o reu pelo crime da competencia do Juri, e no 

mesmo contexto processual absolve-lo da imputagao de crime da competencia do 

juiz singular, pois desta forma, estaria sucumbindo dos jurados o julgamento de sua 

competencia. Ora, no momento em que o juiz pronuncia o reu pelo crime doloso 

contra a vida, esta firmando a competencia do Juri para o julgamento deste, bem 

como dos crimes conexos. Da mesma maneira, se sao dois reus, um processado por 

homicidio e outro por lesao corporal, em conexao, nao pode o juiz pronunciar o reu 

(autor do homicidio) e condenar o outro (pela lesao corporal), devendo o juri julgar 

os dois crimes. 

Quanto a desclassificagao assim alude Fernando Capez (2006, p.645): 

A desclassificagao ocorre quando o juiz se convencer da existencia de 
crime nao doloso contra a vida, nao podendo pronunciar o reu, devendo 
desclassificar a infragao para nao dolosa contra a vida. Caso venha a 
desclassificar o delito para nao doloso contra a vida, devera remeter o 
processo para o juizo monocratico competente, o qual, recebendo o 
processo, aplicara o procedimento previsto no art. 410. Ainda que so haja 
um juiz na comarca, este, apos desclassificar a infragao penal, devera 
aplicar o procedimento previsto no art. 410, antes de proferir uma sentenga 
de merito na qualidade de juiz monocratico. Ao desclassificar o crime, o juiz 
nao podera dizer para qual delito desclassificou, uma vez que estaria 
invadindo a esfera de competencia do juizo monocratico e proferindo um 
pre-julgamento dos fatos. Devera, entao, limitar-se a dizer que nao se trata 
de crime doloso contra a vida. Se, em razao desta omissao, restar a duvida 
sobre qual o juizo monocratico que deve receber o processo (o competente 
para julgar crimes apenados com reclusao ou para julgar os apenados em 
detengao), deverao os autos ser remetidos ao juizo competente para o 
julgamento da infragao mais grave, pois quern pode o mais, pode o 
menos.(grifo nosso). 

Quanto a impronuncia assim leciona Fernando Capez (2006, p. 646): 

Impronuncia e uma decisao de rejeigao da imputagao para o julgamento 
perante o Tribunal do Juri, porque o juiz nao se convenceu da existencia do 
fato ou de indicios da autoria. Nesse caso, a acusagao nao reune 
elementos minimos sequer para ser discutida. Nao se vislumbra nem o 
fumus boni iuris, ou seja, a probabilidade de sucesso da pretensao punitiva. 
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Para a impronuncia e necessario que nao haja prova da materialidade ou 
indicio da autoria. (grifo nosso). 

Quanto a absolvicao sumaria, e a absolvigao do reu pelo juiz togado, em 

razao de estar comprovada a existencia de causa de exclusao da ilicitude ou 

culpabilidade. A sentenga e definitiva e faz coisa julgada material. Trata-se de 

verdadeira absolvigao decretada pelo juizo monocratico. 

Sobre absolvigao sumaria assim discorre Fernando Capez (2006, p. 647): 

Trata-se de uma decisao de merito, que analisa prova e declara a 
inocencia do acusado. Por essa razao, para que nao haja ofensa ao 
principio da soberania dos veredictos, a absolvigao sumaria somente 
podera ser proferida em carater excepcional, quando a prova for 
indiscutivel. Havendo duvida a respeito da causa excludente ou dirimente, 
o juiz deve pronunciar o reu. Entendemos que a absolvigao sumaria do 
acusado, em razao da sua inimputabilidade, devidamente comprovada em 
incidente de insanidade mental, e decisao ofensiva ao devido processo 
legal, posto que cerceia a ampla defesa do reu, erigida, em especial, a 
dignidade de principio conformador do Tribunal do Juri( CF, art. 5°, 
XXXVIII.a), porquanto o obsta de levar ao juiz natural da causa, que e o 
corpo de jurados, a tese, de excludente de ilicitude, subtraindo-lhe a 
oportunidade de ver-se absolvido plenamente, livrando-se de qualquer 
medida restritiva ou privativa de direitos. 

Da decisao que absolver o reu sumariamente, cabe recurso em sentido estrito 

(CPP, art. 581, VI) e recurso oficial (CPP, art. 574, II). Trata-se de excegao a regra 

de que somente cabe apelagao das sentengas definitivas de absolvigao (art. 593, I). 

Admitindo essa modalidade recursal, juizo de retratagao, a absolvigao sumaria e um 

caso unico de absolvigao em que o juiz, apos proferir a sentenga, pode, via recurso 

em sentido estrito, retificar o merito de sua decisao. 

2.2 Judicium causae 

2.2.1 Libelo 

Libelo e a pega inaugural do judicium causae, consistente em uma exposigao 

escrita e articulada do fato criminoso, contendo o nome do reu, as circunstancias 

agravantes e todas as demais que influam na fixagao da sangao penal. 

Quanto ao conteudo do libelo, assim discorre Fernando Capez (p. 648-649): 
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O libelo e composto de tres partes: introdugao, articulado e pedido. Na 
introdugao, consta a mengao ao processo-crime, a designagao do 
acusador, pelo seu cargo e nome do reu (ex: Por libelo-crime acusatorio, 
diz a Justiga Publica, por seu Promotor de Justiga infra-assinado, nos autos 
do processo-crime 428/90, que move contra o reu Ernestino de Souza, o 
seguinte...). No articulado, o fato criminoso e suas circunstancias vem 
expostos em artigos sinteticos e objetivos (ex: Que provara: 1) que o reu 
efetuou disparos de arma de fogo contra a vitima, produzindo-lhe os 
ferimentos descritos no laudo de fls. 2) que esses ferimentos foram a causa 
da morte da vitima; 3) que o reu e reincidente). No pedido, a acusagao 
deve requerer a procedencia da agao, com o recebimento do libelo e a 
condenagao do acusado pelo Juri, como incurso no tipo incriminador, pelo 
qual foi pronunciado (ex: Isto posto, requeiro seja o presente libelo 
recebido, e o reu levado a julgamento perante o Juri, como incurso no art. 
121, caput, do Codigo Penal, a fim de ser condenado). (grifo nosso). 

O libelo deve estar de acordo com a sentenga de pronuncia, como se trata de 

uma pega dirigida ao Juri, que objetiva julgar os fatos, e nao aplicar a pena, o libelo 

nao deve referir-se a regras de aplicagao da pena. 

O Ministerio Publico tem o prazo de cinco dias, a contar da intimagao pessoal 

para o oferecimento, logo, o atraso na apresentagao do libelo configura mera 

irregularidade, cabendo a corregedoria-geral no caso, poder aplicar sangoes 

administrativas ou disciplinares em seus membros. 

O libelo e a oportunidade para a acusagao arrolar as testemunhas que 

deverao depor em plenario, em um numero maximo de cinco, bem como requerer as 

diligencias que reputar imprescindiveis. 

Quanto a notificagao do libelo, recebido este, o escrivao, dentro de tres dias, 

entregara ao reu, mediante recibo, sua copia. A falta de entrega dessa copia e causa 

de nulidade relativa, dependendo de prova do efetivo prejuizo. 

Trata-se de faculdade de defesa, que nao esta obrigada a contrariar o libelo, 

podendo reservar seus argumentos para o plenario. Causa nulidade a falta 

intimagao para seu oferecimento e nao a falta de contrariedade. 

2.2.2 Desaforamento 

Assim disserta Fernando Capez (2006, p.651-652), sobre o conceito, 

cabimento, interesse de ordem publica e ameaga a seguranga do reu no 

desaforamento: 

Desaforamento e o deslocamento da competencia territorial do Juri, para a 
comarca mais proxima, sempre que houver interesse de ordem publica, 
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duvida sobre a imparcialidade do Juri ou sobre a seguranga do reu, ou 
quando, passado um ano do recebimento do libelo, o julgamento nao tiver 
se realizado; quanto ao cabimento o desaforamento so e possivel apos o 
transito em julgado da pronuncia do reu; referente ao interesse de ordem 
publica, quando a realizacao do Juri colocar em perigo a paz social, 
gerando disturbios incontrolaveis na comarca, ocorre em casos polemicos 
que envolvem questoes raciais, preferencia sexual, paixoes polfticas etc.; 
Na ameaga a seguranga do reu, quando o crime despertou clamor popular 
e vontade de fazer justiga por meios proprios, gerando para o acusado 
risco concreto de ser morto pela populagao local ou por familiares da 
vitima. Ocorre em crimes barbaros, envolvendo, em regra, criangas ou 
emprego de abuso sexual. 

