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RESUMO 

A presente monografia pretende analisar a conduta do leigo, enquanto 
parte ativa no Tribunal do Juri. Estabelecido no ordenamento juridico desde 
1822, esta previsto no artigo 5° inciso XXXVIII, da Constituicao Federal de 
1988, entre os Direitos e Garantias Individuals, como orgao competente 
para o procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Objetiva-se fazer 
uma reflexao historica do processo que o originou e o contexto que o 
mantem, ate os dias atuais em funcionamento. No tocante da atualidade, 
analisar sua estrutura enquanto mecanismo de julgamento "para os crimes 
dolosos contra a vida"; especialmente como toda essa conjuntura gera 
posicionamentos parciais e ou imparciais no corpo de jurados, analisando 
seu posicionamento na busca de democracia e nao de justiga. A celebre 
frase de Rui Barbosa, em sua Oragao aos Mocos, "Mas justiga atrasada 
nao e justiga, senao injustiga qualificada e manifesta" (2001. p.57). Tendo 
por base o metodo historico-exegetico, com a realizagao de uma ampla 
revisao bibliografica sobre o tema e consulta a diversas fontes de pesquisa, 
como textos, artigos juridicos da Internet, entre outros, a pesquisa estuda a 
importancia e ou nao importancia do leigo no corpo de jurados do Tribunal 
do Juri. 

Palavras-chaves: Juri; Jurado; Leigo; Democracia; Justiga. 



ABSTRACT 

The present monograph intends to analise the behavior of the layman, while 
being an active part in the Jury Court. Exists in Brazil since 1822, and was 
stablished in the Brazilian Constitution in 1988 (article 5, XXXVIII) among 
the Individual Rights and Guarantees as the institution that's responsible for 
the prosecution of crimes against life. It has the objetive of making a 
historical consideration about the process which originated it and the 
context which keeps it up to nowadays into action. Regarding to the present 
time analising its structure as a mechanism of trial to the 'deceitful crimes 
against life'; specially how all this conjuncture generates partial the or partial 
not position in the members of the Jury, analising their position on the 
attempt of democracy and not of justice. The famous sentence of Rui 
Barbosa, in his Prayer to the Young ones, "Delayed justice is not justice, but 
qualified and manifest injustice" (2001. p. 57). Having the critical-historical 
method as a basis, doing a wide bibliographical revision about the theme 
and a deliberation about the several sources of research, like texts, 
monographs related to the theme, juridical articles from the Internet, among 
others, the research studies the importance the or importance not of the 
layman in the Jury Court. 

Keywords: Jury; Juryman; Laic; Democracy; Justice. 
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INTRODUQAO 

O Juri e uma instituigao de origem incerta, mas, sem duvida muito 
antiga e debatida, cujo formato, vigente ate os dias de hoje, vem sendo 
moldado desde os povos primitivos, porem, nao sofreu significativas 
mudangas, para que acompanhasse a constante evolugao, nao so 
contextual como do proprio direito enquanto ciencia. 

Este trabalho de conclusao de curso tern por escopo a analise, 
fazendo uso do metodo historico-exegetico de ampla revisao bibliografica, 
dos diversos momentos historicos que contribuiram para que o Tribunal do 
Juri tomasse a feigao que conhecemos, enfocando de forma especial, os 
novos contornos dados a instituigao e a atuagao dos cidadaos leigos 
enquanto jurados. 

No capitulo inicial, far-se-a uma reflexao historica do processo 
evolutivo de notoria contribuigao, primeiramente do Conselho dos Anciaos, 
de origem mosaica, onde o tribunal estava codificado em conformidade 
com o Pentateuco, demonstrando forte apego a religiosidade, comparando 
o julgamento pelos pares com a ceia do Senhor. 

Seguindo a conotagao mistica e religiosa, os gregos formaram os 
diskatas, composto por 12 jurados, vislumbrando os apostolos de Cristo. 
Inovaram ao subdividir o sistema do tribunal em dois importantes orgaos, a 
dizer, a Helieia e o Areopago. 

Mas sao os romanos com as questiones perpetuae, formadas pelas 
comissoes de julgamento desenvolvidas em comicial, acusatorio e 
questiones, que moldam a instituigao; tambem e dos romanos a heranga do 
nome jurado, do latim juratus, que nada mais e, que o cidadao que sob 
juramento se compromete e atuar no tribunal. 

Dos outros inumeros povos que deram sua salutar contribuigao 
temos os germanos. Estes formularam os Tribunals Wehmicos, onde os 
juizes atuavam de forma secreta e desconhecida, retratando a rebeldia 
peculiar do direito germanico. Ja os Francos creditaram aos rachimburgos, 
homens livres e habeis, o poder para compor a instituigao, aos scabinos, a 
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atribuigao de coibir possiveis excessos no Mall, denominagao dada aos 
tribunals populares. 

Com a Revolugao Burguesa, os gauleses, os teutos e os normanos, 
rapidamente adotaram o instituto, manifestando seu repudio a classe dos 
magistrados. Estes colonizadores levaram a Inglaterra, desenvolvendo e 
aprimorando o tribunal com feigoes anglo-saxonicas, que apos a Carta do 
Rei Joao Sem Terra, abolindo as ordalias e o juizo dos Deuses e 
substituindo-os pelo Concilio de Latrao, com aparencia teocratica, para 
atuar em nome do povo. 

Cabe frisar a colaboragao pos Revolugao Francesa, consagrando o 
juri criminal como instituigao judiciaria de carater especialmente politico, 
ampliando e especificando sua atuagao. Da Franga, a instituigao espalhou-
se por toda a Europa. 

Quando os ingleses colonizaram a America do Norte, levaram 
tambem os tribunals populares, assim como as demais colonias europeias 
nas Americas, o que nao foi diferente com o Brasil. 

No Brasil ainda colonia, aprovada a instituigao, esta sofreu diversas 
e sequentes alteragoes, incorporando ora ao rol de direitos e garantias 
individuals, ora o aspecto processual criminal. 

No segundo capitulo ter-se-a a analise de como o rito processual 
teve sua soberania confirmada, ate alcangar a Constituigao Federal de 
1988, na redagao do artigo 5°, XXXVIII, confirmando a competencia 
estabelecida pelo Codigo de Processo Penal, apresentado, de forma 
privativa ao Tribunal do Juri, o processo e julgamento de crimes dolosos 
tentados ou consumados contra, a vida. 

O Codigo de Processo Penal detalhou a organizagao do Tribunal do 
Juri, os componentes para seu funcionamento, alistamento dos jurados, 
composigao e epoca de realizagao das sessoes. A atribuigao de poderes ao 
Juiz, que exerce a fungao de Presidente do Juri; ao representante do 
Ministerio Publico e seu possivel assistente, como promotores de justiga; a 
defesa que ira atuar junto ao reu, e quern pode ou nao exercer a fungao de 
jurado. 
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Por ultimo, o terceiro capitulo, topico central da presente monografia, 
que enfoca particular e especialmente o carater da parcialidade e ou 
imparcialidade dos jurados, esclarecendo quern pode ou nao servir como 
jurados, assim como os pros e contras dos jurados, e a questao da busca 
por justiga ou democracia atraves do voto em plenario, caracterizando a 
importancia ou nao do leigo no Tribunal do Juri. 



Capitulo 1 HISTCRICO DO TRIBUNAL DO JURI 

O capitulo que ora se apresenta analisa o tema e seu apego muito 
forte ao contexto historico, sendo o Juri uma instituigao de origem incerta, 
mas, sem duvida muito antiga e debatida, cujo formato vem sendo moldado 
desde os povos primitivos; vigente ate os dias de hoje, nao sofreu 
significativas mudangas, para que acompanhasse a constante evolugao, 
nao so contextual como do proprio direito enquanto ciencia. 

1.1 A contribuigao do Conselho dos Anciaos 

No Conselho dos Anciaos, de caracteristica teocratica, a decisao se 
dava em nome de Deus. O Conselho tinha suas regras definidas, as quais 
foram descritas no grande livro, o Pentateuco. Tal visao teria provocado o 
repudio de outros doutrinadores, como Ruy Barbosa (1950, p. 50), a essa 
teoria o qual menciona que "ha quern vislumbre, na ceia do Senhor, urn 
conselho de jurados". 

O termo Juri vem de juramento, que remonta a invocagao de Deus 
como testemunha, de acordo com a visao crista, em lembranga dos 12 
(doze) apostolos que haviam recebido a visita do Espirito Santo. Entao se 
acreditava que quando 12 (doze) homens de consciencia pura se 
reunissem sob a invocagao divina, a verdade infalivelmente se encontrava 
entre eles, para se chegar a decisao mais acertada (hipoteticamente). 

A pena a ser fixada nao possuia limites prefixados. O julgamento 
hebraico exigia ampla publicidade dos debates, relativa liberdade do 
acusado para defender-se, garantia contra o perigo de falsas testemunhas 
e necessidade de pelo menos duas, para a condenagao. A pena a ser 
fixada nao possuia limites prefixados. 

Os tribunals eram subdivididos em tres: o Ordinario, o pequeno 
Conselho dos Anciaos e o grande Conselho. Essas instancias estavam 
destinadas hierarquicamente a julgar os casos a eles destinados. 
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1.2 A influencia dos Gregos 

Na Grecia, foi Lycurgo quern deu ao povo a faculdade de tomar 
conhecimento dos crimes contra o Estado. Mas, somente aos ephoros, 
magistrados instituidos para contrabalancarem a autoridade dos reis, 
competiam a posse e exercicio das funcoes judiciais. 

Eram formados os diskatas que, desde o inicio, revelavam forte 
conotacao mistica e religiosa, sendo formado de 12 jurados, numero que 
corresponde ao dos 12 apostolos, seguidores do Cristo nos seus dias da 
Galileia. 

