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RESUMO 

Os direitos humanos vem ganhado relevancia no cenario internacional atraves do 
reconhecimento de que todo ser humano, pelo simples fato de existir, e sujeito de 
direitos. A partir do momento que se admite a existencia de direitos insitos as 
pessoas, surge a necessidade imediata de proteger tais direitos mediante leis que 
possam garantir-lhes o exercicio pelos individuos da sociedade. A Constituigao 
Federal de 1988, ao tratar dos direitos e garantias fundamentals, em seu artigo 5°, 
assegura, dentre os direitos e deveres individuals e coletivos, a liberdade de 
expressao, o direito ao acesso a informagao, o principio do devido processo legal e 
da pubhcidade dos atos processuais e a inviolabilidade da imagem das pessoas, 
sendo que tais diretos nao podem ser vistos de forma separada, mas deve-se 
buscar uma adequada convivencia entre os mesmos, sem sacrificar um em 
detrimento de outro. Nesta esteira, a presente pesquisa, tern por escopo analisar a 
protegao ao direito humano a imagem frente a interferencia da midia no processo 
penal, verificando a liberdade de imprensa como corolario do direito a informacao, 
explicando a atuacao da midia como meio de efetivagao do principio da pubhcidade 
dos atos processuais penais, realizando um estudo sobre a protegao do direito a 
imagem das pessoas envolvidas no processo penal, a fim de identificar os limites 
que devem ser postos a imprensa objetivando a garantia de um processo penal 
justo. A utilizagao do principio da pubhcidade dos atos processuais pela midia acaba 
causando, em determinados casos, danos irreparaveis aos envolvidos no processo, 
ferindo seu direito a imagem. Em face do crescente conflito entre o direito a 
informagao dos atos processuais criminals pelos meios de comunicagao de massa e 
as garantias constitucionais dos acusados no processo, e preciso estabelecer um 
equilibrio, atraves de restrigoes a pubhcidade do processo, a fim de evitar o 
vilipendio do direito a imagem. O Metodo de abordagem utilizado na pesquisa 
cientifica sera o dedutivo; a pesquisa tera como metodos de procedimento o 
monografico, critico e analitico e a tecnica de pesquisa sera a documentagao 
indireta abrangendo a pesquisa bibliografica. 

Palavras-chave: Direito a informagao. Direito a imagem. Midia. Pubhcidade dos atos 
processuais. Processo penal. 



ABSTRACT 

Human rights have gained importance in the international scenario by recognizing 
that every human being is a subject of rights, simply because they exist. From the 
moment that we admit the existence of rights inherent to the people, there is 
immediate need to protect such rights by laws that guarantee them the exercise by 
individuals in society. The Federal Constitution of 1988, when dealing with 
fundamental rights and guarantees in its Article 5 ensures, among the rights and 
duties of individual and collective freedom of expression, the right to access 
information, the principle of due process and publicity of procedural acts and the 
inviolability of the person's image, and such policy can not be seen separately, but 
should seek a proper harmony between them, without sacrificing one over another. 
On this track, this research is to analyze the scope of the human right to protection 
against interference image of the media in criminal procedure, checking the freedom 
of the press as a corollary of the right information, explaining the role of media as 
means of realization of the principle advertising acts of criminal procedure, 
performing a study on the protection of image rights of the people involved in criminal 
proceedings in order to identify the boundaries that must be put to the press aimed at 
ensuring a fair criminal proceedings. The use of the principle of publicity of 
procedural acts by the media ends up causing, in some cases, irreparable damage to 
those involved in the process, injuring his image right. In the face of growing conflict 
between the right to information acts of criminal proceedings by means of mass 
communication and the constitutional guarantees of the accused in the process, we 
must establish a balance by restricting the advertising process, to avoid disdain for 
image rights. The method of approach used in scientific research will be deductive; 
will research methods of procedure, the monograph, critical and analytical and 
technical research will be the indirect documentation covering the literature. 

Keywords: Information right. Image right. Media. Criminal proceedings. Publicity of 
procedural acts 
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1 INTRODUQAO 

A evolugao da consciencia etica coletiva possibilitou o reconhecimento de que 

todos os seres humanos possuem direitos que Ihes sao outorgados pelo simples fato 

de existirem. Com o passar dos anos, diversos Estados, inclusive o Brasil, incluiram 

em suas constituicoes diversos direitos reconhecidos a toda pessoa humana, 

baseando-se nos principios da dignidade e da igualdade, a exemplo do direito a 

informagao, que, alem de ser uma necessidade humana e cada vez mais 

considerado um direito humano fundamental, vital para o exercicio da democracia. 

Os imensos avangos na tecnologia da informagao e a criagao dos meios de 

comunicagao em massa mudaram por completo a relagao das sociedades com a 

informagao e o seu uso, e aumentaram a importancia do direito a informagao para o 

povo. A imprensa desempenha um papel importante na sociedade atraves do 

exercicio da liberdade de expressao e de informagao, tendo como fungao precipua 

informar e esclarecer, possibilitando o desenvolvimento coletivo, atuando inclusive 

como meio de efetivagao do principio da publicidade dos atos processuais. 

Os atos processuais, pelo principio da publicidade, podem ser divulgados 

pelos meios de comunicagao, tal divulgagao e importante, pois possibilita a 

participagao do povo e visa a inibigao de qualquer arbitrariedade do poder judiciario. 

Entretanto, comumente, a divulgagao dos atos processuais criminais, pela midia, de 

forma irresponsavel e sensacionalista acaba violando o principio da inocencia, 

criando um clima de animosidade no publico, ja abalado pelo impacto provocado 

pelo crime e, muitas vezes, provoca uma cobranga social em relagao a conclusao do 

processo com a consequente condenagao do reu. 

O motivo da escolha do tema desta pesquisa da-se diante da necessidade de 

se discutir a atuagao da midia no processo penal, tendo em vista sua enorme 

presenga no cotidiano e seu poder de influencia na sociedade, como formadora de 

opinioes. A divulgagao dos atos processuais pela imprensa de forma sensacionalista 

acaba por ferir a dignidade dos acusados, violando seu direito a imagem e 

transformando o processo na antecipagao da pena. 

O processo deve estar pautado em principios constitucionais, protegendo o 

direito a liberdade e a dignidade do acusado, nao se pode permitir que o processo 

se transforme em antecipagao da pena. A publicagao de fatos criminosos de forma 
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irresponsavel, muitas vezes acaba invadindo a privacidade e violando o direito a 

imagem e a honra dos envolvidos no processo penal. 

A imagem pode ser definida como a projecao da personalidade fisica ou 

moral do individuo perante a sociedade, e a essencia do ser humano, 

compreendendo a forma como cada pessoa e vista em seu meio social. Trata-se de 

um direito humano fundamental, protegido pela Constituicao Federal. O presente 

trabalho busca demonstrar a importancia de se impor restricoes a publicidade dos 

atos processuais penais pelos meios de comunicagao, a fim de que o direito a 

imagem dos envolvidos no processo nao seja sacrificado em favor da liberdade de 

informar. 

O equilibrio entre o direito a informagao, o direito a imagem e os demais 

direitos considerados essenciais deve ser estabelecido. O acusado ou reu nao pode 

ter seus direitos personalissimos cerceados, os mecanismos de controle a 

publicidade dos atos judiciais devem ser estabelecidos a fim de proteger tais direitos. 

O direito a informagao, exercido pela midia, nao pode ser visto de forma 

separada dos demais direitos humanos, e preciso estabelecer o equilibrio entre tais 

direitos. Surge assim a necessidade de se estudar o papel da midia no processo 

penal dentro do contexto atual de afirmagao dos direitos humanos, buscando meios 

efetivos de garantir a protegao do direito a imagem. 

A pesquisa objetiva analisar a atuagao da midia no processo penal e os 

possiveis conflitos entre a liberdade de imprensa e o direito a imagem, valendo-se 

para tal da realizagao de uma analise da liberdade de imprensa como corolario do 

direito a informagao, explicando a atuagao da midia como meio de efetivagao do 

principio da publicidade dos atos processuais penais, bem como o estudo da 

protegao do direito a imagem das pessoas envolvidas no processo penal e quais os 

limites que devem ser postos a imprensa objetivando a garantia de um processo 

penal justo. 

O Metodo de abordagem utilizado na pesquisa cientifica sera o dedutivo, 

baseando-se na aplicagao de principios, teorias e leis mais gerais em fenomenos 

mais especificos. A pesquisa tera como metodos de procedimento o monografico, 

critico e analitico, investigando o tema em diversos aspectos de forma completa e 

sistematica, propondo solugoes para o estabelecimento do equilibrio entre o direito a 

liberdade de informagao exercido pela midia, o principio da publicidade dos atos 
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processuais e a protegao do direito a imagem dos envolvidos no processo penal. A 

tecnica de pesquisa sera a documentagao indireta abrangendo a pesquisa 

bibliografica, por meio da utilizagao de leis, tratados internacionais, livros e artigos 

cientificos. 

Para o alcance dos objetivos elencados, o presente trabalho cientifico, 

estruturar-se-a em tres capitulos, que serao dispostos tal como se dispoe a seguir, 

para melhor compreensao sobre o estudo. 

No primeiro capitulo, a pesquisa tratara de demonstrar a liberdade de 

imprensa como corolario do direito a informagao, considerando a informagao como 

um direito humano fundamental. No mesmo capitulo, a pesquisa tratara dos meios 

de comunicagao de massa e sua importancia, versando tambem da liberdade de 

imprensa na sociedade contemporanea e do papel dos meios de comunicagao na 

formagao da opiniao publica. 

No segundo capitulo discutir-se-a sobre a atuagao da midia como meio de 

efetivagao do principio da publicidade dos atos processuais penais, abordando 

tambem as garantias constitucionais do processo penal. Tambem nessa segao, far-

se-a um estudo sobre a cronica judiciaria como um veiculo de publicagao dos atos 

processuais e quais os efeitos da publicidade dos atos processuais pela midia. 

No terceiro e ultimo capitulo, sera abordada questao da protegao do direito a 

imagem das pessoas envolvidas no processo penal, falando sobre os direitos da 

personalidade, destacando-se o direito humano a imagem; fazendo um breve relato 

sobre a justiga e os meios de comunicagao no direito comparado e, posteriormente, 

demonstrando os fundamentos e argumentos acerca dos limites a publicidade do 

processo penal pelos meios de comunicagao. 
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2 A L IBERDADE DE IMPRENSA COMO COROLARIO DO DIREITO A 

INFORMAQAO 

A evolugao da democracia possibilitou o aumento das dimensoes dos direitos, 

alguns direitos passaram a ser considerados insitos a pessoa, outorgados a todos 

simplesmente pelo fato de existirem. O direito a liberdade de expressao surge da 

necessidade que o homem, como um ser social, possui de manifestar seus 

pensamentos. O exercicio da liberdade de expressao faz surgir a necessidade de 

informacao como a possibilidade de noticiar e receber noticias, importante para a 

participacao dos cidadaos na vida coletiva. 

No decorrer da historia, movimentos populares lutaram pelo direito de se 

expressar livremente, nos ultimos anos, a importancia do direito a informagao vem 

sendo discutida por diversos especialistas e autoridades, que vem reconhecendo o 

acesso a informagao como um direito humano, fundamental para o exercicio da 

democracia. 