Quando o motivo for de interesse da ordem publica, duvida sobre a 

imparcialidade do Juri ou sobre a seguranga do reu, o desaforamento podera ser 

decretado pelo tribunal de justiga, em virtude de requerimento de qualquer das 

partes ou ate por representagao do proprio juiz. 

O desaforamento deve ser para o foro mais proximo, salvo expressa 

fundamentagao que justifique a remessa do julgamento a foro mais distante. 

2.2.3 Instalagao da sessao 

Quanto a instalagao da sessao, vou mencionar o roteiro que Fernando Capez 

(2006, p.653), traz em seu Curso de Processo Penal: 

a) No dia e hora designados para o julgamento, o juiz-presidente 
verificara se a urna contem as cedulas com os nomes dos vinte e um 
jurados e mandara que o escrivao Ihes proceda a chamada; 

b) Serao recolocadas na urna as cedulas contendo os nomes dos jurados 
presentes; 

c) Se tiverem comparecido pelo menos quinze jurados, o juiz declarara 
aberta a sessao, anunciando o processo que sera submetido a 
julgamento, e ordenara ao porteiro ou oficial de justiga que apregoe as 
partes e as testemunhas; 

d) Apos o anuncio do julgamento e do pregao e que devem ser alegadas 
as nulidades relativas posteriores a pronuncia, sob pena de se 
considerarem sanadas; 

e) Faltas justificadas: 
- Do representante do Ministerio Publico: adiamento para a proxima 
sessao; 
- Do assistente do Ministerio Publico: o julgamento sera realizado; 
- Do defensor: adiamento do Juri; 
- Do reu: adiamento do juri; 
- Das testemunhas: so se adia o julgamento se foram arroladas em carater 
de imprescindibilidade; 
f) Faltas injustificadas: 
- Do representante do Ministerio Publico: adiamento para a proxima sessao 
e oficio ao procurador-geral, a fim de que se designe outro promotor; 
- Do assistente do Ministerio Publico: nao se adia o Juri; 
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- Do defensor: adiamento do Juri, e nomeagao de dativo para funcionar na 
sessao seguinte, ressalvado o direito do reu comparecer com seu defensor 
constituido; 
- Do reu: se a infragao for afiangavel, o julgamento nao pode ser realizado, 
sendo conveniente a decretagao da prisao preventiva do acusado; 
- Das testemunhas: so se adia o julgamento se foram arroladas em carater 
de imprescindibilidade. 

2.2.4 Formagao do Conselho de Sentenga 

Instalada a sessao, sera feito o sorteio de sete, dentre os vinte e um jurados, 

para a formagao do Conselho de Sentenga. Antes do sorteio, deve o juiz advertir os 

jurados dos impedimentos do art. 462, bem como em decorrencia de parentesco 

com o juiz, promotor, advogado, reu ou vitima. 

Destaque-se que a parte pode recusar, sem justificativa, ate tres jurados. 

Composto o Conselho de Sentenga, os jurados escolhidos prestarao compromisso, 

em pe, diante da exortagao do juiz-presidente: Em nome da lei, concito-vos a 

examinar com imparcialidade esta causa e a proferir a vossa decisao, de acordo 

com a vossa consciencia e os ditames da justiga; chamados um a um pelo nome, 

deverao responder: assim o prometo. Desta forma, deve pairar a incomunicabilidade 

entre os jurados, caso contrario podera acarretar a nulidade do processo. 

02.2.5 Atos instrutorios 

Os atos instrutorios sao realizados pelo juiz-presidente. Vou me reportar a 

transcrever as ligoes de Fernando Capez (2006, p.654-655), quanto aos 

procedimentos que devem ser tornados pelo juiz nesta fase do processo penal: 

a) Interrogar o reu e, apos proceder ao interrogators, o juiz indagara das 
partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as 
perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante (nova 
redagao dada pela Lei n. 10.792/2003 ao art. 188 do CPP). 

b) Fazer o relatorio do processo, com leitura das pegas principais e das 
pegas solicitadas pelas partes, vedado ao juiz externar sua opiniao. 
Nao ha nulidade se o juiz promover a leitura de pegas que so 
interessam a uma das partes, desde que nao interprete a leitura, nem 
opine a respeito. Isto porque, apos essa leitura, a parte podera indicar 
as pegas que quiser; 

c) Iniciar a oitiva de testemunhas da acusagao, da defesa e do juizo, com 
possibilidade de perguntas diretas pelas partes e acareagoes. 
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2.2.6 Debates 

Fernando Capez (2006, p.655), traz a ordem dos debates da seguinte forma: 

a) O promotor lera o libelo e os dispositivos da lei penal em que o reu se 
achar incurso e produzira a acusagao, dentro do prazo de duas horas; 

b) A falta de leitura do libelo constitui mera irregularidade, nao sendo 
causa de nulidade; 

c) O assistente de acusagao fala depois do promotor, de acordo com a 
livre combinagao de tempo entre ambos; entretanto, sendo o processo 
promovido pela parte ofendida (agao privada subsidiaria), o promotor 
falara depois do acusador particular; 

d) Finda a acusagao, a defesa falara pelo prazo de duas horas; 
e) O promotor pode pedir a absolvigao, e a defesa pode optar por tese 

defensiva onde tenha de pedir a condenagao por pena mais branda; 
f) Apos a defesa, a acusagao tera a faculdade da replica, pelo prazo de 

trinta minutos. Nao desejando ir a replica, devera limitar-se a dizer nao, 
sem aduzir qualquer outro comentario, uma vez que, se o fizer, isso 
sera considerado efetivo exercicio da replica, dando direito a treplica; 

g) Encerrada a replica, a defesa tera a faculdade da treplica, por igual 
prazo; 

h) Na treplica nao pode haver inovagao de tese pela defesa, sob pena de 
ofensa ao principio do contraditorio; 

i) Havendo mais de um reu, o tempo para a acusagao e para a defesa 
sera, em relagao a todos, acrescido em uma hora e elevado ao dobro 
na treplica; 

j) Durante os debates, a pedido da acusagao ou defesa, podem ser 
reinquiridas testemunhas ja ouvidas em plenario e ate ouvida 
testemunha nao arrolada, a pedido dos jurados, se estiver presente; 

k) Os jurados poderao tambem pedir, por intermedio do juiz-presidente, 
que o orador indique a folha dos autos onde se encontra a pega por ele 
lida ou citada (CPP, art. 476, paragrafo unico). 

2.2.7 Formulacao dos quesitos 

A formulacao dos quesitos segue esta ordem: 

Encerrados os debates, deve o juiz indagar aos jurados se estao habilitados a 

julgar ou se precisam de mais esclarecimentos. Esses esclarecimentos so deverao 

relacionar-se com materia de fato, e nao com questao juridica; Em seguida, 

procede-se, em plenario, a leitura do questionario pelo juiz, que e o conjunto dos 

quesitos destinados a serem respondidos pelos jurados, acerca do fato delituoso e 

suas circunstancias, bem como das teses levantadas pela defesa; apos a leitura dos 

quesitos, o juiz devera explicar a significagao legal de cada um aos jurados, e 

indagar das partes se ha algum requerimento ou reclamagao a fazer. 
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2.2.8 Votagao 

Quanto a votagao, Fernando Capez (2006, p. 658-659), traz sinteticamente a 

ordem logica dos procedimentos: 

a) Lidos e explicados os quesitos, o juiz deve anunciar que se vai 
proceder ao julgamento, fazendo retirar o reu do plenario e convidando 
os jurados e as partes a que passem a sala secreta; 

b) Antes de proceder-se a votagao de cada quesito, o juiz mandara 
distribuir cedulas feitas de papel opaco e facilmente dobraveis, 
contendo a palavra sim, em outras, a palavra nao; 

c) O voto e depositado em uma urna e a cedula restante recolhida em 
outra; 

d) Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradigao com 
outra ja proferida, o juiz, explicando aos jurados em que consiste a 
contradigao, submetera novamente a votagao os respectivos quesitos; 

e) Nao existe contradigao entre o homicidio privilegiado e as 
qualificadoras de natureza objetiva; 

f) Pode ocorrer que a resposta a um dos quesitos tome prejudicada a 
votagao dos seguintes, caso em que estes nao serao submetidos a 
votagao; 

g) Finda a votagao, o termo especial e lavrado pelo escrivao, que vai 
inscrever o resultado da votagao de todos os quesitos, com numero de 
votos afirmativos e negativos; 

h) Este termo sera assinado pelo juiz e pelos jurados. 

