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A pena privativa de liberdade perverte, corrompe, 
deforma, avilta, embrutece, e uma fabrica de 
reincidencia, e uma universidade as avessas, 
onde se diploma o profissional do crime. Se nao a 
pudermos eliminar de uma vez, so devemos 
conserva-la para os casos em que ela e 
indispensavel. 
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RESUMO 

Diante da ma estruturagao do sistema carcerario, com a instituigao de penas 
privativas de liberdade, que de forma comprovada, nao alcangam o resultado 
almejado (ressocializagao). Com a lei 9.099/95 surgem os Juizados Especiais 
Criminais, que tern como institutos; a composigao civil dos danos, a transagao 
penal e a suspensao condicional do processo. O presente trabalho tratara da 
Transagao Penal, fundamentada como medida despenalizadora, com pena mais 
branda, oferecendo como sangao penas restritivas de direitos ou multa. Por meio 
de um estudo mais aprofundado com a utilizagao do metodo exegetico-juridico, 
atraves de pesquisas a doutrinas, codigos e artigos da internet, observa-se que 
ha uma omissao na legislagao, e no que concerne a renomada doutrina nao ha 
pacificagao quanto ao tema, ha discussoes quanto a natureza juridica; se direito 
subjetivo do autor do fato ou mero beneficio, quanto a natureza da sentenga; se 
condenatoria ou apenas homologatoria, se somente nas agoes penais publicas ou 
tambem nas agoes privadas,questoes estas dirimidas ao longo do presente 
trabalho. O estudo do instituto em tela objetiva-se, em retrata-lo como medida 
consensual, despenalizadora e meio eficaz de descarcerizagao. Neste diapasao 
aborda-se a criagao dos Juizados Especiais Criminais , seus principios , o 
conceito de crime de menor potencial ofensivo de acordo com as Leis: 9.099/95 e 
10.259/01, alem de todo o procedimento da transagao penal, em que explana-se 
as varias questoes polemicas, com os divergentes posicionamentos doutrinarios 
existentes quanto a sua natureza juridica, requisitos, legitimidade, cabimento, 
aceitagao, rejeigao dispoe-se ainda a respeito da base legal do instituto, bem 
como a diferenciagao com a suspensao condicional do processo e o 
descumprimento em determinados casos ,a pena respectiva fundamentado com 
jurisprudencias correspondentes. De fato, apos o descorrer e analise de diversos 
posicionamentos doutrinarios, destacou-se ser a Transagao Penal direito subjetivo 
do autor do fato, e nao apenas mero beneficio, nos casos de preenchidos os 
requisitos o Ministerio Publico esta obrigado a propor a Transagao Penal, a 
sentenga tern natureza homologatoria, e em alguns casos sera admitida a 
propositura da transagao penal pelo ofendido.Questoes estas analisadas e 
explicitadas no corpo deste trabalho. 

Palavras-chave : juizados especiais criminais. despenalizacao. transagao 
penal, crimes de menor potencial ofensivo. pena restritiva 
de direito. descumprimento. 



ABSTRACT 

Ahead of the bad estruturagao of the jail system, with the institution of privative 
penalties of freedom, that of proven form, do not reach the longed for result 
(ressocializagao). With law 9,099/95 the Criminal Special Courts appear, that have 
as Justinian codes; the civil composition of the damages, the criminal transaction 
and the conditional suspension of the process. The present work will deal with the 
Criminal Transaction, based as measured despenalizadora, with penalty more 
branda, offering as sanction restrictive penalties of rights or fine. By means of a 
deepened study more with the use of the exegetico-legal method, through 
research the doctrines, codes and articles of the Internet, are observed that it has 
an omission in the legislation, and in that concerns the famous doctrine does not 
have pacification how much to the subject, has quarrels how much the legal 
nature; if right subjective of the author of the fact or mere benefit, how much the 
nature of the sentence; if condemnatory or only homologatoria, if only in the public 
criminal actions or also in the private actions, questions these nullified to the long 
one of the present work. The study of the institute in objective screen, in it 
portraies it as measured consensual, despenalizadora and efficient way of 
descarcerizagao. In this diapasao it is approached creation of the Criminal Special 
Courts, its principles, the concept of crime of offensive potential minor in 
accordance with the Laws: 9.099/95 and 10,259/01, beyond all the procedure of 
the criminal transaction, where explana the some questions controversies, with the 
divergent existing how much a its legal nature, requisite doctrinal positionings, 
legitimacy, cabimento, acceptance, rejection is still made use regarding the legal 
base of the institute, as well as the differentiation with the conditional suspension 
of the process and the descumprimento in determined cases,a based respective 
penalty with corresponding jurisprudences. In fact, after descorrer and doctrinal 
diverse analysis of positioning, were distinguished to be the subjective right 
Criminal Transaction of the author of the fact, and not only mere benefit, in the 
cases of filled the requirements the Public prosecution service is obliged to 
consider the Criminal Transaction, the sentence has homologatoria nature, and in 
some cases the bringing suit of the criminal transaction for the ofendido.Questoes 
these analyzed and explicitadas will be admitted in the body of this work. 

Word-key: criminal special courts despe nalizagao. transaction crimes of 
potential minor offensive restrictive penalty of right 
descumprimento. 
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INTRODUQAO 

Ha que se destacar, no que se refere aos sistemas de penas, uma 

forte critica no que tange as penas privativas de liberdade, cuja invocagao mais 

costumeira e permanente e a impunidade. Reclama-se que a policia nao previne o 

crime e nao investiga adequadamente; que os processos se eternizam no 

Judiciario; que os criminosos nao sao presos, processados e condenados, o 

sistema nao os recupera ou os ressocializa, mas, pelo contrario, torna-os mais 

aptos. 

Sob o ponto de vista legal, o Judiciario parece cada vez mais 

sobrecarregado. Processos e procedimentos continuam lentos, com uma 

possibilidade recursal extremamente generosa. O numero de processos, nesse 

rumo, e assustador, sendo dificil antever o fim. A quantidade de leis e sua 

mudanca incessante criam um verdadeiro caos na inteligibilidade do que e crime 

ou mero ato ilicito nao penal. 

Dentro dessa realidade, o imaginario juridico-legal esta refinando-se. 

Ao mesmo tempo em que se criam leis, aumentando as penas, com novos tipos 

de crimes e regras processuais supressoras de garantias constitucionais, tambem, 

por outro lado, instituem-se instrumentos despenalizadores, com forte tendencia 

liberalizante, uma vez que a experiencia demonstrou que a imposicao da pena 

privativa de liberdade como solugao para todos os conflitos sociais nao reduziu os 

indices de criminalidade, como teoricamente sustentado, mas aumentou a crenga 

popular na impunidade. 

Os Juizados Especiais seguem uma ideia reformista do modo de 

atuagao do Poder Judiciario, ou melhor, de fazer-se justiga com o Judiciario, 

constituindo-se o centro das atengoes com vistas a eficacia e celeridade 

processual, mediante o emprego da oralidade, simplicidade e economia, nas 

questoes civeis de menor complexidade e nas infragoes penais de menor 

potencial ofensivo, do ordenamento juridico. Nesse sentido, o objeto do presente 

estudo e a transagao penal e as peculiaridades que a norteiam. Assim, para que 

se possa dirimir a controversia acerca do tema, sera adotado o metodo exegetico-

juridico, atraves da utilizagao de doutrina, codigos e artigos de internet. Para tal, o 

trabalho estruturar-se-a da seguinte forma: o primeiro capitulo versara acerca da 
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aceitagao, rejeigao, principios, cabimento, o momento e a propositura. No 

segundo capitulo, serao tratadas as bases legais do instituto e a diferenciacao 

entre transagao penal e suspensao condicional do processo. Por fim, no ultimo 

capitulo, serao tratadas as hipoteses de descumprimento. 

Por forga do mandamento constitucional (Constituigao Federal, artigo 

98, I ), o legislador ordinario instituiu no cenario juridico nacional, a Lei n.° 9.099 

de 27/09/95, pela qual se deu margem a uma verdadeira mudanga na mentalidade 

punitiva classica. Isto porque, criando institutos de natureza marcantemente 

despenalizadora - composigao civil, transagao penal e suspensao condicional do 

processo - investiu contra a couraga da concepgao classica tradicional apoiada, 

exclusivamente, na aplicagao da pena como instrumento para a efetivagao do 

direito, tendo a prisao como um dos seus alicerces fundamentals, rompendo-a e 

apontando as vantagens juridicas da nova concepgao. Nesse cenario destaca-se 

a Transagao Penal, concebida como medida despenalizadora e outras 

caracteristicas que a definem dentro dos Juizados Especiais Criminais. 

O objetivo da norma constitucional foi baseado no principio do Direito 

Penal Minimo, para propiciar uma justiga criminal mais agil e mais adequada a 

conjuntura social de um Estado democratico, simplificando procedimentos, por 

meio dos principios supracitados, e impedindo a estigmatizagao do acusado pelo 

processo penal, que tern em si as sua proprias agruras, e a aplicagao de uma 

pena carceraria. 

Isto porque esta pena privativa de liberdade tern a tarefa de recuperar 

e ressocializar os detentos, tornando-os produtivos para que nao reincidam nas 

praticas criminosas, mas na verdade, nao se atinge esse objetivo devido as 

pessimas e falidas condigoes que se encontram atualmente os sistemas 

carcerarios brasileiros, sendo preferivel, portanto, que se apliquem, pelo menos 

em relagao aos crimes de pequena periculosidade, penas nao privativas de 

liberdade. 

A transagao penal e um passo importante na dinamizagao do 

processo de crimes de menor potencial ofensivo, visto que mitiga o principio da 

obrigatoriedade da agao penal publica que vigora no Brasil, atribuindo ao 

acusador uma discricionariedade limitada ou regrada em relagao a pequena e 

media criminalidade, autorizando o Ministerio Publico nas agoes penais publica 

incondicionada e condicionada a representagao, sobre a conveniencia de iniciar 
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formalmente a persecugao penal, com a denuncia ou optar pela alternativa 

consensual (transagao ), na forma e situagoes legalmente indicadas. 

Os Juizados Especiais Criminais foram criados com competencia para 

a conciliagao, o julgamento e a execugao de crimes de menor complexidade, isto 

e das infragoes penais de menor potencial ofensivo. Alem de estabelecer nova 

especie conceitual no campo penal (crimes de menor potencial ofensivo) o 

constituinte de 1988 permitiu expressamente a transagao penal na forma da lei, 

preconizando a utilizagao do procedimento oral e sumarissimo e a nao-aplicagao 

de penas privativas de liberdade (prisao simples, detengao e reclusao) e 

permitindo mais uma inovagao: o julgamento dos recursos por turmas de juizes de 

primeiro grau. 

Assim, deve-se entender a transagao penal como uma proposta feita 

pelo Ministerio Publico ao autor do fato, sem interferencia da vitima durante a 

audiencia preliminar e apos a tentativa frustrada de conciliagao, de aplicagao de 

pena restritiva de direitos ou multa em relagao aos crimes de menor potencial 

ofensivo em troca da nao-instauragao da agao penal, de um processo e suas 

consequencias juridicas. 

Entretanto, por ser um instituto novo, a transagao penal apresenta 

varios pontos controvertidos, e que serao discutidos no presente trabalho, como a 

possibilidade ou nao de transagao nos crimes de agao penal privada, se somente 

o Ministerio publico tern legitimidade para propositura da proposta, ou se o juiz ou 

ate mesmo o autor do fato, em caso de inercia, podem oferecer o acordo; se a 

transagao e um direito publico subjetivo do autor do fato ou mero beneficio de 

conveniencia do Parquet; se sua sentenga de homologagao tern natureza 

condenatoria ou meramente homologatoria e, principalmente, em saber quais os 

efeitos do descumprimento do acordo de transagao penal, se oferece a denuncia 

ou converte em pena privativa de liberdade. 

Essa ultima questao altamente polemica e ate o momento nao 

pacificada na doutrina e na jurisprudencia surge pelo fato de a Lei n° 9.099/95 nao 

explicitar qual a consequencia do descumprimento, pelo infrator, da pena que Ihe 

foi imposta, isto e, se diante dessa situagao o Ministerio Publico deve oferecer a 

denuncia e instaurar a agao penal publica ou se aquela pena deve ser executada, 

havendo uma conversao da pena restritiva de direitos em pena privativa de 
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liberdade, o que vai depender da natureza juridica da sentenga homologatoria do 

juiz. 

Desse modo, como instituto despenalizador e descarcerizador, que se 

presta mesmo a evitar o processo penal, so iniciado com a denuncia, a transagao 

penal e inovagao fundamental na ordem juridica de um Estado que se declara 

democratico, pois possibilita realizar os principios da intervengao necessaria 

(minina nom curat praetor), evitando seguir-se a premissa maxima nec delicta 

maneant impunita , tao presente e cara nos Estados totalitarios. 



CAPITULO 1 O INSTITUTO DA TRANSAQAO PENAL NOS JUIZADOS 
ESPECIAIS CRIMINAIS 

1.1 Conceito 

Transagao penal e instituto juridico novo, que atribui ao Ministerio Publico, 

titular da agao penal publica, a faculdade de dela dispor, desde que atendidas as 

condigoes previstas na Lei, propondo ao autor da infragao de menor potencial 

ofensivo a aplicagao, sem denuncia e instauragao de processo, de pena nao 

privativa de liberdade. 

Trata-se realmente de instituto novo, sem precedentes na historia 

processual-penal brasileira e sem paralelo no direito alienigena, como assinala a 

professora Ada Pellegrini Grinover ( 2002, p. 69-71): 

Em sua aparente simplicidade, a Lei 9.099/95 significa uma 
verdadeira revolugao no sistema processual-penal brasileiro. 
Abrindo-se as tendencias apontadas no inicio desta introdugao, a 
lei nao se contentou em importar solugoes de outros 
ordenamentos, mas - conquanto por eles inspirado - cunhou um 
sistema proprio de Justiga penal consensual que nao encontra 
paralelo no direito comparado. 
Assim, a aplicagao imediata de pena nao privativa da liberdade 
antes mesmo do oferecimento da acusagao, nao so rompe o 
sistema tradicional do nulla poena sine judicio, como ate 
possibilita a aplicagao da pena sem antes discutir a questao da 
culpabilidade. A aceitagao da proposta do Ministerio Publico nao 
significa reconhecimento da culpabilidade penal, como, de resto, 
tampouco implica reconhecimento da responsabilidade civil. 

A Lei n° 9.099/95, em seu art. 76, traz a possibilidade da transagao penal, 

como vemos: havendo representagao ou tratando-se de crime de agao penal 

publica incondicionada, nao sendo caso de arquivamento, o Ministerio Publico 

podera propor a aplicagao imediata de pena restritiva de direitos ou multa, a ser 

especificada na proposta. 

Com efeito, e importante frisar que a transagao penal e uma medida 

consensual e despenalizadora. Consensual porque a sua principal caracterlstica e 

a prevalencia da vontade das partes, pois pode ou nao ser proposta e aceita pelo 

autor e reu respectivamente. Despenalizadora porque objetiva evitar a aplicagao 

da pena privativa de liberdade a aqueles que eventualmente descumprem os 
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preceitos legais. 

1.2 Natureza juridica 

Grande discussao na doutrina acerca da natureza juridica da transagao 

penal, pois, alguns doutrinadores a consideram um beneficio, enquanto outros, 

um direito subjetivo do autor do fato, o que faz determinar a mitigagao ou nao do 

principio da obrigatoriedade. 

Para parte da doutrina, a transagao penal nao passa de um mero 

beneficio. Deste modo, ainda que o autor do fato preencha todos os requisitos 

subjetivos e objetivos de ordem legal, o Ministerio Publico nao esta obrigado a 

elaborar a proposta de transagao penal. 

Nesta linha de raciocinio, configuram-se duas situagoes. Na primeira, se 

estiver ausente algum dos requisitos de ordem subjetiva ou objetiva, o Ministerio 

Publico esta proibido de oferecer a proposta, devendo denunciar. Na segunda, se 

presentes todos os requisitos, o Ministerio Publico, que ja esta obrigado a 

denunciar, pode, atraves do exercicio de uma faculdade, invocando razoes de 

oportunidade e conveniencia, propor a transagao. 

Trata-se, efetivamente, de uma mitigagao do principio da obrigatoriedade 

da agao penal publica. Com efeito, nesta segunda situagao, ja se encontram 

presentes todas as condigoes legais exigidas para a promogao da agao penal, 

mas, apesar disso, por razoes de oportunidade e conveniencia, quando presentes 

os requisitos autorizadores, o Ministerio Publico pode afastar o principio da 

obrigatoriedade, apresentando os termos da proposta. 