Durante muito tempo, o direito a informagao esteve na mao de poucos, 

entretanto, desde o final do seculo passado o aumento da tecnologia e o 

desenvolvimento de ferramentas como a internet possibilitou uma maior liberdade de 

comunicagao. Tal direito, hoje, e considerado indispensavel para o desenvolvimento 

das pessoas como integrantes da sociedade. 

O direito a informagao, na concepgao de diversos autores, dentre eles 

Menezes Vieira (2003, p.32) , compreende o direito de informar, o direito de se 

informar (investigar) e o direito de ser informado. 

Para a referida autora, o direito de informar possibilita a comunicagao de 

ideias ou acontecimentos de forma livre, sem qualquer tipo de censura. Tao 

importante quanto conhecer esse direito e saber exerce-lo de forma licita, 

compativel com os demais valores protegidos pelo ordenamento juridico, vitais para 

a protegao da dignidade humana. O direito de se informar e caracterizado como o 

direito de investigar, de ter acesso a qualquer tipo de informagao, a fim construir um 

pensamento critico a respeito de algo, assim como qualquer informagao de carater 

pessoal ou ate mesmo de carater publico, pelo principio da publicidade dos atos 

administrativos. Finalmente, o direito de ser informado, por sua vez, e uma garantia 
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que assiste a todas as pessoas, e a possibilidade de acesso a todos os fatos da 

atualidade, atraves dos meios de comunicagao. 

A imprensa desempenha um papel importante na sociedade atraves do 

exercicio da liberdade de expressao e de informagao, utilizando os meios massivos 

de comunicagao social, exercendo assim, a fungao social de informar e esclarecer, 

possibilitando o desenvolvimento coletivo. Considerada por muitos como "formadora 

de opinioes", a imprensa acaba por transformar o meio social atraves de suas 

noticias e ideias, sendo imprescindivel a construgao de uma sociedade cidada. 

2.1 LIBERDADE DE INFORMAQAO COMO UM DIREITO HUMANO 

FUNDAMENTAL 

Durante muito tempo, o direito a informagao foi visto apenas como uma 

liberdade, ou ate mesmo como uma medida de governanga administrativa, 

entretanto, hoje tal direito alem de ser uma necessidade humana e cada vez mais 

considerado um direito humano fundamental. Ao longo da historia, marcada por 

graves violagoes aos Direitos Humanos, em meio a lutas contra as diversas formas 

de dominagao e opressao, uma serie de mudangas ocorreram, contribuindo para a 

afirmagao de tal direito. Corroborando com tal entendimento Menezes Vieira (2003, 

p.34) informa que: 

A liberdade de informagao - compreendida no conceito mais amplo de 
liberdade de expressao -, como direito humano, tern se convertido em um 
dado praticamente universal. A liberdade de pensamento, historicamente, 
nem sempre veio acompanhada da possibilidade de poder manifesta-la. 
Partindo, pois, daquela liberdade, reivindica-se a liberdade de imprensa, 
manifestacao mais pura da possibilidade de exprimir ideias e opinioes. 

A nogao de liberdade de informagao foi reconhecida em 1946, logo apos o fim 

da Segunda Guerra Mundial, durante a primeira sessao da Assembleia Geral da 

ONU, que em sua resolugao 59, afirmava: "A liberdade de informagao constitui um 

direito humano fundamental e [...] a pedra de toque de todas as liberdades a que se 

dedica a ONU." 
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Em 1948 a Comissao de Direitos Humanos concluiu o projeto da Declaragao 

Universal de Direitos Humanos, aprovado pela Assembleia Geral das Nacoes 

Unidas, que em seu artigo XIX diz que, "todo homem tern direito a liberdade de 

opiniao e expressao, assim como o direito a ter opinioes e de procurar, receber e 

transmitir informagoes e ideias por quaisquer meios independentemente de 

fronteiras e sem qualquer interferencia". 

Tal declaragao nao possuia forca vinculante, o que impulsionou o surgimento 

do Pacto Internacional de Direitos Civis e Politicos, a fim de regular os direitos 

reconhecidos na Declaragao Universal e introduzir novos direitos com a pretensao 

de adquirir uma obrigatoriedade juridica. O referido pacto internacional estabelece 

em seu artigo 19, in verbis: 

Artigo 19 
1. Ninguem podera ser molestado por suas opinioes. 
2. Toda pessoa tera o direito a liberdade de expressao; esse direito 
incluira a liberdade de procurar, receber e difundir informagoes e ideias 
de qualquer natureza, independentemente de consideragoes de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, de forma impressa ou artistica, ou 
por qualquer meio de sua escolha. 
3. O exercicio de direito previsto no paragrafo 2° do presente artigo 
implicara deveres e responsabilidades especiais. Consequentemente 
podera estar sujeito a certas restrigoes, que devem, entretanto, ser 
expressamente previstas em lei e que se fagam necessarias para: 
a) assegurar o respeito dos direitos e da reputagao das demais pessoas; 
b) proteger a seguranga nacional, a ordem, a saiide ou a moral publicas. 

Por sua vez a Convengao Americana de Direitos Humanos de 1969, em Sao 

Jose da Costa Rica, foi mais abrangente garantindo que o direito de expressao nao 

seja restringido por vias ou meios indiretos, nem quaisquer outros meios destinados 

a obstar a comunicagao e circulagao de ideias e opinioes, evitando assim o abuso 

de controles oficiais ou de particulares. 

Deste modo verifica-se que os tratados internacionais de direitos humanos 

tiveram papel importante na afirmagao do direito a informagao, inclusive no ambito 

do direito nao apenas de transmitir, mas tambem de buscar e receber informagoes e 

ideias, reconhecendo a importancia da protegao nao apenas do emissor, mas 

tambem do destinatario da informagao. 

Em 1990, apenas 13 paises haviam adotado leis nacionais de direito a 

informagao, hoje, mais de 70 paises adotam essas leis, o que mostra que tal direito 

vem ganhando importancia a nivel global. Um exemplo disso foi a adogao da 



16 

primeira lei de direito a informagao por um pais do Oriente Medio, a Jordania, em 

2007, de modo que agora a tendencia de reconhecer o direito de acesso a 

informagao como direito humano fundamental se estende a todas as regioes 

geograficas do mundo (MENDEL, 2009). 

O Estado Brasileiro, na Constituigao de Federal de 1988, em seu artigo 5°, 

inciso XIV, assegura a todos o direito ao acesso a informagao, o mesmo artigo em 

seu inciso XXXIII, garante o acesso a informagoes em poder de orgaos publicos. Tal 

inciso estabelece que: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXIII - todos tern direito a receber dos orgaos publicos informagoes de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serao prestadas 
no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo 
sigilo seja imprescindivel a seguranga da sociedade e do Estado. 

A conquista dos direitos relativos a manifestagao do pensamento e um 

importante instrumento para a democracia, pois possibilita a fiscalizagao do poder 

publico por parte da sociedade. Atraves do exercicio do direito a informagao a 

populagao e inteirada a respeito da importancia e das consequencias de sua 

participagao na politica e na construgao de uma sociedade cidada. Carvalho (1999, 

p.53), ensina que: 

Em um sistema democratico, onde o poder publico repousa no povo, que o 
exerce por representantes eleitos ou diretamente, sobreleva a 
necessidade de cada membro do povo fazer opgoes politicas sobre a vida 
nacional. Nao so no processo eleitoral, mas por meio de plebiscites ou 
referendos, o povo exerce seu poder politico. Para poder optar, para poder 
decidir com consciencia, indispensavel que esteja interado de todas as 
circunstancias e consequencias de sua opgao e isso s6 ocorrera se 
dispuser de informagoes serias, seguras e imparciais de cada uma das 
opgoes, bem como da existencia delas. Nesse sentido, o direito de 
informagao exerce um papel notavel, de grande importancia politica, na 
medida em que assegura o acesso a tais informagoes. 

A respeito do acesso a informagao pela sociedade, insta destacar que, a 

liberdade de informagao outrora era limitada a parcela culta da populagao, sendo 

considerada um direito individual. O advento dos meios de comunicagao em massa 
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e os imensos avangos na tecnologia da informagao mudaram por completo a relagao 

das sociedades com a informagao e o seu uso, havendo desta forma um aumento 

da importancia do direito a informagao para o povo, tornado obsoleta a antiga ideia 

de liberdade individual de expressao. 

Infelizmente, a maior parte dos meios de comunicagao em massa ainda e 

dominado por organizagoes empresarias que acabam por moldar em grande parte a 

opiniao publica, exercendo um controle social. Para Comparato (2006, p. 311): 

Se, na atual sociedade de massas, a verdadeira liberdade de expressao so 
pode exercer-se atraves dos orgaos de comunicagao social, e incongruente 
que estes continuem a ser explorados como bens de propriedade particular 
ou estatal, em proveito exclusivo de seus donos. Os veiculos de expressao 
coletiva devem ser instrumentos de uso comum de todos. Na verdade, aqui, 
como em todos os outros campos dos direitos humanos, o avango no 
sentido da humanizag^o da vida social depende, hoje, muito mais da 
criagao de mecanismos de realizagao ou de garantias dos direitos do que 
do enunciado de meras declaragoes. 

O acesso a informagao constitui um direito humano, sendo considerado como 

fundamento basico da democracia, garantido por diversas constituigoes modernas. 

Tal direito nao deve sofrer restrigao, como nos informa o caput do artigo 220, da 

Constituigao Federal de 1988, "A manifestagao do pensamento, a criagao, a 

expressao e a informagao, sob qualquer forma, processo ou veiculo nao sofrerao 

qualquer restrigao, observado o disposto nesta constituigao". 

A proibigao de censura de qualquer natureza e fundamental para o exercicio 

da liberdade de informagao, o que nao significa que uma liberdade irresponsavel 

deve ser tolerada. Deve haver um equilibrio entre o direito ao conhecimento e a 

necessidade do sigilo para proteger determinadas informagoes de interesse publico 

e privado. 

2 .20S MEIOS DE COMUNICAQAO DE MASSA 

As transformagoes sofridas pela sociedade mundial diante do desenvolvimento 

tecnologico e industrial, do aumento populacional, e da constante necessidade de 

comunicagao entre os homens proporcionou a criagao dos meios de comunicagao 
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de massa, entendidos como veiculos tecnicos que objetivam a transmissao de 

informagoes e a propagacao de ideias. Conforme aduz Menezes Vieira (2003, p. 26): 

A comunicagao tern sido o aspecto central da vida social por meio das mais 
rudimentares formas, como sons, slmbolos, gestos e linguagens, ate as 
mais recentes e modernas tecnologias computacionais. O processo de 
comunicagao continua em constante desenvolvimento. As sociedades se 
tornaram complexas, os homens passaram a habitar em grandes cidades, 
grandes aglomerados urbanos, o que os tornou distantes entre si, 
dificultando a comunicagao interpessoal e social. Todavia, a necessidade de 
interagir com outros homens, de participar da comunidade, e o objetivo de 
todo ser humano para poder atingir a perfeigao de sua essencia. 

O processo de comunicagao continua em constante desenvolvimento, sendo 

considerado essencial a convivencia entre os homens, possibilitando o acesso a 

uma diversidade de imagens e fluxo de informagoes sobre modos de vida, culturas, 

paisagens, tipos humanos, conflitos e ambientes. O familiar e o proximo misturam-se 

com o estranho e o distante, de modo que as fronteiras entre tais dominios tornam-

se quase irreconheciveis (MAIA, 2006). 