2.2.9 Sentenga e ata do julgamento 

Encerrada a votagao e assinado o termo referente as respostas dos quesitos, 

o juiz devera proferir a sentenga. No caso de absolvigao, o juiz deve colocar o reu 

imediatamente em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo. No caso de 

desclassificagao, a competencia para o julgamento do crime desclassificado passa 

ao juiz-presidente. 

Quanto a desclassificagao neste caso Fernando Capez (2006, p.659), faz 

seguinte ressalva: 

Operada a desclassificagao, se o juiz perceber tratar-se de crime 
beneficiado pela suspensao condicional do processo (Lei n. 9.099/95, 
art.89), devera dar a classificagao juridica do fato, sem impor pena, 
aguardar o transito em julgado da decisao e, em seguida, remeter os autos 
ao Juizado Especial, para a aplicagao do beneficio. (grifo nosso). 

De cada sessao de julgamento, o escrivao lavrara ata, assinada pelo juiz e 

pelo orgao do Ministerio Publico, relatando todas as ocorrencias e incidentes. 



CAPiTULO 3 TRIBUNAL DO JURI: QUESTAO CONTROVERTIDA 

3.1 Preambulo do debate 

Sendo o Tribunal do Juri, a instituigao que tem a competencia constitucional 

de julgar os crimes dolosos contra a vida, este o bem-interesse que merece o maior 

grau de protegao do Estado e obviamente da lei penal, e fundamental em um 

primeiro momento estabelecer se o juri e inquestionavelmente um direito ou garantia 

fundamental do homem e razao de nao sendo, ter sido colocado como tal na 

Constituigao brasileira; em um segundo momento cabe analisar os reflexos dos 

principios constitucionais que o regem no processo penal, tendo em vista a 

importancia e aplicabilidade taxativa dos direitos fundamentals, sob pena de grave 

infringencia ao devido processo legal e aos alicerces do Estado democratico de 

Direito. 

Desta forma as questoes controvertidas, sao argumentadas basicamente em 

ilagoes a favor da eficiencia e acima de tudo da existencia necessaria do Tribunal do 

Juri, assim como e argumentada contra o Tribunal do Juri, atraves de diversos 

fundamentos, totalizando desta forma um conhecimento que proporcione realmente 

a reflexao. 

3.2 Argumentagao a favor do Juri 

Tendo nascido, na forma como hoje se apresenta, na Inglaterra, significando 

um mecanismo contra a opressao do monarca e fazendo com que o poder estatal 

fosse gradualmente reduzido, trata-se de um tribunal de conotagao nitidamente 

democratica, permitindo paulatinamente, com o passar do tempo, a certeza que o 

homem deveria julgar o homem, democratizando o conceito de aplicagao da justiga. 

O juiz leigo e menos distante das mutagoes sociais do que o togado, podendo 

fazer com que a lei se adapte a realidade e nao o contrario. Indubitavelmente o 

jurado pessoa extraida do povo, tem mais condigoes de uma forma racional de 

realizar justiga, pois penetra em consideragoes morais, eticas, psicologicas, 

economicas, que tambem fazem parte da vida humana, e transcende a aplicagao 

exegeta do direito. 
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O juri e um grupo de cidadaos moralmente idoneos reunidos solenemente, 

examinando o amago dos fatos, penetrando a realidade da vida. A decisao nao e 

fundamentada, vem da convicgao intima e a sentenga absolutoria nao se baseia em 

principios explicitos, enquanto o tribunal de togados e um grupo de homens ilustres 

e cultos, mas segregados, miopes do mundo real e do verdadeiro convivio social. 

Leciona Antonio Madeira apud Guilherme Nucci (1999, p.180): "o juiz e 

escravo da lei, e a forga de julgar criminosos, nao tem por esses a atengao que o juri 

Ihes dispensa". 

Contexto que merece importancia inexoravel e que a falta de conhecimento 

juridico nao e obice ao exercicio da fungao de julgar, do mesmo modo que do 

legislador tambem nao se exige tal sapiencia, se para construir leis justa basta o 

bom senso, tambem para julgar, o bom senso e suficiente. 

O julgamento pelo juri traz importante contribuigao a administragao da justiga, 

obrigando os profissionais do Direito a expor suas teses em linguagem compativel 

com o entendimento leigo. Indubitavelmente a uma tendencia de o reu conformar-se 

mais por ter sido condenado por seus pares. A propria comunidade tende a aceitar 

melhor um veredicto dos seus pares do que de juiz togado. Como leciona Ada 

Pellegrine Grinover apud Guilherme Nucci (1999, p.181): 

A instituigao do juri e a forma mais saliente de participagao popular na 
administragao de justiga, correspondendo a um instrumento de garantia, 
tipico do estado liberal. 

Com todas as suas fraquezas e lacunas, o Juri pode e deve constituir, ao 

longo do tempo, uma pedagogia da liberdade em do civismo, traduzida por uma 

sensibilizagao maior aos valores da justiga e do direito. Em democracia, a liberdade 

e cultivada dia a dia para que paulatinamente sedimente o carater. 

Os tribunals sao laboratories onde se experimenta o direito concreto e o 

proprio sentimento da justiga, e por eles que passam, ao fim e ao cabo, muitos dos 

dramas que sobressaltam a vida individual e coletiva. E a eles que sobem os gritos 

daqueles que pedem justiga ou pedem clemencia. O jurado estara para tomar uma 

posigao, atraves de sua experiencia e inteligencia. E esta participagao no bem 

comum da justiga nunca podera ser coisa va na inteligencia e no coragao do 

homem. 
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O juri, de acordo com sua forma procedimental, e o que atende de modo mais 

eficaz os principios processuais da acusagao, da audiencia, do contraditorio, da 

oralidade, da imediagao, da concentragao, da identidade fisica do juiz, da 

publicidade dos atos, entre outros principios. 

Nao se deve julgar uma instituigao pelos seus erros, mas por seus acertos. O 

homem erra ao julgar seu semelhante, seja ele leigo ou conhecedor das leis. Como 

toda instituigao humana o juri esta sujeito a deformagoes, a desvios, que podem 

fazer dele um instrumento do erro judiciario. 

3.3 Argumentagao contra o Juri 

O juri cumpriu seu papel historico de obstaculo a prepotencia da monarquia 

absoluta e dos sistemas judiciarios fracos e dependentes do rei, portanto, viciados e 

corruptos. 

Atualmente, estando liberto das demais fungoes do Estado, o Judiciario e 

forte e imparcial, nao sendo mais necessaria a participagao do povo diretamente na 

administragao da justiga. Paises eminentemente democraticos estao terminando e, 

no maximo, elegendo uma nova forma de composigao mista da cortes: o 

escabinado. Sao os casos da Franga, da Alemanha, da Belgica, da Italia e da 

Grecia. 

Mesmo nos Estados Unidos, onde se diz ser o juri um direito fundamental, 

pode o reu, em varias situagoes, renunciar a um julgamento popular. Fosse 

realmente, uma garantia essencial do homem e nao poderia ser de aplicagao 

facultativa. 

O jurado nao tem bom senso e o juri constitui, na verdade, um teatro ou um 

circo, prevalecendo a opiniao da parte que mais consegue iludir o juiz leigo, com 

seus argumentos nem sempre juridicos, mas, sobretudo emocionais e falsos, 

naturalmente em virtude do jurado nao ter aspiragoes sociologicas, nem tao menos 

juridicas. 

O jurado e muito suscetivel a injungoes e cabalas, sendo a encarnagao de 

uma justiga de classe. O juiz togado nao e inflexivel e distante da sociedade, na 

verdade, e o unico preocupado em repudiar a impunidade, aplicando a lei ao caso 

concrete sendo o juri um polo da justiga sem a lei. 
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Indubitavelmente a missao de julgar requer profissionalismo e preparo, nao 

podendo ser feita por amadores. E impossivel constituir um grupo de jurados 

preparados a entender as questoes complexas que muitas vezes sao apresentadas 

para decisao no Tribunal do Juri. 