Na Atenas Classica, o sistema de tribunals era subdividido em dois 
orgaos, a Helieia e o Areopago, duas instituigoes judiciarias que velavam 
pela restauragao da paz social e apresentavam pontos em comum com o 
Juri. 

O Areopago, encarregado de julgar os crimes de sangue, era guiado 
pela prudencia de urn senso comum juridico. Seus integrantes, antigos 
arcontes, seguiam apenas os ditames de sua consciencia. Ao Areopago, 
cabia unicamente o julgamento de homicidios premeditados e sacrilegios, 
era guiado pela prudencia de um senso comum juridico. Nestes tribunals o 
voto nao era secreto e, tampouco, admitiam-se recusas. 

1.3 Roma 

E no Direito romano que se pode visualizar mais nitidamente os 
tragos da instituigao do Juri como hoje a conhecemos. Afirma Filo (1999, p. 
34): 

A influencia marcante do Direito romano ainda perdura ate os 
nossos dias. Nao se pode negar a sua influencia e resquicios de 
sua aplicacao em quase todas as leg is la tes de quase todos os 
povos. Textos concebidos no Direito romano sao tao atuais 
quando da epoca em que foram escritos. 

Foram tres os periodos em que se desenvolveu o processo penal 
romano, quais sejam os processos: 
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Comicial: subdividiu-se em duas partes, inicialmente o procedimento 
inquisitorio, que era fundado na cognicao do orgao perseguidor e 
caracterizado pela total ausencia de formalidades, onde a coergao era 
usada sem que houvesse limites. Apos, veio o procedimento da inquisitio, 
onde a coletividade era o orgao judicante, decidindo pelos proprios 
interesses ou instituindo e elegendo agentes estatais para tanto; 

Acusatorio: surgiram as quaestiones perpetuae e a acusatio, em 
que nao havia urn acusador particular; 

Por ultimo, tem-se a Cognitio extra ordinem: trata do periodo, onde 
os tribunals especiais das quaestiones, prevaleceram os orgaos 
jurisdicionais constituidos pelo principe, e voltou a imperar, com o retorno 
da cognicao espontanea, o procedimento penal ex officio. 

E reconhecido, porem, que o Direito Penal em Roma nao alcangou 
extraordinario progresso como obteve o Direito Civil. 

1.4 Contribuigoes de outros povos 

Nos paises anglo-saxoes, ao contrario da ajuda divina, a posigao do 
corpo de jurados para declararem o voto e debatida ate chegarem a urn 
consenso, dando a todos a oportunidade de expor suas razoes e forma de 
conceber a situagao em questao. A resposta precisa ser unanime para que 
seja prolatada a sentenga. Com efeito, o fato de o tribunal do juri ter dado 
bons resultados, nao significa que o mesmo ocorrera junto a outros povos, 
desprovidos do temperamento e do entendimento dos anglo-saxoes. 

O povo germanico tambem adotou a votagao por julgamento 
popular, atraves dos Tribunals Wehmicos, que existiram na Westphalia, nos 
seculos XIV e XV. 

Rocha apud Tucci (1999, p.25) esclarece: 

Embora tais tribunals retratassem a rebeldia do direito germanico 
as instituigoes romanas e cristas, revelavam, claramente, a 
tendencia dos povos germanicos para a popularizacao dos 
juizos.Eles eram, contudo, secretos, e desconhecidos os juizes 
(homens livres que exerciam grande influencia e "dominavam 
todas as classes com poderes ilimitados"), em numero de cem, e 
que atuavam sob o comando de um Principe, designado para 
determinado cantao para administrar a justiga. 
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Tambem os francos constituiram um Tribunal Popular, o qual recebia 
a denominagao de "Mall, sendo formado de cidadaos livres e homens 
habeis, os rachimburgos, cujo comparecimento era obrigatorio, sob pena de 
multa. Havia, ainda, uma classe especial de julgadores criada por Carlos 
Magno, os scabinos", que tinham jurisdigao permanente com a fungao de 
ajustar os julgados e coibir os excessos. (Tucci, 1999, p. 26). 

Assim comegou a ordem judiciaria moderna, cujo caracteristico 
distintivo e ter feito da administragao da justiga, uma profissao distinta, a 
obrigagao especial e exclusiva de uma ordem de cidadaos: "no feudalismo 
se desenvolveu o julgamento pelos pares, o qual trazia uma ideia de 
classes, de maneira que os senhores eram julgados pelos senhores, e os 
vassalos pelos vassalos". (Gomes, 1953, p. 26). 

No sistema britanico, os jurados decidem de fato, apos examinarem 
e se orientarem tambem no Direito. Respondem a um unico quesito: 
culpado ou inocente. A Inglaterra, desde a conquista normanda, passou a 
praticar o Juri, reformando-o com suas regras, vicios, preconceitos e ate 
mesmo formalidades liturgicas. La o Juri recebeu seus liames definitivos, 
perdendo a aparencia teocratica e tornando-se um ato realizado em nome 
do povo. Foi tamanha a importancia dada por este povo a instituigao, que a 
mesma se espalhou pela Europa e pela America. 

O juri consolidou-se na America do Norte no seculo XVII, antes 
mesmo que ali se constituisse uma nagao independente, tornando-se um 
padrao comum e abrangendo o julgamento geral de todas as causas. 

Embora a organizagao do juri nao seja identica nos diferentes 
estados americanos, "os seus lineamentos mostram-se basicos, com todas 
as formalidades revestidas de publicidade, em regime de plena oralidade, 
por sua vez dotada de contraditoriedade real" (Tucci,1999, p. 29). 

Na Franga, no ano de 1789, a Revolugao Francesa, baseada em 
ideias iluministas, refletiu tambem sobre a organizagao judiciaria, tanto que 
pouco tempo depois, em 30 de abril de 1790, foi baixado decreto 
consagrando o juri criminal como instituigao judiciaria. 

Portanto, assim como a Franga havia assimilado o modelo das 
colonias inglesas para a formulagao da declaragao dos direitos humanos, 
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da mesma forma assimilou o Tribunal do Juri, concedendo-lhe, contudo, 
carater especialmente politico. 

Eram caracteristicas do julgamento popular na Franga, entre outras: 
materia criminal; publicidade dos debates; o cidadao deveria ser eleitor 
para alistar-se como jurado; quern nao se inscrevesse na lista de jurados 
estaria impedido de concorrer a qualquer fungao publica, pelo prazo de dois 
anos; o processo penal passou a ser formado por tres fases: instrugao 
preparatoria; Juri de acusagao, formado por oito membros, sorteados de 
uma lista de 30 cidadaos; debates e Juri de julgamento, formado por 12 
membros, sorteados de uma lista de 200 cidadaos, com direito de recusa 
de 20, pelas partes, isto e, tanto pelo acusador como pelo acusado. 

Somente depois da Revolugao Francesa, em 1789, que se oficializou 
o Tribunal do Juri, que, instituido, espalhou-se por toda a Europa, sendo 
trazido por nossos colonizadores. 

1.5 Criagao do Juri no Brasil 

Por iniciativa do Senado da Camara do Rio de Janeiro, enquanto 
ainda colonia, foi sugerido um Juizo de Jurados, em 04 de fevereiro de 
1822; a aprovagao de Dom Pedro I, foi dada somente em 18 de junho de 
1822, denominando os Juizes de Fato, num total de 24 cidadaos bons, 
honrados, patriotas e inteligentes, os quais deveriam ser nomeados pelo 
Corregedor e Ouvidores do crime, e a requerimento do Procurador da 
Coroa e Fazenda, que atuava como o Promotor e o Fiscal dos delitos; 
tendo estes competencias para julgarem crimes de Imprensa, que na 
epoca, abrangeria dois ou tres jornais. 

Os reus podiam recusar dezesseis dos 24 nomeados, e so podiam 
apelar para a clemencia real, pois so ao Principe cabia a alteragao da 
sentenga proferida pelo Juri. 

A Constituigao Federal, outorgada em 25 de margo de 1824, 
consagrou ao Tribunal do Juri todas as questoes penais e alguns casos da 
esfera civil, sofrendo alteragoes em sua composigao. Passou a ter dois 
conselhos, formado por um juiz de acusagao, com vinte e tres membros, e 
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um juri de sentenga, composto por 12 jurados. 
Sua integragao ao Codigo de Processo Criminal do Imperio se deu 

em 29 de novembro de 1832. Tratava-se de uma adaptagao de modelo 
estrangeiro, contendo procedimentos, muitos deles incompativeis com as 
disponibilidades e condigoes do nosso pais naquela epoca. Houve natural 
reagao, da sociedade de um modo geral, para modificar aquela adaptagao 
codificada, que dificultava a realizagao dos idearios de justiga. 

A excessiva liberalidade conferida pelo Codigo de Processo Criminal 
nao poderia durar por muito tempo, o que levou o proprio senador Alves 
Branco, autor do Codigo, a propor uma reforma parcial da legislagao, em 
setembro de 1835, principalmente no que se referia ao Juri e aos juizes de 
paz. Finalmente, em 31 de Janeiro de 1842, veio o Regulamento n° 120, 
trazendo serias alteragoes no Juri, bem como na organizagao judiciaria 
nacional. 

Pelo regulamento, tentou-se adaptar o Juri as condigoes do nosso 
pais. Apos o referido regulamento, varios diplomas foram editados visando 
ao aperfeigoamento dessa situagao. 