A comunicagao de massa e estabelecida pela transmissao e receptagao de 

mensagens, por intermedio da linguagem a um grupo indefinido de pessoas de 

diversos lugares. O termo massa pode ser entendido como o agrupamento de 

individuos de diferentes culturas e classes sociais, anonimos e independentes, 

entretanto, a cultura de massa acaba por provocar uma padronizagao entre os 

individuos, minimizando as diferengas. Atraves dos meios de comunicagao de 

massa ocorre a transmissao de mensagens a essa gama de individuos, funcionando 

como um elo entre os mesmos. Conforme leciona Menezes Vieira (2003, p. 28): 

E possivel dizer que a comunicagao de massa e o processo de informagao 
que se realiza entre comunicadores e a massa de audiencia, heterogenea e 
anonima, por meio de instrumentos que sao os canais da comunicagao. E 
os meios de comunicagao, tambem chamados de mass media, sao os 
instrumentos de transmissao da mensagem, sao instrumentos a servigo da 
informagao. 

Sao considerados orgaos de comunicagao social, os jornais, as revistas, a 

televisao, o radio e, atualmente, a internet, denominados, em sentido generico como 

midia ou imprensa. Tais meios de comunicagao de massa, alem de aproximar as 

pessoas tern a fungao de educar, entreter, vender produtos e servigos, possibilita 
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tambem a fiscalizacao da atuagao dos orgaos publicos, monitorando, denunciando e 

promovendo debates acerca de irregularidades dentro do servico publico. Segundo 

Rousiley Maia (2006, p. 27): 

Aquilo que se torna visfvel atraves da midia produz segmentagoes, constroi 
solidariedades, dissemina projetos ou visoes de mundo, catalisa debates, 
faz deslanchar processos de prestagao de contas, ou estimula a 
mobilizacao civica. As instituigoes da midia conectam diferentes atores, 
instituigoes e mundos sociais. 

O direito que a sociedade possui de ser informada a cerca dos atos do poder 

publico torna a fungao informadora e fiscalizadora dos meios de comunicagoes 

demasiadamente importante. A midia contribui para protegao da democracia e para 

exercicio da cidadania por parte da populagao, como exemplo disso pode-se citar a 

sua atuagao nas campanhas eleitorais, a promogao de debates entre os candidatos 

que ajuda o cidadao a decidir em quern votar. 

Diante da notavel importancia dos meios de comunicagao de massa, deve 

haver uma maior preocupagao com o efeito causado pelas mensagens por eles 

transmitidas. Segundo o Papa Pio XII, (1950 apud MCLUHAN, 2003, p.36): 

Nao e um exagero dizer-se que o futuro da sociedade moderna, bem como 
da estabilidade de sua vida interior, dependem em grande parte da 
manutengao e um equilibrio entre a forga das tecnicas de comunicagao e a 
capacidade de reagao do individuo. 

A questao hoje e saber se a grande quantidade de informagoes colocadas a 

disposigao do publico pelos meios de comunicagao de massa e adequada, util, 

realmente mobiliza e promove a cidadania, e nao um simples comercio que cria uma 

falsa realidade manipula e nos deixa anestesiados. 

2.3 A LIBERDADE DE IMPRENSA NA SOCIEDADE CONTEMPORANEA E O 
PAPEL DOS MEIOS DE COMUNICAQAO NA FORMAQAO DA OPINlAO PUBLICA 

A proibigao da instituigao da censura garante a liberdade de imprensa, tal 

liberdade, no entanto deve ser exercida com responsabilidade, cumprindo sua 
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fungao social de informar com imparcialidade e respeito ao telespectador. A noticia 

deve corresponder ao fato, devendo ser transmitida de forma serena e objetiva, 

apartada de qualquer sensacionalismo. 

Contudo, as grandes empresas de comunicagao vem transformando essa 

liberdade de imprensa em um comercio, visando unicamente o lucro. Atraves dos 

meios de comunicagao de massa, noticias sao repassadas com o unico proposito de 

atrair a atengao do pubico, padroes eticos sao deixados de lado em uma busca 

constante por uma maior audiencia. Conforme aduz Menezes Vieira ( 2003, p. 44): 

O desenvolvimento tecnologico do meio informativo desencadeou um 
crescimento dos veiculos de comunicagao revolucionando o mercado da 
midia. Esta e dominada por grandes conglomerados empresariais que 
visam a obtengao de lucro a qualquer custo, ainda que este seja a 
dignidade do ser humano. A empresa nao possui a responsabilidade social 
da noticia, nao pauta na etica seu fim de informar, de convencer. 

Hodiemamente, o noticiarista encara o jornal como um pintor olha para sua 

paleta e seus tubos de tinta, dispoe ele de recursos infindaveis. Diante dos 

acontecimentos, uma variedade imensa de manipulados efeitos em mosaico pode 

ser obtida (MCLUHAN, 2003) 

Diversos fatores influenciam na transmissao de noticias pela midia. Em 

primeiro lugar a escolha do tema: os fatos precisam ter relevancia social, ser 

capazes de interessar ao leitor e ser convenientes para a empresa jornalistica; o 

jornalista e a pessoa com historias, emogoes e ideias; a empresa de comunicagao 

segue uma linha politica da qual o jornalista nao pode fugir. Portanto, embora a 

imparcialidade, a abstengao de julgamentos de valor na elaboragao da noticia sejam 

apenas ilusorias, deve haver sempre um dever profissional dos jornalistas de se 

aproximarem da objetividade (VIEIRA, 2003). 

A midia hoje e tratada, muitas vezes, como uma entidade unitaria dotada de 

personalidade, que possui grande influencia na formagao da opiniao publica. Antes 

de tentar mensurar o alcance de tal influencia e necessario entender o que vem a 

ser opiniao publica. 

Opiniao publica pode ser definida como o modo de pensar, o ponto de vista, a 

opiniao da sociedade. A opiniao publica e construida atraves da troca de 

informagoes entre os membros do corpo social ate chegar a um consenso. Segundo 

Helena Abdo (2011, p. 74): 
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Em linhas gerais, a opiniao publica vem sendo entendida como um 
fenomeno psicossocial das massas, que revela uma tendencia a 
uniformidade ou conformidade de pensamento em relagao a determinados 
assuntos, sobretudo de natureza publica. 

A respeito da opiniao publica, pode-se perceber que atualmente a midia tern, 

cada vez mais, interferindo em sua formagao. Diante desse fenomeno, diversos 

estudiosos, desde o inicio do seculo XX, buscaram entender o impacto dos meios de 

comunicagao sobre a sociedade. Diversas teorias a respeito da formacao da opiniao 

publica foram formuladas, dentre elas pode-se destacar a denominada Bullet Theory 

ou Teoria da agulha hipodermica, em razao dos efeitos causados pelos meios de 

comunicagao de massa. 

Tal teoria recebeu esse nome por comparar a comunicagao de massa com 

uma bala de revolver "magica", que atingia seu alvo de modo certeiro, ou uma 

"agulha hipodermica" que injetava conteudo nas veias dos individuos. De acordo 

com esta teoria, o publico dos meios de comunicagao seria constituido por uma 

massa indiferenciada de individuos, completamente desprotegidos contra as 

mensagens a eles dirigidas, tais mensagens seriam fatores de persuasao (ABDO, 

2011). 

Ao longo dos anos, diante da relevancia do tema em questao, procurou-se 

estudar os efeitos causados pela midia nos espectadores, a forma como cada um 

era atingido pela noticia de forma individualizada. Posteriormente, o controle 

exercido pela midia atraves dos meios de comunicagao de massa passou a ser 

estudado, assim como a maneira que a mesma seleciona assuntos, levanta debates, 

e influencia na construgao da opiniao publica. 

Atualmente, os meios de comunicagao de massa gozam de grande 

credibilidade diante de seu publico. Em 2003, a pedido da Ordem dos Advogados do 

Brasil, o Instituto Toledo & Associados realizou uma pesquisa na qual a Imprensa foi 

apontada por 60% (sessenta por cento) dos 1.700 entrevistados como uma das 

instituigoes mais confiaveis no Brasil, ficando atras apenas da Igreja (ABDO, 2011). 

A maioria das pessoas costumam considerar o que e transmitido pela midia 

como verdade absoluta, nao se preocupando em estudar tais noticias de forma mais 

aprofundada, o que demonstra a facilidade com que a midia imprime suas ideias, 
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conceitos e opinioes na sociedade, transformando, muitas vezes, a opiniao 

publicada em opiniao publica. 

O direito de informar deve ser exercido pela midia de forma imparcial, posto 

que a populagao tern o direito de receber informagoes verdadeiras, sem exageros. 

Entretanto, diante da dificuldade de se transmitir a realidade dos fatos, os jornalistas 

acabam relatando a noticia do seu ponto de vista, dando sua propria interpretagao 

dos fatos. Corroborando com tal entendimento, Menezes Vieira (2003, p.46) informa 

que: 

Os meios de comunicagao de massa medeiam a realidade e o 
conhecimento desta pelo publico e, ao descreverem o acontecimento, 
podem ser inexatos. Isto ocorre porque a interpretagao do profissional da 
noticia sobre circunstancias do acontecimento traz, necessariamente, uma 
carga de subjetividade daquele que produz ou descreve o fato. Ademais, as 
proprias circunstancias do fato nem sempre traduzem a realidade, a pura 
verdade, dai a possibilidade de ocorrencia de equivocos. 

A modificagao da realidade dos fatos pelos meios de comunicagao de massa 

pode ser vista como um problema da sociedade atual. Novas interpretagoes sao 

dadas a noticia, muitas vezes de forma ambigua, ou ate mesmo agressiva, 

chegando a denegrir a imagem dos noticiados e a alterar o estado de animo dos 

telespectadores. 

Os meios de comunicagao de massa, baseando-se no direito a informagao, 

encarregam-se de informar a populagao e acabam "formando opinioes". Frente ao 

poder destes perante a sociedade, surge a preocupagao com os efeitos de tal 

influencia, principalmente no que diz respeito a publicidade dos atos processuais 

penais diante da gama de direitos e garantias constitucionais envolvidos. 
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3 A ATUAQAO DA MIDIA COMO MEIO DE EFETIVAQAO DO PRINCIPIO DA 
PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PENAIS 

O Estado, ao exercer a fungao jurisdicional atraves do processo, deve faze-lo 

de forma transparente, seus atos devem ser vistos e fiscalizados pelo povo, com 

vistas a manutengao de um Estado Democratico de Direito no qual todo poder 

emana do povo. 

O principio da publicidade processual, previsto na Constituigao Federal, 

possibilita o conhecimento de todos os atos processuais tanto aos envolvidos no 

processo quanto aos membros da coletividade, a despeito destes nao possuirem 

interesse imediato no fato ou no resultado do processo. 

A publicidade dos atos processuais esta intimamente ligada a liberdade de 

expressao e ao direito a informagao. Atraves do exercicio de tais direitos, a midia 

vem publicando, diariamente, atos processuais por meio dos veiculos de 

comunicagao em massa. Ao emitir opinioes de forma sensacionalista acerca de atos 

processuais penais, a midia muitas vezes acaba por interferir no andamento do 

processo, violando algumas garantias constitucionais inerentes ao processo penal, 

provocando o clamor publico pela condenagao do reu, impossibilitando, em diversos 

casos, julgamentos imparciais. 

Diante da importancia de proteger a dignidade dos envolvidos no processo 

penal e preciso garantir que a midia, ao valer-se do principio da publicidade dos atos 

processuais nao venha a ferir as garantias constitucionais do processo penal. 