No Tribunal do Juri, ha muito mais chance de ocorrer o malfadado erro 

judiciario, pois o jurado pode afastar-se das provas dos autos e decidir como bem 

quiser. 

Segundo Mario Hoeppner Dutra apud Guilherme Nucci (1999, p. 184): 

Sendo uma instituigao tao democratica quanto apregoam seus defensores, 
nao se compreende qual a razao de somente os crimes dolosos contra a 
vida estarem na sua esfera de competencia. 

O julgamento pelo tribunal popular, em comparagao com o proferido pelo juiz 

togado, e muito mais moroso, ja que possui duas fases (judicium acusations e 

judicium causae). O rendimento do tribunal do juri, estatisticamente, e baixissimo. E 

um tremendo dispendio de tempo, dinheiro e energias, para, afinal, modestissima 

produgao judiciaria. (Hamilton Moraes e Barros, p.62). 

3.4 Denunciar mais: o acusador e a injustiga oficial 

Ao Ministerio Publico, instituigao permanente incumbe a defesa da ordem 

juridica, do regime democratico e dos interesses sociais e individuals indisponiveis 

(caput, art.127, CF). Sendo-lhe reservada a titularidade privativa para o manuseio 

oficial da agao penal publica (art.129, I, CF), condicionada e incondicionada. Ocorre 

que, a esse exercicio da mais alta relevancia juridica e indispensabilidade 

democratica, pressupoe a seguranga juridica, o devido processo legal, a moralidade, 

a eficiencia, e, mais exige a constitucionalidade.que haja fidelidade inafastavel ao 

respeito a cidadania e a dignidade humana( dois fundamentos da Republica- art. 

3°,I, 2 a e 3 a partes,CF)arrazoados( quando nao explicita.implicitamente) desde o 

Preambulo do Texto Magno, em patamar de expressoes de sua forma politica. 

E como classificar a atitude de um representante do Ministerio Publico, 

ancoradouro de todas essas obrigagoes e, ao mesmo tempo, expectativas da 

sociedade, que eventualmente, acusando por acusar, oferece denuncia agente alem 

daquilo que os autos autorizam sem previsao no feito da figura narrada; 
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injustamente, portanto?Reflita-se o mesmo sobre a passividade inconsequente do 

magistrado que recebe denuncia nesses termos, deflagrando o processo. A injustiga 

manifesta-se por varios modos.e um dos mais danosos e o litisconsorcio de fato da 

oficialidade( acusador estatal e magistrado) que oprime a constitucionalidade da 

seguranga juridica,nao bastasse o golpe desferido contra postulados basilares da 

Republica.E que nao ha injustiga maior ou menor; toda ela e injusta. 

Como leciona Ricardo Vital de Almeida (2005, p. 112): 

O fiscal da lei (inclusive podendo estar disponibilizando a melhor das 
intengoes),quando se determina a denunciar mais, imagina, pressupoe, 
suspeita, ou idiossincraticamente, deseja a existencia de culpa (e, as 
vezes, do fato), e,quando muito,utiliza-se de elementos informativos sem 
suporte legal a ideia razoavel de concretizacao de uma autoria criminosa 
ou de apetrechos perifericos, ou seja, em desacordo com o testemunho 
disponivel nos autos; sem o lastro condutor indispensavel que a legislacao 
exige para o inicio da persecutio in judicio. Denuncia sob a condiqao de 
comprovagao futura dos seus proprios requisitos basicos, como se o 
sossego humano, a liberdade, fossem um mero aspecto disposto em nivel 
de clausula de um contrato de coisa qualquer. E nao se fale de interesse 
publico nesta egide, porque ele e exatamente a seguranga no cumprimento 
da constitucionalidade, que se horroriza perante o que nao e justo. 

Em pensamento ecletico leciona Suzi D'Angelo e Elcio D'Angelo (2005, p.88): 

A sociedade espera de um membro do Ministerio Publico, vez que este que 
esta investido por disposigao constitucional como sendo aquele que 
propora, de forma incondicional, a agao penal contra aquele que cometeu 
crime contra a vida, de forma intencional, contra o seu semelhante, uma 
atuagao que venha ao encontro dos desejos da sociedade, os quais estao 
acima de quaisquer interesses juridicos, economicos ou politicos, 
porquanto no Tribunal do Juri o que deve imperar e a simbiose perfeita 
entre a razao e a emogao. A nosso ver o cidadao que esta Promotor de 
Justiga jamais podera deixar de vivenciar as alegrias e as agruras da 
sociedade em que esta inserido, pois, perante o Tribunal do Juri o que mais 
importa para a sociedade nao e ter um excelente operador do direito, mas 
um cidadao que deve ter como meta a tao sonhada e desejada justiga dos 
homens, o Promotor de Justiga perante o Tribunal do Juri possui um 
diferencial, vez que nao deve se circunscrever ao lexico juridico, sob pena 
de ser um repetidor mecanizado de leis e pensamentos enfadonhos e 
prolixos. 

Inquestionavelmente o comportamento do Promotor de Justiga deve pautar-se 

pela reta-razao e pela obliqua-emogao, vale dizer, deve conhecer as normas de 

forma clara e objetiva, porem sem se desvencilhar dos sentimentos e das paixoes 

humanas, que se flexibiliza de acordo com o caso concreto. 
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Denunciar a mais e uma atividade inconstitucional, uma lesao contra a 

inocencia que se deve presumir, desta forma leciona de forma critica e plausivel o 

juiz de direito Ricardo Vital de Almeida (2005, p. 113): 

E bom recordar, em reforco a entendimentos mais detalhistas, que a fase 
denunciante nao se deve socorrer do principio do in dubio pro societate, 
reservado tao apenas a etapa pronunciadora do art.408 do CPP, devido as 
suas peculiaridades de mero juizo de admissibilidade, por sua vez 
finalizador do judicium accusations, e que decorre de uma precedente 
denuncia, fulcrada (isso sim!) na afirmagao de culpa pelo MP, e para tanto 
dependendo da descrigao e amostragem de motivos solidos, adesivos ao 
ato teoricamente preceitual e a autoria. E, porque acusar, sem base, 
danifica a democracia e impoe prejuizos ao denunciado, devido ao 
vexatorio escarnio publico, ate moralmente irresgatavel, quando nao 
materialmente sufocante. 

Naturalmente ao oferecer a denuncia o Ministerio Publico pleiteia a 

condenacao do acusado, e para tanto e necessario que Ihe impute a pratica de uma 

acao delituosa, devendo expor elementos indicativos da ocorrencia do fato e da 

autoria. 

3.5. A etica do advogado perante o Tribunal do Juri 

O advogado que atua no Tribunal do Juri revitaliza esta instituigao milenar, 

revelando entre outras constatagoes, os principios explicitos e implicitos 

constitucionais penais. O filosofo grego Aristoteles afirmou que o homem mais 

perfeito nao e aquele que exerce sua virtude somente para si mesmo, mas aquele 

que o pratica tambem em relagao aos outros e isso e uma obra dificil. Leciona Suzi 

D' Angelo e Elcio D'Angelo (2005, p.28): 

A etica torna-se o divisor de aguas entre o advogado do Tribunal do Juri e 
o criminoso doloso, mesmo porque este deixou antes de qualquer coisa, de 
ser etico a partir do momento em que desrespeitou seu semelhante ao 
ceifar sua vida, desde que intencionalmente, ou, ainda ao tentar ceifa-la, ao 
passo que o advogado, em principio e por principio, e uma pessoa etica 
prima facie, pois, caso contrario estaria desacreditado pelo seu proprio 
cliente. Ademais, sao os jurados que irao nao somente o reu, mas tambem 
o advogado e o promotor de justiga sao, pelo menos, eticos para com eles, 
ainda que esse julgamento nao seja o principal para o reu, mas, 
certamente, muito importante para aqueles. 

E salutar mencionar parte do que e positivado no Art.2° do Codigo de Etica e 

Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil: 
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Art. 2°. O Advogado, indispensavel a administragao da Justiga, e defensor 
do estado democratico de direito, da cidadania, da moralidade publica, da 
Justiga e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministerio Privado 
a elevada fungao publica que exerce. 
Paragrafo unico. Sao deveres do Advogado: 
(...) 
V - contribuir para o aprimoramento das instituicdes, do Direito e das 
leis.(grifo nosso) 
(...). 