O Juri foi mantido com a Proclamagao da Republica, em 15 de 
novembro de 1890, advindo a promulgagao do Decreto n° 848, de 11 de 
outubro de 1890, o qual criou a Justiga Federal, bem como o Juri Federal 
composto de 12 jurados, sorteados entre 36 cidadaos do corpo de jurados 
estadual da comarca. E apos varias discussoes, quando da promulgagao 
da Constituigao da Republica dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de 
fevereiro de 1891, foi aprovada a emenda que dava ao art. 72, § 31, o texto 
que mantem a instituigao do juri. 

Importante inovagao adveio da Constituigao da Republica dos 
Estados Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, com a retirada do antigo 
texto referente ao Juri das declaragoes de direitos e garantias individuals, 
passando para a parte destinada ao Poder Judiciario, no art. 72, dizendo: 
"E mantida a instituigao do Juri, com a organizagao e as atribuigoes que Ihe 
der a lei". (Campanhole; 1994, p. 647). 

Pouco mais adiante, com a Constituigao de 1937, que nao se referia 
ao Juri, houve opinioes controvertidas no sentido de extingui-la face ao 
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silencio da Carta. Contudo, logo foi promulgada a primeira lei nacional de 
processo penal do Brasil republicans o Decreto-lei n 167, em cinco de 
Janeiro de 1938, instituindo e regulando a instituigao. 

As alteragoes foram bastante significativas, uma vez que foi extinta a 
soberania dos veredictos de forma que, havendo injustiga na decisao, por 
divergencia com as provas existentes nos autos ou produzidas em plenario, 
era aceita a apelagao de merito. Ainda, caso fosse dado provimento a 
apelagao, o proprio Tribunal era quern deveria aplicar a pena justa ou 
absolver o reu, segundo os artigos 92, b e 96, do Decreto-lei n° 167, 
respectivamente. 

Com a Constituigao dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de 
setembro de 1946, veio a restauragao da soberania do Juri, inspirada pela 
democracia exibida na participagao do povo no processo criminal. Surge, 
entao, o art. 141, § 28, onde o termo soberania nao deve ser confundido 
com abuso de decidir contra a propria evidencia dos autos, condenando ou 
absolvendo arbitrariamente. 

No que se refere a organizagao, o conselho deveria ser formado por 
um numero impar de jurados, no minimo tres, contrariando o numero par 
tradicionalmente utilizado, em especial a formagao com doze membros. 

Finalmente, as ultimas limitagoes impostas foram quanto a 
competencia minima, sendo definido que, racione materiae, os crimes 
dolosos contra a vida eram exclusivamente julgados pelo Juri, e que nao 
caberia a quaisquer outros orgaos judiciarios reforma-los. Portanto, sendo 
respeitadas as caracteristicas aludidas, outras materias poderiam ser 
inseridas no ambito de competencias do Juri. 

A Constituigao do Brasil de 1967, em seu art. 150, § 18, manteve o 
Juri no capitulo dos direitos e garantias individuals, dispondo: "Sao 
mantidas a instituigao e a soberania do Juri, que tera competencia no 
julgamento dos crimes dolosos contra a vida" (Campanhole; 1994 p. 375). 

Da mesma forma, a Emenda Constitucional de 1969, manteve o Juri, 
todavia, omitiu referenda a sua soberania. 

Por fim, a Lei n° 5.941, de 22 de novembro de 1973, alterou em 
alguns pontos o Codigo de Processo Penal, estabelecendo a possibilidade 
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de o reu pronunciado, se primario e de bons antecedentes, continuar em 
liberdade, o que foi disposto no art. 408, § 2°, alem da reducao do tempo 
para os debates para duas horas e meia hora, para a replica e a treplica, 
consecutivamente. 

Em 05 de outubro de 1988, foi promulgada a vigente Constituigao da 
Republica Federativa do Brasil, que trata do Tribunal do Juri atualmente. 



Capitulo 2 O TRIBUNAL DO JURI NOS DIAS DE HOJE 

0 presente capitulo trata do Tribunal do Juri, no ordenamento 
juridico atual, com analise e interpretagao fundamentada na Constituigao 
Federal e no Codigo de Processo Penal. 

2.1 Competencia garantida pela Carta Magna 

A Constituigao Federal de 1988 foi bem ampla. E muito democratica. 
E bem clara ao estabelecer os principios basilares de funcionamento do 
Tribunal do Juri. Ela restabeleceu de forma clara e precisa a soberania 
dessa instituigao, ao dispor no artigo 5°, XXXVIII: 

M.5°.omissi: 
XXVIII - 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. 

Na plenitude de defesa e importante observar que o direito a ampla 
defesa, mormente em sessao do plenario do Juri, ve-se submetida a uma 
nova perspectiva, a da composigao heterogenea do conselho de sentenga, 
que mesmo sendo uma exigencia, descuida, por vezes, das nuances 
tecnico-juridicas do caso. 

No sigilo da votagao em verdade, nao deveria implicar o carater 
secreto de todo o procedimento de votagao, mas do ato em si, nao 
abrangendo as etapas preparatories, como a utilizagao de uma sala 
secreta, de acordo com o principio da incomunicabilidade dos jurados. 
Carecendo apenas que os jurados fossem interrogados e respondessem 
com seu voto aos quesitos apresentados pelo juiz ainda em plenario, pois 
so ha intervengao, quando o jurado, ainda nao esclarecido sobre algum fato 
da causa, indaga ao juiz a respeito de qualquer ponto referente ao 
processo, sendo, de forma bastante abrangente, anunciado o resultado da 
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votagao como uma especie de 'placar', como se o Tribunal do Juri nao 
passasse de um jogo. 

Na soberania dos veredictos e controvertida essa afirmagao frente a 
possibilidade de ser anuladas por uma instancia superior, uma vez que o 
Codigo de Processo Penal admite a impetragao de recurso da decisao do 
Juri, por decisao manifestamente contraria a prova dos autos o processo 
sera submetido, num segundo julgamento, a um novo conselho de 
sentenga, sendo possivel uma decisao absolutamente diversa da anterior, 
entao cassada. 

O fator determinante dessa variagao sera o desempenho da defesa 
e da acusagao e, principalmente, a nova composigao do conselho de 
jurados. Vislumbra-se uma soberania relativa, portanto. Competencia para 
o julgamento dos crimes dolosos contra a vida: esta embasada na 
Constituigao Federal que se incumbe de excepcionar a competencia do 
Tribunal do Juri Popular, ao acolher a prerrogativa de fungao mesmo em se 
tratando de crimes dolosos contra a vida, no caso de aparente conflito de 
normas de identica hierarquia, como e o caso, os modernos canones 
hermeneuticos indicam a prevalencia da norma especial - aquela que 
atribui competencia a outros orgaos jurisdicionais para julgamento dos 
beneficiados pela prerrogativa de fungao - sobre a norma de carater geral -
segundo a qual os crimes dolosos contra a vida serao submetidos ao 
Tribunal do Juri Popular. 

Por isso, diz-se que a competencia do Tribunal do Juri nao e de 
modo algum absoluta. De fato, e o que ocorre na hipotese de infragoes 
penais comuns, ja pacifica pela jurisprudencia, com entendimento que a 
expressao "crimes comuns" abrange os crimes dolosos contra a vida. 
Cabendo o destaque dado por Morais (1999, p.102) que: 

a competencia do Tribunal do Juri nao e absoluta, afastando-a a 
propria Tribunals, conforme determinam os arts.29, inciso VIII; 
96, inciso III; 108, inciso I, alinea "a"; 105, inciso I, alinea "a" e 
102, inciso I, alineas "b" e "c". Tambem, nas hipoteses de 
conexao ou continencia entre duas infragoes penais, um crime 
doloso contra a vida e outro com foro por prerrogativa de 
fungao, inexistira atragao, prevalecendo a regra do juiz natural, 
havendo, necessariamente, a separagao dos processos. 
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2.2 O Tribunal do Juri no Codigo de Processo Penal 

O Decreto-lei de n° 3.689/41, que e o nosso Codigo de Processo 
Penal, estabelece como competencia privativa do Tribunal do Juri o 
julgamento dos crimes de homicidio, simples ou qualificado, o infanticidio, o 
aborto, induzimento, instigacao ou auxilio ao suicidio; na forma consumada, 
com a culminagao do evento morte, ou apenas tentada. 

Os casos de latrocinio e o sequestra com morte sao da competencia 
do juiz singular e nao do tribunal do Juri. 

Competencia e o poder que tern o juiz de exercer a sua jurisdigao 
sobre certos negocios, sobre certas pessoas e em certo lugar, refere-se a 
demarcagao da area de atuagao de cada juiz. Competente e o juiz que tern 
qualidade para conhecer e julgar determinada causa. 

No caso de conexao entre crime doloso contra a vida e outra especie 
de crime, prevalece a competencia do juri: 

Art. 78 CPP: Na determinagao da competencia por conexao ou 
continencia, serao observadas as seguintes regras: 
No concurso entre a competencia do Juri, e a de outro orgao da 
jurisdigao, prevalece a competencia do jiiri. 

O juri continua competente para julgar o crime conexo mesmo tendo 
absolvido o reu da imputagao principal (RT 649/251). Toda a conduta tern 
de ter sido praticada de forma dolosa, com a deliberacao para sua pratica, 
com o langar mao ou valer-se de meio idoneo, utiliza-lo e colimar o intento, 
ou nao o colimando que tenha sido independente da vontade do agente. 

Nos casos de desclassificagao, o magisterio de Grinover (1999 
p.152): 

Nos processos de Juri pode haver desclassificagao para 
infragao de menor potencial ofensivo. E o que sucede, por 
exemplo, na desclassificagao de tentativa de homicidio para 
lesao leve ou vias de fato. Surge com a desclassificagao 
problema de competencia. 