3.1 AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO PENAL 

O Estado, ao exercer a jurisdigao atraves do processo penal nao pode faze-lo 

de forma arbitraria, mas deve pautar-se em certas garantias previstas 

constitucionalmente que limitam tal poder, a fim de resguardar os direitos 

fundamentals dos envolvidos no processo. O Juiz, ao atuar no processo, deve agir 

dentro dos parametros legais conforme as normas contidas na Constituigao, 
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garantindo o equilibrio entre o exercicio da pretensao punitiva do Estado e os 

direitos das partes, visando tambem a regularidade formal do processo. 

A Constituigao Federal de 1988 tras a maioria das garantias que limitam a 

fungao jurisdicional do Estado e tutelam os direitos humanos frente a atuagao Poder 

Judiciario na realizagao da justiga. Dentre estas garantias destacam-se: a garantia 

do devido processo legal; a inafastabilidade do judiciario; a isonomia processual; o 

juiz natural; a presungao de inocencia; o direito ao contraditorio e a ampla defesa; 

inadmissibilidade de prova ilicita; publicidade dos atos processuais e a motivagao 

das decisoes. 

A garantia do devido processo legal protege a liberdade do individuo e o seu 

direito a propriedade e, esta prevista no artigo 5°, LIV, da Constituigao Federal de 

1988, a mesma informa que "ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens 

sem o devido processo legal." Para Alexandre de Moraes (2000, p. 255): 

O devido processo legal configura dupla protegao ao individuo, atuando 
tanto no ambito material de protegao ao direito de liberdade e propriedade 
quanto no ambito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condigoes com 
o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito a defesa tecnica, 
publicidade do processo, a citagao, a produgao ampla de provas, de ser 
processado e julgado pelo juiz competente, aos recursos, a decisao 
imutavel, a revisao criminal). 

O artigo 5° da Constituigao Federal de 1988 tambem garante, em seu inciso 

XXXV, a inafastabilidade do judiciario, assegurando a todos o acesso a justiga. Esse 

acesso deve ocorrer de forma igualitaria, sem qualquer distingao de sexo, cor ou 

classe social. 

Outra garantia constitucional importante e a que assegura ao reu o direito de 

ser julgado por um juiz previamente determinado, visando um julgamento imparcial, 

segundo dispoe o artigo 5°, Llll, da Constituigao Federal de 1988, o mesmo informa 

que "ninguem sera processado nem sentenciado senao pela autoridade 

competente," impossibilitando a criagao de tribunals de excegao (art. 5°, XXXVII, 

CF). 

Ao reu tambem e assegurado o direito a ampla defesa diante de sua 

hipossuficiencia frente o Estado e seus orgaos, possibilitando um tratamento justo, 

tal garantia esta prevista no art. 5°, LV, da CF/88. A ampla defesa gera inumeros 

direitos exclusivos do reu, tais como a revisao criminal, bem como a oportunidade do 
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magistrado verificar a eficiencia da defesa, podendo desconstituir o advogado 

nomeado pelo reu, fazendo-o escolher outro, ou nomeando-lhe um dativo. (NUCCI, 

2009). 

O mesmo artigo que trata do direito a ampla defesa tambem garante o direito 

ao contraditorio, com vistas ao equilibrio entre a pretensao punitiva do Estado e a 

liberdade do individuo, possibilitando a parte se manifestar acerca de qualquer fato 

ou prova apresentada no processo pela parte contraria. Tais direitos estao 

diretamente ligados ao principio da presungao de inocencia, uma vez que esta so 

pode ser afastada apos a produgao de provas licitas, com a participagao das partes 

envolvidas no processo. 

O acusado goza, no processo penal, da presungao de inocencia, so podendo 

ser condenado com o transito em julgado da sentenga, portanto, e dever do Estado 

comprovar a culpabilidade do individuo, sendo necessaria a produgao de provas 

atraves do devido processo legal, com a garantia do contraditorio e da ampla defesa. 

£ certo que, nao fica afastada a possibilidade de prisoes cautelares durante o 

processo, desde que necessaria a instrugao processual ou visando garantir a ordem 

publica. Para Nucci (2009, p.39): 

As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razao pela 
qual para quebrar tal regra, torna-se indispensavel que o Estado- acusacao 
evidencie, com provas suficientes, ao Estado-juiz a culpa do reu. Por outro 
lado, confirma a excepcionalidade e a necessariedade das medidas 
cautelares de prisao, ja que individuos inocentes somente podem ser 
levados ao carcere quando realmente for util a instrugao e a ordem publica. 

A presungao de inocencia, alem de limitar a atividade legislativa e obrigar o 

onus da prova da pratica de um delito a acusagao, esta intimamente ligada a 

garantia do juiz natura, ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditorio 

sendo, portanto, insita ao Estado Democratico de Direito, uma vez que somente por 

meio de uma sequencia de atos processuais, realizados perante a autoridade judicial 

competente, poder-se-a obter provas licitas produzidas com a integral participagao e 

controle da defesa pessoal e tecnica do acusado, a fim de obter-se uma decisao 

condenatoria, afastando-se, portanto, a presungao constitutional de inocencia 

(MORAES, 2000). 

Desta feita, a produgao de provas licitas efetuada dentro do processo afasta a 

presungao de inocencia. Insta ainda destacar que, nao sao admitidas no processo 
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penal provas ilicitas ( art. 5°, LIV, CF), entendidas como aquelas nao autorizadas por 

lei, ou que desrespeitem as formalidades previstas no ordenamento juridico. 

Entretanto, a doutrina tern se manifestado pela mitigacao dessa garantia, baseando-

se no principio da proporcionalidade, diante de casos em que fique demonstrado 

maior importancia ao direito do tutelado do que a violagao da vedagao as provas 

ilicitas. 

3.2 PRINCiPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 

Principios sao mandamentos que funcionam como fundamento do 

ordenamento juridico, sao normas que servem de base para a aplicacao do direito 

positive Segundo Miguel Reale (1999, p.60): 

Principios sao, pois, verdades ou juizos fundamentais, que servem de 
alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juizos, ordenados em 
um sistema de conceitos relativos a dada porcao da realidade. As vezes 
tambem se denominam principios certas proposicoes que, apesar de nao 
serem evidentes ou resultantes de evidencias, sao assumidas como 
fundantes da validez de um sistema particular de conhecimentos, como 
seus pressupostos necessarios. 

O processo penal, assim como os demais ramos do Direito, possui diversos 

principios, os quais podem ser encontrados, em sua maioria, na Constituigao 

Federal de 1988. Dentre estes principios destaca-se o principio da publicidade, que, 

no ambito das partes, torna possivel o exercicio do contraditorio e da ampla defesa, 

e tambem possibilita o controle dos atos e decisoes do Poder Judiciario pelo povo. 

Nos primordios da humanidade, os conflitos eram solucionados por meio da 

autotutela, na qual a vitima ou sua familia buscavam a reparagao do dano atraves 

do uso da forga, na chamada vinganga privada, onde a justiga era feita com as 

proprias maos. Com o passar do tempo, o Estado passou a intervir nestes conflitos, 

abolindo a vinganga individual, passando a aplicar a pena em face do causador do 

dano. 

A interferencia do Estado nos conflitos, aos poucos fez nascer a necessidade 

de um controle desses atos estatais por parte da populagao. Surge a exigencia de 
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um processo publico. Podia-se vislumbrar a publicidade do processo como uma 

garantia na Grecia antiga, onde os julgamentos eram realizados em praga publica, o 

povo era detentor da agao penal, as acusagoes eram feitas de forma oral e o 

acusado possuia o direito ao contraditorio e a ampla defesa. 

Em Roma, no periodo republicano, a publicidade de todos os atos 

processuais era plena e a produgao de provas era feita de forma oral, entretanto, 

tambem ocorriam julgamentos secretos. Apos a queda da republica a justiga passou 

a ser administrada de forma exclusivamente secreta, o processo passou a ser 

escrito e os interrogatorios e depoimentos eram reproduzidos nos autos. (VIEIRA, 

2003). 

Durante a idade media, por sua vez, o processo era mantido em segredo, sob 

o controle da igreja, no denominado sistema inquisitorio, onde o acusado nao 

possuia qualquer direito, nao tendo acesso as provas e, na maioria da vezes era 

forgado atraves de tortura a confessar fatos dos quais nao tinha conhecimento. 

Apos a Revolugao Francesa e com influencia das ideias iluministas o 

processo sofreu diversas transformagoes. Alguns direitos foram concedidos aos 

acusados, passando as partes a dispor da mesma condigao. Surge o principio do 

juiz natural, consagrado juntamente com o da publicidade dos atos processuais. 

Posteriormente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi redigida a Declaragao 

Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que trouxe em seu artigo XI, a garantia de 

um processo publico: 

Artigo XI 
1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tern o direito de ser presumida 
inocente ate que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a 
lei, em julgamento publico no qual Ihe tenham sido asseguradas todas as 
garantias necessarias a sua defesa. 

O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Politicos de 1966, tambem tratou 

da publicidade dos julgamentos em seu artigo 14, estabelecendo restrigoes a essa 

publicidade, tanto a imprensa quanto ao publico em geral, quando a ordem publica 

ou a seguranga nacional exigirem, ou para resguardar a intimidade dos envolvidos, 

ou ainda quando essa publicidade prejudique o interesse da justiga. 

Artigo 14. 
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1. Todas as pessoas sao iguais perante os tribunals e as cortes de justiga. 
Toda pessoa tera o direito de ser ouvida publicamente e com as devidas 
garantias por um tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido por Lei, na apuragao de qualquer acusacao de carater penal 
formulada contra ela ou na determinagao de seus direitos e obrigacoes de 
carater civil. A imprensa e o publico poderao ser excluidos de parte ou da 
totalidade e um julgamento, quer por motivo de moral publica, ordem publica 
ou de seguranga nacional em uma sociedade democratica, quer quando o 
interesse da vida privada das Partes o exija, quer na medida em que isso 
seja estritamente necessario na o p i n i o da justiga, em circunstancias 
especificas, nas quais a publicidade venha a prejudicar os interesses da 
justiga; entretanto, qualquer sentenga proferida em materia penal ou civil 
devera tornar-se publica, a menos que o interesse de menores exija 
procedimento oposto, ou o processo diga respeito a controversias 
matrimoniais ou a tutela de menores. 

Atualmente, a publicidade dos atos processuais tanto pode ser interna, sendo 

direcionada as partes, juntamente com os seus procuradores, quanto pode ser 

externa, dirigida a terceiros interessados ou nao, ou seja, o publico em geral. Em 

ambos os casos, sua inobservancia gera a nulidade do ato processual, segundo o 

disposto no artigo 93, IX da Constituigao Federal de 1988. 

A publicidade externa relaciona-se com a populagao em geral, possui um 

carater politico, funcionando como um controle popular da Justiga, que visa impedir 

qualquer tipo de arbitrariedade, corrupgao e injustigas nos atos do Poder Judiciario. 

Fiscalizando, portanto, magistrados, promotores, advogados e os demais 

funcionarios publicos, responsaveis por assegurar um processo justo diante de um 

Estado Democratico de Direito. Segundo Menezes Vieira (2003, p.86): 

A Justiga so se legitima com a participagao popular e o controle publico de 
seus atos, e a conexSo entre estes forma o nucleo da democracia 
representativa. Nao ha representagao real, nem participagao possivel, nem 
tampouco legitimidade democratica, sem principio da publicidade, pois, de 
outro lado, nao ha controle onde nao ha transparencia e sem controle eficaz 
do poder nao ha democracia. Existe, portanto, um nexo indissoluvel entre a 
publicidade e a democracia no processo. 