Por conseguinte, podemos sintetizar que o Advogado do Tribunal do Juri, 

certamente, possui interesse na causa pelo fator financeiro, mesmo porque sua 

profissao e legitima e legal, e obviamente deve ser remunerada, mas possui tambem 

interesse em zelar pela lealdade para com o seu cliente, primando pela etica 

profissional e pessoal. 

Evidentemente a etica na advocacia jamais podera ser negligenciada, pois e 

atribuigao do advogado depurar tudo que Ihe chegue ao conhecimento, desde as 

situagoes meramente faticas, ate situagoes que envolvam a interpretagao critica das 

instituigoes. 

Suzi D'Angelo e Elcio D'Angelo (2005, p. 33-34), tratam com maestria o 

presente assunto lapidando de forma eficiente e real: 

A etica na advocacia esta vinculada a Justiga e ao Direito e, apesar do 
paradoxo existente entre o que e e o que deve ser o advogado deve 
sempre buscar respostas na etica,quando deparar-se com questoes.tais 
como: O que representa o direito a inviolabilidade do lar para aqueles que, 
nas favelas, nos guetos e nas periferias, tem seus barracos, cortigos e 
casas invadidas pela policia e presos sem ordem judicial? Qual e o alcance 
do direito a livre expressao para quern nao dispoe dos meios necessarios, 
como, por exemplo, saude e educagao basicas, para se expressar? E 
neste momento que o advogado, sob a egide da etica, nao podera fazer 
com que a omissao ou silencio conveniente sirvam de pretexto para 
disfargar a falta de pensamento ou de convicgao. 

No Tribunal do Juri a etica e a moral sao meios que conduzem ao respeito 

que se ha de esperar daqueles que se colocam na posigao de julgadores por 

excelencia, vale dizer, o povo. Indubitavelmente o advogado deve guiar-se pela 

etica, ou seja, pela moral pessoal para o exercicio do seu mister, assimilando e 

acima de tudo aplicando as regras deontologicas fundamentals, bem como outras 

que devam ser obedecidas, tendo em vista que o Codigo de Etica nao possui um 

carater determinante,taxativo,pois existem deveres morais pessoais, recomendados 
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pela doutrina da virtude.cuja desobediencia nao acarretara sangao 

normativa,contudo surge outra sancao.a sangao da consciencia. 

3.6 Fecho expositivo 

A problematica em lume neste trabalho monografico situa-se em duplice 

resposta: se o juri e, de fato, um direito ou garantia humana fundamental e se os 

principios constitucionais que regem a instituigao no Brasil sao efetivamente, 

aplicados no processo penal. 

Como explicita Guilherme de Sousa Nucci (1999, p. 185): 

Nao se conseguira avaliar ambos os contextos se nao for feita uma 
verificagao acerca dos argumentos favoraveis e contrarios ao tribunal 
popular, uma vez que o sucesso ou insucesso de sua atividade tem 
relevancia basica na opcao politica e legislativa de considerar o juri como 
garantia individual, bem como na forma como e visto e interpretado pelo 
Judiciario. Uma instituigao bem aceita pela opiniao publica, cuja 
legitimidade social e inconteste, ainda que de pouca tecnica, faz com que 
haja boa vontade dos profissionais do Direito para a interpretagao e 
aplicagao das normas que a regulam. Ao contrario, estando desgastada e 
insipida no seio social, alem de contar com o repudio da maioria dos 
juristas, e bem provavel que seus principios, ainda que constitucionais, 
sejam colocados de lado e, na pratica, a vontade do constituinte nao seja 
cumprida. 

E neste contexto que se exala o primeiro dos argumentos favoraveis ao juri e 

que se trata de uma instituigao democratica, fundada no principio de que o homem 

deve julgar seus pares, alem de ser um importante cenario de participagao da 

sociedade na administragao da justiga e um exemplo de pratica de cidadania. 

Em oposigao ao que foi mencionado surge o fundamento de que o tribunal 

popular serviu a uma epoca, a um momento historico, quando o Judiciario nao era 

independente do Executivo e a sociedade precisava se libertar do jugo absolutista 

do monarca. 

Opiniao interessante e que merece destaque neste trabalho monografico, no 

que tange a fragilidade da democracia na Instituigao do Tribunal do Juri, e a de 

Guilherme Nucci (1999, p. 185-186): 

Nao se trata de um simbolo democratico, pois paises nitidamente 
avangados em materia de liberdades publicas tem abandonado esse 
sistema de julgamento, adotando formas alternativas de participagao 
popular nos negocios da justiga, tais como o escabinado e o assessorado. 
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Na realidade, o juri surgiu como um grito a propria prepotencia e as cartas 
marcadas do jogo politico que infestava o Judiciario, em face de sua estrita 
dependencia do governante. A par de sua origem, que para muitos pode 
ser levada a antiguidade-Palestina, Grecia, Roma, entre outros-, o juri, com 
sua feicao atual, que o fez propagar-se pelo mundo ocidental, deveu-se, 
essencialmente, a historia britanica, iniciada, nesse passo, com a edicao da 
Magna Carta, mas prosseguindo nos seculos vindouros. 

Questao controvertida e que merece ser mencionada, em um destaque 

positivo, e o fato de o juri ser composto de homens leigos, menos distantes das 

mudancas ocorridas na sociedade, e, por conseguinte mais vocacionados em fazer 

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

Evidentemente o juiz togado seria menos afeito a essa adaptagao e mais rigido, 

tornando-se inexoravelmente mais distante do povo. Em oposicao a esta linha de 

raciocinio estar o argumento de que a missao de julgar necessita de formagao 

profissional, e acima de tudo de preparo tecnico, nao podendo em hipotese alguma 

ser destinado a amadores. 

Mas para dar mais um pouco de complexidade para aqueles que defendem o 

afastamento dos populares da instituigao, se para legislar nao e necessario 

formagao tecnica, obviamente nao se torna taxativa a ideia de que o julgamento dos 

crimes dolosos contra a vida e privilegio de juizes togados. Consubstancia-se um 

equivoco flagrante afirmar que bom senso e monopolio da magistratura togada, nao 

sendo necessario elencar os diversos casos que juizes togados cometem erros na 

aplicagao do direito. 

Mais uma vez se torna plausivel explicitar as palavras de Guilherme Nucci 

(1999, p.187): 

Por outro lado, muito da critica que se faz ao juri, de ser um teatro ou um 
circo, provem daqueles profissionais menos afeicoados a arte de se 
expressar em publico e menos aptos a falar a linguagem inteligivel do 
povo. Sao pessoas que somente conseguem expressar-se bem por escrito 
e exprimindo-se em linguagem tecnica, diretamente a quern pode decifrar 
seus reclamos, o juiz togado. Dificil, para eles, e admitir que ha pessoas 
vocacionadas para a transmissao de ideias e pensamentos.que melhor se 
expressam em tribunas do juri,como o fariam em salas de 
aula.convencendo pois.os jurados de que a razao esta do seu lado. Seja 
um promotor ou um defensor, logicamente quern melhor expuser seu ponto 
de vista pode convencer os jurados, o que nao significa que o juri tornou-se 
um circo. Nao e porque a outra parte, menos apta a falar, deixa de expor 
convenientemente seu pensamento e suas razoes que o Conselho de 
Sentenga e culpado por um resultado injusto. O Tribunal do Juri e um orgao 
especial da Justiga, onde o povo forma o corpo de juizes e, por isso, obriga 
os profissionais do Direito a falar uma linguagem comum, livre de afetagoes 
e termos juridicos especificos, fazendo com que sejam entendidos nao 
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somente pelo colegiado de jurados, mas, sobretudo pelo reu e pela plateia, 
que estao ouvindo e fiscalizando, de acordo com o salutar principio da 
publicidade. 

E da experiencia comum de qualquer cidadao que o conhecimento tecnico 

nao torna ninguem um bom comunicador e transmissor de ideias, haja vista o 

fracasso retumbante que envolve muitos juristas de renome quando pretendem 

ministrar aulas para os alunos do bacharelado. Tal como os jurados, esses alunos 

sao ouvintes inaugurais de termos e raciocinios juridicos, exigindo que o mestre fale 

uma linguagem que se adeque ao seu entendimento. 