Assim sendo, nas infragoes de menor potencial ofensivo, o principio da 

obrigatoriedade perde o seu carater absolute Ha uma diminuigao da sua rigidez. 

Ja para a maior parte da doutrina, entretanto, a transagao penal e um 

direito subjetivo do autor do fato. Na presenga dos requisitos legais de ordem 

subjetiva e objetiva, o Ministerio Publico esta obrigado a propor a transagao penal. 

No meu entender, haveria um verdadeiro principio da obrigatoriedade da 

transagao penal. 

Neste ponto, e importante citar a ligao do professor Antonio Scarance 

Fernandes (2000 p. 206 ): 
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Como salientado. nao houve com a transacao acoinimentc : 
principio da oportunidade, pois nao pode o promotor de justiga, 
oor criterios de ooortunidade e de conveniencia. deixar de acusar 
ou de fazer a proposta. Se estiverem presentes os pressupostos, 
deve propor a transacao penal. 

Com a adocao da transagao penal, que tern a natureza juridica de um 

direito, o legislador, nas infragoes de menor potencial ofensivo, criou mais um 

requisito para a estruturagao do principio da obrigatoriedade. 

Nos crimes de medio e grande potencial ofensivo, o principio da 

obrigatoriedade permanece com as classicas exigencias. Com efeito, presentes 

as condigoes para o regular exercicio da agao penal, os pressupostos 

processuais, o suporte probatorio minimo e, quando a lei expressamente exigir, a 

condicao de procedibilidade', o promotor de justiga tern que oferecer a denuncia. 

Ja nas infragoes de menor potencial ofensivo, alem destas exigencias, 

com o advento da Lei 9.099/95, e necessaria a ausencia de um dos requisitos 

para a transagao penal, ou que, ocorrendo a presenga de todos, a transagao reste 

frustrada. So assim o principio da obrigatoriedade surge, compelindo o promotor a 

oferecer a denuncia. Como a transagao penal e um direito subjetivo do autor do 

fato, o Ministerio Publico somente estara legitimado e obrigado a formular a 

denuncia quando este direito nao existir, por faltar um requisito, ou, quando 

existir, a transagao nao lograr exito*. 

Com isso, ve-se que a transacao penal e a mitigagao do principio da 

obrigatoriedade da agao penal, ou seja, e o abrandamento, a suavizagao do 

principio da obrigatoriedade da instauragao da agao penal. 

Discute-se, tambem, a natureza juridica da sentenga da transagao penal. 

Sobre esse aspecto existem duas correntes, a primeira entende que nao e 

condenatoria a sentenga, sendo simplesmente homologatoria da transagao penal, 

a segunda que e homologatoria de natureza condenatoria ou condenatoria 

impropria por aplicar a pena, mas nao os seus efeitos. 

Com efeito, a sentenca que aplica uma pena pecuniaria (multa) ou 

restritiva de direitos so pode ser condenatoria, pois so esta tern autoridade para 

' Sao estes os requisitos obrigatorios para que o promotor possa analisar a existencia ou 
nao do direito do autor do fato a transagao penal, ja que. ausente um deles, deve ser 

promovido o arquivamento. 
- Por exemplo, o autor do fato pode recusar expressamente a proposta ou nao 
comparecer a audiencia preliminar. 
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impor sangoes, vigorando no sistema juridico-penal brasiieiro o principio 

constitucional da presungao de inocencia, ou melhor, da nao-culpabilidade, ate o 

transito em julgado do decreto condenatorio. 

Assim, se presume inocente o acusado ate o transito em julgado da 

sentenga condenatoria, nao poderia administrativamente ser simplesmente 

sentenga homologatoria de um acordo em que o autor do fato aceita 

implicitamente a culpa para a aplicagao de uma pena, se nao a considerarmos 

impropriamente condenatoria. Alias, a propria lei presume a culpa do 

protagonista do termo circunstanciado ao denomina-lo autor do fato, nao fazendo 

incidir os efeitos da sentenga (reincidencia, langamento do nome no rol dos 

culpados, efeitos civis, maus antecedentes no caso de infragao superveniente) 

por razoes de politica criminal, certamente visando a atrair o aceitante em 

potencial da oferta de transacao penal. 

Por outro lado, verifica-se que a proposta aceita e submetida a apreciagao 

do juiz (§ 3° do art. 76), que pode acolher ou nao a proposta (§ 4° do Art. 76) -

rejeitando-a se for ilegal, injusta ou desarrazoada -, mas, acolhendo-a, sentencia 

para aplicar a pena restritiva de direitos ou multa, sujeitando a sua decisao a 

apelagao (§ 5° do Art. 76), o que desnatura o carater simplesmente homologatorio 

do acordo, defendido por parte da doutrina e jurisprudencia. 

1.3 Definigao de infragao de menor potencial ofensivo 

A recente Lei Federal (10.259/2001) fez com que doutrina e alguns 

operadores do direito viessem a adotar varios entendimentos, alguns sustentando 

que se passou a admitir dois conceitos de infragao penal de menor potencial 

ofensivo, ou seja, um para o Juizado Especial Criminal Estadual, previsto no Art. 

61 da Lei 9.099/95, e outro para a esfera Federal, previsto na Lei 10.259/2001. No 

entanto, outros autores passaram a entender que o conceito de "infragao penal de 

menor potencial ofensivo e um so, isto e, o previsto no Art. 2° da Lei n° 

10.259/2001, que acabou revogando o conceito previsto no Art. 61 da Lei 

9.099/95, inclusive, a ressalva quanto aos crimes que possuem procedimento 

especial". 

Em suma, este ultimo entendimento considera infragao penal de menor 

potencial ofensivo as contravengoes penais e os crimes cujas penas maximas nao 
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ultrapassam dois anos, ou seja, cominada pena de multa, independentemente de 

haver previsao de rito especial ou nao. 

Nao podemos concordar com o entendimento daqueles que defendem 

que com o advento da Lei n° 10.259/2001, passou-se a ter dois conceitos de 

infragao penal de menor potencial ofensivo, ou seja, um previsto no Art. 61 da Lei 

n° 9.099/95 para a esfera estadual e outro para a esfera federal, previsto no Art. 

2°, paragrafo unico, daquele diploma legal, pois a propria Constituigao da 

Republica procurou distinguir no tocante aos Juizados Especiais Criminais, as 

Justigas Estadual e Federal, tendo cada uma suas proprias peculiaridades. 

Ademais, segundo este entendimento, o disposto no Art. 2°, paragrafo unico, da 

Lei n° 10.259/2001, de forma expressa preceitua que aquele conceito e aplicavel 

apenas a esfera federal, pois utilizou-se da expressao "para os efeitos desta lei". 

E, por fim, argumentam ainda com o disposto no Art. 20 do referido diploma legal 

federal, o qual tambem de forma expressa, "vedou a aplicagao desta lei no juizo 

estadual". Portanto, esse entendimento nao admite que o conceito de infragao 

penal de menor potencial ofensivo tenha sido ampliado na esfera estadual. 

Segundo a maioria dos doutrinadores (Fernando da Costa Tourinho Filho, 

Damasio E. de Jesus, Alberto Silva Franco, Luiz Flavio Gomes, dentre outros) nao 

ha duvidas de que com o advento da Lei n° 10.259/2001, o conceito de infragao 

penal de menor potencial ofensivo foi ampliado, devendo o Art. 2°, paragrafo 

unico, da referida lei, ser aplicado a esfera estadual, face aos principios 

constitucionais da proporcionalidade e da isonomia. Em sendo assim, citam como 

exemplo o fato de que se uma pessoa desacata uma autoridade federal teria 

direito aos institutos da Lei n° 9.099/95, ja se desacata uma autoridade policial 

estadual, em havendo dois conceitos distintos de infragao penal de menor 

potencial ofensivo, nao faria jus aqueles institutos, o que geraria um vicio de 

inconstitucionalidade, violando o Art. 5° da Constituigao de 1988. 

Portanto, nao ha duvidas de que o conceito de infragao penal de menor 

potencial ofensivo foi ampliado, devendo tal conceito ser aplicado inclusive de 

forma retroativa, face ao disposto no Art. 5°, inciso XL, da Constituigao de 1988, 

sendo certo que os processos em curso no Juizo Criminal, que apuram as novas 

infragoes penais de menor potencial ofensivo nao pode prosseguir nos referidos 

juizos, devendo ser encaminhados ao Juizado Especial Criminal, a fim de que 

sejam aplicados os institutos "despenalizadores" previstos na Lei n° 9.099/95, se 
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for o caso. E certo que, alguns Juizos Criminais, estao aplicando os referidos 

institutos na propria vara criminal, porem tal procedimento monta o disposto no 

art. 98 da Constituigao de 1988, face a competencia absoluta do Juizado Especial 

Criminal. 

Cumpre-nos assinalar que ha operadores do direito entendendo que o 

atual conceito de infragao penal de menor potencial ofensivo abrange todas as 

contravengoes penais, os crimes cujas penas privativas de liberdade nao superam 

dois anos, bem como os crimes apenados com pena privativa de liberdade, 

independentemente do quantum, desde que seja cominada alternativamente a 

pena de multa, pois o Art. 2°, paragrafo unico, da Lei n° 10.259/2001, de forma 

expressa dispoe "ou multa". 

Consiste a transagao penal, nos Juizados Especiais Civeis e Criminais da 

Justiga Estadual e Federal, a possibilidade de substituigao da pena privativa de 

liberdade, pela pena de multa ou por pena restritiva de direitos, nas infragoes de 

menor potencial ofensivo. Entendendo-se por infragao de menor potencial 

ofensivo, para a Lei 9.099/95, as contravengoes penais e os crimes em que a 

pena maxima cominada seja de ate um ano, executando-se os casos em que a lei 

preveja procedimento especial. Por sua vez, a Lei 10.259/01 ampliou esse 

conceito, estabelecendo para a Justiga Federal o limite de pena maxima 

cominada nao superior a dois anos. 

Neste sentido, a respeitavel doutrina assenta (GRINOVER; GOMES 

FILHO; FERNANDES, GOMES, 2002, pag. 71) : 

A Lei dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01) esienaeu 
conceito de infragao de menor potencial ofensivo constante da Lei 
9.099/95 de duas maneiras. Nao excluiu da abrangencia da 
infragao de menor potencial ofensivo os crimes sujeitos a 
procedimento especial, como ocorria com a Lei 9.099/95; assim, 
ainda que para determinada crime esteja previsto procedimento 
especial. Sera de menor potencial ofensivo segundo a Lei 10.259. 
Por outro lado, definiu como infragao de menor potencial ofensivo 
aquela com pena maxima nao superior a dois anos (art. 2° 
paragrafo unico). Enquanto, como visto, pela Lei 9.099/95 eram 
dessa natureza as infragoes com pena igual ou inferior a um ano. 
Como a Lei 10.259 estatuiu que o novo conceito de infragao de 
menor potencial ofensivo so a ela se referia (art. 2°, paragrafo 
unico), discute-se sobre sua aplicagao aos Juizados Especiais 
Estaduais. Contudo, em face dos termos do art. 129, I, da CF e, 
principalmente, do principio constitucional da isonomia, possivel 
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sustentar que tambem na Justiga Estadual devera ser considerada 
a ampliacao do ambito da infragao de menor potencial ofensivo. 

1.4 Principios processuais norteadores do instituto 

A transagao penal e regida por alguns principios que a norteiam, porem 

se destaca tambem atraves da mitigagao do principio da obrigatoriedade da agao 

penal, ou seja, e o abrandamento, a suavizagao do principio da obrigatoriedade 

da instauragao da agao penal. 

Ao facultar a possibilidade de conciliagao nas infragoes de menor 

potencial ofensivo, o art. 98 da CF/88 abrandou o principio da obrigatoriedade 

(indisponibilidade) da agao penal publica., pelo qual o Ministerio Publico esta 

obrigado a ofertar a denuncia quando constatar indicios suficientes da autoria e 

da materialidade de um delito. A Lei 9.099/95 adotou o principio da oportunidade 

limitada (regrada), pois, respeitadas as condigoes legais, o representante do 

Ministerio Publico pode promover a transagao penal, submetendo a proposta a 

apreciagao da autoridade judiciaria. 

Contudo a transagao penal baseia-se, nos principios da oralidade, 

oficialidade, informalidade, economia processual e celeridade, alem dos principios 

da disponibilidade e voluntariedade nas agoes penais publicas e privadas. Ela nao 

altera o carater criminoso do fato (medida descriminalizadora), mas suaviza a sua 

punigao (medida despenalizadora). 

Vale ressaltar algumas pinceladas no que tange ao principio da oralidade 

e alguns outros a ele interligados, nesse principio o juiz se faz prevalecer da 

palavra falada, devera tomar contato direto com as partes e testemunhas 

(imediatidade), reduzindo ao maximo a delagao temporal entre os atos em poucas 

audiencias (concentragao) e prolatar ele mesmo a sentenga nos processos em 

que funciona (identidade fisica do juiz).No que concerne ao principio da 

informalidade, a nova lei reduz as formalidades excessivas , procurando um 

minimo possivel de formas e providencias que possam entravar o rapido deslinde. 

Nao se justificam formalidades que nao estejam arrimadas na preservagao de 

principios que resguardam as partes e sua atuagao em juizo. 

Os principios supracitados acarretam em um outro principio, que no caso 

seria a busca maior do legislador, a economia e celeridade processual, procura-se 
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dar uma resposta o mais rapido possivel a infragao. A economia processual 

coaduna-se com a concentragao e ao principio da finalidade na busca do melhor 

aproveitamento dos atos processuais. 

Atraves de seus principios torna-se ainda mais claro a principal finalidade 

deste instituto, qual seja, de forma celere e desburocratizada se apliquem penas 

mais brandas, evitando-se as penas privativas de liberdade, e a instauracao de 

"universidades de crimes", que e o que ocorre nos estabelecimentos carcerarios 

quando se misturam pequenos delinqiientes com bandidos de alta periculosidade. 

1.5 Cabimento 

Bern como ventila o art. 76 da Lei 9.099/95 necessitam-se de os 

requisitos de natureza objetiva e subjetiva para que possa ser o reu agraciado 

pela transagao penal. Sao requisitos objetivos os incisos I e II, e subjetivo o inciso 

III: 

~o xer sido o autor da infracao condenado. oela oratica 
de crime, a pena privativa de liberdade, por sentenga 
definitiva: 
II- nao ter sido o agente beneficiado, anteriormente, no 
orazo de cinco anos. pela aplicagao de pena restritiva ou 
multa; 
III- nao indicarem os antecedentes, a conduta social e a 
personalidade do agente, bem como os motivos (nobre ou 
torpe) e as circunstancias, ser necessaria e suficiente a 
adogao da medida. 

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos o Ministerio Publico 

devera propor a transagao penal. 

1.6 Legitimidade para propor 

De acordo com a legislagao em tela somente o Ministerio Publico tera 

legitimidade para propor, no entanto na pratica, como se tern em jurisprudencias 

recentes, nao so o Ministerio Publico, mas o autor da agao penal tern legitimidade 

de propor a transagao penal. Pode propor a transagao penal apenas o titular da 

agao, ou seja, o titular do direito. A maior caracteristica da transagao penal e o 
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seu carater consensual, ou seja, a transagao penal nada mais e que somatorio de 

vontades do autor / querelante e do reu (autor do fato). Pois, apenas o autor da 

agao penal podera propo-la, contudo cabe ao reu submeter-se ou nao a mesma. 

O Ministerio Publico pode propor diretamente a transagao penal, 

independentemente do comparecimento da vitima a audiencia preliminar, nos 

casos que independem de representagao. 

A proposta nao deve ser generica ou imprecisa. Deve o promotor ter em 

vista: 

- As circunstancias judiciais - agravantes e atenuantes; 

- A conversao das penas privativas de liberdade pelas penas restritivas de 

direito ou multas (Arts. 54, 55, 59 e 60 § 2° do Codigo Penal); 

- As penas restritivas de direitos: Art. 43, CP; 

- A pena de multa: Art. 49 e paragrafos do Codigo Penal. Conforme o 

enunciado: "A multa deve ser fixada em dias - multa, tendo em vista o Art. 92 da 

Lei 9.099/95, que determina a aplicagao subsidiaria dos Codigos Penal e de 

Processo Penal."; 

Inadmissivel uma imposigao de restrigao de direitos nao elencada nos 

arts. 43 e 47 do Codigo Penal Inadmissao de aplicagao de pena com duragao 

superior aos limites maximos previstos pela infragao, sob pena de violagao ao 

principio da legalidade (Art. 5°, XXXIX, da CF). 