Entretanto, tal acesso pode ser restringido, pela propria lei, fazendo com que 

o processo corra em segredo de justiga. O Codigo de Processo Civil tras essa 

restrigao quando se tratando de interesse publico, e aos processos que tratam de 

casamento, filiagao, divorcio, alimentos e guarda de menores, segundo dispoe o seu 

artigo 155, I e II. Tal restrigao tambem pode ser vista no artigo 144 do Codigo de 

Processo Civil, e no artigo 792, caput e § 1° do Codigo de Processo Penal, ambos 

restringindo a publicidade das audiencias. Estes dispositivos fundamentam-se na 
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preservagao do interesse publico sobre o particular, e tambem na protegao dos 

direitos e garantias fundamentals previstos no artigo 5°, X, da Constituigao Federal 

de 1988, sendo possivel quando se trata de materia vexatoria, humilhante ou 

prejudicial a sociedade. 

Tratando-se da publicidade interna, o que se visa e a protegao das garantias 

fundamentals da partes envolvidas no processo, possibilitando o pleno 

conhecimento da agao, o direito ao contraditorio e ampla defesa, e a participagao 

das partes em todas as fases do processo, a fim de tutelar seus direitos e assegurar 

o devido processo legal. 

No processo penal a publicidade pode ocorrer de forma imediata, quando os 

fatos sao conhecidos mediante a presenga fisica do publico nos atos processuais, 

ou mediata, ocorrendo de forma indireta, inclusive atraves dos meios de 

comunicagao de massa. 

A publicidade imediata dos atos processuais autoriza o pubico a presenciar a 

realizagao dos atos processuais no lugar onde se celebram tais atos, nas salas de 

audiencias e de sessoes. E a publicidade chamada de popular ou ampla, no sentido 

de que os atos do processo criminal, como o interrogator^ do reu, audigao de 

testemunhas, debates, podem ser vistos por qualquer pessoa que tenha interesse 

de assistir o seu desenvolvimento (VIEIRA, 2003). 

Ja a publicidade mediata e aquela realizada pela midia atraves dos meios de 

comunicagao de massa, por meio da publicagao da cronica jornalistica, difundindo a 

noticia do processo para um grande numero de espectadores, e muitas vezes 

chegando a interferir no andamento do processo prejudicando o devido processo 

legal. 

3.3 PUBLICAQAO DOS ATOS PROCESSUAIS PELA MiDIA: A CRONICA 
JUDICIARIA 

Cronica, em sentido geral, e o genero literario que trata da narragao de fatos 

historicos, temas da atualidade, fenomenos sociais e culturais. Diferente desta, a 

denominada cronica judiciaria promove, exclusivamente, a divulgagao de atos 
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processuais pelos veiculos de comunicagao social. Atraves dela a populagao tern 

acesso ao andamento do processo, podendo fiscalizar a atuagao da justiga. 

Na sociedade atual, o direito penal e processual penal e a midia 

possuem uma relagao muito proxima. As pessoas costumam se interessar por 

informagoes que dizem respeito a burla das regras das leis penais. Pode-se 

perceber a valorizagao da violencia, noticias a respeito de crimes sao passadas de 

forma sensacionalista pela midia, estereotipos sao criados atraves de imagens 

fortes, de forma a chamar a atengao do publico. 

A imprensa nao tern como ficar alheia ao interesse causado pelo crime. 

Jornais impressos, revistas, o noticiario televisivo e radiofonico dedicam significativo 

espago para este tipo de noticia (ALMEIDA, 2008). 

A cronica judiciaria fundamenta-se na liberdade de expressao e de 

informagao, pautando-se tambem no principio da publicidade dos atos processuais. 

Sua fungao social e informar a populagao em geral acerca da criminalidade e da 

atuagao do poder judiciario, respondendo ao desejo da sociedade de ser informada 

sobre tais acontecimentos. Para Ana Lucia Menezes Vieira (2003, p. 104): 

Como mecanismo de politica criminal de uma sociedade, a midia, pela 
cr&nica judicial, tern o papel de fazer com que a comunidade entenda e 
valore as causas que provocam os fatos criminosos, para contribuir na 
remocao destas, quando possiveis de serem eliminadas. O delito que fere 
um interesse comum a todos adquire relevancia publica e sua ocorrencia 
deve ser divulgada. A difusao de noticias relativas a fatos criminosos 
aparece como consequencia quase que necessaria do interesse popular em 
conhecer tais fatos, seja sob o aspecto dos dramas humanos, seja 
sobretudo como aspectos particulares de um determinado setor da 
patologia social. 

A publicagao dos atos processuais pela midia, atraves da cronica judiciaria 

promove o conhecimento, pela sociedade, das leis penais e processuais penais e a 

forma como as mesmas sao aplicadas, possibilitando tambem o controle dos atos do 

Poder Judiciario pela populagao. 

A linguagem tecnica, utilizada pelos operadores do direito durante o processo 

e de dificil compreensao para a populagao em geral, logo, mesmo que homem 

medio tenha acesso ao processo de forma imediata, presenciando a realizagao dos 

atos processuais, provavelmente nao entendera. A midia, ao transmitir informagoes 

sobre o processo, o faz de maneira clara, acessivel a todos, possibilitando a 
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compreensao de tais atos pelo publico, dando-lhes a oportunidade de conhecer e se 

manifestar a respeito da forma como a justiga e feita. 

A cronica judiciaria, em alguns casos, provoca um clamor popular, que acaba 

interferindo no sistema penal, pressionando o poder legislative, influenciando na 

modificacao do ordenamento juridico, atraves da criagao de leis que chegam a ferir 

principios constitucionais. A Lei n° 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispoe sobre 

os crimes hediondos e um exemplo desse poder de influencia da midia. Leis como 

estas, criadas sob tais circunstancias, nao trazem mudangas significativas, nao 

diminuem a criminalidade, nao resolvem o problema, sao meramente simbolicas, 

servindo apenas para acalmar a populagao. 

A imprensa, ao divulgar os atos processuais criminais, deve faze-lo de forma 

responsavel, devendo para tanto, possuir conhecimento tecnico juridico para que 

possa passar a noticia de maneira correta, evitando a formulagao, muitas vezes 

inadequada de conceitos negativos a respeito do poder judiciario que 

desnecessariamente provocam um clima de desconfiangas e inseguranga nas 

pessoas. 

3.4 EFEITOS DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PENAIS PELA MJDIA 

A midia desempenha um papel demasiadamente importante ao divulgar atos 

processuais penais, levando-os ao conhecimento do povo a fim de que este possa 

acompanhar e exercer o controle sob a administragao da justiga. Entretanto, a forma 

como estes atos sao exposto, muitas vezes, acabam prejudicando os envolvidos no 

processo. 

Ao transmitir a noticia, o jornalista deve se preocupar com a estrutura do 

processo, tendo o dominio da linguagem processual, a fim de que a noticia nao seja 

passada a populagao de forma deformada. Como aduz Menezes Vieira (2003, p. 

109): 

O tecnismo juridico exige do profissional da midia um certo conhecimento 
do desenrolar do processo, dos termos utilizados pelos operadores do 
direito, bem como do significado do ato que pretende noticiar. E ardua a 
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tarefa de conhecer a linguagem processual, mas imprescindivel para 
assegurar os direitos do acusado e da propria justiga. 

Diariamente, atraves dos meios de comunicagao de massa, sao exibidos 

programas voltados a divulgagao de crimes, utilizando-se de sensacionalismo para 

prender a atengao dos telespectadores, gerando polemica, criando um clima de 

animosidade no publico. 

E comum ouvir, nos meios de comunicagao, alguns cliches: bandido tern que 

mofar na cadeia, a policia prende, mas a justiga solta, O Brasil e o pais da 

impunidade, e preciso aumentar as penas etc. Tais frases despertam no grande 

publico sentimentos como vinganga, desejo de fazer justiga com as proprias maos, 

gerando uma ansia por uma maior agao punitiva do Estado. As pessoas passam a 

ver nas penas rigorosas e no encarceramento a unica saida para o suposto caos 

provocado pelo crime (ALMEIDA, 2008). 

A divulgagao sensacionalista do fato criminoso acarreta serios prejuizos ao 

acusado, que tern sua vida exposta a sociedade e e condenado pela opiniao publica 

e penalizado pela sociedade antes mesmo de ser julgado pelo judiciario. Direitos e 

garantias constitucionais do acusado, tais como a intimidade, a vida privada e a 

honra sao vilipendiados, sua imagem e divulgada em todos os meios de 

comunicagao de massa sem o menor cuidado, de forma degradante, retirando-lhe a 

dignidade inerente ao ser humano. O individuo e rotulado como culpado desde a 

fase do inquerito, tudo isso em nome da liberdade de informagao. 

O prejuizo causado devido a exposigao feita pela midia durante o processo 

penal nao se limita ao acusado, mas atinge tambem a vitima e as testemunhas que 

tambem tern suas vidas expostas a populagao. Tratando-se de crimes sexuais, tal 

exposigao se torna ainda mais dolorosa para vitima, causando danos ao seu estado 

psicologico, ja atingido pelo crime. E insuficiente que o inquerito seja sigiloso e a 

audiencia realizada a portas fechadas, e preciso ocorrer uma limitagao a divulgagao 

promovida pela midia. 

Durante a fase processual, a imprensa conduz sua propria investigagao, 

passando a produzir provas e a divulga-las. Atraves das chamadas "entrevistas", os 

jornalistas realizam verdadeiros interrogatorios com o reu, e com as supostas 

testemunhas. Trechos selecionados de gravagoes, resultado de interceptagoes 

telefonicas autorizadas feitas pela justiga, ou produzidas pelos proprios reporteres, 
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sao exibidos ao publico sem o menor cuidado com os possiveis efeitos que tais 

agoes podem causar, o que acaba modificando o andamento do processo, 

influenciando nas decisoes dos magistrados. 

A velocidade das informagoes transmitidas pela midia fazem com que o 

publico exija uma solugao rapida, a sociedade nao entende o funcionamento do 

processo e nao tern paciencia para acompanhar o desenrolar dos atos processuais 

de forma regular. Diante de todas as "provas" apresentadas pela imprensa o povo 

clama pela condenagao imediata do reu (ALMEIDA, 2008). 

O magistrado, diante das supostas provas apresentadas pela midia, muitas 

vezes acaba se convencendo acerca da culpabilidade do acusado, ou ainda, mesmo 

nao estando convencido, acaba tomando decisoes, inclusive a respeito da 

decretagao de prisao cautelar, por se sentir pressionado pelo clamor publico. 

A midia, ao atuar como meio de efetivagao da publicidade dos atos 

processuais penais deve faze-lo de forma etica, preocupando-se com os direitos 

fundamentals dos envolvidos no processo, qualquer exposigao abusiva deve ser 

combatida. O juiz deve ser imparcial e procurar assegurar o cumprimento das 

garantias constitucionais do processo penal. 