E indiscutivel que aspectos como honestidade, etica e carater 

inexoravelmente ligados independem de formagao tecnica, e neste contexto que e 

imprescindivel as palavras de Guilherme Nucci (1999, p.188): 

Argumento em debate cinge-se ao fato de o juiz de direito ser menos 
suscetivel a pressoes e cabalas do que o jurado. Outra inverdade. 
Corrupgao e desonestidade sao condicoes tipicas do ser humano e nao do 
juiz ou do jurado, especificamente. O homem digno e idoneo mantem suas 
virtudes quando se torna magistrado de carreira ou quando se 
compromissa jurado, o mesmo valendo para o corrupto e indigno. E certo 
que o juiz de direito tem garantias constitucionais que o protegem e o 
jurado nao as possui, mas a experiencia demonstra que, muitas vezes, 
essas garantias do magistrado tornam-se um escudo protetor da sua 
desfagatez, nao sendo uteis a sociedade. De outra parte, o jurado,ainda 
que nao as tenha.pode decidir sem fundamentar os veredictos, fazendo-o 
atraves do voto sigiloso, proferido em sala secreta. Sua garantia e a 
mesma que possui o eleitor ao votar: o sigilo, a preservacao de sua 
convicgao do conhecimento publico. Logo, quern quiser ser corrupto ou 
pretende deixar-se levar injungoes externas, pode faze-lo como integrante 
da magistratura togada ou como membro do Conselho de Sentenga. 

Um aspecto,digo,um argumento, este negativo e expresso atraves da 

afirmagao que o juri incide com maior frequencia em erros judiciarios, proferindo 

decisoes equivocadas. Na verdade vos digo que, equivocado e este fundamento, 

tendo em vista que nao ha estatistica confiavel neste sentido, confirmando que o 

tribunal popular mais erra do que acerta em seus veredictos. Na verdade o 

julgamento e imbuido de um alto e complexo grau de subjetividade, como e 

lecionado por Guilherme Nucci (1999, p.188): 

Quern vai dizer o que e acerto e o que e erro? O juiz togado? Essa opiniao 
a respeito dos erros do tribunal popular termina sendo fruto da avaliagao da 
magistratura de carreira, pois e ela quern julga pedidos de revisao criminal, 
absolvendo o condenado pelo juri e afrontando a soberania dos veredictos. 
Do mesmo modo, pode ser do profissional do direito que critica uma 
decisao absolutoria dada pelo juri. O fato e que juizes leigos e togados 
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podem ter criterios diferentes para visualizar a mesma situagao, o mesmo 
caso. Se for conveniente que existam essas diferengas e outro problema, 
que sera analisado ao final, embora nao se possa dizer que uma 
absolvigao seja um erro ou uma condenagao, um equivoco. A vontade 
popular, expressada no juri, nao merece serjulgada, pois do mesmo modo 
que o eleitor ora coloca no poder pessoa inapta, ora elege um grande 
estadista, pode o jurado condenar ou absolver dentro da justiga ou da 
injustiga que fazem parte do cotidiano da vida. 

E significante explicitar tambem sobre aspectos polemicos a respeito da 

competencia do juri, desta forma, os defensores pretendem aumenta-la e os 

detratores nao somente querem a sua diminuigao, mas questionam fato de terem 

sido eleitos somente os crimes dolosos contra a vida. Indagam estes: se e instituigao 

tao democratica, por que so essas especies de delitos sao julgadas pelo juri?. Quern 

e contra o juri nao deveria questionar este ponto, pois, se a instituigao nao serve 

para nada se constituindo um autentico anacronismo judiciario, ja possui crimes 

demais na sua esfera de competencia. Mas se realmente e eficiente, nao deveria ser 

extinta, mas ampliada. Possivelmente para garantir a existencia do juri no Brasil, os 

constituintes resolveram,seguindo a logica do passado, enumerar somente os 

crimes dolosos contra a vida em seu rol de competencia, obviamente nao fosse 

positivada a competencia atual que direciona suas atividades aos crimes dolosos 

contra a vida, certamente o juri estaria extinto no Brasil, ja que tem mais inimigos 

que admiradores, especialmente no meio juridico. 

Vale-se mencionar neste trabalho monografico que o juri ja estar no 

subconsciente das pessoas, e uma instituigao que tem caracteristicas que sao 

notorias fora do meio juridico, a respeito desta afirmagao torna-se extraordinaria a 

afirmagao de Guilherme Nucci (pg.189): 

O juri estar entranhado na consciencia popular, contribuindo para a 
educagao do povo, obrigando-o a manter-se atualizado e consciente dos 
seus direitos. Os opositores contrapoem, dizendo que ninguem liga para o 
tribunal popular e maioria mal sabe da sua existencia, ao passo que 
existem outras formas de educar o povo, dando-lhe nogoes de civismo. 
Nesse ponto, com razao os ultimos. Dizer que o juri esta cravado 
profundamente na consciencia do povo e um exagero. Mesmo em paises 
do sistema consuetudinario, que cultivam o juri, como Inglaterra, os 
Estados Unidos e a Australia, as pesquisas feitas podem apenas indicar 
que a populagao acredita que o juri deve ser mantido, do mesmo modo 
que, como todo povo conservador, outras instituigoes seculares tambem 
precisam subsistir. Nao se debate.junto a sociedade,as vantagens e 
desvantagens da instituigao,mas somente se ela deve existir ou 
nao.Ora.nesses lugares e um tribunal tradicional, de longuissima 
data.levando as pessoas a votar pela sua manutengao.Na duvida,melhor 
manter do que extinguir.No Brasil,nem mesmo essas pesquisas existem,de 
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forma que nao colhe o argumento de que o juri deve permanecer porque o 
povo deseja.Alem disso.para dar consciencia civica a sociedade,ha outras 
formas de faze-lo,nao sendo necessaria a existencia de um orgao do 
Judiciario para tanto. Entretanto.um detalhe significativo deve ser 
levantado:atraves dos seus representantes.na Assembleia Constituinte,o 
povo colocou o juri no sistema judiciario,de modo que nao somente ele 
existe,como tambem e uma garantia individual.Somente por isso precisa 
ser respeitado.Dentro da consciencia popular,pode-se inserir a melhor 
aceitagao das decisoes do juri pela sociedade,como ponto favoravel.Essa 
questao depende do modo como o povo ve o sistema de aplicagao das 
leis.Sendo tradicional.no lugar.o direito consuetudinario.certamente esse 
argumento tem muito valor.Entretanto.prevalecendo o direito 
codificado.perde inteiramente sua razao de ser.pois o mesmo povo que e 
Obrigado a seguir inumeras leis escritas, termina por nao aceitar quando o 
Tribunal do Juri decide contra legem um caso individual que Ihe e 
apresentado. 

Raciocine-se, diferentemente dos detratores, os procedimentos do juri e a 

forma mais perfeita de aplicagao dos principios processuais penais (oralidade, 

identidade fisica do juiz, publicidade etc.), ja os detratores afirmam que se trata de 

um procedimento moroso e desgastante. Como diria Guilherme Nucci (1999, p. 190): 

Nao parece cabivel averiguar a vantagem ou a desvantagem da existencia 
de um tribunal como o jiiri pela analise do seu funcionamento, por isso e 
passivel de mudanga a qualquer instante. Se for considerado um 
paradigma de aplicagao dos principios processuais, nada mais justo do que 
transferir para os outros orgaos judiciarios o mesmo procedimento, com 
todas essas virtudes; se for tido por moroso, deve o legislador aperfeigoa-
lo, fazendo com que se tome mais agil e eficaz. 

O Tribunal Popular do Juri nao detem o monopolio da democracia na 

administragao da justiga, tambem nao sao exclusivos da magistratura togada o bom 

senso e a retidao. Destaque-se que erros judiciarios podem acontecer em qualquer 

tribunal, independentemente de ser leigo ou togado, e e nestas circunstancias que 

existe o principio fundamental do processo, o duplo grau de jurisdigao. 