Em caso de recusa do Ministerio Publico em ofertar a proposta de 

transagao, ela deve ser fundamentada. Trata-se de um poder-dever do membro 

do Ministerio Publico. Nesta hipotese de recusa tida por infundada, o autor do fato 

ou mesmo o juiz, de oficio, podem formalizar a proposta. 

Porem nos casos em que seja fundamentada, como o caso de o 

Ministerio Publico alegar ser o caso de alta complexidade, o Parquet nao oferece 

a denuncia, porem requere a ida do processo ao juizo singular, e de la seguira o 

rito cablvel. 

1.7 Procedimento 

Segundo o art. 75 da Lei 9099/95 uma vez frustrada a tentativa de 
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composigao civil, abre-se ensejo a que a vitima , ou que aquele que assim se diz, 

ofereca desde ja a representagao, sem que o nao exercicio de tal direito Ihe tolha 

a faculdade de faze-lo nos seis meses em que dispoe, para tanto conforme Ihe 

garante o CP como regra. Abre-se espago, com tal condigao ou em sendo a agao 

penal publica, para a transagao, novel instituto contemplado com o Art. 76 da Lei 

9.099/95 dispoe que havendo representagao ou tratando-se de crime de agao 

penal publica incondicionada, nao sendo caso de arquivamento, o Ministerio 

Publico podera propor a aplicagao imediata de pena restritiva de direitos ou multa, 

a ser especificada na proposta, cujo cumprimento implicara extingao da 

punibilidade. Fica de fora a agao privada embora se cogite o contrario por 

analogia. 

Isto permite que antes do oferecimento da denuncia, portanto, na fase 

administrativa ou pre-processual, o Ministerio Publico proponha um acordo, 

transacionando o direito de punir do Estado com o direito a liberdade do autor do 

fato, desde que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos previstos na lei 

para a oferta. 

Aceita a proposta pela parte e pelo seu defensor, e submetida a 

apreciagao judicial para o acolhimento (§§ 3° e 4°), se for o caso, de aplicagao da 

pena restritiva de direitos ou pena pecuniaria (multa), que nao importara em 

reincidencia, sendo registrada apenas para impedir o mesmo beneficio no prazo 

de cinco anos. 

Importante e ressaltar que da imposigao da pena restritiva de direitos ou 

da pena de multa, nao constara de certidao de antecedentes criminais, salvo para 

concessao de nova transagao dentro de cinco anos. 

Questao que sobreleva em importancia e de saber se a submissao a 

transagao penal implica assungao de culpa. Cre-se que na esfera civil nao ha de 

se cogitar de levar em conta para fim de indenizagao, nem mesmo como indicio, 

nao so por que a lei determina o contrario, mas tambem porque estar-se-ia 

despretigiando e onerando a medida, obstaculizando a sua aplicagao de sangao 

penal. A questao e saber se e ou nao possivel pena sem culpa. Uma primeira 

corrente afirma haver assungao de culpa. Outra nega haja culpa na simples 

aceitagao. A questao e espinhosa, porem a melhor solugao e nao ver ai assungao 

de culpa para nao piorar a situagao do acusado, ainda que se viole o "nulla pena 

sine culpa ". Nao e a solugao tecnicamente correta, mas a pratica certifica seu 
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acerto face ao principio favor rei. 

1.8 Aceitagao e rejeicao 

A aceitagao ou a negativa da proposta se da logo apos o oferecimento da 

mesma durante a audiencia. Vale ressaltar, como ja mencionado, que a transagao 

penal e uma medida consensual e despenalizadora, nesse ambito destaca-se sua 

consensualidade, ou seja, apos ter sido oferecida pode o autor do fato aceita-la 

ou nao. Apos emitir sua decisao, mesmo que atraves de um representante legal, 

tratara do seguinte julgamento dependendo de sua escolha. 

Importante e frisar os efeitos da aceitagao e da nao aceitagao da 

proposta. 

No que diz respeito a aceitagao, cabe ressaltar que ha dissenso, existem 

autores que entende ser necessaria a aceitagao conjunta entre autor do fato e 

advogado, outros nao veem esta. 

Ja a questao da nao aceitagao, observe que, recusada a proposta, a 

audiencia prosseguira e o representante do Ministerio Publico podera oferecer de 

imediato a denuncia oral, ou proceder-se-ao as diligencias. 



CAPITULO 2 ASPECTOS LEGAIS DO INSTITUTO DA TRANSAQAO PENAL 

A transacao penal e instituto de direito material, e e sob esta otica que se 

deve estuda-la, na qual o Estado-Administracao faz uma proposta concreta para 

exercer o seu direito de punir em face do direito a liberdade do autor do T a : _ . 
£ sabido que vigora no direito penal contemporaneo o principio da 

culpabilidade, nullum crimen sine culp, que caracteriza a responsabilidade 

subjetiva, em detrimento do direito penal primitivo que adotava a responsabilidade 

objetiva por so interessar a simples producao do resultado. 

Cezar Roberto Bitencourt (1999, p.38 ) leciona, ao resumir o principio em 

exame, que: "nao ha pena sem culpabilidade", decorrendo dai tres consequencias 

materiais: nao ha responsabilidade objetiva pelo simples resultado; a 

responsabilidade penal e do fato e nao pelo autor; a culpabilidade e a medida da 

pena. 

Em sendo o crime, analiticamente, um fato tipico, antijuridico e culpavel1, 

faz-se necessario para a imposicao de pena a presenca de todos esses 

elementos ou pressupostos do crime, a serem apurados no decorrer do devido 

processo legal para a correta apuracao da responsabilidade subjetiva do agente, 

mas nao administrativamente, diante tao-somente do resultado, transacionar o 

direito de punir com o direito a liberdade do suposto autor do fato, para propor a 

aplicagao de uma pena restritiva de direitos ou pecuniaria (multa), sem a 

preocupagao da busca da verdade real no decorrer do devido processo legal, 

aproximando temerosamente esta fase administrativa da retrograda 

responsabilidade objetiva, na qual o que importa e o resultado, nao se o agente 

atuou com dolo ou culpa. 

Por outro lado, se nao e acusado ou reu, mas tao-somente suposto autor 

do fato, assim considerado administrativamente pela lei, nao poderia ser 

condenado a uma pena restritiva de direitos ou pena pecuniaria (multa) sem ser 

devidamente processado pela autoridade competente (Art. 5°, Llll, CF), 

desrespeitando o devido processo legal (Art. 5°, LIV, CF) ao nao assegurar o 

contraditorio e a ampla defesa (Art. 5°, LV, CF) ao acusado para a formacao de 

1 Nesse sentido: BITENCOURT, Cezar Roberto; PRADO, Luiz Regis; FRAGOSO, Heleno 
Claudio; BRUNO, Anibil; Contra: JESUS, Damasio Evangelista de; DELMANTO, Ceisc 
MIRABETE, Julio Fabbrini. 
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um juizo de culpabilidade. Forgosamente, tal procedimento coloca o instituto em 

situagao de duvidosa constitucionalidade como preleciona o doutrinador Julio 

Fabrini Mirabette (1998, p. 96 ). 

Nao se pode aceitar, o que alguns autores pregam, que a maneira 

disciplinada pela Lei 9.099/95 para a aplicagao da transagao penal "constitui o 

devido processo legal exigido pela Constituigao", pois esta ao admitir a sua 

aplicagao, certamente incumbiu o legislador infraconstitucional de dotar a lei de 

meios processuais condizentes com os principios maiores que informam todo o 

ordenamento juridico-penal, prevendo certamente que a transagao ocorreria na 

via processual e nao na pre-processual ou administrativa. 

Informam Joel Dias Figueira Junior e Mauricio Antonio Ribeiro Lopes 

(1995. p. 345-6) que, a epoca do anteprojeto da referida lei, Nelson Nery Junior e 

Herminio Marques Porto ( In Re pro, n° 55, jul/set. 1989, S. Paulo, RT, pp. 105-

116) indagavam "como poderia haver transagao quanto a punigao sem sentenga 

condenatoria anterior", sustentando que assim haveria ofensa ao disposto no Art. 

129, I da Constituigao Federal de 1988 e ao devido processo porque o reu seria 

condenado sem que tivesse sido ajuizada a agao penal publica pelo orgao 

competente. 

Destarte, entendemos que e inconstitucional a aplicagao da pena 

pecuniaria (multa) ou restritiva de direitos aquele que nao foi processado pela 

autoridade competente, mas tao-somente presumidamente produziu o resultado 

(responsabilidade objetiva), em desrespeito ao direito penal contemporaneo que 

adota o principio da culpabilidade como corolario da responsabilidade subjetiva 

(nullum crimen sine culpa), pois o devido processo penal e o meio, o instrumento 

utilizado pelo Estado para concretizar o direito de punir em contraposigao ao 

direito a liberdade, devendo o procedimento utilizado estar em sintonia com os 

direitos e garantias fundamentals previstos na Constituigao Federal de 1988. 

Com efeito, admitir-se a aplicagao de pena, mesmo que seja esta 

consentida pelo autuado, sem que esteja estabelecida uma relagao juridico-

processual parece-nos inviavel ante os principios processuais constitucionais, nao 

havendo, ao reves, qualquer problema de coexistencia entre esses principios e o 

espago de consenso. 

Saliente-se ainda que o entendimento que consagra a existencia de uma 

relagao processual quando da aplicagao imediata de pena acaba por ser mais 
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favoravel ao autuado, pois o processo oferece, sem duvida, enormes meios de 

defesa para o autor da pratica penalmente relevante, tais como a necessidade de 

observancia do contraditorio e da ampla defesa e a proibigao de utilizacao de 

provas obtidas por meios ilicitos (Art. 5°, Incisos LV e LVI, da Constituigao 

Federal). 

2.1 Base legal do instituto 

A base normativa do instituto encontra-se: 

Na autorizagao constitucional do Art. 98, inc. I "... permitidos, nas 

hipoteses previstas em lei, a transagao e o julgamento de recursos por turmas de 

juizes de primeiro grau"; 

Na Emenda Constitucional 22, no Art. 98. "Paragrafo unico. Lei Federal 

dispora sobre a criagao de juizados especiais no ambito da Justiga Federal"; 

Na Lei 9.099/95: 

1. Art. 72. o juiz esclarecera sobre a possibilidade da composigao dos 

danos e da aceitagao da proposta de aplicagao imediata de pena nao privativa de 

liberdade."; 

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

publica incondicionada, nao sendo caso de arquivamento, o Ministerio Publico 

podera propor a aplicagao imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 

especificada na proposta"; 

E na Lei 10.259/01, Art. 2°: "Compete ao Juizado Especial Federal 

Criminal processar e julgar os feitos de competencia da Justiga Federal relativos 

as infragoes de menor potencial ofensivo". 

Alem do que a Transagao Penal baseia-se na falencia da pena de prisao, 

especialmente nas penas de curta duragao. £ sabido e consabido por todos que 

nossas prisoes sao "universidades do crime", sob o prisma processual a Lei 

9.099/95 procura char uma alternativa a carcerizagao, visando atingir 

principalmente o delinquents de pequena monta , buscando uma prestagao celere 

e desburocratizada.e uma forma de amenizar a penalizagao, impondo aqueles 

que cometem infragoes ou crimes de menor potencial ofensivo penas de multa ou 

restritiva de direitos, tentando de uma certa forma esvaziar os estabelecimentos 

carcerarios. 
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2.2 Diferenciagao entre transagao penal e suspensao condicional do processo 

Sabe-se que, havendo representagao da vitima, o Ministerio Publico pode 

propor ao autor do fato (agressor) a aplicagao imediata de pena restritiva de 

direitos ou multa. 1= a chamada Transagao Penal. Contudo, nao se admitira a 

transagao penal se ficar comprovado que: 

I - o autor do fato ja foi condenado a pena privativa de liberdade, 
em sentenca definitiva; 
II - ja foi beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, com pena 
restritiva ou multa; 
III - os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 
agente, bem como os motivos e as circunstancias nao indicam ser 
necessaria e suficiente a adogao da medida. 

Aceita a proposta pelo autor da infragao e seu defensor, a transagao 

penal sera submetida a apreciagao do Juiz, que podera acolhe-la ou nao. Dessa 

decisao cabera recurso. 

Em procedimento sumarissimo, estabelece a Lei que: 

- quando nao houver aplicagao de pena imediata, pela ausencia 
do autor do fato (agressor) na audiencia preliminar, ou pela nao 
ocorrencia da transagao penal, o Ministerio Publico oferece de 
imediato a denuncia oral, se nao houver necessidade de 
diligencias imprescindiveis; 
- oferecida a denuncia, designa-se dia e hora para a audiencia de 
instrugao e julgamento; 
- em audiencia de instrugao e julgamento, se na fase-preliminar 
nao tiver havido possibilidade de tentativa de conciliacao e de 
transagao penal, repete-se o procedimento da audiencia 
Preliminar; 
- aberta a audiencia de instrugao e julgamento, e dada a palavra 
ao defensor para responder a acusacao, e o Juiz decide se recebe 
ou nao a denuncia. Recebendo a denuncia, serao ouvidas a vitima 
e as testemunhas de acusacao e defesa. Interroga-se o acusado, 
se presente, e passa-se aos debates orais e a sentenga. Da 
decisao que nao receber a denuncia e/ou da sentenga de merito 
cabera recurso. 

A Lei estabelece, ainda, a possibilidade de ser adotado, para 

determinados crimes, um procedimento muito importante. Trata-se da Suspensao 

Condicional do Processo. 
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A "priori" tao so os crimes de agao penal publica condicionada ou nao, e 

que podem dar ensejo a medida , contudo ha opiniao de prestigiosa doutrina pela 

extensao do dispositivo as agoes privadas, porem devem ser preenchidos os 

requisitos previstos na lei. 

O sursis processual como prefere Damasio de Jesus fundamenta-se em 

dois principios, quais sejam: a autonomia de vontade do acusado, que tern 

liberdade de recusa-la, e da desnecessidade da pena de prisao.Cabe a 

proposigao ao Ministerio Publico sendo verdadeiro poder-dever e ate mesmo 

direito publico subjetivo do acusado, e deve a proposta trazer de forma clara e 

expressa as condigoes para a apreciagao do acusado. A submissao do acusado, 

que resulta de transagao, e ato voluntario, personalissimo, absoluto, vinculante e 

tecnicamente assistido, sujeito ao controle do magistrado. Em sendo verdadeiro 

direito subjetivo, surge questao de como se proceder ante a ausencia de proposta 

do Ministerio Publico, apontando-se duas solugoes: aplicagao do art. 28 do CPP 

ou Habeas Corpus, excluindo-se uma a outra as posigoes. O beneficio tern como 

requisitos: 

- que tenha sido recebida a denuncia e nao seja caso de perdao 
judicial; 
- que se trate de crime cuja pena maxima abstratamente 
cominada seja igual ou inferior a um ano, levando-se em conta as 
causas de aumento e diminuicao de pena ( aumento a minima e 
diminuigao a maxima ), aplicando ao concurso de crimes o criterio 
bifasico individual global ( individual-subjetivo, global objetivo ), e 
havendo no concurso de agentes a possibilidade de separagao do 
processo; 
- que o acusado nao esteja sendo processado ou acusado por 
outro crime, afastando-se os casos de pena de multa, e 
ressalvando-se o efeito ad perpetuam que viola a sistematica do 
direito penal brasileiro; 
- nao reincidencia em crime doloso; 
- que os antecedentes; a conduta social e personalidade do 
agente bem como os motivos e circunstancias autorizem o 
beneficio. 

Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, aplica-se o periodo de 

prova, em cujo transcurso nao corre prescrigao, o Juiz, recebendo a denuncia, 

podera suspender o processo, submetendo o acusado a periodo de prova, sob as 

seguintes condigoes: 
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/. reparacao do dano, salvo impossibilidade de faze-ic 
//. proibicao de frequentar determinados lugares; 
///. proibigao de ausentar-se da comarca onde reside, 
sem autorizagao do Juiz; 
IV. comparecimento pessoal e obrigatorio a juizo, 
mensalmente, para informar e justificar suas atividades. 

O juiz podera especificar outras condigoes a que fica subordinada a 

suspensao, desde que adequadas ao fato e a situagao pessoal do acusado. 