Nesses casos, em face ao entendimento pelo sistema do Codigo de 
Processo Penal, em face da desclassificagao, cabe ao juiz presidente do 
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Tribunal do Juri proferir sentenga (artigo 492, § 2°), alegando a 
desclassificagao e remetendo, mesmo que ele seja o responsavel, para os 
tramites normais. 

Mas, quando a desclassificagao for para infragao de menor potencial 
ofensivo, outra deve ser a solugao, pois a competencia passa a ser do 
Juizado Especial Criminal. 

2.3 Funcionamento do Juri 

Encerrada a instrugao, o promotor tern cinco dias para oferecer 
Alegagoes Finais e a defesa tern outros cinco dias. Recebendo os autos 
com as alegagoes da acusagao e da defesa, o juiz podera: pronunciar o 
reu, entendendo provada a materialidade de um crime doloso e a existencia 
de suficientes indicios de que aquele reu o cometeu; sem aprofundar-se no 
merito, mesmo que paire alguma duvida, neste caso, o in dubio e pro 
societate, e remete o julgamento ao Tribunal Popular do Juri; impronunciar 
o reu, caso nao se convencer da existencia do crime ou de indicios 
suficientes de ter sido o reu o seu autor; desclassificar a infragao para outro 
crime, cujo julgamento nao compete ao Tribunal do Juri; e absolver 
sumariamente o reu caso exista prova induvidosa de que ele agiu sobre o 
amparo de uma excludente de criminalidade (legitima defesa, por exemplo). 

Sendo caso de pronuncia, o reu e intimidado pessoalmente da 
sentenga de pronuncia, intimando-se tambem o promotor e o defensor que 
podem recorrer daquela decisao. 

Inexistindo recurso ou sendo a sentenga confirmada pelo Tribunal de 
Justiga, o Promotor oferece o libelo-crime acusatorio, que e feito com base 
na sentenga de pronuncia e representa um resumo daquilo que vai 
sustentar em plenario do juri. No Libelo o promotor pode arrolar ate cinco 
testemunhas para serem ouvidas em plenario. 

Uma copia do Libelo e entregue ao reu pessoalmente, tendo seu 
defensor o prazo de cinco dias para oferecer contrariedade podendo arrolar 
ate cinco testemunhas para oitiva em plenario. 
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Ordenados os autos (com libelo, contrariedade, juntada de laudos, 
ou pegas faltantes), o juiz designa data para julgamento perante o Tribunal 
do Juri. 

Nas Comarcas anualmente sao alistados cidadaos entre 21 (vinte e 
um) a 60 (sessenta) anos de idade, pessoas indicadas pelas diferentes 
repartigoes em que trabalham e que vao estar a servigo do juri o que e 
obrigatorio. A lei prescreve uma serie de cautelas, a fim de garantir a 
isengao do corpo de jurados por ocasiao dos julgamentos. Nesse sentido, 
exige que os jurados sejam escolhidos mediante sorteio, a partir da lista 
geral formada pelo proprio juiz. 

O exercicio efetivo da fungao de jurado constitui servigo publico 
relevante, estabelece presungao de idoneidade moral, assegura prisao 
especial, em caso de crime comum, ate o julgamento definitive bem como 
preferencia, em igualdade de condigoes, nas concorrencias publicas. 

Aos jurados, em numero de sete, para que nao haja empate na 
votagao, se dirigem o Ministerio Publico e a defesa, cada qual 
apresentando sua versao da conduta em julgamento. O Juiz de Direito 
preside a sessao, na busca da ordem e pela normalidade dos atos; e ao 
final, prolata a sentenga, condicionado ao que Ihe tiver sido prescrito pelos 
jurados. 

Sobre o alistamento, os jurados serao anualmente pelo Juiz 
Presidente do Juri alistados, sob a sua responsabilidade, entre cidadaos de 
notoria idoneidade, mediante escolha por conhecimento proprio, do 
magistrado, ou atraves de informagao fidedigna. Deve o juiz agir com 
criterio na selegao das pessoas, procurando nos varios segmentos da 
comunidade aquelas que melhoros representem. 

Nao significa que deva distingui-los pela posigao social, nem por seu 
destaque na sociedade, mas, apenas pela idoneidade. Recomenda-se a 
diversificagao, quanto possivel, de fungoes sociais, de modo que a 
sociedade seja presente por todas as suas camadas. 

Nao ha previsao de nenhum mecanismo efetivo de averiguagao da 
idoneidade desses cidadaos, salvo as informagoes prestadas por orgaos 
publicos, em se tratando de candidatos a jurado que sejam funcionarios da 
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Uniao, Estado e Municipios. 
Com efeito, para o desempenho da fungao de jurado, sao exigidos 

determinados pressupostos legais, que sao: cidadania, vale dizer, somente 
o brasileiro, nato ou naturalizado, pode atuar no Tribunal do Juri, excluido o 
estrangeiro; quanto ao estrangeiro naturalizado pode ser jurado, pois as 
fungoes que exigem a nacionalidade originaria se acham expressas o art. 
12, § 3°, CF/88, nao podendo a legislagao ordinaria amplia-las ou restringi-
las; idade igual ou superior a 21 anos e inferior a 60; notoria idoneidade 
moral, que o Decreto Lei n° 167, de 1938, em seu Art. 7°, bem ressaltou ao 
dizer: "Os jurados devem ser escolhidos dentre os cidadaos que, por suas 
condigoes, oferegam garantias de firmeza, probidade e inteligencia no 
desempenho da fungao". Quanto a mulher, e desnecessario lembrar que 
pode e deve participar do Tribunal do Juri, em face do art. 5° CF/88, que 
dispoe serem homens e mulheres iguais em direitos e obrigagoes. 

A lista geral, a ser publicada no mes de novembro de cada ano, 
podera ser alterada de oficio, ou em virtude de reclamagao de "qualquer do 
povo", ate a publicagao definitiva, que sera na segunda quinzena de 
dezembro, com recurso, dentro de 20 dias, para a Instancia Superior, sem 
efeito suspensivo (CPP, art. 439, paragrafo unico). Esse recurso podera ser 
do Ministerio Publico (Lei Complementar 304/82, art. 40), ou do jurado 
excluido, ou que pretenda a exclusao, e do reclamante, se nao atendido. 

O servigo do juri sera obrigatorio, dele nao podendo se afastar 
nenhum cidadao, salvo nos casos de escusa legitima ou por previsao legal. 
O alistamento compreendera os cidadaos maiores de 21 (vinte e um) anos, 
isentos os maiores de 60 (sessenta) (art. 434, CPP). 

A lista geral dos jurados, com a indicagao das respectivas 
profissoes, sera publicada na imprensa, onde houver, e afixada a porta do 
Edificio do Forum. O nome dos alistados, com a indicagao de sua 
residencia, sera escrito em cartoes identicos, os quais, depois de 
conferidos (verificados) com a presenga do Ministerio Publico, ficarao 
guardados em uma fechada a chaves, sob a responsabilidade do juiz (CPP, 
art. 440). 
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Esta fase e de grande relevo, por fixar para o ano seguinte o corpo 
de jurados que decidira nos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, 
na comarca. 

O nome dos jurados sorteados para a reuniao do Juri constara de 
edital a ser desde logo expedido, para ser afixado a porta do Edificio do 
Forum e publicado na imprensa, se houver (CPP, art. 429, § 1°). Sera 
dispensavel a publicacao na imprensa, desde que a afixacao no lugar de 
costume haja atingido sua finalidade (RT 504/389). Tambem e dispensavel 
a juntada, aos autos de cada processo, de copia do termo de sorteio. Esse 
termo deve constar do livro proprio, conforme o art. 428 do CPP. 

O sorteio dos jurados far-se-a a portas abertas, e um menor de 18 
(dezoito) anos tirara da uma geral as cedulas com os nomes dos jurados, 
as quais serao recolhidas a outra uma, 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 21 (vinte e um) sorteados, 
conforme dispoe o art. 428, CPP. 

Percebe-se, nesse dispositivo, um claro sinal do conteudo mistico 
originalmente apresentado pela instituigao do Juri Popular. Com efeito, 
nada justifica que seja um menor o responsavel em extrair os nomes dos 
jurados da urna, senao a crenca de que tal fato garantiria a prevalencia do 
acaso no sorteio e a lisura do procedimento. 

A recusa ao servigo do juri, motivada por convicgao religiosa, 
filosofica ou politica, importara a perda dos direitos politicos, em 
conformidade com o art. 435, CPP. Complementa a Carta Magna, ainda, 
dispondo que e vedada a cassagao de direitos politicos, que so se dara, 
entre outros, nos casos de recusa de cumprir obrigagao a todos imposta ou 
prestagao alternativa (art. 15, inciso IV). 

Em relagao a epoca de realizagao e composigao das sessoes o 
jurado, em latim juratus, e o cidadao que, sob juramento, compora o 
Tribunal do Juri e segundo Torres (1939, p. 78), "a palavra jurado provem 
do juramento que sao obrigados a fazer os cidadaos, ao serem investidos 
da fungao julgadora, em conselho de sentenga". 

O Tribunal do Juri e composto de um juiz de direito, que o preside, e 
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de 21 juizes leigos (jurados), que serao sorteados dentre os alistados 
(CPP, art. 433). 

Nao obstante, concluido o sorteio, o juiz de direito mandara expedir, 
desde logo, o edital a que se refere o art. 427 do Codigo de Processo 
Penal, 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. 

O edital sera afixado a porta do edificio do tribunal e publicado pela 
imprensa, onde houver. Em todo caso, entender-se-a feita a intimagao 
quando o oficial de justiga deixar copia do mandado na residencia do jurado 
nao encontrado, salvo se este se achar fora do municipio, diz o art.429, do 
referido dispositivo legal. 