Ninguem esta autorizado a abusar dos meios de comunicagao, deslocando o 

cerne do processo sob a falacia da publicidade dos atos processuais para condenar 

perante a opiniao publica quern ainda e presumidamente inocente pela Constituigao 

Federal. Talvez nao seja necessario recorrer a "lei da mordaga", desde que todos se 

conscientizem de suas fungoes e dos limites da publicidade do processo em que, 

necessariamente, estao conjugados o principio da presungao de inocencia e do 

contraditorio (BITENCOURT, 2011). 
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4 A P R O T E Q A O DO D IR E ITO A IMAGEM D A S P E S S O A S E N V O L V I D A S NO 

P R O C E S S O P E N A L 

Os direitos humanos sao afirmados diante do reconhecimento da necessidade 

de proteger a dignidade humana. O homem, sendo um ser rational, tern consciencia 

de sua propria existencia e de que a ele devem ser assegurados certos direitos 

fundamentals, inerentes a sua condigao de ser pensante. Tais direitos protegem os 

homens da arbitrariedade do poder do Estado e estabelecem condicoes minimas 

para a manutencao de uma vida digna e o desenvolvimento da personalidade 

humana. 

Aristoteles considerava o homem como uma criatura constituida por uma 

alma e um corpo, dotado de racionalidade. Para este filosofo, a natureza fez do 

homem um animal singular, ou seja, o unico dentre todas as especies a distinguir o 

bem do mal, o justo do injusto. Tal disposigao natural do homem de refletir 

racionalmente, no entanto, so seria possivel quando este pertencesse a uma vida 

coletiva submetida as leis. Contudo, inexiste na ideias de Aristoteles, como de resto 

em todo mundo antigo, uma concepgao de dignidade humana entendida como uma 

qualidade comum a todos os homens indistintamente (RABENHORST, 2010). 

Posteriormente, o cristianismo despertou a ideia de fraternidade, ao 

considerar que o homem foi criado por Deus conforme sua imagem, devendo, 

portanto, agir segundo a vontade de Deus, amando o seu proximo, tratando-o com 

respeito. Incentivando, assim, a solidariedade entre todos os homens. 

As violagoes aos direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial 

despertaram os homens a respeito da necessidade do reconhecimento dos direitos e 

garantias fundamentals inerentes ao homem. Surge o novo humanismo, 

caracterizado pela valorizagao da concepgao de dignidade humana. 

Atualmente, os direitos humanos fundamentals estao previsto em diversas 

constituigoes, consagrando a protegao a dignidade humana, possibilitando ao 

individuo exigir do Estado, atraves do Poder Judiciario, a tutela de seus direitos, 

tendo em vista a concretizagao de um verdadeiro Estado Democratico de Direito. 

Dentre os direitos humanos fundamentals, inerentes a pessoa humana, 

proclama-se a existencia dos direitos da personalidade, ligados ao homem de 
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maneira perpetua, destacando-se dentre outros, o direito a vida, a liberdade, ao 

nome, ao proprio corpo, a imagem, a honra, a intimidade e a vida privada 

(GONQALVES, 2007). 

O direito a imagem, pertencente ao rol dos direitos da personalidade, tern 

como fungao resguardar a imagem, impedindo que esta seja usada contra a vontade 

de seu titular. Limites devem ser estabelecidos na divulgagao, pela midia, da 

imagem das pessoas envolvidas no processo penal, como ocorre em outros paises. 

Qualquer divulgagao deve ser feita com cautela, de forma que nao venha a atingir-

Ihes a dignidade, nem o correto andamento do processo. 

4.1 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

A personalidade esta relacionada as caracteristicas intrinsecas de cada ser 

humano, o modo de ser fisico ou moral das pessoas, sendo, portanto, objeto de 

direitos. Os direitos da personalidade garantem a protegao dos atributos inerentes 

ao individuo, bens considerados extrapatrimoniais, relacionados diretamente a 

dignidade humana. 

A Constituigao Federal de 1988 trouxe a nogao de respeito a dignidade 

humana em seu artigo 1°, III. A importancia dos direitos da personalidade garantiu-

Ihes uma posigao privilegiada na Lei Maior, sua ofensa constitui elemento 

caracterizador de dano moral e patrimonial indenizavel, provocando uma revolugao 

na protegao juridica pelo desenvolvimento de agoes de responsabilidade civil e 

criminal; do mandado de seguranga; do habeas corpus etc. Com isso reconhece-se 

nos direitos da personalidade uma dupla dimensao: a axiologica, pela qual se 

materializam os valores fundamentals da pessoa, individual e socialmente 

considerada, e a objetiva, pela qual consistem em direitos assegurados legal e 

constitucionalmente, vindo a restringir a atividade dos tres poderes, que deverao 

protege-los contra quaisquer abusos, conciliando a liberdade individual com a social 

(DINIZ, 2010). 

O Codigo Civil de 2002, no ambito do direito privado, trata dos direitos da 

personalidade em seu capitulo II, do artigo 11 ao 21. Em seu artigo 11, caracteriza 
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tais direitos como intransmissiveis e irrenunciaveis, impedindo, portanto, que estes 

sejam transferidos a terceiros ou renunciados pelos seus titulares. 

Entretanto, alguns atributos da personalidade admitem a cessao de seu uso, 

a exemplo da imagem, que pode ser explorada comercialmente, mediante 

retribuicao pecuniaria. Permite-se, tambem, a cessao gratuita de orgaos do corpo 

humano, para fins altruisticos e terapeuticos. Portanto, pode-se concluir que a 

indisponibilidade dos direitos da personalidade nao e absolta, mas relativa 

(GONQALVES, 2007). 

Para diversos autores, a exemplo de Maria Helena Diniz e Carlos Roberto 

Gongalves, embora nao esteja previsto no Codigo Civil, os direitos da personalidade 

sao tambem absolutos, oponiveis a todos por causa de sua extrema relevancia. Sao 

ilimitados, sendo o rol expresso na Constituigao Federal e no Codigo Civil, 

meramente exemplificativos diante da constante evolugao da sociedade atual. Nao 

se extinguem pelo decurso do tempo, nem pelo nao uso, sendo portando 

imprescritiveis e nao se sujeitam a desapropriagao. Sao insuscetiveis de penhora, 

no entanto, podem ser penhorados os reflexos patrimoniais e alguns destes direitos. 

Sao vitalicios, acompanhando a pessoa ate a sua morte. 

Os direitos da personalidade podem ser divididos em tres grupos: a) direitos 

ffsicos, tais como, direito a vida, a integridade fisica, ao corpo; b) direitos psiquicos, 

como direito a liberdade, criagoes intelectuais e privacidade; e c) direitos morais, tais 

como direito identidade e honra (ARAUJO, 2007). 

Diante da importancia de se proteger os direitos da personalidade, a 

Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 5°, X, declara que: "sao inviolaveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenizagao pelo dano material ou moral decorrente de sua violagao". Nesse 

sentido, a Declaragao Universal dos Direitos Humanos de 1948, ja previa a protegao 

desses direitos quando em seu artigo XII, assegurava que: "ninguem sera sujeito a 

interferencias na sua vida privada, na sua familia, no seu lar ou na sua 

correspondencia, nem a ataques a sua honra e reputagao". 

A intimidade e a vida privada sao direitos que surgem da necessidade que 

todo ser humano tern de possuir um espago para si, protegido do conhecimento 

alheio. O artigo 21 do Codigo Civil garante que: "a vida privada da pessoa natural e 
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inviolavel, e o juiz, a requerimento do interessado, adotara as providencias 

necessarias para impedir ou fazer cessar ato contrario a esta norma". 

O termo vida privada indica uma maior abrangencia de conceituacao. 

Enquanto na esfera da vida privada as relagoes sociais da pessoa restringem-se 

apenas a um pequeno nucleo familiar, excluindo o publico em geral, na esfera da 

intimidade, a vida individual exclui qualquer interferencia alheia, inclusive na propria 

relagao da vida privada. Pode-se dizer que a intimidade esta contida no conceito de 

privacidade, em um circulo concentrico menor, autorizando falar em protegao da 

intimidade da vida privada (VIEIRA, 2003). 

Atualmente, essa privacidade vem sendo ameagada diante do avango 

tecnologico que possibilita uma maior exposigao do individuo perante a sociedade. 

Nesse sentido, vale transcrever algumas palavras de Gongalves (2007, p. 172), o 

mesmo disciplina que: 

A protegao a vida privada visa resguardar o direito das pessoas de 
intromissoes indevidas em seu lar, em sua familia, em sua correspondencia, 
em sua economia etc. O direito de estar so, de se isolar, de exercer as suas 
idiossincrasias se ve hoje, muitas vezes, ameagado pelo avango 
tecnologico, pelas fotografias obtidas com teleobjetivas de longo alcance, 
pelas minicameras, pelos grampeamentos telefonicos, pelos abusos 
cometidos na internet e por outros expedientes que se prestam a esse fim. 

Os meios de comunicagao de massa, diariamente, tern invadido a intimidade 

e a vida privada das pessoas envolvidas no processo penal, atraves da publicagao 

de atos processuais. E dever do Estado char mecanismos legais de protegao da 

privacidade e intimidade destas pessoas durante o curso da persecugao penal. 

Alem da intimidade e da vida privada das pessoas envolvidas no processo 

penal, tambem e assegurada a protegao a honra destas. O direito a honra origina-se 

da dignidade humana, e assegurado a todo ser humano, sem qualquer distingao, 

desde o seu nascimento, ate depois da sua morte. O Codigo Penal, atraves da 

tipificagao dos delitos de calunia, difamagao e injuria, previstos nos artigos 138, 139, 

140, protege a honra das pessoas, impondo sangoes em caso de violagao. 

O direito a honra pode se manifestar de forma objetiva, correspondendo a 

reputagao da pessoa, compreendendo o seu bom nome e a fama de que desfruta no 

seio da sociedade, ou de forma subjetiva, correspondendo ao sentimento pessoal de 

estima ou a consciencia da propria dignidade (GAGLIANO, 2008). 
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Diante do dinamismo da sociedade, para considerar a ocorrencia de violagao 

da intimidade, da vida privada e da honra de determinado individuo, e necessario 

observar o contexto social que este se encontre. Os bens juridicos transformam-se 

continuamente, direitos declarados absolutos durante a antiguidade acabaram por 

sofrer limitagoes, ou ate mesmo sucumbiram diante de novos direitos. Portanto, e 

preciso analisar, no caso concreto, se estar-se simplesmente diante do exercicio da 

publicidade dos atos processuais e do direito a liberdade de expressao ou, se existe 

violagao aos direitos da personalidade. 

4.2 O DIREITO HUMANO A IMAGEM 

A imagem pode ser definida como a projegao da personalidade fisica ou 

moral do individuo perante a sociedade, e a essentia do ser humano, 

compreendendo tambem a forma como cada pessoa e vista em seu meio social, e 

um atributo fundamental dos direitos da personalidade, digno de protegao juridica. O 

direito de imagem acompanha o individuo desde o seu nascimento ate a sua morte, 

entretanto, ha reflexos oriundos da lesao post mortem, tutelados pelo direito positivo 

que, comprovada a ofensa aos sucessores legais do de cujos, ensejam indenizagao 

por danos materials e morais, conforme o caso. 

Didaticamente, podem ser concebidos dois tipos de imagem, a imagem-

retrato, que e literalmente o aspecto fisico da pessoa e a imagem-atributo, que 

corresponde a exteriorizagao da personalidade do individuo, ou seja, maneira como 

ele e visto socialmente. A imagem-retrato e a imagem-atributo sao na verdade duas 

faces do mesmo direito e devem ser entendidas como vindas da protegao do mesmo 

bem, a imagem (GAGLIANO, 2008). 