A suspensao revogar-se-a obrigatoriamente em caso de novo processo 

por crime ou nao reparagao injustificada do dano, e facultativamente em caso de 

processo por contravengao ou descumprimento das condigoes , havendo opiniao 

pela possibilidade de prorrogagao do periodo de prova , embora inaplicaveis 

advertencias ou exasperagao. Alias, argumenta-se ate quanto ao periodo de 

prova que se para o crime e de 02 a 04 anos para a contravengao e de 01 a 03 

anos. Com a revogagao retoma-se o curso do processo. Vencido o periodo de 

prova sem a revogagao do beneficio extingue-se a punibilidade. E 

indubitavelmente uma das mais expressivas medidas da nova lei, evitando-se as 

degradantes cerimonias do processo e realgando o esforgo de ressocializagao do 

delinquente. 

2.3 Sentenga 

Na sentenca deve constar os elementos de convicgao do juiz, com breve 

resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiencia, dispensado o relatorio. 

Esses sao os requisitos necessarios em sua sentenga dos Juizados Especiais 

Civeis e Criminais, questao pacifica tratada na lei. 

Porem, no que concerne a natureza juridica da sentenga levanta-se 

enormes questionamentos, por haver uma omissao na legislagao, discute-se se a 

sentenga tern natureza homologatoria, por apenas homologar o acordo entre o 

Ministerio Publico e o autor do fato, ou se de natureza condenatoria impropria, 

porque de uma certa forma e imposta pena, mesmo para aqueles que 

transacionam, independentemente de ser privativa de liberdade ou pecuniaria. 

Destarte, o entendimento majorante afirma tratar-se de sentenga homologatoria. 

Sendo ineficaz a sentenga condenatoria na parte que exceder a algada 

estabelecida na lei (art. 39 da Lei 9.099/95). 
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E de grande valia saber, que para a sentenga nos Juizados Especiais 

Civeis e Criminais, cabe recurso, exceto na homologatoria de conciliagao ou 

laudo arbitral, nesse caso cabera recurso para o proprio Juizado. Nos demais 

casos cabe apelagao (V, art. 76). Devendo ser apresentada no prazo de dez dias, 

no mesmo momento conjuntamente com a interposigao e as razoes. O qual sera 

julgado por turma recursal composta por tres juizes em exercicio no primeiro grau 

de jurisdigao, reunidos na sede do juizado. 

Cabera ainda, embargos de declaragao quando em sentenga ou acordao, 

houver obscuridade, contradigao, omissao ou duvida. Poderao ser interpostos por 

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

Quando imposto contra sentenca suspenderao o prazo para recurso. 



CAPiTULO 3 DESCUMPRIMENTO DA TRANSAQAO PENAL 

O instituto da transagao penal por ser algo juridicamente novo, previsto 

na Constituigao Federal de 1988, mas somente consubstanciado pela Lei dos 

Juizados Especiais (LJE n.9.099/95), ainda traz inumeras questoes polemicas e 

nao uniformizadas pela doutrina e pela jurisprudencia, como o estudo dos efeitos 

praticos para o agente e para o processo penal em caso de descumprimento 

injustificado da pena cominada, ja que a lei em questao e ausente quanto a esse 

tema. 

£ totalmente compreensivel que, diante da natureza das sangoes 

impostas. - pena restritiva de direitos ou multa - em muitos casos o agente deixe 

de cumprir aquilo que foi acordado, surgindo com isso o enigma e polemica de 

suas consequencias, havendo diversas solugoes apontadas, principalmente 

questao atinente a possibilidade de conversao em pena privativa de liberdade e 

sua execugao imediata ou de oferecimento da denuncia pelo. 

Ministerio Publico e instauragao da agao penal, o que vai depender 

essencialmente da previa verificagao da natureza juridica da sentenga de 

homologagao, se condenatoria, com produgao de coisa julgada formal e material 

ou meramente homologatoria, produzindo somente coisa julgada formal. 

3.1 Descumprimento da Pena de Multa 

Quanto a pena de multa nao ha tantas divergencias, visto que 

atualmente, com o advento da Lei 9.268/96, e considerada divida de valor, sendo 

vedada, em qualquer hipotese, sua conversao em prisao, em pena privativa de 

liberdade. 

Como dispoe o art. 84 da LJE, a pena de multa deve ser cumprida a 

cargo do proprio Juizado Especial Criminal: 

Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-a 
mediante pagamento na Secretaria do Juizado. 
Paragrafo Unico: Efetuado o pagamento, o juiz declarara extinta a 
punibilidade, determinando que a condenagao nao fique 
constando dos registros criminai, exceto para fins de requisigao 
judicial. 
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Entretanto, nao havendo o pagamento da multa acordada nao se deve 

aplicar mais o art. 85 LJE isoladamente, que previa sua conversao em pena 

privativa de liberdade ou restritiva de direitos, pois a pena de multa passou a ser 

considerada divida de valor, devendo em caso de nao recolhimento ser inscrita 

como divida ativa da Uniao para ser executada judicialmente nos termos da 

legislacao processual civil em vigor, conjugando-se o art. 85 da LJE e o art. 51 do 

CP com a nova redacao dada pela Lei 9.286/96. 

E esse o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiga, ja que 

considera que a sentenga homologatoria de transagao, por ter natureza 

condenatoria, gera eficacia de coisa julgada formal e material, nao sendo possivel 

em caso de inadimplemento a instauragao da agao penal, ficando impossibilitado 

o prosseguimento do feito, devendo tao somente ser executada como divida ativa 

da Uniao. 

Alem disso, nao se pode mais converter em pena carceraria, por 

expressa disposigao de lei, nem em pena restritiva de direitos, por ausencia de 

previsao legal de sua conversao, visto que a lei nao preve o quantum da pena 

restritiva de direitos aplicavel no caso de nao pagamento da multa, o que criaria 

uma incerteza para o condenado a respeito do tempo de restrigao de direitos. 

PENAL HABEAS CORPUS. LEI N° 9.099/95 TRANSAQAO 
MULTA CONVERSAO. 
A multa fixada na transagao, nao sendo paga, deve ser convertida 
em divida de valor. A conversao em pena restritiva de direitos 
carece de amparo legal. Writ deferido.(DTJ, 5" turma, 14HC 95831 
SP; HC 1999/0045789-7, Rel. Min. Felix Fischer (1109) 112/1999, 
DJ 14.02.2000 p. 49). 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEI 9.099/95, 
ART. 76. TRANSAQAO PENAL PENA DE MULTA. 
DESCUMPRIMENTO DO ACORDO PELO AUTOR DO FATO. 
OFERECIMENTO DE DENUNCIA PELO MP. 
INADMISSIBILIDADE. SENTENQA HOMOLOGA TORIA. 
NATUREZA JURIDICA CONDENA TORIA. EFICACIA DE COISA 
JULGADA FORMAL E MATERIAL. 
A sentenga homologatoria da transagao penal, por ter natureza 
condenatoria, gera a eficacia de coisa julgada formal e material, 
impedindo, mesmo no caso de descumprimento do acordo pelo 
autor do fato, a instauragao da agao penal. Havendo transagao 
penal homologada e aplicada pena de multa, nao sendo paga 
esta, impoe-se a aplicagao conjugada do art. 85 da Lei 9.099/95 
com o art. 51 do CP, com a consequente inscrigao como divida 
ativa da Fazenda Publica, a fim de ser executada pelas vias 
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proprias. (DTJ, 5a Turma, RESP n° 194.637/SP, Rel.? Min. Jose 
Arnaldo da Fonseca, j . em 20.04.1999, DJU de 24.05.1999, 
p.191). 

Ha posicionamento, entretanto, que entende nao ser legal a conversao 

em pena privativa de liberdade, mas ser possivel sua conversao em pena 

restritiva de direitos e sua execugao perante o orgao competente, e nao sua 

execugao como divida de valor, visto que o art. 51 do CP, com a nova redacao 

dada pela Lei 9.268/96, impede unicamente sua conversao em pena privativa de 

liberdade, nada se referindo a restritiva de direitos. Assim, o nao-pagamento da 

multa impede somente que se declare extinta a punibilidade do reu, nao podendo 

retomar a agao penal, visto que ja encerrada pelo consenso entre as partes, com 

a produgao de coisa julgada formal e material, mas podendo acarretar sua 

conversao em pena restritiva de direitos. 

Esse argumento, nao obstante esbarra num obice legal, visto que o art. 

85 supracitado nao e auto-aplicavel, havendo necessidade de uma outra lei que 

discipline essa conversao, o que nao existe ate o momento, nao havendo, assim, 

previsao do quantum dessa possivel pena restritiva. Ha doutrinadores, como Ada 

Pellegrini et alii ( op, cit pag 131 ) que defendem nesses casos que o proprio 

representante do Ministerio Publico poderia contemplar na proposta de transagao, 

que em caso de seu descumprimento deveria ser aplicada certa pena restritiva de 

direitos, ja especificada previamente no acordo de transagao. 

Ha tambem o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que tern o 

entendimento de ser a sentenga de transagao meramente homologatoria, sem 

produgao de coisa julgada material, mas tao somente formal o que ensejaria, em 

caso de seu descumprimento, a possibilidade de oferecimento de denuncia ou 

instauragao de inquerito policial, se necessario e nao de sua execugao ou 

conversao em outra especie de pena. 

3.2 Descumprimento da pena restritiva de direitos: conversao em pena privative 
de liberdade 

Como dispoe o art.86 da LJE "a execugao das penas privativas de 

liberdade e restritivas de direitos, ou de multa cumulada com estas, sera 

processada perante o orgao competente, nos termos da lei." 
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Entretanto, surge o problema de se nao cumprida, de forma 

injustificada, a pena restritiva de direitos acordada pela transagao penal, havendo 

aqueles que defendem ser caso de conversao em pena privativa de liberdade e 

outros que acreditam que o procedimento deve retomar ao seu status anterior, 

dando ao Parquet a possibilidade de oferecer a denuncia e instaurar a agao 

penal. 

A primeira corrente a defendida, atualmente pelo Superior Tribunal de 

Justiga, que acredita ser a sentenga de homologagao condenatoria impropria 

ensejando em caso de nao cumprimento do acordado a um processo autonomo 

de execugao e inviabilizagao do exercicio de agao penal pelo oferecimento da 

denuncia. £ condenatoria impropria por ser impositiva de uma pena, gerando 

eficacia de coisa julgada formal e material, apesar de nao haver qualquer 

assungao de culpa e nao gerar outros efeitos da condenagao, como a reincidencia 

e maus antecedentes, no caso de superveniente infragao, permanecendo, assim, 

o autor do fato tecnicamente primario. 

Tendo natureza juridica condenatoria, com a homologagao judicial da 

sentenga encerra-se a atividade jurisdicional no ambito criminal, com julgamento 

do merito, constituindo-se em titulo executivo penal dotado de coercibilidade 

executoria, sendo impossivel que o Estado pretenda, unilateralmente ignora-la e 

querer instaurar a persecutio criminis, por fatos que ja deixaram de interessar a 

orbita penal. 

CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TRANSAQAO. 
PENA DE MULTA. DESCUMPRIMENTO. OFERECIMENTO DA 
DENUNCIA IMPOSSIBILIDADE. 
1. A transagao penal, prevista no art. 76, da Lei n° 9.099/95, 
distingue-se da suspensao do processo (art. 89), porquanto, na 
primeira hipotese faz-se mister a efetiva concordancia quanto a 
pena alternativa a ser fixada e, na segunda, ha apenas uma 
proposta do Parquet no sentido de o acusado submeter-se nao a 
uma pena, mas ao cumprimento de algumas condigoes. Deste 
modo, a sentenga homologatoria da transagao tern, tambem, 
carater condenatorio improprio (nao gera reincidencia, nem pesa 
como maus antecedentes, no caso de outra superveniente 
infragao), abrindo ensejo a um processo autonomo de execugao 
nao havendo falar em renovagao de todo o procedimento, com 
oferecimento de denuncia, mas, tao-somente, na execugao ao 
julgado (sentenga homologatoria). O acusado, ao transacionar, 
renuncia a alguns direitos perfeitamente disponiveis, pois, de 
forma livre e consciente, aceita a proposta e, ipso facto, a culpa. 
(DJT, 68 Turma, 19/10/1999, rel. Min. Fernando Gongalves, RESP 
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153195/SP; Recurso Especial 1997/0076783-3 dj 28.02.2000. 
P.127) 

TRANSACAO PENAL - SENTENCA HOMOLOGA TORIA 
EFICACIA - DESCUMPRIMENTO DO ACORDADO 
IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE NOV A DeNUNCIA. 
- Esta Corte vem decidindo que a sentenga que homologa 
transagao penal possui a eficacia de coisa julgada material e 
formal. Assim, diante do descumprimento do acordo por ela 
homologado, nao existe a possibilidade de oferecer-se denuncia, 
determinando o prosseguimento da agao penal e considerando-se 
insubsistente a transagao homologada. 
- Assim considerando, agiu com acerto a magistrada de primeiro 
grau, ao rejeitar a denuncia oferecida contra o paciente, 
ponderando que "com a homologagao judicial encerrou-se a 
atividade jurisdicional no ambito criminal, restando ao Ministerio 
Publico executar o autor da infragao pela divida de valor 
decorrente do nao pagamento da pena de multa imposta". 
- Ademais, o art. 77, da Lei n°. 9.099/95, estabelece que o 
Ministerio Publico ofertara denuncia nos seguintes casos: quando 
nao houver aplicagao de pena diante da ausencia do autor do fato, 
ou, ainda, quando nao houver transagao. No caso em tela, houve 
transagao e, em face do descumprimento do acordo realizado, 
dever-se-a aplicar o art. 85, da Lei n° 9.099/95, combinado ao art. 
51, do Codigo Penal, obedecendo-se a nova redagao conferida 
pela Lei n° 9.286/96. 
- Precedentes. 
- Ordem. concedida para anular o decisum que, reformando a 
decisao de primeiro grau, determinou o recebimento da denUncia 
e o processamento do feito.(Quinta TUflIJa, Min. rel. Jorge 
Scartezzini, HC 11111, DJ: 18/12/2000, pg.219) 

PENAL JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL TRANSAQAO PENAL. 
DESCUMPRIMENTO OFERECIMENTO DE DENUNCIA. 
IMPOSSIBILIDADE. 
- Formulada pelo Ministerio Publico proposta de transagao penal e 
homologado o acordao por decisao judicial irrecorrivel, na forma 
preconizada no art. 76, da Lei n° 9.099/95, o descumprimento da 
obrigagao acordada nao enseja a reabertura da agao penal, com o 
oferecimento de denuncia. 
- A sentenga homologatoria de transagao e titulo judicial, 
susceptivel de execugao, nao podendo ser desconsiderada em 
face de resistencia do obrigado. (Sexta Turma, Min. rel. Vicente 
Leal, RESP 190194, DJ: 25/09/2000, pg. 00146) 

Assim, nada obsta que em caso de descumprimento do acordo a pena 

seja convertida em pena privativa de liberdade para ser devidamente executada 

pelo MP, devendo prosseguir perante o juizo competente, nos termos do a1. 86 

da LJE. 

Nao ha que se falar que a conversao fere o principio da legalidade, por 

nao estar prevista na Lei 9.099/95, pois ha previsao na Lei de Execugoes Penais, 
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a qual o legislador se refere no art. 86. 

E esse tambem o entendimento de Julio Mirabete: 

Mesmo no silencio da Lei 9.099/95, a pena restritiva 
de direitos aplicada no Juizado Especial, quer por 
condenacao, quer por transagao, pode ser convertida 
em pena privativa de liberdade. Aplicam-se os arts. 
45 do Codigo Penal e 181 da Lei de Execugao Penal. 

Nao se pode argumentar tambem que essa conversao fere o principio 

do devido processo legal, pois a propria Constituigao Federal de 1988 oferece 

parametro para a medida postulada, porque foi atraves dela, em seu art. 98, I, que 

se criou um novo procedimento sumario para as infragoes de menor potencial 

ofensivo, incluindo a transagao penal, o que nao deixa de ser um novo tipo do 

devido processo legal. 

Alem disso, ao transacionar, tanto o Ministerio Publico como o autor do 

fato renunciam a alguns de seus direitos que sao perfeitamente disponiveis: O 

Parquet abre mao da instauragao da ,agao penal publica e de seus efeitos, como 

a reincidencia, e o autor do fato de parte de sua ampla defesa e do contraditorio, 

mas nao totalmente, ja que ao aceitar, de forma livre e consciente, e com auxilio 

obrigatorio de um defensor (defesa tecnica), esta exercendo de certa forma sua 

ampla defesa, como tatica de defesa, manifestando sua vontade de que prefere 

ser submetido a determinada medida, ao inves de ter que passar por todos os 

tramites e dissabores de um processo penal e os efeitos drasticos dessa 

sentenga. 