Desses 21 jurados saira o Conselho de Sentenga, orgao integrante 
do Tribunal do Juri e composto de sete jurados, com a incumbencia de 
apreciar a materia de fato que, apesar de tal denominagao nao tern 
competencia para a lavratura da sentenga, pois isto e atribuigao do Juiz 
Presidente (Art. 492, CPP). Comporao o Tribunal do Juri 21 jurados 
sorteados conforme Art. 427 do CPP, escolhidos em lista geral e anual 
(CPP, Art. 439). 

A recusa ao jurado e peremptoria, porque a parte nao e obrigada a 
justifica-la, sendo que cada uma podera recusar ate tres jurados dentre os 
sorteados. Jurados primos podem integrar o mesmo Conselho de 
Sentenga. 

Nao podem integra-lo, todavia, tio e sobrinho; menor de 21 anos; 
cunhados, durante o cunhadio; jurado que tenha atuado como defensor de 
co-reu no mesmo processo; credor ou devedor da vitima; membro de 
sociedade interessada no julgamento. 

Antes do dia designado para o primeiro julgamento, sera afixada na 
porta do edificio do tribunal a lista dos processos que devam ser julgados, 
diz o art. 432, CPP. 

Salvo motivo de interesse publico que autorize alteragao na ordem 
do julgamento dos processos, seguindo a ordem do art. 431, CPP, terao 
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preferencia, sucessivamente: os reus presos; dentre os presos, os mais 
antigos na prisao e em igualdade de condigoes, os que tiverem sido 
pronunciados ha mais tempo. 

Os componentes do Tribunal do Juri sao o Juiz, o promotor, a defesa 
e os jurados. 

No tocante ao juiz, ele e o funcionario encarregado pelo Estado de 
administrar a justiga, distribuir a justiga, de fazer a justiga. 

A presidencia do Tribunal do Juri sera exercida pelo Juiz de Direito 
titular da Vara do Juri, ou quern o esteja substituindo, embora haja a 
referenda do art. 433 do CPP, pressupondo que a diregao dos trabalhos 
deva caber apenas a juiz vitalicio, considerando, Jose Frederico Marques, 
inconstitucional conferir-se um cargo dessa natureza a juizes temporarios, 
tendo entendimento diverso advindo "a famigerada e dissolvente Lei 
Organica da Magistratura Nacional" (at. 22, §2° com a redagao da Lei 
Complementar n° 37, de 13.11.79) facultando aos juizes que ainda nao haja 
adquirido vitaliciedade, pratiquem todos os atos reservados por lei aos 
juizes vitalicios. 

Sob esta perspectiva os juizes substitutos ainda em estagio 
probatorio, mesmo em quando nao vitaliciados, tern sido admitidos a decidir 
toda especie de causas e a presidir o juri. 

Sao atribuigoes do presidente do Tribunal do Juri as estabelecidas 
no art. 497 do CPP, "alem de outras expressamente conferidas" no mesmo 
codigo. A elas se refere deste modo Noronha (1995, p. 293): 

Alem de outras atribuigoes, compete ao presidente do Tribunal 
do Juri as mencionadas no art. 497. Tern ele, entao, poder de 
policia, sendo suas atribuigoes de carater preventivo e 
repressivo. No numero das primeiras aponta- se as de nao 
permitir a entrada no recinto de pessoas de ma vida, 
reconhecidamente vadios ou arruaceiros, de individuos 
armados, de mandar revistar pessoas, se achar necessario; de 
impedir manifestagoes inconvenientes, etc... Entre as 
repressivas, conta as de mandar prender desobedientes, retirar 
da sala o reu, cujo comportamento dificulta o curso do 
julgamento, fazer o mesmo com pessoas cuja permanencia no 
recinto e inconveniente, etc... Para a manutengao da ordem, 
pode ele requisitar forga publica. 

Mas as atribuigoes nao sao apenas de policia, o proprio art. 497 do 
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CPP mostra que outras competem ao Juiz-Presidente. "Importante e 
indispensavel e nomear defensor ao reu, quando o considerar indefeso". 
Nao estendeu a lei esse poder ao que toca a substituigao de Acusador, 
devendo tambem cuidar, uma vez que, na acusagao tambem reside patente 
interesse social. 

Compete-lhe tambem regular debates, nao permitindo que as partes 
ultrapassem tempo legal e desvirtuem-no com injurias reciprocas, 
esquecimento de provas, ataques pessoais, etc. 

Atribuigao importante e a de determinar de oficio ou requerimento 
das partes a realizagao de diligencias destinadas a sanar nulidade ou 
esclarecer a verdade, o que bem mostra que nao mais e ele o elemento 
estatico de outrora, estando, alias, essa faculdade de acordo com o 
moderado dinamismo que a lei hoje Ihe atribui. 

Cabe-lhe ainda, ao lado da solugao de questoes incidentes que nao 
dependem da decisao do juri, pronunciar-se acerca da preliminar de 
extingao da punibilidade. Ja o art. 61 dispos que o Juiz, em qualquer fase 
do processo, deve declarar de oficio a extingao da punibilidade e, agora, 
entendeu o legislador de dizer que ele o deva fazer mesmo na fase do 
julgamento. Sua decisao sera precedida da audiencia das partes. Nao 
apenas de oficio podera declara-la, mas tambem entendendo a 
requerimento delas (art. 497, IX). 

Art. 254 CPP: O juiz dar-se-a por suspeito e, se nao o fizer, podera 
ser recusado por qualquer das partes: se for amigo intimo ou inimigo capital 
de qualquer uma delas, ou se ele, seu conjuge, ascendente ou 
descendente, estiver respondendo a processo por fato analogo, sobre cujo 
carater criminoso, haja controversia. 

Ou se ele, seu conjuge, ou parente consanguineo, ou afim, ate o 
terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder processo que 
tenha de ser julgado por qualquer das partes. 

Ou ainda se tiver aconselhado qualquer das partes; ou se for credor 
ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes; ou por ultimo, se for 
socio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. 

Quanto ao promotor, ele e o agente que promove os atos judiciais de 
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interesse da sociedade. Tambem cognominado de membro do Parquet ou 
de custos legis. No Tribunal do Juri a atuagao do promotor publico e 
basicamente promover a acusagao daqueles que sao submetidos a 
julgamento. 

O Tribunal de Algada Criminal de Sao Paulo assim se posicionou: 
"Constitui dever e obrigagao primordial do promotor zelar para que haja 
justiga nos julgamentos e nao, como e pensamento de muitos, lutar com 
todas as forgas para que o reu seja condenado" (TACrim-SP - RT514/387). 

Muito interessante a referida ementa. Alguns promotores esquecem 
de que devem promover a justiga e nao promover exclusivamente 
acusagao. Lutam pela condenagao a qualquer custo, chegando as raias do 
ridiculo, as vezes, para atingir esse objetivo. Mesmo sabendo da inocencia 
do reu, assim agem, apenas pelo prazer morbido, subalterno, e ate 
irracional de obter condenagoes a qualquer custo. 

Exige-se a presenga do promotor de justiga (CPP, art. 442). Se, por 
motivo de forga maior, deixar de comparecer, o Presidente do Juri adiara o 
julgamento para o primeiro dia util desimpedido, da mesma sessao 
periodica. 

Persistindo a impossibilidade de comparecimento ou na sua falta, ou 
impedimento, sera convocado o substituto legal. Nao se admite a 
nomeagao do promotor ad hoc, como antes previsto no CPP, art. 448, § 1°. 
Alias, dispoe agora a Constituigao Federal de 1988 que as fungoes do 
ministerio Publico "so podem ser exercidas por integrantes da carreira" (art. 
129, § 2°). A nomeagao de estranho (promotor ad hoc) resultaria em 
nulidade dos atos pelo mesmo praticados, por ilegitimidade de parte (CPP, 
art. 564, II). 

Na falta de Promotor Substituto, o Juiz devera oficiar a Procuradoria 
Geral de Justiga, para a designagao de representante do Ministerio Publico 
que devera participar do julgamento perante o juiz ou intervir nos atos 
pendentes da agao penal. 

No tocante a defesa, o advogado e a pessoa versada em direito, 
devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, cuja missao ou 
trabalho e orientar ou defender, judicial ou extrajudicialmente, os interesses 
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e direitos de seus patrocinados. 
A Constituigao Federal de 1988, no seu art. 133, estatui de forma 

clara e precisa: "o advogado e indispensavel a administragao da Justiga, 
sendo inviolavel por seus atos e manifestagoes no exercicio da profissao, 
nos limites da Lei". 

0 dispositivo Constitucional, mutatis mutandis, e repelido no art. 2° 
do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil. A definigao e 
mais ampla: 

Art. 2° O advogado e indispensavel a administragao da justiga. 
(...) § 1° No seu ministerio privado, o advogado presta servigo 
publico e exerce fungao social. 
§ 2° No processo judicial, o advogado contribui, na postulagao 
de decisao favoravel ao seu constituinte, ao convencimento do 
julgador, e seus atos constituem munus publico. 
§ 3° No exercicio da profissao, o advogado e inviolavel por seus 
atos e manifestagoes, nos limites desta Lei. 

Face ao exposto, nao se pode olvidar a imperiosa necessidade do 
advogado na boa e reta administragao da justiga. Sem o seu concurso, se 
instaura o caos, a tirania juridica e a deformagao do Estado livre, 
transformando os seus suditos em escravos. 

Cabe aos jurados a incumbencia de condenar ou absolver no 
tribunal atraves de seu voto. Enquanto parte de um seleto grupo, expressa 
a democracia e a intengao do povo pelo voto, demonstra a comogao social 
perante as provas, a retorica em plenaria, que repercute na decisao, que e 
base para ser elaborada a sentenga pelo Presidente da segao. 