Polemizando, e acima de tudo dando um enfoque de complexidade ao 

tribunal do juri, assim disserta Guilherme Nucci (1999, p.194): 

O Tribunal do Juri e porgao dom sistema do common law, em vigor no 
Brasil, por vontade da Constituigao, nao podendo, nem merecendo, ser 
avaliado tal como se faz com um juizo togado qualquer. Outro modo de ver 
o juri, que nao seja esse, nao e compativel com seu posicionamento 
constitucional. Em nivel ideal, deveria todos os tribunals decidir 
estritamente conforme a lei, pois e esse o sistema imposto pela legislagao 
ordinaria. Dessa maneira, se determinado fato tipico cometido por alguem, 
tal como um homicidio, for levado a julgamento, ele so pode ser 
considerado licito ou nao culpavel, na visao codificada do direito, caso 
exista alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade expressamente 
prevista no Codigo Penal. Outra solugao, como a adogao de uma tese 
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supra legal, para muitos, e um flagrante desrespeito a lei, uma ofensa ao 
principio da legalidade, colocando em risco a seguranga de todo o sistema 
juridico. Nao resta a menor duvida de que, se aplicado ao juri exatamente o 
mesmo prisma destinado aos juizes togados, vale dizer, o estrito 
cumprimento da lei, ha varios veredictos dos jurados que podem ser objeto 
de severas criticas. Por isso, o aforismo langado por muitos juristas e 
repetido em inumeros acordaos segundo o qual o Tribunal do Juri, possui 
soberania, mas isso nao quer dizer onipotencia, gigantismo ou mesmo 
abuso de direito. A consequencia para tais criticas e que,sempre que a 
magistratura de carreira percebe.em apelagoes ou revisoes criminais,a 
existencia de uma valvula para reformar a decisao,adaptando-a a lei ou a 
jurisprudencia dominante,tambem de acordo com o que se julga ser a 
melhor interpretagao da lei,torna essa atitude.Eis por que ha varios casos 
que nao demandariam um segundo julgamento,mas que obrigam o juri a se 
reunir de novo para reavaliar o processors,ainda,a razao pela qual muitas 
revisoes criminais terminam absolvendo reus condenados pelo juri,a 
despeito da soberania constitucionalmente assegurada.Se o juri 
tiver.realmente.de decidir como faz o juiz togado,entao esta 
irremediavelmente falido no sistema judiciario patrio.Como explicar a um 
jurado leigo,em poucas horas de debate,conceitos de direito penal e 
processual penal que estudantes de direito levam anos para absorver e 
que muitos precisam de muita pratica para aceitar? Se por um lado a 
legitima defesa e um conceito juridico, porque esta prevista no art.25 do 
Codigo Penal, a tese de inexigibilidade de conduta diversa nao seria 
excludente legal, porque em lei nao estar descrita. Mas, seria preciso uma 
aula preliminar a cada jurado sobre o principio da legalidade e sobre 
tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade para habilita-lo a servir no juri, 
fazendo-o entender exatamente o significado dos institutos juridicos, 
mesmo quando se sabe que os proprios juristas nao se entendem quanto a 
aplicagao de um ou de outro. 

Um debate que merece destaque e se o juri constitui um direito ou uma 

garantia? 

A doutrina majoritaria direciona o seu entendimento de que constitui uma 

garantia. Outros restringem, ou melhor, especificam ainda mais esse 

posicionamento, afirmando que o juri constitui uma garantia ao direito de liberdade. 

No entanto a melhor opcao e considerar o juri, essencialmente, uma garantia, pois 

indubitavelmente e a sua principal missao. Obviamente em segundo piano nao deixa 

de ser um direito, seria um absurdo, afirmar que nao e, pois, nesse aspecto e acima 

de tudo o direito do povo de participar da administragao da justiga. 

Certamente, toda garantia e concomitantemente um direito, tendo em vista 

que o devido processo legal e uma garantia aos direitos a liberdade, a vida, a 

propriedade, a honra, entre outros, sendo da maneira mais nobre e suprema 

possivel, o direito que todos tem frente ao estado, o direito de exigir do poder publico 

um processo regular antes de sofre qualquer privagao. Evidentemente, mais uma 

vez, o carater predominante, e o de garantia. 
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O juri nao e garantia direta da liberdade de ninguem, e sim, 

inquestionavelmente, constitui um corolario do devido processo legal. Mencione-se 

tambem que o devido processo legal nao estar a servigo do reu, mas da sociedade. 

Deve o Tribunal do Juri atuar sob os seguintes prismas: plenitude de defesa, sigilo 

da votagoes, soberania dos veredictos e a competencia para julgar os crimes 

dolosos contra a vida. 

Enaltecendo a importancia do tribunal do juri, assim se expressa Guilherme 

Nucci (1999, p.199): 

Assim, como preceito constitucional que e o Tribunal do Juri esta acima 
das normas penais ou processuais penais e, mesmo sendo um orgao 
integrante do poder judiciario, tem natureza peculiar e merece ser tratado 
como tal, nao sendo necessario estar expressa na lei essa limpida 
evidencia. Dele nao se exigem veredictos fundamentados, o que e natural 
cobrar da magistratura togada; dele nao se quer publicidade total, 
aceitando-se como plausivel a votagao em sala secreta; para sua 
formagao, nao se exige concurso publico de provas e titulos, bastando o 
sorteio e a selegao aleatoria; enfim, goza de particularidades especificas. 
Uma delas, ainda nao e assimilada, e que pode decidir como bem quiser, 
porque e soberano em suas decisoes. Quisesse o constituinte restringir sua 
atuagao as regras impostas pelo direito codificado, de estrita observancia 
da lei, e jamais teria colocado como principio que o rege a soberania dos 
veredictos. Essa norma evita que qualquer corte brasileira, inclusive o 
Supremo Tribunal Federal, reveja uma decisao sua. Logo se o juri pode 
absolver um reu contra legem e nao ha tribunal no pais que possa revisar 
essa decisao, tambem deve poder, desejando, condenar alguem, sem que 
se possa reformar o veredicto, no merito (como faz atualmente, a revisao 
criminal). A soberania e plena e deve valer tanto para condenar, como para 
absolver. Decretar que juri so pode absolver do modo como desejar, mas 
nao pode condenar, e dar a soberania uma relatividade que ela nao possui. 

Em nosso ordenamento juridico, o Tribunal Popular do Juri e uma excegao a 

regra geral imposta ao Judiciario de toga, tendo em vista que pode usar parametros 

do direito consuetudinario, respaldado em sua soberania. 

Mais uma vez vale-se mencionar que o juri e uma instituigao que tem mais 

criticos do que admiradores, talvez em um futuro nao muito distante o Tribunal 

Popular do Juri esteja fadado a extingao, ao desaparecimento em nosso cenario, 

como ja aconteceu em muitos paises, mas enquanto existe cabe a nos respeitar a 

sua estrutura e finalidade na Integra, ja que indiscutivelmente e fundamental para 

uma democratica administragao da justiga. 
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3.7 Fecho articulado 

Historicamente o Tribunal do Juri nasceu no seculo XIII, na Inglaterra, 

consolidando - se seculos apos com a publicagao da Petigao de Direitos, de 07 de 

junho de 1628, sendo desta forma a primeira tentativa de por em vigor as regras de 

liberdade constitucional estabelecidas pela Magna Carta,quando foi previsto que 

nenhum homem livre podia ser detido ou preso ou privado dos seus bens ,das suas 

liberdades e franquias, ou posto fora da lei e exilado ou de qualquer modo 

molestado, a nao ser por virtude de sentenga legal dos seus pares ou da lei do pais. 

No Brasil, o Tribunal do Juri foi criado em 18 de junho de 1822, com o objetivo 

de julgar os crimes de imprensa, originando-se do mesmo movimento que inspirou a 

Europa a implanta-lo, evidentemente, significando um simbolo de democracia. 

Na elaboragao da Constituigao de 1891, inicio da republica, o juri absorveu 

inexoravelmente influencias do direito constitucional norte americano, tendo em vista 

que ele foi deslocado do capitulo do Poder Judiciario para o capitulo dos direitos e 

garantias individuals. 

O juri e primordialmente uma garantia, o direito de ser julgado pelo juri, e 

essencialmente a garantia de que o Estado respeitara a liberdade e os demais 

valores fundamentals do individuo acusado da pratica de um delito doloso contra a 

vida. 

Como foi mencionado no fecho expositive nao deixa de ser secundariamente, 

um direito individual, que e do cidadao participar da administragao da justiga. 