Deve-se observar tambem 

[...] que a execugao da pena transacionada e questao de orderr 
publica, a qual podera ficar totalmente prejudicada pela 
inviabilidade de sua aplicagao e posterior execucao de tal 
transagao penal, incentivando a impunidade e o incremento da 
pratica da infragao de menor potencial ofensivo. 

Isto e, inadmite-se a execugao de uma pena restritiva de direitos 

previamente aceita por ambas as partes seria inviabilizar totalmente a aplicagao 

do instituto transacional, que tern previsao constitucional, ja que norma sem 

sangao, e consequentemente, sem instrumentos de execugao, e algo inutil e 

inoperante, o que incrementa a impunidade e o descredito pelo procedimento, nao 
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so no infrator, mas em toda a sociedade. 

Alguns doutrinadores utilizam o argumento de que nao e permitida 

essa conversao, pelo fato de Lei 9.268/96 ter dada nova redacao ao art. 51 do CP 

vedando a conversao de pena de" multa em prisao, em pena privativa de 

liberdade, devendo-se utilizar analogicamente o mesmo entendimento para as 

penas restritivas de direitos. Entretanto, esse entendimento nao e valido ja que a 

norma legal foi expressa no que diz respeito a abolicao da conversao de pena de 

multa, nada se referindo a pena restritiva de direitos, e sabe-se que nao se pode 

utilizar a analogia no Direito Penal de forma a prejudicar o reu, mas somente em 

bonan partem. 

Problema surge no que diz respeito a qual seria o quantum da pena 

privativa de liberdade resultante da conversao, mas a jurista Ada Pellegrini 

oferece uma solugao ao determinar que nesses casos, por questao de analogia, 

deva o Ministerio Publico ao propor a pena restritiva de direitos e quantifica-la na 

proposta de pena antecipada deve tambem estipular, com a concordancia do 

autor do fato e de seu defensor, que em caso de descumprimento da pena, sem 

justificativa plausivel, esta sera convertida, em pena privativa de liberdade, em 

quantidade expressamente indicada no termo respectivo, dentro dos limites legais 

e ditames do art. 59 do CPP. 

A conversao, portanto, e juridicamente possivel de aplicagao, pelo que 

dispoe o art.44, paragrafo 4° do CP, cominado com o art.181 da Lei 7.210/84, 

ambos combinados com o art. 86 da LJE e amparado pelo art. 98 da Carta 

Magna, sem ofensa aos principios do devido processo legal, do contraditorio e da 

ampla defesa. 

3.3 Descumprimento da Pena Restritiva de Direitos: Oferecimento de Denuncia 
pelo Ministerio Publico 

O Supremo Tribunal Federal vem adotando o posicionamento de que 

como a sentenga de transagao tern natureza meramente homologatoria, e nao 

condenatoria, e produz somente coisa julgada formal, em caso de nao 

adimplemento do acordo deve-se retomar o procedimento ao status anterior, 

estando o representante do Parquet autorizado a instaurar inquerito policial, se 

necessario para novas diligencias ou instaurar, desde ja, a agao penal publica, 
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meio do oferecimento da denuncia. 

HABEAS CORPUS - LEGITIMIDADE - MINISTERIO PUBLICO. A 
legitimidade para a impetracao ao naoeas corous e aoranaer:--
estando habilitado qualquer cidadao. Legitimidade de integrante 
ao Ministerio Publico, presentes o munus do qual investido, a 
busca da prevalencia da ordem juridico-constitucional e, ao fim, da 
verdade. TRANSACAO JUIZADOS ESPECIAIS - PENA 
RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERSAO - PENA PRIVATIVA 
DO EXERClCIO DA LIBERDADE - DESCABIMENTO. A 
transformacao automatica da pena restritiva de direitos, 
decorrente de transacao, em privativa do exercicio da liberdade 
discrepa da garantia constitucional do devido processo legal. 
Impoe-se, uma vez descumprido o termo de transagao, a 
declaragao de insubsistencia deste ultimo, retomando-se ao 
estado anterior, dando-se oportunidade ao Ministerio Publico de 
vir a requerer a instauragao de inquerito ou propor a'agao penal, 
ofertando denUncia. (HC79572/GO-GOIAS HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. MARCO AURELIO. Julgamento: 29/02/2000 
Orgao Julgador: Segunda Turma Publicagao: DJ data-22-02-2002 
PP-00034 Ement V 01-02058-0 I PP00204) 

CRIMINAL. CONDENAQAO A PENA RESTRITIVA DE DIREITO 
COMO RESULTADO DA TRANSAQAO PREVISTA NO ART. 76 
DA LEI N° 9.099/95. CONVERSAO EM PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE. DESCABIMENTO. A conversao da pena restritiva 
de direito (art. 43 do Codigo Penal) em privativa de liberdade, sem 
o devido processo legal e sem defesa, caracteriza situagao nao 
permitida em nosso ordenamento constitucional, que assegura a 
qualquer cidadao a defesa em juizo, ou de nao ser privado da 
vida, liberdade ou propriedade, sem a garantia da tramitacao de 
um processo, segundo a forma estabelecida em lei. Recurso nao 
conhecido. (RE268319/PR-PARANA RECURSO 
EXTRAORDINARIO Relator(a): Min. ILMAR GALVAO Julgamento: 
13/06/2000 6rgao Julgador: Primeira Turma Publicagao: DJ Data-
27-10-2000 PP-00087 Ement Vol-020 1 0-04 PP-00775 ) 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DOS 
CRIMES DOS ARTS. 129 E 147 DO CODIGO PENAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE CONSISTIRIA NA 
CONVERSAO, EM PRISAO, DA PENA DE DOAR CERTA 
QUANTIDADE DE ALIMENTO A "CASA DA CRIANQA", 
RESULTANTE DE TRANSAQAO, QUE NAO FOI CUMPRIDA. 
ALEGADA OFENSA AO PRINCIPIO DO DEVIDO PROCESSO 
LEGAL. Conversao que, se mantida, Valeria pela possibilidade de 
privar-se da liberdade de locomogao quern nao foi condenado, em 
processo regular, sob as garantias do contraditorio e da ampla 
defesa, como exigido nos incs. LIV, LV e LVII do art. 5° da 
Constituigao Federal. Habeas corpus deferido. (HC 80164 1 MS -
MATO GROSSO DO SUL HABEAS CORPUS Relator(a): Min. 
ILMAR GAL VAO Julgamento: 26/09/2000 Orgao Julgador: 
Primeira Turma Publicagao: DJ Data-07-12-2000 PP-00005 
EMment V 01-02015-03 PP-00527 ). 
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Isso porque como, a transacao resulta de mera verificagao, por parte 

do Magistrado, da legalidade da proposta feita pelo MP e aceita pelo autor do fato 

e seu advogado, nao se extingue o processo com julgamento do merito, nao se 

finalizando materialmente a atividade jurisdicional acerca daquela questao, 

podendo ser renovada em juizo a discussao sobre o direito material a que se 

refere o acordo, em caso de seu desempenho. 

Havendo acordo de transagao, nao exercicio da agao penal fica 

condicionada ao cumprimento da pena imposta, e diante do descumprimento do 

acordo por uma das partes qual seja pelo autor do fato, a homologagao perde sua 

eficacia, ficando a outra parte, o Ministerio Publico, autorizada a promover a agao 

penal, desconstituindo-se o acordo penal. 

Entende-se nao ser possivel conversao por haver grave discrepancia 

com a garantia constitucional do devido recesso legal, envolvendo o contraditorio 

e a ampla defesa, nao se podendo privar alguem de sua liberdade de locomogao 

que nao foi condenado em processo regular, ferindo tambem o principio da 

presungao da inocencia, segundo o qual so pode ser considerado culpado por 

sentenga condenatoria transitada em julgado, segundo a forma estabelecida em 

lei e com a garantia de tramitagao de um processo. 

Ora nao se pode admitir que na transacao haja processo legal, ja que 

ocorre em fase preliminar, pre-processual e muito menos em condenagao, ja que 

a propria lei exige que esta ocorra por meio de processo e com discussao da 

autoria e material idade do crime, nao podendo assim haver em caso de, 

descumprimento sua execugao, mas somente revogagao do acordo e inicio do 

processo legal. 

Assim, a execugao de uma pena criminal reclama a existencia anterior 

de um processo: de uma acusagao (denuncia), de defesa e de um juizo de 

culpabilidade (sentenga condenatoria) o que nao ha na transagao penal, ja que 

aqui sequer foi instaurado processo penal, quanto mais se discutido acerca da 

autoria e material idade do delito, nao se podendo falar assim em coisa julgada 

material sobre a culpabilidade e punibilidade do agente. 

Alem disso, essa conversao em pena privativa de liberdade nao se 

coaduna com um dos objetivos primordiais da Lei 9.099/95, que consiste 

justamente em evitar a aplicagao aos infratores de menor potencial ofensivo de 

penas carcerarias, ou seja, de detengao, reclusao ou prisao simples. 
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Alem do mais, nao sendo a pena restritiva de direito da Lei 9.099/95 

substitutiva de pena restritiva de liberdade anterior, faltaria ao juiz parametros 

para realizar dita conversao, como a valoracao das circunstancias objetivas e 

subjetivas do evento criminoso, nao podendo, ao contrario do que defendem 

alguns juristas, haver no proprio acordo de transagao uma previsao da pena 

privativa de liberdade a ser aplicada em caso de seu inadimplemento, ja que nao 

se pode ter transagao com condigao resolutiva, a prestagao jurisdicional nao pode 

ser condicional. 

Assim, ao encarar a possibilidade de transagao penal como um 

beneficio ao autor do fato, nao o cumprindo, revoga-se o beneficio, nao podendo 

haver execugao por nao haver condenagao e sim ensejando o oferecimento da 

denuncia e ao inicio do processo penal propriamente dito, onde se ira analisar de 

fato a autoria e material idade do crime, assim como a culpabilidade do ate entao 

autor do fato, por meio de um devido processo legal, embasado pela garantias 

constitucionais do contraditorio e da ampla defesa. 

3.4 Execugao no civel 

A forma de execugao civel da medida dependeria do tipo de pena 

aplicada: execugao por quantia em caso de penas pecuniarias, execugao de 

obrigagao de fazer para as medidas de prestagao de servigo a comunidade e 

limitagao de fim de semana, e execugao de obrigagao de nao fazer em se 

tratando de interdigao temporaria de direitos, A execugao de fazer em questao 

obedece as regras das obrigagoes infungiveis, face ao principio da 

intranscendencia haveria,portanto, execugao indireta, devido ao carater 

personalissimo da obrigagao. 

Em se tratando de obrigagao infungivel, o Estado nao pode garantir de 

fato a execugao da prestagao por parte do obrigado; apenas possui meios 

coativos indiretos que visam a compeli-lo a adimpli-la (atraves de multa 

cominatoria; por exemplo). Mas a execugao depende principalmente da vontade 

do obrigado. Se este estiver determinado a nao cumpri-la nao ha como obriga-lo. 

O mesmo diga-se, no caso de obrigagao de nao-fazer; nao ha meios efetivos de 

obrigar a cumprir a obrigagao. 

A unica solugao para o caso de inadimplemento do devedor que nao 
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cumpre obrigagao de fazer infungivel, ou que pratica ato do qual obrigou-se a 

abster (insuscetivel de desfazimento), e a conversao em perdas e danos .Face a 

conversao em obrigagao pecuniaria, novamente se procederia a uma execugao 

civel,agora por quantia certa.No entanto, esta forma de execugao depende ou da 

boa vontade do devedor ,que, citado salda a obrigagao,ou da existencia de bens 

para serem nomeados a penhora. E se o devedor nao se enquadrar em nenhuma 

das duas hipoteses? Impunidade, pois nao havera meio juridico adequado a 

sanciona-lo. Permitir a execugao civel do acordo penal e submeter seu 

adimplemento e eficacia a inumeras variaveis; vontade do executado, existencia 

de bens a serem penhorados, etc. 

De acordo com a regra constante no art. 5° da Lei de Introdugao ao 

Codigo Civil: "na aplicagao da lei, o juiz atendera aos fins sociais a que ela se 

dirige e as exigencias do bem comum". O fim social da norma penal e a paz 

social. E esta so e garantida com a certeza de punigao do agente (prevengao, 

tanto a geral quanto a especial). Supor que a pratica de um delito possa ficar 

impune, e negar eficacia ao Direito Penal. 



CONSIDERAQOES F I N A I S 

Os Juizados Especiais, denominacao trazida pela Lei n° 9.099/95, 

surgiram como tentativa de inovagao na solugao das controversias juridicas, com 

uma atuagao de cunho despenalizador e consensual, de mecanismos voltados a 

celeridade procedimental, com o intuito de quebrar a morosidade sempre 

presente no judiciario, e paralelamente possibilitar uma prestagao satisfativa da 

tutela jurisdicional. 

Representou sem duvidas, grande inovagao no campo penal e 

processual penal ao prever medidas como; a transagao penal, a suspensao 

condicional do processo. Bern como estabelecendo um procedimento orientado 

pelos criterios da oralidade , informalidade, celeridade e economia processual , 

objetivando sempre que possivel a reparagao dos danos sofridos pela vitima e a 

aplicagao de pena nao privativa de liberdade. 

A transagao penal surge como medida necessaria aos estados 

democraticos, que visam cada vez mais uma justiga consensual e um direito 

penal minimo, e a nao aplicagao, sempre que possivel, de penas carcerarias. 

Alem disso, o instituto e de grande valia e necessidade tendo em vista a atual 

conjuntura do Poder Judiciario brasileiro que reconhece sua hipertrofia e 

impotencia na perseguigao de todos os ilicitos praticados, havendo assim a 

necessidade de tragar a prioridade de sua atuagao penal nos crimes de maior 

potencial ofensivo, estabelecendo medidas despenalizadoras e alternativas para 

composigao de conflitos menores, como pela transagao penal. 

E nesse ponto que esta inserido o presente trabalho, eis que a 

transagao penal consiste em uma alternativa de combate eficaz a notoria crise do 

sistema carcerario brasileiro e a demora dos feitos na justiga criminal, o que 

ocasiona nos detentores e na sociedade como uma toda uma sensagao de 

impunidade e de descredito. 

Neste Diapasao, a transagao penal consiste num acordo judicial feito 

entre o Ministerio Publico e o autor do fato, durante fase pre-processual e apos 

tentativa frustrada de composigao dos danos civis, em que ambas as partes 

abrem mao de certos direitos: o Parquet, da instauragao da agao penal e suas 

consequencias, e o autor do fato de parte de suas garantias processuais (ampla 
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defesa e contraditorio), mas gerando beneficios para todos ja que nao se passara 

pela demora e problemas de um processo, desafogando o Poder Judiciario e nao 

gerando a sensacao de impunidade no detentor e na sociedade, e o autor do fato 

que nao sera sancionado com pena privativa de liberdade, nem passara pelas 

amarguras de um processo e de uma possivel condenagao, com todos os seus 

efeitos penais e civis. 

Entretanto, o legislador nao previu todos os desdobramentos 

possiveis da transagao penal o que gera grandes polemicas e divergencias na 

doutrina e na jurisprudencia, sejam o STF ou nos tribunals e turmas recursais 

estaduais. 

Sao questoes como a da possibilidade de transagao na agao penal 

privada; se essa transagao e um direito publico subjetivo do autor do fato, ou 

mero beneficio concedido pelo representante do Ministerio Publico; a questao da 

legitimidade para a propositura e seu momento; e principalmente em saber qual a 

natureza juridica da sentenga de homologagao, e as possiveis consequencias do 

nao cumprimento pelo autor do fato da pena acordada por ele: se ha o 

oferecimento da denuncia ou mera conversao em pena privativa de liberaaae 6 
sua execugao. 

Diante do exposto fica claro que o instituto em tela, tern como 

consequencia a aplicagao de sangoes substitutivas e a mitigagao do principio da 

indisponibilidade da agao penal, qualquer questionamento que envolva a 

transagao penal deve ser solucionada com a nao imposigao de pena privativa de 

liberdade; Nos casos de nao-cumprimento da pena imposta nao se admite a sua 

conversao direta em pena privativa de liberdade ;a conversao em pena privativa 

de liberdade ou titulo da divida ativa, respectivamente, em razao do 

descumprimento da sangao restritiva de direitos ou de multa, fere a garantia do 

devido processo legal, estatuido nos incisos LIV, LV e LVII, artigo 5°, da 

Constituigao Federal de 1988, pois na transagao penal, alem de nao estar 

formalizado qualquer processo, inexiste qualquer tipo de valoragao probatoria 

suficiente para ensanchar a condenagao do suposto autor do fato. 