Nos casos onde a propria sociedade foi lesada em seu mais 
precioso bem, a dizer, a vida, da-se poderes a representantes do povo para 
ditar o resultado do julgamento, e nos demais casos, espera-se uma 
atuagao de forma rigida, lucida, criteriosa, legitima amparada nas normas 
juridicas e nas previsoes legais, enquanto fungao do Estado, promotor da 
paz, da ordem social e da justiga. 

Partindo do pressuposto de que este componente e referenda no 
assunto em estudo, merecendo, portanto, uma atengao especial, sera 
descrito com maior enfase no proximo capitulo. 



Capitulo 3. PARCIALIDADE OU IMPARCIALIDADE DO LEIGO NO 
CORPO DE JURADOS 

3.1 Jurados 

Do latim jurare, de fazer juramento, incorporado ao reconhecimento 
da instituigao do Art. 5, XXXVIII, CF/88, conforme elucida Ehrlich (1986, p. 
201): 

Jury e o tribunal em que cidadaos, previamente alistados, 
sorteados e afinal escolhidos, em sua consciencia e sob 
juramento, decidem, de fato, sobre a culpabilidade ou nao dos 
acusados, na generalidade das infracoes penais. 

Segundo a definigao de Ehrlich, jurado e o cidadao incumbido pela 
sociedade de declarar se os acusados submetidos a julgamento sao 
culpados ou inocentes. 

E jurado do latim juratus, e o cidadao que, sob juramento (dai a 
etimologia), compora o Tribunal do Juri ao lado de outros jurados. A palavra 
jurado, provem do juramento que faziam outrora e ainda hoje, sob a forma 
de compromisso civico, sao obrigados a fazer os cidadaos ao serem 
investidos da fungao julgadora, em conselho de sentenga. 

O juri e a instituigao popular a que se atribui o encargo de afirmar ou 
negar a existencia do fato criminoso imputado a uma pessoa. E faz uma 
oportuna distingao: aquilo que, vulgarmente, e denominado Juri, constitui, 
na verdade, o Tribunal do Juri, ao passo que o conjunto dos jurados deve 
ser denominado Conselho de Sentenga. 

E sabido que nao foram dos melhores os resultados obtidos pelo 
Tribunal do Juri, no Brasil. Tanto isso e verdadeiro, que a sua competencia, 
desde logo, passou a ser restringida, conforme Streck (1998, p. 159): 

Desde sua criacao, o juri causou polemica no que tange a sua 
representatividade e principalmente quanto a capacidade dos 
jurados para decidir questoes consideradas pelos juristas como 
de "alta relevancia tecnica", que os juizes de fato ou leigos, nao 
tinham capacidade de alcancar. 



32 

3.2 Quern pode ser jurado 

Embora nao haja lei explicita a respeito, estao excluidos da 
possibilidade de alistamento o surdo-mudo e o cego. O surdo pode ser 
jurado, desde que possua aparelho que "ative a fungao auditiva". 

Consequentemente, impedidos estao de servir: o menor, ainda que 
emancipados, ou ja casado; o analfabeto. 

Somente pode ser jurado o cidadao que estiver enquadrado na 
previsao legal do artigo 434, do Codigo de Processo Penal, ou seja: 
brasileiro nato, ou naturalizado; no gozo de seus direitos politicos. Deve, 
alem disso, ser maior de 21 anos, capaz e de notoria idoneidade moral. 

Nao haja falso elitismo, pois a lei faculta ao juiz requisitar as 
autoridades locais, associagoes de classes, sindicatos profissionais e 
repartigoes publicas, a indicagao de cidadaos que reunam as condigoes 
legais para exercer a fungao de jurados (CPP, art. 439). 

O exercicio efetivo da fungao de jurado constituira servigo publico 
relevante, estabelecera presungao de idoneidade moral e assegurara 
prisao especial, em caso de crime comum, ate o julgamento definitivo, bem 
como preferencia, em igualdade de condigoes, nas concorrencias publicas, 
art. 5°, XXXVIII, CF, c/c Art. 406, arts. 406 e segs, 437, todos do CPP. 

A idoneidade exigida significa "aptidao" enquanto "capacidade", tanto 
moral, como intelectual. Na lista geral de jurados so devera ser excluido o 
cidadao que nao tiver idoneidade moral e intelectual. 

Tanto vale dizer que o corpo de jurados se deve compor de cidadaos 
mais notaveis do municipio por seus conhecimentos, experiencia, retidao 
de conduta, independencia e elevagao de carater. 

Os jurados devem ser moradores na Comarca onde alistados, 
achando-se, pois, sob a jurisdigao do Presidente do Juri, que os alistou. 

Estao isentos, em razao dos cargos que exercem, ou ainda por 
motivo de estarem sujeitos a disciplina ou votos de obediencia, os cidadaos 
referidos no paragrafo unico do art. 436 do CPP. Se o cidadao recusar-se 
ao servigo do juri invocando profissao de fe religiosa, ou convicgoes 
politico-filosoficas, perdera os direitos politicos (CF/88, Art. 5°, VIII). 
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Observou-se no STF, que o cidadao e jurado por ter intima ligagao 
com o meio em que vive, em que o Conselho de Jurados que integra, 
exerce a sua jurisdigao (RTJ 44/646). 

A praxis forense tern demonstrado, com o decorrer do tempo, que 
nas grandes aglomeragoes urbanas, a maior parcela de pessoas que tern 
seus nomes na lista geral sao funcionarios publicos. Ja nas pequenas, as 
caracteristicas sao assemelhadas, nao obstante a incidencia de um maior 
numero de pessoas realmente do povo. 

Em todo caso, por nao se tratar de fungao remunerada, tampouco 
que fornega subsidios ou comodidades extras aos jurados, os encargos 
profissionais ou familiares do cidadao acarretam sua exclusao da 
possibilidade de participar como jurado, dai decorrendo a perda de 
representatividade social do Conselho de Sentenga. 

3.3 Os pros & contras dos jurados no Tribunal do Juri 

Nao se pode esquecer a importancia do assunto para o universo 
juridico, uma vez que a instituigao do Juri representa um orgao especial da 
justiga comum; com regras proprias, que precisam ser interpretadas de 
acordo com os principios da instituigao. 

Isso se da, principalmente, em razao da longa historia do Juri, o qual 
vem recebendo novas informagoes no decorrer dos seculos. Portanto, 
precisa-se sopesar essas inumeras mudangas que o mundo sofreu e o 
quanto a instituigao de julgamento popular foi capaz ou incapaz de 
acompanha-las. 

Os principals argumentos em defesa da instituigao giram em torno da 
ideia de que o Juri representa a sociedade e seus interesses. 

Aspectos como o da severidade do juiz togado, que normalmente 
condena, por ver de forma mais sintetica e criteriosa, especifica e 
direcionada ao fim da justiga e ordem do estado, adota, por vezes, valores 
e concepgoes diversas da localidade, diferentes da visao aplicada pelos 
jurados, que chegam a agir mais brandamente em relagao ao fato, ate por 
serem todos do mesmo nucleo. 

UFCG- CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 
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Quanto a exposigao dos jurados as influencias sociais, o Codigo de 
Processo Penal preve a prevengao ou solugao desse problema por meio do 
desaforamento, que consiste numa transferencia do processo do foro de 
origem para outra comarca, onde retoma seu curso. 

A participagao do povo na apuragao da culpa tern por finalidade 
expressar a inconformidade social em relagao ao fato, utilizando como 
exemplos, as pessoas condenadas que tiveram sua liberdade tolida por 
terem violado os valores ou tornado uma conduta desaprovada pela 
sociedade. 

Em nossos dias, o Judiciario estaria provido de inumeras garantias 
que o poriam a salvo da interferencia dos outros poderes e, assim, nao 
mais seria necessaria a figura dos jurados. Ehrlich (1986, p. 209), traz uma 
observagao providencial,"[...] o centra de gravidade de desenvolvimento do 
Direito, em nossa epoca, como em todas as epocas, nao reside na 
legislagao, nem na Ciencia Juridica, ou na jurisprudencia, mas na propria 
sociedade". 

E o Judiciario enquanto "coluna e fundamento da Verdade", como 
diria Sao Paulo em alusao a Igreja dos cristaos. Na verdade, todas as 
censuras de que o Juri e vitima se devem a otica tecnicista em que se da a 
avaliagao de seus criticos, pois nao poderia um profissional do Direito, de 
formagao academica, um eximio operador das leis, aceitar que a Justiga 
fosse deduzida por individuos sem a sua qualificagao. 

A manutengao do Tribunal do Juri tern sido vinculada ao principio da 
mais ampla defesa, e de se buscar sempre beneficiar o reu, entendendo 
que esses ao decidirem nao estariam tendo por base decisoes pre-
formuladas, ou a posigao de uma determinada camara. 

O Juri simboliza a esperanga de um Judiciario mais sensivel as 
transformagoes sociais, que nem sempre sao assimiladas por sistemas 
juridicos como o nosso, fundado na lei e na tecnica. 

Talvez seja ele o germen de novos ordenamentos que busque 
aproximar o Direito de sua base de legitimagao, e que convertam o sistema 
penal em instrumento de efetiva promogao da justiga, e nao de exclusao 
social, como vem ocorrendo ha varios seculos. 

UFCG- CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 
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A sociedade mesma e internamente dilacerada pelo incessante 
choque de valores conflitantes. Quer-se apenas ressaltar que um conselho 
de sentenga devera ser representative de toda a sociedade, e nao de parte 
dela, sob pena de patente prejuizo a defesa do reu. 