Existem direitos e garantias substanciais e direitos e garantias formais, 

consoante especifica Guilherme Nucci (1999, p. 201-202): 

Uma constituigao pode transformar qualquer direito ou garantia em 
fundamental, levando em consideragao os interesses do povo, titular do 
poder constituinte originario, em determinada epoca. Por isso, algo que 
nunca foi ou deixou de ser um direito nato do homem ou uma garantia 
basica do cidadao pode ser algado a esse status durante os trabalhos da 
Assembleia Nacional Constituinte. Os direitos e garantias substanciais, por 
sua vez, sao inerentes ao ser humano e a propria democracia, sendo 
impossiveis de serem retirados do individuo, a nao ser que o povo abra 
mao do Estado Democratico de Direito.O Tribunal do Juri ha muito deixou 
de ser uma garantia substancial do ser humano, passando a constituir-se 
em garantia meramente formal, por estar previsto como tal na Constituigao 
Federal.No mesmo prisma, se visto como direito fundamental, pela 
participagao do povo no poder judiciario, tambem e formal, visto que ha 
varias modalidades de participagao na administragao da justiga e o tribunal 
popular e somente uma delas. 



62 

A soberania dos veredictos e um principio garantia do Tribunal do Juri, 

significando que suas decisoes sao supremas e independentes, e que so podem ser 

revistas pelo proprio colegiado popular. Soberania nao quer dizer ausencia de 

controle dos veredictos, mas, como foi dito significa supremacia e independencia 

para julgar. 

Vale-se mencionar que a revisao criminal nao atenta contra a soberania dos 

veredictos, ma sim, e um instrumento constitucional, que oficializou com carater de 

humildade a possibilidade do erro judiciario, mesmo com a coisa julgada, merecendo 

o individuo julgado, uma nova oportunidade de provar a sua inocencia. 

Quanto a soberania dos jurados, assim se expressa com cautela Guilherme 

Nucci (1999, p.203): 

Sendo soberania a supremacia e independencia que possuem os jurados 
para decidir um litigio penal, que envolva um delito doloso contra a vida, e 
preciso estar alerta para nao haver uma soberania meramente formal, ao 
inves da soberania real. De nada vale estipular que um orgao e supremo 
para deliberar sobre o caso se a ele nao forem fornecidas informacoes 
suficientes para cumprir o seu mister. Por isso, deve o juiz togado zelar 
para que o Tribunal do Juri obtenha todas as provas e condicoes para 
julgar o caso, vedando que, por intermedio de acordos feitos pelas partes 
ou pela deficiencia manifesta de atuacao de alguma delas,extirpe-se a 
hegemonia do povo para proferir seu veredicto. 

Outro aspecto controvertido importante, e que em nosso ordenamento juridico 

vige o principio da igualdade entre as partes na relagao processual com fulcro no 

principio da isonomia. Porem, em face do principio-garantia da plenitude de defesa, 

e fundamental considerar que a defesa do acusado tornou-se privilegiada com o 

passar do tempo e com a paulatina adequacao do direito a realidade social, como 

diria o mestre Miguel Reale: Direito e fato, valor e norma. 

Nao se pode exigir do jurado o conhecimento juridico que ele nao possui, 

obrigando-o a decidir com os parametros de um juiz togado, de acordo com a lei e a 

jurisprudencia dominante. Em verdade vos digo que o erro foi do constituinte, que 

incluiu o juri como tribunal constitucional que reflete uma garantia individual, dando-

Ihe soberania para decidir, enquanto exige do juiz togado fiel respeito a lei, como 

imposigao legislativa. 

Indubitavelmente sao complexas, diversas e inumeras as questoes 

controvertidas sobre o presente assunto. Mas, ate que se resolva tal impasse, nao e 

conveniente e acima de tudo nao e cabivel criticar as decisoes do tribunal popular, 



63 

denominando-as como injustas e consagradoras da impunidade. Criou-se um 

tribunal diferenciado no Brasil e desta forma ele deve ser valorizado e respeitado, 

que sao sentimentos positivados constitucionalmente no art. 5°, XXXVIII. Prestigiar 

uma garantia fundamental e ato solene, pois consolida a condicao de Estado 

Democratico de Direito. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Neste trabalho monografico foram expressos aspectos fundamentals do 

Tribunal do Juri, nao so no Brasil, mas atraves de um topico destinado 

exclusivamente ao direito comparado, com o intuito de dar uma visao global da 

instituigao, inclusive em democracias consolidadas, como: Inglaterra, Portugal, 

Espanha, Estados Unidos, dentre outros paises. 

Os advogados sao rechacados pela sociedade, e tidos como uma classe 

ladra, e na verdade uma enorme parcela, assim e, ludibriando seus clientes das 

mais diversas formas, obviamente existem os honestos, e tentar ser honesto nao e 

buscar ser santo, e sim alcangar padroes minimos de etica na profissao. 

Uma parte dos membros do Ministerio Publico e atuante, mas verdade seja 

dita outra grande parte nao faz jus a sua remuneragao, sendo inexoravelmente 

contaminada pelo virus do descaso, fazendo vista grossa a muitas situagoes banais 

que acontecem na administragao publica, ou diretamente ligadas ao transito, ao 

meio ambiente, ao controle externo da atividade policial, no acompanhamento do 

cumprimento das penas em regime fechado; das demoradas saidas durante o 

transcorrer das audiencias e voltando sem fazer nenhuma indagagao, ou fazendo 

somente uma, para camuflar o desinteresse, em fim, o Ministerio Publico deve 

exercer efetivamente a condigao de fiscal da lei, mas nao uma fiscalizagao que seja 

omissa ou exagerada, e sim, uma fiscalizagao que seja acima de tudo eficiente. 

Os juizes, principalmente nos tribunals de segunda instancia, ou nos tribunals 

superiores, nao passam confianga a sociedade, ora, decisoes bem fundamentadas 

nos juizos de 1° grau, sao derrubadas facilmente atraves de recursos, obviamente e 

fundamental o duplo grau de jurisdigao, mas e impressionante o quanto que as 

decisoes sao modificadas. 

E e nesta otica que a participagao popular merece respeito, e e no Tribunal do 

Juri, que a populagao tem pelo menos em tese participagao na administragao da 

justiga. 

Ressalte-se como todos sabem, que a democracia brasileira e relativamente 

nova, passamos cerca de duas decadas nas maos dos militares, 

inquestionavelmente um periodo obscuro da historia brasileira, e que merece ser 

passado o giz, nitidamente com a cautela que e merecida. O legislador originario 

temeu a volta do regime militar, e para isso promulgou uma Carta Magna extensa, 
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que positivou garantias somente vistas em paises escandinavos, mas, apesar dos 

pesares, foi importante ter uma constituigao assindetica como a nossa, e neste 

contexto que ela expressou em seu art. 5° inciso XXXVIII a plenitude de defesa, o 

sigilo das votagoes e a soberania dos veredictos como principios constitucionais da 

Instituigao do Juri, dispositivo este elementar para a preservagao da instituigao, e 

obviamente para a protegao da sociedade, haja vista a soberania que deve ser 

atribuida aos juizes leigos que constituem o Conselho de Sentenga. 

Foram mencionados sem muita enfase os aspectos processuais, tendo em 

vista a facilidade de encontra-los nos livros de processo penal, mas foi prolongada a 

importancia dos principios que o regem, e foram expressos argumentos pessoais e 

de outros autores sobre a complexidade da instituigao. 

Na verdade tem-se a certeza que os juizes leigos, populares da sociedade, 

tem um conhecimento juridico infinitamente menor do que os juizes togados, mais 

prefere-se o bom senso as vezes torto dos jurados, do que atribuir a competencia do 

julgamento dos crimes dolosos contra a vida aos togados, que infelizmente sao 

imbuidos pela prepotencia, e criadores de uma blindagem que os exclui 

propositadamente da sociedade, nao me lembro nos tempos de secundarista de 

uma unica visita de uma magistrado. 

Portanto diante do que foi exposto, e satisfatoria a manutengao do Tribunal do 

Juri Popular, o bem-interesse que tem a maior protegao por parte da lei penal, deve 

estar diretamente na consciencia da sociedade, se para legislar nao e necessario ter 

formagao juridica, tambem nao se torna necessario ter conhecimento tecnico-juridico 

para julgar. 
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