Tanto a imagem-retrato, quanto a imagem-atributo do individuo merecem a 

protegao de nosso ordenamento juridico diante da constante facilitagao da captagao 

e da reprodugao da imagem proporcionada pelo avango tecnologico e da utilizagao 

frequente da imagem das pessoas pelos meios de comunicagao de massa. 

Os juristas, a exemplo de Sidney Cesar Silva Guerra (2004), tern 

demonstrado grande preocupagao com a protegao a imagem, visto que o nosso 
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ordenamento juridico, diante da impossibilidade de acompanhar a constante 

evolugao tecnologica, nao consegue abranger todos os novos casos que ameacam 

a imagem do individuo. 

A ameaca de violagao a imagem pela tecnologia fez com que esta recebesse 

protegao constitucional, como um bem autonomo. O direito humano a imagem foi 

elevado a categoria de direito constitucional em 1988, e tambem foi alvo de 

regulamentagao pela Lei 10.406 de 10.01.2002, a qual instituiu o Novo Codigo Civil 

Brasileiro, no Capitulo II, do Livro I, Titulo I, mais especificamente no artigo 20. Ao 

tratar dos Direitos da Personalidade dispos sobre o direito a imagem de maneira 

bastante sucinta, preocupando-se em realgar as limitagoes que o mesmo sofre em 

prol da administragao da justiga e da manutengao da ordem publica (AFFORNALLI, 

2004). 

Vale salientar que, qualquer utilizagao da imagem deve ser consentida pelo 

seu titular, atraves de um contrato adequado, onde necessariamente devem estar 

explicitados todos os elementos integrantes do ajuste de vontades, possibilitando 

inclusive a atribuigao de valor economico expressivo a imagem do individuo. O 

consentimento deve ser especifico para que nao haja o uso indevido. Corroborando 

com tal entendimento Silva Guerra (2004, p. 64), informa que: 

O direito a imagem e considerado bem inviolavel que esta diretamente 
voltado a defesa da figura humana, isto e, no direito de impedir que alguem 
utilize indevidamente a imagem de uma pessoa, sem o seu previo 
consentimento. Este uso indevido pode decorrer do uso de uma fotografia, 
ou da exposigao da imagem de uma pessoa, como em um filme ou 
comercial, por exemplo. 
Para que haja entao o uso da imagem de uma determinada pessoa, e 
mister que seja feita mediante o consentimento da mesma, caso contrario 
ensejara a imediata oposigao pela exposigao indevida, inclusive com a 
reparagao do dano, se for o caso. 

Desta forma, verifica-se que o exercicio do direito a imagem pode ser 

restringido, devendo ser analisado no caso concreto. Vale salientar que, nao ha 

abuso e nao deve ferir a suscetibilidade, por exemplo, a divulgagao de imagem de 

alguem pela imprensa, com mero cunho jornalistico. Se o retratado tiver notoriedade 

no meio social, e livre a utilizagao de sua imagem para fins informativos, que nao 

tenham objetivos comerciais, e desde que nao haja intromissao em sua vida privada. 

Neste sentido, aduz Silvio de Salvo Venosa (2010, p. 176): 
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[...] e abusiva objetivamente a divulgagao de imagem da pessoa em sua 
vida intima, no recondito do seu lar. Os astros de cinema e televisao, os 
esportistas e politicos notorios vivem efetivamente da divulgagao de sua 
imagem, mas devem gozar do direito de privacidade, quando nao atuando, 
no ambito de sua atividade profissional, direta ou indiretamente. 

A divulgagao da imagem pode, em determinados casos, atender a interesse 

de administragao da justiga e manutengao da ordem publica. Nao podendo insurgir-

se contra a divulgagao de sua imagem o individuo condenado criminalmente, 

pernicioso a sociedade e inserido nos cartazes de "procurados" ou em programas 

televisivos (VENOSA, 2010). 

Na divulgagao da imagem dos envolvidos no processo penal constata-se o 

interesse publico, principalmente com base no principio da publicidade dos atos 

processuais. Entretanto, tal divulgagao deve se ater ao cumprimento de sua fungao 

social de informar a populagao, nao devendo ser feita de forma sensacionalista, com 

o intuito de provocar escandalos e degradar a imagem do individuo. Para Menezes 

Vieira (2003, p. 156): 

A fotografia ou a representagao da imagem do acusado, da vitima ou 
testemunhas, portanto, para ser licita sem o consentimento deles, deve vir 
dentro do contexto da publicidade mediata do processo penal, com um fim 
social e que nao seja divulgada apenas com o objetivo de explorar a 
imagem da pessoa. 

A publicagao da imagem nao autorizada, pelos meios de comunicagao de 

massa, das pessoas envolvidas em crimes, que promova a degradagao destes, 

diante da irreversibilidade dos danos provocados, deve ser vedada, sobretudo em 

um Estado Democratico de Direito que tern como principio basilar a protegao da 

dignidade da pessoa humana. 

4.3 JUSTIQA E MEIOS DE COMUNICAQAO NO DIREITO COMPARADO 

Diante do avango da tecnologia e da constante evolugao da sociedade 

mundial, a preocupagao com relagao entre os direitos da personalidade, as garantias 
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constitucionais do processo penal e a liberdade de imprensa, pode ser visualizada 

em diversos paises. 

Na Inglaterra, apesar dos atos investigatorios serem secretos, a midia acaba 

tendo acesso a estas invest igates e as divulga atraves dos meios de comunicagao 

de massa. Surge a necessidade de criar mecanismos para proteger os envolvidos 

no processo penal, e garantir o correto funcionamento da justiga. 

Para proteger a atividade de investigagao e a correta administragao da justiga 

durante o procedimento penal criou-se a figura do contempt of court. Tal instrumento 

surgiu para proteger o juiz ou tribunal de agressoes, estas se caracterizavam-se pela 

rebeldia de uma das partes, pelos insultos dirigidos aos juizes ou ma conduta de 

alguns dos profissionais que atuavam no processo. Atualmente, o contempt of court 

abrange varios procedimentos que possam interferir na correta administragao da 

Justiga, assegurando a efetiva aplicagao da lei a eventuais ataques. O Criminal 

contempt of court configura ilicito penal que engloba todo comportamento que 

implique um atentado a administragao da justiga (VIEIRA, 2003). 

O Criminal contempt of court objetiva um processo justo, para tanto, impede 

que sejam divulgadas informagoes sobre o processo em curso quando estas se 

encontram fora dos parametros de razoabilidade, dentre elas as publicagoes e 

comentarios que emitem um juizo previo e as que ferem o principio da inocencia. 

Quando e comprovado que as divulgagoes feitas pela midia provocaram prejuizo ao 

processo, este podera ser anulado. 

Na Italia, os atos de investigagao preliminares, realizados pelo Ministerio 

Publico, nao podem ser divulgados pela midia sob nenhuma hipotese. 

Posteriormente, atos investigatorios que nao estao sujeitos ao sigilo obrigatorio 

decorrente de lei, ou a pedido do Ministerio Publico, podem ser divulgados com 

autorizagao do acusado, e desde que nao atrapalhe o andamento da investigagao. A 

violagao do segredo acarreta punigoes de carater penal, constituindo tambem ilicito 

disciplinar. 

Tratando-se de audiencias penais, a divulgagao e permitida, inclusive nos 

veiculos de comunicagao de massa, desde que o desenvolvimento da audiencia nao 

seja prejudicado, e que haja autorizagao das partes envolvidas. Insta destacar que 

tal autorizagao podera ser suprimida quando exista interesse social. 
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Na Franca, as relacoes entre a midia e a justiga nao sao tranquilas, algumas 

normas tiveram que ser elaboradas para disciplinar a liberdade de imprensa nas 

cronicas judiciarias. O artigo 38 da Lei de 29 de julho de 1981, lei esta que trata da 

liberdade de imprensa, veda a publicagao dos atos processuais antes de serem lidos 

nos debates (nestes imperam a ampla publicidade, a oralidade e o contraditorio). 

Outras normas limitam a publicagao, como por exemplo, o artigo 2, da Lei de 2 de 

julho de 1931, que proibe qualquer publicagao relativa as partes civis antes da 

sentenga; o artigo 227 do Codigo Penal, que proibe qualquer comentario que possa 

influenciar as declaragoes das testemunhas etc., (VIEIRA, 2003). 

Em Portugal, o Codigo de Processo Penal autoriza a divulgagao dos atos 

processuais pela midia, entretanto, e vedada a divulgagao de imagens ou sons sem 

autorizagao judiciaria, tal autorizagao nao pode ser concedida se houver oposigao 

das partes envolvidas no processo. 

Nos Estados Unidos da America, o direito a liberdade de expressao e 

protegido pela Constituigao, sendo considerado indispensavel para o 

desenvolvimento de uma sociedade democratica. Cumpre ressaltar que o direito a 

um processo criminal justo, onde o acusado goza de defesa tecnica e do 

contraditorio, tambem e uma garantia da Constituigao node americana. 

O constante conflito entre os direitos anteriormente citados pode ser 

facilmente notado durante a divulgagao dos atos processuais pela midia e acaba 

prejudicando, muitas vezes, os direitos fundamentals do acusado e impedindo a 

consecugao de um processo justo. 

A respeito da influencia da midia sobre os jurados, alguns procedimentos 

foram criados a fim de amenizar ou ate mesmo evitar tal influencia, sao estes: a) Voir 

dire. Neste, antes de ser formado o Conselho de Sentenga, o juiz e as partes podem 

inquirir os jurados sobre diversos assuntos, para verificar, inclusive, se ja nao tern 

eles opiniao formada sobre o crime e o acusado, pela divulgagao do caso pela 

midia. b) a possibilidade de mudanga da localidade do julgamento - desaforamento 

(change of venue), se a publicidade dada ao crime, difundida em uma localidade, 

puder afetar de forma substancial a imparcialidade dos jurados, prejudicando a 

acusagao ou a defesa. c) a possibilidade de suspensao do processo em virtude do 

clima de hostilidade criado pela midia, com o julgamento postergado para 
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oportunidade previsivel, quando a publicidade sobre o crime ja se encontrar 

atenuada (VIEIRA, 2003). 

A jurisprudencia tern buscado, cada vez mais, controlar a influencia dos meios 

de comunicagao de massa no processo penal norte americano com vistas a correta 

administragao da justiga e a protegao do direito a imagem e demais garantias 

constitucionais dos envolvidos no processo penal. 

4.4 LIMITES A PUBLICIDADE DO PROCESSO PENAL PELOS MEIOS DE 

COMUNICAQAO 

A forma como o inquerito e os atos processuais sao divulgados pela midia e 

cada vez mais preocupante, fotos que comprometem a imagem e provocam a 

ignominia do individuo envolvido no processo penal sao publicadas diariamente nos 

meios de comunicagao de massa. A ausencia de principios eticos pode ser 

facilmente percebida quando a vida privada, os dramas familiares e a intimidade do 

acusado sao expostos a toda a populagao durante o curso do processo. Para 

Eugenio Bucci (2000, p.156): 

Os programas sensacionalistas do radio e os programas policiais de fim de 
tarde em televisao saciam curiosidades perversas e ate morbidas tirando 
sua materia-prima do drama de cidadaos humildes que aparecem nas 
delegacias como suspeitos de pequenos crimes. Ali, sao entrevistados por 
intimidagao. As cameras invadem barracos e cortigos, e gravam sem pedir 
licenga a estupefagao de familias de baixissima renda que nao sabem 
direito o que se passa: um parente e suspeito de estupro, ou o vizinho 
acaba de ser preso por trafico, ou o primo morreu no massacre do fim de 
semana no bar da esquina. A policia chega atirando; a midia chega 
filmando. 