Sem perder o insito carater penal, tendo em vista a desistencia da 

agao criminal pelo Ministerio Publico com o cumprimento dos termos do consenso 

preliminar, a sangao acordada nao possui natureza penal, e sim devem ser 

consideradas com sangoes especiais , igualando-as as condigoes da suspensao 
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condicional do processo;para a transagao penal deve ser adotado o mesmo 

criterio da suspensao condicional do processo, ou seja, com o descumprimento 

da sangao acordada cabe ao Promotor de Justiga oferecer denuncia. 

De consequencia, a decisao que homologa a transagao penal seja 

condenatoria ou absolutoria, mas simplesmente homologa o acordo firmado entre 

o Ministerio Publico e o indiciado. O pronunciamento judicial, e certo, nao 

restringe-se apenas em mero ato homologatorio, pois podera o Juiz indeferir o 

acordo caso vislumbre alguma ilegalidade. Como afirmado anteriormente, a 

atividade ministerial possui limites na transagao penal, impostos pela propria Lei 

n° 9.099/95 (artigo 76). E justamente sobre estes limites que a pronunciamento 

judicial subsume-se, e nao sobre a linha de disponibilidade do Ministerio Publico 

controversos e omissos. 
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ANEXOS 



Presidencia da Republica 
C a s a Civi l 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 9.099. DE 26 DE SETEMBRO DE 1995. 

Mensaqem de veto 
Dispoe sobre os Juizados Especiais Civeis e 
Criminais e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Os Juizados Especiais Civeis e Criminais, orgaos da Justiga Ordinaria, serao criados 
pela Unicio, no Distrito Federal e nos Territorios, e pelos Estados, para conciliagao, processo, 
julgamento e execugao, nas causas de sua competencia. 

Art. 2° O processo orientar-se-a pelos criterios da oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, buscando, sempre que possivel, a conciliagao ou a transagao. 

Art. 3° O Juizado Especial Civel tern competencia para conciliagao, processo e julgamento 
das causas civeis de menor complexidade, assim consideradas: 

I - as causas cujo valor nao exceda a quarenta vezes o salario minimo; 

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Codigo de Processo Civil; 

III - a agao de despejo para uso proprio; 

IV - as agoes possessorias sobre bens imoveis de valor nao excedente ao fixado no inciso I 
deste artigo. 

§ 1° Compete ao Juizado Especial promover a execugao: 

I - dos seus julgados; 

II - dos titulos executivos extrajudiciais, no valor de ate quarenta vezes o salario minimo, 
observado o disposto no § 1° do art. 8° desta Lei. 

§ 2° Ficam excluidas da competencia do Juizado Especial as causas de natureza alimentar, 
falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Publica, e tambem as relativas a acidentes de 
trabalho, a residuos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 

§ 3° A opg3o pelo procedimento previsto nesta Lei importara em renuncia ao credito 
excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipotese de conciliagao. 

Art. 4° E competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 

CAPiTULO I 

Disposigoes Gerais 

Capitulo II 

Dos Juizados Especiais Civeis 

Segao I 

Da Competencia 



I - do domicilio do reu ou. a criterio do autor, do local onde aquele exerga atividades 
profissionais ou economicas ou mantenha estabelecimento, filial, agenda, sucursal ou escritorio; 

II - do lugar onde a obrigagao deva ser satisfeita; 

III - do domicilio do autor ou do local do ato ou fato, nas agoes para reparagao de dano de 
qualquer natureza. 

Paragrafo unico. Em qualquer hipotese, podera a agao ser proposta no foro previsto no inciso 
I deste artigo. 

Segao II 

Do Juiz, dos Conciliadores e dos Juizes Leigos 

Art. 5° O Juiz dirigira o processo com liberdade para determinar as provas a serem 
produzidas, para aprecia-las e para dar especial valor as regras de experiencia comum ou tecnica. 

Art. 6° O Juiz adotara em cada caso a decisao que reputar mais justa e equanime, atendendo 
aos fins sociais da lei e as exigencias do bem comum. 

Art. 7° Os conciliadores e Juizes leigos sao auxiliares da Justiga, recrutados, os primeiros, 
preferentemente, entre os bachareis em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de 
cinco anos de experiencia. 

Paragrafo unico. Os Juizes leigos ficar§o impedidos de exercer a advocacia perante os 
Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas fungoes. 

Segao III 

Das Partes 

Art. 8° Nao poderao ser partes, no processo instituido por esta Lei, o incapaz, o preso, as 
pessoas juridicas de direito publico, as empresas publicas da Uniao, a massa falida e o insolvente 
civil. 

§ 1° Somente as pessoas fisicas capazes serao admitidas a propor agao perante o Juizado 
Especial, excluidos os cessionaries de direito de pessoas juridicas. 

§ 2° O maior de dezoito anos podera ser autor, independentemente de assistencia, inclusive 
para fins de conciliagao. 

Art. 9° Nas causas de valor ate vinte salarios minimos, as partes comparecerao 
pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistencia e 
obrigatdria. 

§ 1° Sendo facultativa a assistencia, se uma das partes comparecer assistida por advogado, 
ou se o reu for pessoa juridica ou firma individual, tera a outra parte, se quiser, assistencia 
judiciaria prestada por orgao instituido junto ao Juizado Especial, na forma da lei local. 

§ 2° O Juiz alertara as partes da conveniencia do patrocinio por advogado. auando a causa o 
recomendar. 

§ 3° O mandato ao advogado podera ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. 

§ 4° O reu, sendo pessoa juridica ou titular de firma individual, podera ser representado por 
preposto credenciado. 

Art. 10. Nao se admitira, no processo, qualquer forma de intervengao de terceiro nem de 
assistencia. Admitir-se-a o litisconsorcio. 

Art. 1 1 . 0 Ministerio Publico intervira nos casos previstos em lei. 



segao IV 

dos atos processuais 

Art. 12. Os atos processuais serao publicos e poderao realizar-se em horario noturno, 
conforme dispuserem as normas de organizacao judiciaria. 

Art. 13. Os atos processuais ser§o validos sempre que preencherem as finalidades para as 
quais forem realizados, atendidos os criterios indicados no art. 2° desta Lei. 

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

§ 2° A pratica de atos processuais em outras comarcas podera ser solicitada por qualquer 
meio idoneo de comunicagao. 

§ 3° Apenas os atos considerados essenciais serao registrados resumidamente, em notas 
manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderao ser 
gravados em fita magnetica ou equivalente, que sera inutilizada apos o transito em julaado da 
decisao. 

§ 4° As normas locais dispor3o sobre a conservagao das pegas do processo e demais 
documentos que o instruem. 

segao v 

do pedido 

Art. 14. O processo instaurar-se-a com a apresentagao do pedido, escrito ou oral, a 
Secretaria do Juizado. 

§ 1° Do pedido constarao, de forma simples e em linguagem acessivel: 

I - o nome, a qualificagao e o enderego das partes; 

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 

III - o objeto e seu valor. 

§ 2° E licito formular pedido generico quando nao for possivel determinar, desde logo, a 
extensao da obrigagao. 

§ 3° O pedido oral sera reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser utilizado o 
sistema de fichas ou formularios impressos. 

Art. 15. Os pedidos mencionados no art. 3° desta Lei poderao ser alternatives ou cumulados; 
nesta ultima hipotese, desde que conexos e a soma nao ultrapasse o limite fixado naquele 
dispositive 

Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuigao e autuagao, a Secretaria do 
Juizado designara a sessao de conciliagao, a realizar-se no prazo de quinze dias. 

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-a, desde logo, a sessao de 
conciliagao, dispensados o registro previo de pedido e a citagao. 

Paragrafo unico. Havendo pedidos contrapostos, podera ser dispensada a contestagao formal 
e am bos serao apreciados na mesma sentenga. 

Segao VI 

Das Citagoes e Intimagoes 

Art. 18. A citagao far-se-a. 

I - por correspondencia, com aviso de recebimento em mao propria; 



II - tratando-se de pessoa juridica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da 
recepcao, que sera obrigatoriamente identificado; 

III - sendo necessario, por oficial de justiga, independentemente de mandado ou carta 
precatoria. 

§ 1° A citagao contera copia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e 
advertencia de que, nao comparecendo este, considerar-se-ao verdadeiras as alegagoes iniciais, e 
sera proferido julgamento, de piano. 

§ 2° Nao se fara citagao por edital. 

§ 3° O comparecimento espontaneo suprira a falta ou nulidade da citagao. 

Art. 19. As intimagoes serao feitas na forma prevista para citag§o, ou por qualquer outro meio 
idoneo de comunicagao. 

§ 1° Dos atos praticados na audiencia, considerar-se-ao desde logo cientes as partes. 

§ 2° As partes comunicarao ao juizo as mudangas de enderego ocorridas no curso do 
processo, reputando-se eficazes as intimagoes enviadas ao local anteriormente indicado, na 
ausencia da comunicagao. 

Segao VII 

Da Revelia 

Art. 20. Nao comparecendo o demandado a sessao de conciliagao ou a audiencia de 
instrugao e julgamento, reputar-se-ao verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 
contrario resultar da convicgao do Juiz. 

Segao VIII 

Da Conciliagao e do Juizo Arbitral 

Art. 21 . Aberta a sessao, o Juiz togado ou leigo esclarecera as partes presentes sobre as 
vantagens da conciliagao, mostrando-lhes os riscos e as consequencias do litigio, especialmente 
quanto ao disposto no § 3° do art. 3° desta Lei. 

Art. 22. A conciliagao sera conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua 
orientag§o. 

Paragrafo unico. Obtida a conciliagao, esta sera reduzida a escrito e homologada pelo Juiz 
togado, mediante sentenga com eficacia de titulo executivo. 

Art. 23. Nao comparecendo o demandado, o Juiz togado proferira sentenga. 

Art. 24. Nao obtida a conciliag§o, as partes podera.o optar, de comum acordo, pelo juizo 
arbitral, na forma prevista nesta Lei. 

§ 1° O juizo arbitral considerar-se-a instaurado, independentemente de termo de 
compromisso, com a escolha do arbitro pelas partes. Se este nao estiver presente, o Juiz 
convoca-lo-a e designara, de imediato, a data para a audiencia de instrugao. 

§ 2° O arbitro sera escolhido dentre os juizes leigos. 

Art. 25. O arbitro conduzira o processo com os mesmos criterios do Juiz, na forma dos arts. 
5° e 6° desta Lei, podendo decidir por equidade. 

Art. 26. Ao termino da instrug§o, ou nos cinco dias subsequentes, o arbitro apresentara o 
laudo ao Juiz togado para homologagao por sentenga irrecorrivel. 

Segao IX 



Da Instrugao e Julgamento 

Art. 27. Nao instituido o juizo arbitral, proceder-se-a imediatamente a audiencia de instrugao 
e julgamento, desde que nao resulte prejuizo para a defesa. 

Paragrafo unico. Nao sendo possivel a sua realizagao imediata, sera a audiencia designada 
para um dos quinze dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas 
eventualmente presentes. 

Art. 28. Na audiencia de instrugao e julgamento serao ouvidas as partes, colhida a prova e, 
em seguida, proferida a sentenga. 

Art. 29. Serao decididos de piano todos os incidentes que possam interferir no regular 
prosseguimento da audiencia. As demais questoes serao decididas na sentenga. 

Paragrafo unico. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-a 
imediatamente a parte contraria, sem interrupgao da audiencia. 

Segao X 

Da Resposta do Reu 

Art. 30. A contestagao, que sera oral ou escrita, contera toaa materia ae aeiesa, exceio 
arguigao de suspeigao ou impedimento do Juiz, que se processara na forma da legislagao em 
vigor. 

Art. 31 . Nao se admitira a reconvengSo. F_ licito ao reu, na contestagao, formular pedido em 
seu favor, nos limites do art. 3° desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem 
objeto da controversia. 

Paragrafo unico. O autor podera responder ao pedido do reu na propria audiencia ou requerer 
a designagao da nova data, que sera desde logo fixada, cientes todos os presentes. 

Segao XI 

Das Provas 

Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legitimos, ainda que nao especificados em lei, 
sao habeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. 

Art. 33. Todas as provas serao produzidas na audiencia de instrugao e julgamento, ainda que 
nao requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, 
impertinentes ou protelatorias. 

Art. 34. As testemunhas, ate o maximo de tres para cada parte, comparecerao a audiencia de 
instrugao e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 
intimagao, ou mediante esta, se assim for requerido. 

§ 1° O requerimento para intimagao das testemunhas sera apresentado a Secretaria no 
minimo cinco dias antes da audiencia de instrugao e julgamento. 

§ 2° N3o comparecendo a testemunha intimada, o Juiz podera determinar sua imediata 
condugao, valendo-se, se necessario, do concurso da forga publica. 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz podera inquirir tecnicos de sua confianga, 
permitida as partes a apresentagao de parecer tecnico. 

Paragrafo unico. No curso da audiencia, podera o Juiz, de oficio ou a requerimento das 
partes, realizar inspegao em pessoas ou coisas, ou determinar que o faga pessoa de sua 
confianga, que Ihe relatara informalmente o verificado. 

Art. 36. A prova oral nao sera reduzida a escrito, devendo a sentenga referir, no essencial, os 
informes trazidos nos depoimentos. 



Art. 37. A instrugao podera ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisao de Juiz togado. 

Segao XII 

Da Sentenga 

Art. 38. A sentenga mencionara os elementos de convicgao do Juiz. com breve resumo dos 
fatos relevantes ocorridos em audiencia, dispensado o relatorio. 

Paragrafo unico. N3o se admitira sentenga condenatoria por quantia iliquida, ainda que 
generico o pedido. 

Art. 39. E ineficaz a sentenga condenatoria na parte que exceder a alcada estabelecida nesta 
Lei. 

Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrugao proferira sua decisao e imediatamente a 
submetera ao Juiz togado, que podera homologa-la, proferir outra em substituigao ou, antes de se 
manifestar, determinar a realizagao de atos probatorios indispensaveis. 

Art. 41 . Da sentenga, excetuada a homologatoria de conciliag§o ou laudo arbitral, cabera 
recurso para o proprio Juizado. 

§ 1° O recurso sera julgado por uma turma composta por tres Juizes togados, em exercicio 
no primeiro grau de jurisdigao, reunidos na sede do Juizado. 

§ 2° No recurso, as partes serao obrigatoriamente representadas por advogado. 

Art. 42. O recurso sera interposto no prazo de dez dias, contados da ciencia da sentenga, por 
petigao escrita, da qual constarao as razoes e o pedido do recorrente. 

§ 1° O preparo sera feito, independentemente de intimag§o, nas quarenta e oito horas 
seguintes a interposigao, sob pena de desergao. 

§ 2° Apos o preparo, a Secretaria intimara o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo 
de dez dias. 

Art. 43. O recurso tera somente efeito devolutive podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 
para evitar dano irreparavel para a parte. 

Art. 44. As partes poderao requerer a transcrig§o da gravagao da fita magnetica a que alude 
o § 3° do art. 13 desta Lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. 

Art. 45. As partes serao intimadas da data da sessao de julgamento. 

Art. 46. O julgamento em segunda instancia constara apenas da ata, com a indicagao 
suficiente do processo, fundamentagao sucinta e parte dispositiva. Se a sentenga for confirmada 
pelos proprios fundamentos, a siimula do julgamento servira de acordao. 

Art. 47. (VETADO) 

Segao XIII 

Dos Embargos de Declaragao 

Art. 48. CaberSo embargos de declaragao quando, na sentenga ou acordao, houver 
obscuridade, contradigao, omissao ou duvida. 

Paragrafo unico. Os erros materiais podem ser corrigidos de oficio. 

Art. 49. Os embargos de declaragao serao interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de 
cinco dias, contados da ciencia da decisao. 



Art. 50. Quando interpostos contra sentenga, os embargos de declaragao suspenderao o 
prazo para recurso. 