As decisoes do Tribunal do Juri nao poderao ser reformadas ou 
modificadas por outro orgao do Poder Judiciario. Apenas, por uma vez, 
podera ser anulado o julgamento se os jurados se decidirem 
manifestamente contrarios a prova dos autos. 

Quanto aos contras, acusa-se o Juri de inadequagao aos tempos 
modernos por ter surgido numa estrutura judiciaria fragil de submissao do 
magistrado, a vontade despotica dos monarcas absolutistas. 

Entendido por muitos como uma instituigao ultrapassada, por tratar 
muito superficialmente dos reais motivos a que se destina, especialmente 
por deitar suas raizes em epocas de consideravel imaturidade institucional 
e juridica, em que o misticismo impregnava ate as esferas do Poder 
Publico, e tendo em vista sua suposta inadequagao a estrutura moderna do 
Judiciario, o Juri tern sido objeto de severas criticas. 

A doutrina ainda aponta outras deficiencias que justificariam a 
aboligao do Juri, como a vulnerabilidade dos jurados as influencias da 
sociedade. Sao criticas que, de fato, merecem respeito, e ainda 
comprometem a eficiencia da instituigao. 

Adota-se uma ideia de que os membros de uma sociedade, vistos 
como responsaveis, delimitam suas atitudes pelos conceitos de certo e 
errado, sem vislumbrar que este e fruto de delimitagoes concebidas em 
nosso Codigo Penal, o que nao corresponde ao cunho moral, que se 
baseia, muitas vezes aos costumes, como parametro para saber os 
maleficios trazidos por qualquer que seja a transgressao, fim adotado pelo 
Estado Democratico de Direito. 

Entretanto, diante de tais distorgoes, quando somente uma 
determinada parcela ou algumas poucas classes sociais tern ingerencia 
sobre o Juri, ve-se que os julgamentos poderao denotar ideologias proprias 
desses grupos, que quase sempre desconhecem a realidade fatica daquele 
que estao a julgar, e que normalmente sao bem mais favorecidos que a dos 
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mesmos, tendo em vista a selecao das pessoas tidas como dignas para 
integrarem a lista dos jurados, e a posicao que elas ocupam na sociedade. 

Caso o Tribunal do Juri realmente fosse um espelho, ou um motivo 
para que outras pessoas nao praticassem crimes, os resultados ja 
haveriam de ter sido percebidos no decorrer do tempo, o que, com certeza, 
nao esta acontecendo. 

Muitas vezes, o fato de se buscar beneficios para o reu, levando-o a 
presenca de pessoas do mesmo nucleo social, que sao os jurados, ainda 
Ihes da um respaldo pra nao sofrer penalidade tao severa, quanto a que 
seria aplicada pelo juiz togado. 

Alguns autores tambem nao compreendem como, numa era em que 
se reclama do proprio juiz criminal especializagao, se confie um julgamento 
a homens que nao possuem conhecimentos tecnicos suficientes ou 
minimos. 

Talvez, seja essa realmente, a imperfeigao mais condenavel da 
instituigao do Juri, em que o despreparo dos jurados os impossibilita de 
participar mais intimamente do processo. 

Essa critica, portanto, advem de uma concepgao quase sacra da 
organizagao judicial, ao insinuar que a Justiga seria infalivel por conhecer e 
manipular o Direito, ao passo que o leigo, carente do saber tecnico, nunca 
poderia julgar corretamente. 

Nesse momento, a unica intengao que se poderia ter, e a de 
alcangar a expressao de justiga, em sentido mais amplo, e ao mesmo 
tempo mais restrito, para o veredicto. A apuragao criteriosa de todos os 
fatos, provas e intengoes demonstradas pelas testemunhas e pelas partes, 
carece de um saber juridico, de uma interpretagao cuidadosa e de uma 
vinculagao a norma. 

A maior problematica encontrada em relagao aos julgamentos e o 
carater do despreparo, por falta de conhecimento tecnico no aspecto 
juridico do corpo de jurados, e a propria formagao imparcial, de trazer a 
sociedade para dentro do processo, quando na verdade, cabe aos 
operadores do direito, adequar o caso as previsoes legais. 
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O fato de os jurados serem influenciados de diversas maneiras, pelo 
nucleo social, opcao partidaria, convicgoes religiosas, clubes de servigo, 
profissao, grau de instrugao, entre outros, demonstrando a imparcialidade 
usados como meio de defesa de sua familia ou proprio patrimonio, pode ser 
refletida com um voto contra ou a favor da condenagao, antes de chegar ao 
julgamento. 

De fato, como um profissional do Direito, de formagao academica, 
um eximio operador das leis, na busca pela justiga, pode confiar o poder de 
julgar a individuos sem tal qualificagao? 

Nao ha que se afirmar que o direito, por seus operadores, e infalivel, 
mas que se dizer que o aprofundamento no conhecimento das normas 
vigentes, e o proprio fato de almejarem a imparcialidade em qualquer que 
seja o fato posto, e um diferencial bastante significative 

Outros aspectos como a ignorancia, a ma-fe, o desconhecimento 
fundamentado dos criterios e mecanismos que compoem a instituigao. E a 
propria comogao social e um fator de desequilibrio, pois, se o crime teve, 
direta ou indiretamente, uma conotagao politica, se foi cometido em 
desafronta subitanea e aparentemente excessiva a brios morais ofendidos 
e, sobremodo, se teve origem ou motivo essencial em uma paixao 
amorosa, logo se formam correntes de opiniao, influenciadas e conduzidas 
pelo noticiario. Para arrematar, assevera que tudo Isso vem de tempos 
imemoriaveis, desde antes de existir o Tribunal do Juri. 

No Brasil, o Juiz-Presidente formula quesitos aos jurados que 
responderao sim ou nao, secretamente, por meio de cedulas. Fechadas as 
portas, presentes o escrivao e dois oficiais de justiga, bem como os 
acusadores e os defensores, que se conservarao nos seus lugares, sem 
intervir nas votagoes, o conselho, sob a presidencia do juiz, passara a votar 
os quesitos que I he forem propostos. 

Como o numero de jurados e impar, nunca ocorrera um empate, 
expressando o julgamento do numero de votos maior a uma tese ou outra, 
quando o resultado nao for unanime. 

A partir do momento em que o jurado se limita a depositar seu voto, 
em cedula propria, que contem um deles, os dizeres "sim", e o outro, os 
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dizeres "nao", ele se abstrai e se isenta da responsabilidade do resultado, 
em face da preservacao da nao identificagao do voto. 

Tal prerrogativa da margem a uma distorcao da obrigagao de proferir 
uma sentenga conforme os ditames da consciencia, a que se obrigam todos 
os jurados escolhidos para compor o conselho quando de seu compromisso 
legal. 

Nao se trata, como se ve, de mera questao terminologica. O sigilo 
das votagoes, em verdade, nao deveria implicar o carater secreto de todo o 
procedimento de votagao. 

Tem-se como desnecessaria, portanto, a utilizagao de uma sala 
secreta, haja vista que os jurados nao discutem abertamente entre si as 
teses defendidas em plenario pela acusagao e pela defesa, em face do 
principio da incomunicabilidade dos jurados. 

Nos termos do modelo de julgamento vigente em nosso 
ordenamento, bastaria que os jurados fossem interrogados e 
respondessem com seu voto aos quesitos apresentados pelo juiz ainda em 
plenario. 

Afinal, nao ha nenhuma especie de intervengao, senao quando o 
jurado, ainda nao esclarecido sobre algum fato da causa, indaga ao juiz a 
respeito de qualquer ponto referente ao processo. 

A experiencia forense da conta que no Brasil os jurados decidem por 
pura simpatia a carismatica figura do promotor ou, no reverso da medalha, 
por repulsa ao carrancudo defensor ou ao proprio reu; nao pelos fatos em 
si, mas por uma apreciagao meramente subjetiva. 

Apos a votagao, o Juiz-Presidente elabora a sentenga de acordo 
com o veredicto dos jurados e as leis penal e processual penal. Quando os 
jurados julgarem o caso desclassificando o crime doloso contra a vida para 
outro delito, a competencia para julgamento e transferida para o Juiz 
Presidente. 

Nao e por outro motivo que os proprios operadores juridicos 
costumam atribuir uma especie de 'placar' - reforgando a ideia de que o 
Tribunal do Juri nao passaria de um jogo, fazendo referenda a um reu 
condenado 'por sete a zero' ou absolvido 'por quatro a tres'. 
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A proposito do carater ludico do julgamento perante o Tribunal do 
Juri e do processo como um todo, destacamos o interessante trabalho de 
Huizingaque (1996, p. 87), relacionando o jogo ao direito, assevera: 

A possibilidade de haver um parentesco entre o direito e o jogo 
aparece claramente logo que compreendemos em que medida a 
atual pratica do direito, isto e, o processo, e extremamente 
semelhante a uma competigao, e isto sejam quais forem os 
fundamentos ideais que o direito possa ter. 

Por isso, exatamente, e que se tern buscado meios de abolir o 
Tribunal do Juri, embasando tal posicao, na efetiva atuagao do Direito, 
mesmo que falivel, mas melhor amparado nos aparatos legais. 

Provavelmente por entender que a fungao do juri nao e compativel 
com os anseios de justiga do proprio Estado atual tern que e a garantia e 
manutengao da paz social, pela imposigao de limites, e atendimento igual e 
justo, dentro das normas vigentes, para todos. 