Durante a divulgagao sensacionalista da noticia crime, os meios de 

comunicagao de massa, alem de expor a vida privada dos envolvidos, nao 

costumam fazer qualquer distingao entre suspeito e condenado, o que acaba ferindo 

o principio da presungao de inocencia. 

A Constituigao Federal de 1988 consagra o principio da presungao de 

inocencia em seu artigo 5°, inciso LVII. Este assegura que: "ninguem sera 
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considerado culpado ate o transito em julgado de sentenga penal condenatoria". Tal 

principio impoe a acusagao o onus da prova, ao mesmo tempo em que garante o 

direito a ampla defesa e ao contraditorio com vistas a uma condenagao justa e livre 

de incertezas. Insta destacar que o principio da presungao de inocencia tambem e 

demasiadamente importante na protegao a liberdade do acusado diante da 

pretensao punitiva do Estado. 

Sem duvida, o principio da presungao de inocencia, apesar de sua 

importancia, nao tern o condao de aniquilar a liberdade da midia de informar, mas 

impoe cautela na divulgagao dos atos processuais penais, principalmente no que diz 

respeito a difusao de nome, imagens e informagoes pessoais dos envolvidos no 

processo, exigindo tambem que os meios de comunicagao, ao expor a noticia do 

crime, fagam a correta distingao entre acusado e condenado. 

Diante do conflito entre tais direitos, considerados fundamentals, e necessaria 

a compreensao de que nenhum valor e absoluto. Sao poucos os direitos 

considerados fundamentals que nao entram em concorrencia com outros direitos 

tambem considerados fundamentals. Na maioria dos casos, a escolha entre um 

deles exige motivagao, a dificuldade de escolha se resolve com a introdugao de 

limites a extensao de um dos direitos em conflito, de modo que seja em parte 

salvaguardado tambem o outro (BOBBIO, 2004). 

A respeito da liberdade de comunicagao, a Constituigao Federal de 1988 

estabelece que: "A manifestagao do pensamento, a criagao, a expressao e a 

informagao, sob qualquer forma, processo ou veiculo nao sofrerao qualquer 

restrigao, observado o disposto nesta Constituigao". Em seu artigo 220, caput, e no 

paragrafo primeiro do referido artigo, a mesma estabelece que: "Nenhuma lei 

contera dispositivo que possa constituir embarago a plena liberdade de informagao 

jornalistica em qualquer veiculo de comunicagao social, observado o disposto no 

artigo 5°, IV, V, X, XIII e XIV". Nota-se, portanto, uma limitagao a liberdade de 

comunicagao na medida em que para o seu exercicio, a Carta Magna ordena que 

sejam observados outros dispositivos constitucionais. 

No que tange a publicidade dos atos processuais tambem se pode observar 

limites estabelecidos pela Constituigao Federal de 1988, tanto em seu artigo 5°, LX, 

que fala sobre a possibilita de restrigao a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social exigirem, quanto no artigo 93, IX, que 
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permite que "a lei limite 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". 

A publicidade mediata dos atos processuais pelos meios de comunicagao 

deve ser feita da forma mais objetiva possivel, sujeitando tal publicidade a 

determinados criterios a serem estabelecidos por lei especifica, determinando esta 

sangao caso ocorra a inobservancia de tais limites. Segundo Helena Abdo (2011, p. 

105): 

O respeito a regra da objetividade, limita, pois o conteudo da liberdade de 
comunicagao e da publicidade mediata do processo, tragando o modo 
legitimo pelo qual tais direitos ou liberdades podem ser exercidos, em 
consonancia com a finalidade para qual foram concebidos. 

Diante da importancia de se estabelecer limites a publicidade dos atos 

processuais, realizada pela midia, faz-se necessario estabelecer a diferenga entre 

tais limites e a instituigao de censura. Para Helena Abdo (2011, p. 106): 

Censura, em sentido lato, quer dizer pena disciplinar ou admoestagao 
energica aplicada pelo superior hierarquico ao seu subordinado, tanto na 
esfera das atividades publicas quanto na das privadas. Em sentido estrito, 
por sua vez, censura corresponde a atividade comumente atribuida ao 
poder de policia do Estado, relativamente ao exame e a critica de escritos 
em geral, representacoes teatrais, diversoes publicas e outras 
manifestagoes intelectuais, com fito de resguardar os principios da 
moralidade, os bons costumes e a ordem publica. 

Pode-se perceber, nas palavras de Helena Abdo, o que seria censura em 

sentido estrito, correspondendo esta a uma determinagao arbitraria proveniente do 

Estado. Insta destacar que a Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 220, 

paragrafo 2°, veda a instituigao da censura de natureza politica, ideologica e 

artistica. Diferentemente da censura, os limites a publicidade podem ser entendidos 

como medidas que possibilitam a harmonia entre a liberdade de comunicagao e os 

demais direitos fundamentals protegidos pela Carta Magna. 

Alem da preocupagao com o respeito aos direitos e garantias fundamentals e 

com o principio da presungao de inocencia, evitando expressoes que levem a 

sociedade a considerar o individuo culpado antes do transito em julgado da sentenga 
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condenatoria e acabam muitas vezes prejudicando o andamento do processo, e 

preciso que os meios de comunicagao evitem tambem expor de forma 

sensacionalista a imagem do individuo condenado, cuja sentenga transitou em 

julgado, posto que tal exposigao prejudica o retorno deste a sociedade. 

A lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984, denominada Lei de Execugao Penal, 

garante protegao contra qualquer forma de sensacionalismo, em seu artigo 4 1 , 

inciso VIII. O artigo 198 da referida lei veda a divulgagao que exponha o preso a 

qualquer notoriedade inconveniente, durante o cumprimento da pena. Tais 

dispositivos legais procuram evitar que a execugao da pena seja prejudicada e a 

dignidade do preso seja atingida pelos abusos da publicidade feita pelos meios de 

comunicagao de massa (VIEIRA, 2003). 

As informagoes a respeito dos atos processuais devem ser divulgadas pela 

midia de forma objetiva, respeitando certos limites, sem antecipar juizos de 

culpabilidade, respeitando acima de tudo a dignidade humana. O direito a imagem, a 

honra, a intimidade e a vida privada, devem funcionar como limites a publicidade 

realizada pelos meios de comunicagao de massa. Qualquer excesso praticado pela 

midia deve ser punido, inclusive com a imposigao de reparagao do dano moral, a 

depender do caso concreto. 

Diante da ausencia de um autocontrole por parte da imprensa e da 

necessidade de se estabelecer um equilibrio entre o direito a liberdade de 

informagao exercido pela midia na publicagao dos atos processuais penais e o 

direito humano a imagem, surge a possibilidade da edigao de normas que venham a 

restringir a divulgagao dos atos processuais criminais pelos meios de comunicagao 

de massa. Atualmente inexistem tais mecanismos de controle a atuagao da midia no 

processo penal, portanto, na ocorrencia de lesao ao direito humano a imagem de um 

individuo, este deve recorrer ao judiciario. 

O Poder Judiciario, dentro dos limites legais e de acordo com as normas 

processuais aplicaveis, pode impor restrigoes e proibigoes a imprensa, sem que isso 

represente qualquer "censura" e sem que tal atuagao constitua qualquer violagao a 

ordem democratica ou ao estado de direito. Alem do mais, a Constituigao nao so 

assegura a inviolabilidade do direito, mas tambem preve a efetiva protegao juridica 

contra lesao ou ameaga a direito (art. 5°, XXXV). Assim sendo, cabe ao juiz ponderar 

os interesses em conflito e, no caso concreto, decidir qual deve prevalecer em 

sacrificio do outro (VIEIRA, 2003). 
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5 CONCLUSAO 

A analise efetuada acerca do tema proposto no presente trabalho, sem a 

pretensao de exaurir o assunto abordado, resultou nas conclusoes a seguir 

delineadas. 

A midia vem interferindo cada vez mais no processo penal ao desenvolver a 

fungao de informar a sociedade acerta dos crimes e dos atos da justiga, tornando 

visivel ao cidadao o exercicio do Poder Judiciario de pacificar conflitos sociais. 

A liberdade de informagao e a publicidade dos atos processuais sao garantias 

constitucionais, imprescindiveis em um Estado Democratico de Direito, pois 

possibilitam o controle popular dos atos do Poder Judiciario, garantindo um processo 

justo, de acordo com a lei, assegurando a tutela dos direitos fundamentals dos 

envolvidos no processo. 

O avango da tecnologia proporcionou o desenvolvimento dos meios de 

comunicagao de massa e, atraves destes, a divulgagao dos atos judiciais tornou-se 

mais facil. Entretanto, em diversos casos, a divulgagao da noticia crime ou dos atos 

processuais penais ocorre de forma sensacionalista e acaba por deformar os fatos, 

trazendo prejuizos imensuraveis as partes envolvidas no processo, violando-lhes a 

dignidade e ferindo inclusive as garantias constitucionais do processo penal. 

Verificou-se que o processo penal deve ter como norte o respeito a dignidade 

humana, protegendo direitos humanos fundamentals, tais como a honra, a 

privacidade, a imagem. Deve garantir tambem, o respeito as garantias do processo 

penal que estao previstas na Carta Magna, a exemplo do direito a presungao de 

inocencia e do direito a um julgamento justo. Tais direitos devem ser considerados 

limites a livre informagao pelos veiculos de comunicagao. 

Diante do conflito entre a liberdade de informagao e os direitos da 

personalidade, faz-se necessario a individualizagao dos interesses a serem 

considerados, buscado um equilibrio entre tais direitos, posto que nenhum valor e 

absolute 

A divulgagao dos atos processuais pelos meios de comunicagao de massa 

deve ser feita de forma objetiva. A midia deve respeitar a dignidade dos acusados 

no processo penal protegendo a imagem destes. A cronica judiciaria nao pode 
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exprimir juizos de valores acerca do suspeito de ter cometido determinado crime, 

denegrindo-lhe a imagem, modificando a forma como este e visto perante a 

sociedade. A imagem do investigado, preso ou nao, so deve ser divulgada se houver 

anuencia dele. 

O jornalista devera ser prudente, possuir valores eticos e evitar a divulgagao 

de acusagoes infundadas contra qualquer individuo que venha a ferir a presungao 

de inocencia, posto que, embora os atos processuais penais sejam publicos, o 

acusado e presumidamente inocente ate a sentenga transitar em julgado. 

Os autos do processo penal nao podem transform a r-se em espetaculo publico 

com o objetivo comercial de aumentar a audiencia de determinada emissora. Nao se 

pode permitir que o excesso de publicidade pela midia destrua a imagem do 

acusado de maneira irreversivel. 

Desse modo, confirmada a situagao exposta na formulagao do problema, ou 

seja, diante do principio da publicidade dos atos processuais e do exercicio do 

direito a liberdade de informagao pela midia, mecanismos devem ser utilizados para 

impedir a violagao do direito humano a imagem dos envolvidos no processo penal, 

chegou-se a conclusao de que, limites devem ser impostos a imprensa para que 

esta nao antecipe juizos de culpabilidade sobre o acusado, qualquer informagao 

deve ser transmitida de forma tecnica, com vistas a correta administragao da justiga, 

para que haja nao so o direito da populagao de conhecer os atos processuais 

penais, mas seja garantido ao individuo um processo justo e o direito de ter 

respeitada sua dignidade pessoal. 
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