Segao XIV 

Da Extingao do Processo Sem Julgamento do Merito 

Art. 51 . Extingue-se o processo, alem dos casos previstos em lei: 

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiencias do processo; 

II - quando inadmissivel o procedimento instituido por esta Lei ou seu prosseguimento, apos 
a conciliagao; 

III - quando for reconhecida a incompetencia territorial; 

IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8° desta Lei; 

V - quando, falecido o autor, a habilitagao depender de sentenga ou nao se der no prazo de 
trinta dias; 

VI - quando, falecido o reu, o autor nao promover a citagao dos sucessores no prazo de trinta 
dias da ciencia do fato. 

§ 1° A extingao do processo independera, em qualquer hipotese, de previa intimagao pessoal 
das partes. 

§ 2° No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausencia decorre de forga 
maior, a parte podera ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. 

Segao XV 

Da Execugao 

Art. 52. A execugao da sentenga processar-se-a no proprio Juizado, aplicando-se, no que 
couber, o disposto no Codigo de Processo Civil, com as seguintes alteragoes: 

I - as sentengas serao necessariamente liquidas, contendo a conversao em Bonus do 
Tesouro Nacional - BTN ou indice equivalente; 

II - os calculos de conversao de indices, de honorarios, de juros e de outras parcelas serao 
efetuados por servidor judicial; 

III - a intimagao da sentenga sera feita, sempre que possivel, na propria audiencia em que for 
proferida. Nessa intimagao, o vencido sera instado a cumprir a sentenga tao logo ocorra seu 
transito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V); 

IV - nao cumprida voluntariamente a sentenga transitada em julgado, e tendo havido 
solicitagao do interessado, que podera ser verbal, proceder-se-a desde logo a execugao, 
dispensada nova citagao; 

V - nos casos de obrigagao de entregar, de fazer, ou de nao fazer, o Juiz, na sentenga ou na 
fase de execugao, cominara multa diaria, arbitrada de acordo com as condigoes economicas do 
devedor, para a hipotese de inadimplemento. Nao cumprida a obrigagao, o credor podera requerer 
a elevagao da multa ou a transformagao da condenagao em perdas e danos, que o Juiz de 
imediato arbitrara, seguindo-se a execugao por quantia certa, incluida a multa vencida de 
obrigagao de dar, quando evidenciada a malicia do devedor na execugao do julgado; 

VI - na obrigagao de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor 
que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diaria; 

VII - na alienagao forgada dos bens, o Juiz podera autorizar o devedor, o credor ou terceira 
pessoa idonea a tratar da alienagao do bem penhorado, a qual se aperfeigoara em juizo ate a data 



fixada para a praga ou leilao. Sendo o prego inferior ao da avaliagao, as partes serao ouvidas. Se 
o pagamento nao for a vista, sera oferecida caugao idonea, nos casos de alienagao de bem movel, 
ou hipotecado o imovel; 

VIII - e dispensada a publicagao de editais em jornais, quando se tratar de alienagao de bens 
de pequeno valor; 

IX - o devedor podera oferecer embargos, nos autos da execugao, versando sobre: 

a) falta ou nulidade da citagao no processo, se ele correu a revelia; 

b) manifesto excesso de execugao; 

c) erro de calculo; 

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigagao, superveniente a sentenga. 

Art. 53. A execugao de titulo executivo extrajudicial, no valor de ate quarenta salarios 
minimos, obedecera ao disposto no Codigo de Processo Civil, com as modificagoes introduzidas 
por esta Lei. 

§ 1° Efetuada a penhora, o devedor sera intimado a comparecer a audiencia de conciliagao, 
quando podera oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. 

§ 2° Na audiencia, sera buscado o meio mais rapido e eficaz para a solugao do litigio, se 
possivel com dispensa da alienagao judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas 
cabiveis, o pagamento do debito a prazo ou a prestagao, a dagao em pagamento ou a imediata 
adjudicagao do bem penhorado. 

§ 3° Nao apresentados os embargos em audiencia, ou julgados improcedentes, qualquer das 
partes podera requerer ao Juiz a adogao de uma das alternativas do paragrafo anterior. 

§ 4° Nao encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoraveis, o processo sera 
imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 

Segao XVI 

Das Despesas 

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independera, em primeiro grau de jurisdig§o, do 
pagamento de custas, taxas ou despesas. 

Paragrafo unico. O preparo do recurso, na forma do § 1° do art. 42 desta Lei, compreendera 
todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdigao, 
ressalvada a hipotese de assistencia judiciaria gratuita. 

Art. 55. A sentenga de primeiro grau nao condenara o vencido em custas e honorarios de 
advogado, ressalvados os casos de litigancia de ma-fe. Em segundo grau, o recorrente, vencido, 
pagara as custas e honorarios de advogado, que serao fixados entre dez por cento e vinte por 
cento do valor de condenagao ou, nao havendo condenagao, do valor corrigido da causa. 

Paragrafo unico. Na execugao nao serao contadas custas, salvo quando: 

I - reconhecida a litigancia de ma-fe; 

II - improcedentes os embargos do devedor; 

III - tratar-se de execugao de sentenga que tenha sido obieto de recurso imorovido do 
devedor. 

Segao XVII 

Disposigoes Finais 



Art. 56. Instituido o Juizado Especial, serao implantadas as curadorias necessarias e o 
servico de assistencia judiciaria. 

Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, podera ser homologado, no 
juizo competente, independentemente de termo, valendo a sentenga como ti'tulo executivo judicial. 

Paragrafo unico. Valera como ti'tulo extrajudicial o acordo celebrado pelas partes, por 
instrumento escrito, referendado pelo orgao competente do Ministerio Publico. 

Art. 58. As normas de organizagao judiciaria local poderao estender a conciliagao prevista 
nos arts. 22 e 23 a causas nao abrangidas por esta Lei. 

Art. 59. Nao se admitira agao rescisoria nas causas sujeitas ao procedimento instituido por 
esta Lei. 

Capitulo III 

Dos Juizados Especiais Criminais 

Disposigoes Gerais 

Art. 60. Q Juizado Especial Criminal, provido por Juizes togodos ou togados e leigos, tern 
competencia para a conciliagao, o julgamento e a execugao das infragoes penais de menor 
potencial ofensivo. (Vide Lei n° 10.259. de 20044 

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, provido por juizes togados ou togados e leigos, tern 
competencia para a conciliagao, o julgamento e a execugao das infragoes penais de menor 
potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexao e continencia. (Redacao dada pela Lei n° 
11.313. de 2006) 

Paragrafo unico. Na reuniao de processos, perante o juizo comum ou o tribunal do juri, 
decorrentes da aplicagao das regras de conexao e continencia, observar-se-ao os institutos da 
transagao penal e da composigao dos danos civis. (Incluido pela Lei n° 11.313, de 2006) 

Art. 61 . Consideram se infragoes penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 
Lei, as contravengoes penais e os crimes a que a lei comine pena maxima nao superior a um ano, 
excetuados os casos em que a lei preveia procedimento especial. (Vide Lei n° 10.259, de 2001) 

Art. 61 . Consideram-se infragoes penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 
Lei, as contravengoes penais e os crimes a que a lei comine pena maxima nao superior a 2 (dois) 
anos, cumulada ou nao com multa. (Redacao dada pela Lei n° 11.313, de 2006) 

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-a pelos criterios da oralidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possivel, a reparagao 
dos danos sofridos pela vitima e a aplicagao de pena nao privativa de liberdade. 

Segao I 

Da Competencia e dos Atos Processuais 

Art. 63. A competencia do Juizado sera determinada pelo lugar em que foi praticada a 
infragao penal. 

Art. 64. Os atos processuais serao publicos e poderao realizar-se em horario noturno e em 
qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organizagao judiciaria. 

Art. 65. Os atos processuais serao validos sempre que preencherem as finalidades para as 
quais foram realizados, atendidos os criterios indicados no art. 62 desta Lei. 

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

§ 2° A pratica de atos processuais em outras comarcas podera ser solicitada por qualquer 
meio habil de comunicagao. 



§ 3° Serao objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos 
realizados em audiencia de instrugao e julgamento poderao ser gravados em fita magnetica ou 
equivalente. 

Art. 66. A citagao sera pessoal e far-se-a no proprio Juizado, sempre que possivel, ou por 
mandado. 

Paragrafo unico. Nao encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhara as pegas 
existentes ao Juizo comum para adogao do procedimento previsto em lei. 

Art. 67. A intimagao far-se-a por correspondencia, com aviso de recebimento pessoal ou, 
tratando-se de pessoa juridica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepgao, 
que sera obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessario, por oficiai ae justiga, 
independentemente de mandado ou carta precatoria, ou ainda por qualquer meio idoneo de 
comunicagao. 

Paragrafo unico. Dos atos praticados em audiencia considerar-se-ao desde logo cientes as 
partes, os interessados e defensores. 

Art. 68. Do ato de intimagao do autor do fato e do mandado de citagao do acusado, constara 
a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertencia de que, na 
sua falta, ser-lhe-a designado defensor publico. 

Segao II 

Da Fase Preliminar 

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrencia lavrara termo 
circunstanciado e o encaminhara imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a vitima, 
providenciando-se as requisigoes dos exames periciais necessarios. 

Paragrafo unico. Ao autor do fato que, apos a lavratura do termo, for imediatamente 
encaminhado ao Juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, nao se impora prisao 
em flagrante, nem se exigira fianga. 

Paragrafo unico. Ao autor do fato que, apos a lavratura do termo, for imediatamente 
encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, nao se impora prisao 
em flagrante, nem se exigira fianga. Em caso de violencia domestica, o juiz podera determinar, 
como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicilio ou local de convivencia com a vitima. 
(Redacao dada pela Lei n° 10.455. de 13.5.2002)) 

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vitima, e nao sendo possivel a realizagao imediata 
da audiencia preliminar, sera designada data proxima, da qual ambos sairao cientes. 

Art. 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciara 
sua intimagao e, se for o caso, a do responsavel civil, na forma dos arts. 67 e 68 desta Lei. 

Art. 72. Na audiencia preliminar, presente o representante do Ministerio Publico, o autor do 
fato e a vitima e, se possivel, o responsavel civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz 
esclarecera sobre a possibilidade da composigao dos danos e da aceitagao da proposta de 
aplicagao imediata de pena nao privativa de liberdade. 

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

Paragrafo unico. Os conciliadores sao auxiliares da Justiga, recrutados, na forma da lei local, 
preferentemente entre bachareis em Direito, excluidos os que exergam fungoes na administragao 
da Justiga Criminal. 

Art. 74. A composigao dos danos civis sera reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz 
mediante sentenga irrecorrivel, tera eficacia de titulo a ser executado no juizo civil competente. 



Paragrafo unico. Tratando-se de agao penal de iniciativa privada ou de agao penal publica 
condicionada a representagao, o acordo homologado acarreta a renuncia ao direito de queixa ou 
representagao. 

Art. 75. N3o obtida a composiccio dos danos civis, sera dada imediatamente ao ofendido a 
oportunidade de exercer o direito de representagao verbal, que sera reduzida a termo. 

Paragrafo unico. O nao oferecimento da representagao na audiencia preliminar nao implica 
decadencia do direito, que podera ser exercido no prazo previsto em lei. 

Art. 76. Havendo representagao ou tratando-se de crime de agao penal publica 
incondicionada, nao sendo caso de arquivamento, o Ministerio Publico podera propor a aplicagao 
imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. 

§ 1° Nas hipoteses de ser a pena de multa a unica aplicavel, o Juiz podera reduzi-la ate a 
metade. 

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

I - ter sido o autor da infrag§o condenado, pela pratica de crime, a pena privativa de 
liberdade, por sentenga definitiva; 

II - ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicagao de 
pena restritiva ou multa, nos termos deste artigo; 

III - nao indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como 
os motivos e as circunstancias, ser necessaria e suficiente a adogao da medida. 

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

§ 4° Acolhendo a proposta do Ministerio Publico aceita pelo autor da infrag§o, o Juiz aplicara 
a pena restritiva de direitos ou multa, que nao importara em reincidencia, sendo registrada apenas 
para impedir novamente o mesmo beneficio no prazo de cinco anos. 

§ 5° Da sentenga prevista no paragrafo anterior cabera a apelagao referida no art. 82 desta 
Lei. 

§ 6° A imposigao da sangao de que trata o § 4° deste artigo nao constara de certidao de 
antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e nao tera efeitos civis, 
cabendo aos interessados propor agao cabivel no juizo civel. 

Segao III 

Do Procedimento Sumariissimo 

Art. 77. Na agao penal de iniciativa publica, quando nao houver aplicagao de pena, pela 
ausencia do autor do fato, ou pela nao ocorrencia da hipotese prevista no art. 76 desta Lei, o 
Ministerio Publico oferecera ao Juiz, de imediato, denuncia oral, se nao houver necessidade de 
diligencias imprescindiveis. 

§ 1° Para o oferecimento da denuncia, que sera elaborada com base no termo de ocorrencia 
referido no art. 69 desta Lei, com dispensa do inquerito policial, prescindir-se-a do exame do corpo 
de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim medico ou prova equivalente. 

§ 2° Se a complexidade ou circunstancias do caso nao permitirem a formulagao da denuncia, 
o Ministerio Publico podera requerer ao Juiz o encaminhamento das pegas existentes, na forma do 
paragrafo unico do art. 66 desta Lei. 

§ 3° Na agao penal de iniciativa do ofendido podera ser oferecida queixa oral, cabendo ao 
Juiz verificar se a complexidade e as circunstancias do caso determinam a adogao das 
providencias previstas no paragrafo unico do art. 66 desta Lei. 



Art. 78. Oferecida a denuncia ou queixa, sera reduzida a termo, entregando-se cOpia ao 
acusado. que com ela ficara citado e imediatamente cientificado da designacao de dia e hora para 
a audiencia de instrugao e julgamento, da qual tambem tomarao ciencia o Ministerio Publico, o 
ofendido, o responsavel civil e seus advogados. 

§ 1° Se o acusado nao estiver presente, sera citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e 
cientificado da data da audiencia de instrugao e julgamento, devendo a ela trazer suas 
testemunhas ou apresentar requerimento para intimagao, no minimo cinco dias antes de sua 
realizagao. 

§ 2° Nao estando presentes o ofendido e o responsavel civil, serao intimados nos termos do 
art. 67 desta Lei para comparecerem a audiencia de instrugao e julgamento. 

§ 3° As testemunhas arroladas serao intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei. 

Art. 79. No dia e hora designados para a audiencia de instrugao e julgamento, se na fase 
preliminar nao tiver havido possibilidade de tentativa de conciliagao e de oferecimento de proposta 
pelo Ministerio Publico, proceder-se-a nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei. 

Art. 80. Nenhum ato sera adiado, determinando o Juiz, quando imprescindivel, a condugao 
coercitiva de quern deva comparecer. 

Art. 81 . Aberta a audiencia, sera dada a palavra ao defensor para responder a acusagao, 
apos o que o Juiz recebera, ou nao, a denuncia ou queixa; havendo recebimento, serao ouvidas a 
vitima e as testemunhas de acusagao e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, 
passando-se imediatamente aos debates orais e a prolagao da sentenga. 

§ 1° Todas as provas serao produzidas na audiencia de instrugao e julgamento, podendo o 
Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatorias. 

§ 2° De todo o ocorrido na audiencia sera lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas partes, 
contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiencia e a sentenga. 

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

Art. 82. Da decisao de rejeiga.0 da denuncia ou queixa e da sentenga cabera apelagao, que 
podera ser julgada por turma composta de tres Juizes em exercicio no primeiro grau de jurisdigao, 
reunidos na sede do Juizado. 

§ 1° A apelagao sera interposta no prazo de dez dias, contados da ciencia da sentenga pelo 
Ministerio Publico, pelo reu e seu defensor, por petigao escrita, da qual constarao as razoes e o 
pedido do recorrente. 

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

§ 3° As partes poderao requerer a transcrigao da gravagao da fita magnetica a que alude o § 
3° do art. 65 desta Lei. 

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

§ 5° Se a sentenga for confirmada pelos proprios fundamentos, a sumula do julgamento 
servira de acordao. 

Art. 83. Caberao embargos de declaragao quando, em sentenga ou acordao, houver 
obscuridade, contradigao, omissao ou duvida. 

§ 1° Os embargos de declaragao serao opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco 
dias, contados da ciencia da decisao. 

§ 2° Quando opostos contra sentenga, os embargos de declaragao suspenderao o prazo para 
o recurso. 

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



Segao IV 

Da Execugao 

Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-a mediante 
pagamento na Secretaria do Juizado. 

Paragrafo unico. Efetuado o pagamento, o Juiz declarara extinta a punibilidade, determinando 
que a condenagao nao fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisigao 
judicial. 