3.4 Justiga x Democracia 

A concepgao que Perelman (2000, p. 531) faz sobre o que e justiga: 

A justiga e uma nogao prestigiosa e confusa. Uma definigao clara 
e precisa desse termo nao pode analisar a fundo o conteudo 
conceitual, variavel e diverso, que seu uso cotidiano poderia fazer 
aparecer. Definindo-a, nao se pode por em foco senao um unico 
aspecto da justiga ao qual se quereria reportar todo o prestigio 
desta, tomada no conjunto de seus usos. Esse modo de agir 
apresenta o inconveniente de operar, por um subterfugio logico, a 
transferencia de uma emogao de um termo para o sentido que se 
quer arbitrariamente conceder-lhe. Para evitar tal inconveniente, 
a analise da justiga se atera a pesquisar a parte comum a 
diversas concepgoes da justiga, para que, evidentemente, nao 
esgota todo o sentido dessa nogao, mas que e possivel definir de 
uma forma clara e precisa. 

A questao de maior problematica que envolve o Tribunal do Juri e a 
busca por democracia, com participagao social e sentenga baseada na 
maioria dos votos, o que e claramente, um afastamento da real intengao de 
se julgar, pois o real motivo de se levar um infrator a juri, deveria ser a 
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busca pela justiga e nao pela democracia na sentenga, especialmente 
quando o bem lesado e o da vida. 

Todavia, ha de se notar que os crimes julgados pelo procedimento 
do Juri, cuja competencia foi definida pela propria Constituigao, agridem o 
mais importante bem juridico tutelado pela lei penal, vale dizer, a vida 
humana, cujo violador incorre nas mais severas penas cominadas pelo 
sistema. 

£ razoavel, assim, que tais delitos sejam apurados e processados 
com prudencia, assegurando-se efetiva possibilidade de defesa ao 
acusado, o que so um procedimento detido pode proporcionar. 

Em nossos dias, o Judiciario estaria provido de inumeras garantias 
que o poriam a salvo da interferencia dos outros poderes e, assim, nao 
mais seria necessaria a figura dos jurados, e seu principal e peculiar trago, 
que e a conotagao democratica. 

Tal critica enquadra-se na plausibilidade, considerando que a 
criagao do Juri, ao objetivar o cerceamento do poder do rei, atribuiu a 
instituigao seu principal e peculiar trago, que e a conotagao democratica. 

Os jurados tern preocupagoes diferentes, mesmo que a decisao 
parta de, no minimo, sete pessoas supondo uma margem de erro menor, 
sabemos que isso e passivel de ocorrer, pela sensibilidade que a tribuna 
impoe aos jurados, ciente, entretanto, que a intengao e de se chegar a uma 
sentenga democratica. 

Basta que seja enfocada sua feigao democratica, e nao da busca a 
justiga, para compreender tambem o direito de composigao heterogenea do 
conselho de sentenga. Em outras palavras: o conselho de jurados devera 
contar com representantes dos mais diversos segmentos da sociedade, a 
fim de que sejam afastadas as singularidades de uma determinada classe 
social e, com isso, impedir que seja distorcida a justiga do julgamento em 
prol da prevalencia de valores nao compartilhados por todos os segmentos 
sociais. 

A exigencia de heterogeneidade do conselho de sentenga se poe em 
razao do fato de que a maioria dos jurados, invariavelmente, decide em 
atendimento a criterios e valores estritamente particulares, de cunho 
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pessoal, intimo, descuidando, por vezes, das nuances tecnico-juridicas do 
caso. 

Defrontando, sem rigor, a definicao de justiga e democracia, 
podemos entender que esta esta vinculada ao saber selecionar as pessoas 
que irao compor a bancada para formular as leis que devem ser aplicadas, 
na necessidade daquelas, ou seja, usar de democracia e muito mais o 
efetivo poder de voto, no seu sentido eletivo, do que da definigao do rumo 
que uma sentenga ira dar, quando proferida em um Tribunal do Juri. 

A fungao primordial do Estado, como provedor do bem-estar social, e 
dar condigoes aos cidadaos de expressarem sua vontade, demonstrando 
seu carater democratico, de definir os padroes embasados nos proprios 
costumes e anseios da sociedade, que busca ser tratada de forma justa. 

Um Estado democratico de Direito, assim o e, por atender a fungao 
de manter a sociedade, de estabelecer a via democratica, e dar garantias 
para a boa convivencia e funcionamento da sociedade, e por isso do direito, 
para que tais limites sejam respeitados. 

Entao, nao ha que se buscar justiga, falando em democracia, ou vice 
e versa. A fungao democratica do direito e traduzida pela afirmagao de que 
todos sao iguais perante as leis e que essas serao aplicadas de forma 
racional sobre o fato concreto, vislumbrando uma imparcialidade e 
igualdade de tratamento, e porque nao, de justiga para todos. 

A democratizagao na votagao, antecessora da sentenga, deixa 
transparecer, que o direito nao teria subterfugios suficientes para 
reconhecer os limites que deve atender, no fato concreto. E acatar, por 
sentenga uma decisao democratica, pode parecer que nao ha uma certeza 
absoluta do rumo, ou da posigao do processo, enquanto instrumento e meio 
de provas, e por isso, se busca a posigao majoritaria, ao inves da mais 
correta. 

A problematica em relagao aos julgamentos esta focalizada no 
despreparo, por desconhecimento tecnico e de aspecto juridico, dos 
jurados, que tendem a ser parciais, trazendo o reflexo social, e porque nao, 
a propria sociedade para dentro do processo, buscando adequar o caso as 
previsoes legais. 
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Nessa perspectiva, e inadmissivel aceitar que pessoas sem um 
minimo de conhecimento tecnico juridico possam decidir os crimes mais 
importantes, tendo em vista as exigencias do mundo atual com relagao a 
qualificacao profissional, principalmente quando se trata do bem mais 
valioso que existe que e a vida humana. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Inicialmente e importante frisar, que muita coisa mudou desde o 
surgimento dos primeiros prototipos dos Tribunais Populares, como suas 
caracteristicas e referencias teocraticas, hipoteticamente baseados nos 
Apostolos de Cristo. 

Esta base herdada do Direito Romano, no qual se podem visualizar 
mais nitidamente os tracos da instituigao do Juri como hoje a conhecemos, 
apresentava uma comissao de julgamento, que acabaram por se tornarem 
perpetua, dando inicio a jurisdigao penal em Roma. 

No Brasil, a referenda ao Juri se faz presente desde a primeira 
Constituigao Politica do Imperio em 1824, atuante nos crimes de imprensa, 
seguindo durante toda nossa historia constitucional ate a Constituigao da 
Republica Federativa do Brasil de 1988. 

O Juri, enquanto instituigao penal, vem sendo o simbolo e a 
esperanga de um Judiciario mais sensivel as transformagoes sociais, na 
busca de aproximar o Direito de sua base de legitimagao, e que convertam 
o sistema em instrumento de efetiva promogao da justiga, e nao de 
exclusao social, como vem ocorrendo ha varios seculos. 

Basta que seja enfocado sob uma otica menos legalista e mais 
voltada ao trago que o singulariza na estrutura judiciaria, qual seja, sua 
feigao a tendencia democratica que progressivamente se firmou em todos 
os sistemas politicos; pode-se dizer, assim, que, em epocas de supressao 
dos direitos individuals, nas fases negras da Historia, o Juri atuou como 
foco de resistencia de democracias abaladas, mas nunca totalmente 
suprimidas. 

Busca-se preparar o juiz para atuar e interpretar a norma da forma 
mais imparcial, e aplica-la aos fatos que constituem o crime. O que nao 
significa dizer que o juiz e infalivel, mas que ha diferengas entre um 
profissional e um leigo, especialmente na interpretagao de norma e 
quesitos para a aplicagao da norma ao fato, da qual originara a sentenga. 



44 

Toda a conduta praticada de forma dolosa, colimado o intento ou 
nao, que tenha sido independente da vontade do agente, e atribuida a 
competencia do Tribunal do Juri. 

Em todos os demais casos que nao estejam inclusos na 
competencia do juri, a sociedade se posiciona, para que o judiciario seja 
implacavel e severo, utilizando-se dos meios legais para chegar a justiga. E 
nos casos de violacao do bem da vida, recorre-se aos jurados para a 
tomada de uma posigao mais branda, pela votagao no Tribunal do Juri. 

A problematica em relagao aos julgamentos esta focalizada no 
possivel despreparo, por desconhecimento tecnico e de aspecto juridico, 
dos jurados, que tendem a ser parciais, trazendo o reflexo social, e porque 
nao, a propria sociedade para dentro do processo, buscando adequar o 
caso as previsoes legais. 

A possibilidade de os jurados serem influenciados de diversas 
maneiras, pelo nucleo social, sua opgao partidaria e convicgoes religiosas, 
clubes de servigo, profissao, grau de instrugao, entre outros, acaba por 
demonstrar uma parcialidade, usada, ate inconscientemente, como meio de 
defesa de sua familia ou proprio patrimonio. 

A caracterizagao do voto de um seleto grupo como expressao da 
democracia e da intengao do povo, e tao contraditoria a tudo que a propria 
sociedade manifesta e anseia quando recorre a via judicial para ter seu 
direito julgado, de forma rigida, lucida, criteriosa, legitima, com amparo na 
norma juridica e nas previsoes legais, enaltecendo ou desmerecendo a 
fungao do estado como provedor da paz e da ordem social, sendo apenas 
desejo por justiga, e nao uma forma democratica de penalizar. 

A instituigao tern sido mantida ao longo dos anos, baseada na 
fungao social e democratica que a sociedade desempenha enquanto parte 
ativa no Tribunal do Juri. Resta avaliar, no decorrer do tempo, se 
realmente, esta tern alcangado o objetivo de julgar e efetivamente fazer 
justiga nos casos em que o bem da vida esta sendo violado. 
Conclusivamente, o que se deve estipular e se a instituigao esta posta no 
sentido de alcangar a democracia ou a justiga pelo Tribunal do Juri. 
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