Art. 85. Nao efetuado o pagamento de multa, sera feita a conversao em pena privativa da 
liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei. 

Art. 86. A execug3o das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de multa 
cumulada com estas, sera processada perante o orgao competente, nos termos da lei. 

Segao V 

Das Despesas Processuais 

Art. 87. Nos casos de homologagao do acordo civil e aplicagao de pena restritiva de direitos 
ou multa (arts. 74 e 76, § 4°), as despesas processuais serao reduzidas, conforme dispuser lei 
estadual. 

Segao VI 

Disposigoes Finais 

Art. 88. Alem das hipoteses do Codigo Penal e da legislagao especial, dependera de 
representagao a agao penal relativa aos crimes de lesoes corporais leves e lesoes culposas. 

Art. 89. Nos crimes em que a pena minima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou nao por esta Lei, o Ministerio Publico, ao oferecer a denuncia, podera propor a 
suspensao do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado n§o esteja sendo 
processado ou nao tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 
autorizariam a suspensao condicional da pena (art. 77 do Codigo Penal). 

§ 1° Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presenga do Juiz, este, recebendo a 
denuncia, podera suspender o processo, submetendo o acusado a periodo de prova, sob as 
seguintes condigoes: 

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

II - proibigao de frequentar determinados lugares; 

III - proibigao de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorizagao do Juiz; 

IV - comDarecimento pessoal e obrigatorio a juizo, mensalmente, para informar e justificar 
suas atividades. 

§ 2° O Juiz podera especificar outras condigoes a que fica subordinada a suspensao, desde 
que adequadas ao fato e a situagao pessoal do acusado. 

§ 3° A suspensao sera revogada se, no curso do prazo, o beneficiario vier a ser processado 
por outro crime ou nao efetuar, sem motivojustificado, a reparagao do dano. 

§ 4° A suspensao podera ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do 
prazo, por contravengao, ou descumprir qualquer outra condigao imposta. 

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

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



§ 7° Se o acusado nao aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguira em 
seus ulteriores termos. 

Art. 90. As disposigoes desta Lei nao se aplicam aos processos penais cuja instrugao ja 
estiver iniciada. 

Art. 90-A. As disposicoes desta Lei nao se aplicam no ambito da Justiga Militar. (Artigo 
inciuido pela Lei n° 9.839. de 27.9.1999) 

Art. 91 . Nos casos em que esta Lei passa a exigir representagao para a propositura da agao 
penal publica, o ofendido ou seu representante legal sera intimado para oferece-la no prazo de 
trinta dias, sob pena de decadencia. 

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposigoes dos Codigos Penal e de Processo Penal, 
no que nao forem incompativeis com esta Lei. 

Capitulo IV 

Disposigoes Finais Comuns 

Art. 93. Lei Estadual dispora sobre o Sistema de Juizados Especiais Civeis e Criminais, sua 
organizagao, composigao e competencia. 

Art. 94. Os servigos de cartorio poderao ser prestados, e as audiencias realizadas fora da 
sede da Comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalagoes de predios 
publicos, de acordo com audiencias previamente anunciadas. 

Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territorios criar3o e instalarao os Juizados Especiais 
no prazo de seis meses, a contar da vigencia desta Lei. 

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

Art. 97. Ficam revogadas a Lei n° 4.611, de 2 de abril de 1965 e a Lei n° 7.244, de 7 de 
novembro de 1984. 

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

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 27.9.1995 



LEGISLAQAO 

LEI N° 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001. 
Publicada no D.O.U. de 13/07/2001 

Dispoe sobre a instituigSo dos Juizados Especiais Civeis e Criminais 
no <kmbito da Justiga Federal. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Sao instituidos os Juizados Especiais Civeis e Criminais da Justiga Federal, aos 
quais se aplica, no que nao conflitar com esta Lei, o disposto na Lei n° 9.099, de 26 de 
setembro de 1995. 

Art. 2° Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos de 
competencia da Justiga Federal relativos as infragoes de menor potencial ofensivo. 

Art. 2° Compete ao Juizado Especial Federal Criminal processar e julgar os feitos de 
competencia da Justiga Federal relativos as infragoes de menor potencial ofensivo, 
respeitadas as regras de conexao e continencia. (Artigo alterado pela Lei n° 11.313. de 
28/06/2006 - DOU 29/06/2006) 

Paragrafo unico. Consideram se infragoes de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 
Lei, os crimes a que a lei comine pena maxima nao superior a dois anos, ou multa .Paragrafo 
unico. Na reuniao de processos, perante o juizo comum ou o tribunal do juri, decorrente da 
aplicagao das regras de conexao e continencia, observar-se-ao os institutos da transagao 
penal e da composigao dos danos civis. (Paragrafo unico alterado pela Lei n° 11.313. de 
28/06/2006 - DOU 29/06/2006) 

Art. 3° Compete ao Juizado Especial Federal Civel processar, conciliar e julgar causas de 
competencia da Justiga Federal ate o valor de sessenta salarios minimos, bem como 
executar as suas sentengas. 

§ 1° Nao se incluem na competencia do Juizado Especial Civel as causas. 

1 - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituigao Federal, as agoes de mandado de 
seguranga, de desapropriagao, de divisao e demarcagao, populares, execugoes fiscais e por 
improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou 
individuals homogeneos; 

II - sobre bens imoveis da Uniao, autarquias e fundagoes publicas federals; 

III - para a anulagao ou cancelamento de ato administrative federal, salvo o de natureza 
previdenciaria e o de langamento fiscal; 

IV - que tenham como objeto a impugnagao da pena de demissao imposta a servidores 
publicos civis ou de sangoes disciplinares aplicadas a militares. 

§ 2° Quando a pretensao versar sobre obrigagoes vincendas, para fins de competencia do 
Juizado Especial, a soma de doze parcelas nao podera exceder o valor referido no art. 3°, 
caput. 

§ 3° No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competencia e absoluta. 

Art. 4° O Juiz podera, de oficio ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no 
curso do processo, para evitardano de dificil reparagao. 

Art. 5° Exceto nos casos do art. 4 ° , somente sera admitido recurso de sentenga definitiva. 



Art. 6° Podem ser partes no Juizado Especial Federal Civel: 

I - como autores, as pessoas fisicas e as microempresas e empresas de pequeno porte. 
assim definidas na Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996; 

II - como res, a Uniao, autarquias, fundacoes e empresas publicas federais. 

Art. 7° As citacoes e intimagoes da Uniao serao feitas na forma prevista nos arts. 35 a 38 da 
Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993. 

Paragrafo unico. A citagao das autarquias, fundacoes e empresas publicas sera feita na 
pessoa do representante maximo da entidade, no local onde proposta a causa, quando all 
instalado seu escritorio ou representagao; se nao, na sede da entidade. 

Art. 8° As partes serao intimadas da sentenga, quando nao proferida esta na audiencia em 
que estiver presente seu representante, por ARMP (aviso de recebimento em mao propria). 

§ 1° As demais intimagoes das partes serao feitas na pessoa dos advogados ou dos 
Procuradores que oficiem nos respectivos autos, pessoalmente ou por via postal. 

§ 2° Os tribunals poderao organizar servigo de intimagao das partes e de recepgao de 
petigoes por meio eletronico. 

Art. 9° Nao havera prazo diferenciado para a pratica de qualquer ato processual pelas 
pessoas juridicas de direito publico, inclusive a interposigao de recursos, devendo a citagao 
para audiencia de conciliagao ser efetuada com antecedencia minima de trinta dias. 

Art. 10° As partes poderao designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou 
nao. 

Paragrafo unico. Os representantes judiciais da Uniao, autarquias, fundagoes e empresas 
publicas federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, 
transigir ou desistir, nos processos da competencia dos Juizados Especiais Federais. 

Art. 11° A entidade publica re devera fornecer ao Juizado a documentacao de que disponha 
para o esclarecimento da causa, apresentando-a ate a instalagao da audiencia de 
conciliacao. 

Paragrafo unico. Para a audiencia de composigao dos danos resultantes de ilicito criminal 
(arts. 71 , 72 e 74 da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995), o representante da entidade 
que comparecer tera poderes para acordar, desistir ou transigir, na forma do art. 10°. 

Art. 12° . Para efetuar o exame tecnico necessario a conciliagao ou ao julgamento da causa, 
o Juiz nomeara pessoa habilitada, que apresentara o laudo ate cinco dias antes da 
audiencia. independentemente de intimagao das partes. 

§ 1° Os honorarios do tecnico serao antecipados a conta de verba orgamentaria do 
respectivo Tribunal e, quando vencida na causa a entidade publica, seu valor sera incluido 
na ordem de pagamento a ser feita em favor do Tribunal. 

§ 2° Nas agoes previdenciarias e relativas a assistencia social, havendo designagao de 
exame, serao as partes intimadas para, em dez dias, apresentar quesitos e indicar 
assistentes. 

Art. 13° Nas causas de que trata esta Lei, nao havera reexame necessario. 

Art. 14° Cabera pedido de uniformizagao de interpretagao de lei federal quando houver 
divergencia entre decisoes sobre questoes de direito material proferidas por Turmas 
Recursais na interpretagao da lei. 

§ 1° O pedido fundado em divergencia entre Turmas da mesma Regiao sera julgado em 



reuniao conjunta das Turmas em conflito, sob a presidencia do Juiz Coordenador. 

§ 2° O pedido fundado em divergencia entre decisoes de turmas de diferentes regioes ou de 
proferida em contrariedade a sumula ou jurisprudencia dominante do STJ sera julgado por 
Turma de Uniformizagao, integrada por juizes de Turmas Recursais, sob a presidencia do 
Coordenador da Justiga Federal. 

§ 3° A reuniao de juizes domiciliados em cidades diversas sera feita pela via eletronica. 

§ 4° Quando a orientacao acolhida pela Turma de Uniformizacao, em questoes de direito 
material, contrariar sumula ou jurisprudencia dominante no Superior Tribunal de Justiga -
STJ, a parte interessada podera provocar a manifestagao deste, que dirimira a divergencia. 

§ 5° No caso do § 4°, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado 
receio de dano de dificil reparagao, podera o relator conceder, de oficio ou a requerimento 
do interessado, medida liminar determinando a suspensao dos processos nos quais a 
controversia esteja estabelecida. 

§ 6° Eventuais pedidos de uniformizagao identicos, recebidos subsequentemente em 
quaisquer Turmas Recursais, ficarao retidos nos autos, aguardando-se pronunciamento do 
Superior Tribunal de Justiga. 

§ 7° Se necessario, o relator pedira informagoes ao Presidente da Turma Recursal ou 
Coordenador da Turma de Uniformizagao e ouvira o Ministerio Publico, no prazo de cinco 
dias. Eventuais interessados, ainda que nao sejam partes no processo, poderao se 
manifestar, no prazo de trinta dias. 

§ 8° Decorridos os prazos referidos no § 7°, o relator incluira o pedido em pauta na Segao, 
com preferencia sobre todos os demais feitos, ressalvados os processos com reus presos, 
os habeas corpus e os mandados de seguranga. 

§ 9° Publicado o acordao respectivo, os pedidos retidos referidos no § 6° serao apreciados 
pelas Turmas Recursais, que poderao exercer juizo de retratagao ou declara-los 
prejudicados, se veicularem tese nao acolhida pelo Superior Tribunal de Justiga. 

§10° Os Tribunals Regionais, o Superior Tribunal de Justiga e o Supremo Tribunal Federal, 
no ambito de suas competencias, expedirao normas regulamentando a composigao dos 
orgaos e os procedimentos a serem adotados para o processamento e o julgamento do 
pedido de uniformizagao e do recurso extraordinario. 

Art. 15° O recurso extraordinario, para os efeitos desta Lei, sera processado e julgado 
segundo o estabelecido nos §§ 4° a 9° do art. 14, alem da observancia das normas do 
Regimento. 

Art. 16° O cumprimento do acordo ou da sentenga, com transito em julgado, que imponham 
obrigagao de fazer, nao fazer ou entrega de coisa certa, sera efetuado mediante oficio do 
Juiz a autoridade citada para a causa, com copia da sentenga ou do acordo. 

Art. 17° Tratando-se de obrigagao de pagar quantia certa, apos o transito em julgado da 
decisao, o pagamento sera efetuado no prazo de sessenta dias, contados da entrega da 
requisigao, por ordem do Juiz, a autoridade citada para a causa, na agenda mais proxima da 
Caixa Economica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatorio. 

§ 1° Para os efeitos do § 3° do art. 100 da Constituigao Federal, as obrigagoes ali definidas 
como de pequeno valor, a serem pagas independentemente de precatorio, terao como limite 
o mesmo valor estabelecido nesta Lei para a competencia do Juizado Especial Federal Civel 
(art. 3°, caput). 

§ 2° Desatendida a requisigao judicial, o Juiz determinara o sequestra do numerario 
suficiente ao cumprimento da decisao. 

§ 3° Sao vedados o fracionamento, repartigao ou quebra do valor da execugao, de modo 



que o pagamento se faga, em parte, na forma estabelecida no § 1° deste artigo, e, em parte, 
mediante expedicao do precatorio, e a expedicao de precatorio complementar ou 
suplementar do valor page. 

§ 4 ° Se o valor da execucao ultrapassar o estabelecido no § 1° , o pagamento far-se-a, 
sempre, por meio do precatorio, sendo facultado a parte exequente a renuncia ao credito do 
valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatorio, da torma 
la prevista. 

Art. 18° Os Juizados Especiais serao instalados por decisao do Tribunal Regional Federal. O 
Juiz presidente do Juizado designara os conciliadores pelo periodo de dois anos, admitida a 
reconducao. O exercicio dessas funcoes sera gratuito, assegurados os direitos e 
Drerrogativas do jurado (art. 437 do Codigo de Processo Penal). 

Paragrafo unico. Serao instalados Juizados Especiais Adjuntos nas localidades cujo 
movimento forense nao justifique a existencia de Juizado Especial, cabendo ao Tribunal 
designar a Vara onde funcionara. 

Art. 19° No prazo de seis meses, a contar da publicagao desta Lei, deverao ser instalados 
os Juizados Especiais nas capitals dos Estados e no Distrito Federal. 

Paragrafo unico. Na capital dos Estados, no Distrito Federal e em outras cidades onde for 
necessario, neste ultimo caso, por decisao do Tribunal Regional Federal, serao instalados 
Juizados com competencia exclusiva para agoes previdenciarias. 

Art. 20° Onde nao houver Vara Federal, a causa podera ser proposta no Juizado Especial 
Federal mais proximo do foro definido no art. 4o da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 
1995, vedada a aplicagao desta Lei no juizo estadual. 

Art. 21° As Turmas Recursais serao instituidas por decisao do Tribunal Regional Federal, 
que definira sua composigao e area de competencia, podendo abranger mais de uma segao. 

§ 1° Nao sera permitida a recondugao, salvo quando nao houver outro juiz na sede da 
Turma Recursal ou na Regiao. 

§ 2° A designagao dos juizes das Turmas Recursais obedecera aos criterios de antiguidade 
e merecimento. 

Art. 22° Os Juizados Especiais serao coordenados por Juiz do respectivo Tribunal Regional, 
escolhido por seus pares, com mandato de dois anos. 

Paragrafo unico. O Juiz Federal, quando o exigirem as circunstancias, podera determinar o 
funcionamento do Juizado Especial em carater itinerante, mediante autorizagao previa do 
Tribunal Regional Federal, com antecedencia de dez dias. 

Art. 23° O Conselho da Justiga Federal podera limitar, por ate tres anos, contados a partir da 
publicagao desta Lei, a competencia dos Juizados Especiais Civeis. atendendo a 
necessidade da organizagao dos servigos judiciarios ou administrativos. 

Art. 24° O Centra de Estudos Judiciarios do Conselho da Justiga Federal e as Escolas de 
Magistratura dos Tribunals Regionais Federais criarao programas de informatica necessarios 
para subsidiar a instrugao das causas submetidas aos Juizados e promoverao cursos de 
aperfeigoamento destinados aos seus magistrados e servidores. 

Art. 25° Nao serao remetidas aos Juizados Especiais as demandas ajuizadas ate a data de 
sua instaiacao. 

Art. 26° Competira aos Tribunals Regionais Federais prestar o suporte administrativo 
necessario ao funcionamento dos Juizados Especiais. 

Art. 27° Esta Lei entra em vigor seis meses apos a data de sua publicagao. 



Brasilia, 12 dejulho de 2001; 180° da Independencia e 113° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo de Tarso Tamos Ribeiro 
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