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RESUMO 

O Tribunal do Juri no Brasil e tema que sempre suscita grande discussao, 
principalmente quanta a formagao e atuagao do Conselho de Sentenca. A presente 
monografia, a ser apresentada como Trabalho de Conelusao de Curso, toma como 
objeto de estudo a conduta do cidadao como parte ativa no Conselho de Sentenca 
do Tribunal do Juri. Para tanto, indaga-se: O Conselho de Sentenca do Tribunal do 
Juri esta preparado do ponto de vista tecnico e etico para julgar seus pares nos 
casos dos crimes dolosos contra a vida? A guisa de conelusao, tem-se como 
hipotese que o Conselho de Sentenca, malgrado mereca reparos, retrata a 
democracia no ordenamento juridico patrio. Aponta-se como objetivo geral analisar 
o aspecto juridico e etico dos julgamentos realizados pelos jurados. E como 
objetivos especificos: conhecer a evolucao historica do instituto; revisar o conteudo 
legal do instituto a luz da lei em vigor; compreender o processo socio-juridico 
desencadeado pelo funcionamento do instituto, fazendo breve analise das 
mudangas oriundas da lei que altera a tematica, ja saneionada e que se encontra em 
periodo de vacatio legis. Para tanto, utiliza-se o metodo sistemico, auxiliado pelos 
metodos historico-evolutivo e exegetieo-jurfdico empregando-se as tecnicas da 
pesquisa bibliografica, atraves dos fichamentos, buscando retratar criticamente a 
atuagao do Conselho de Sentenga a luz do ordenamento juridico vigente, buscando, 
ao final, mensurar a capacidade do instituto para concretizagao de uma justiga 
efetivamente democratica. 

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal do Juri; Conselho de Sentenga; Democracia; Justiga. 



ABSTRACT 

The Court jury in Brazil is the theme that always raises great discussion, mainly 
about the training and performance of the sentence. This monograph, to be 
presented as work Completion of course, takes a subject of study to conduct the 
citizen as active part in the Council of Judgment of the Court of Jury. To do so, asks 
itself: The Council of Judgment of the Court of Jury is prepared from a technical and 
ethical to judge their peers in cases of crimes against malicious life? In conclusion, 
as has been hypothesis that the Council of Judgment, despite deserves repairs, 
portrays democracy in the legal system homeland. It aims to be as objective review 
the general aspect of the legal and ethical judgments made by jurors. And how 
specific objectives: to know the historical evolution of the institute; review the legal 
content of the institute in the light of the law in force; understand the socio-legal 
process initiated by the operation of the institute, making brief analysis of changes 
from the law amending the theme, already sanctioned and is in a period of vacatio 
legis. To this end, the method used is systemic, aided by historical and evolving 
methods and legal critical-juridy employing the techniques of literature search, 
through texts, looking critically portray the performance of the sentence in light of the 
current legal system, seeking At the end, measure the capacity of the Office to 
implement a democratic justice effectively. 

KEYWORDS: Court of Jury; Council of Judgment; Democracy; Justice. 
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INTRODUCAO 

Apesar de ser uma instituicao com origem incerta, porem muito antiga e 

debatida, cujo formato, vigente ate os dias de hoje, vem sendo moldado desde 

os povos primitivos, mas sem sofrer mudancas significativas, que colaborassem 

para que a instituicao acompanhasse a constante evolugao, nao so contextual 

como do proprio direito enquanto ciencia. 

O fato e que o Tribunal do Juri no Brasil e assunto polemico, tanto no meio 

juridico, como no social, as opinioes se proliferam ora contra, ora a favor do instituto, 

tal como ele se estrutura e funciona nos dias atuais. Ha, ainda, argumentos que 

embora reconhegam a importaneia do instituto, apontam a necessidade de 

mudancas substanciais para que haja urn melhor funcionamento. Por tais aspectos, 

controversos e relevantes, e que se elegeu o tema da presente monografia, sem 

grandes pretensoes cientificas, e verdade, mas com a clara preocupacao de estudar 

mais detidamente o polemico assunto, tal como se espera de urn Trabalho de 

Conelusao de Curso, toma como objeto de estudo a conduta do cidadao como parte 

ativa no Conselho de Sentenca do Tribunal do Juri. 

Neste desiderato, afigura-se inevitavel o problema da pesquisa: O Conselho 

de Sentenca do Tribunal do Juri esta preparado do ponto de vista teenico e etico 

para julgar seus pares nos casos dos crimes dolosos contra a vida? A guisa de 

conelusao, tem-se como hipotese que o Conselho de Sentenga, malgrado merega 

reparos, retrata a democracia no ordenamento juridico patrio. Aponta-se como 

objetivo geral analisar o aspecto juridico e etico dos julgamentos realizados pelos 

jurados. E como objetivos especificos: eonhecer a evolugao historica do instituto; 

revisar o conteudo legal do instituto a luz da lei em vigor; compreender o processo 

socio-juridico desencadeado pelo funcionamento do instituto, fazendo breve analise 
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das mudangas oriundas da lei que altera a tematica, ja sancionada e que se 

encontra em periodo de vacatio legis. Para tanto, utilizar-se-ao os metodos 

sistemico, auxiliado pelos metodos historico-evolutivo e exegetico-juridico. Sera 

empregada a tecnica da pesquisa bibliografica, atraves dos fichamentos, buscando 

retratar criticamente a atuacao do Conselho de Sentenga a luz do ordenamento 

juridico vigente, buscando, ao final, mensurar a capacidade do instituto para 

concretizagao de uma justiga efetivamente democratica. 

Assim, para bem desenvolver esse estudo, procurar-se-a sistematiza-lo 

em tres capitulos correlacionados. No capitulo inicial, sera feita uma reflexao 

historica do processo evolutivo do instituto desde a notoria contribuigao, 

primeiramente do Conselho dos Anciaos, de origem mosaica, onde o tribunal 

estava codificado em conformidade com o Pentateuco, demonstrando forte 

apego a religiosidade, comparando o julgamento pelos pares com a ceia do 

Senhor; passando pela conotagao mistica e religiosa dos gregos que formaram 

os diskatas, composto por doze jurados, vislumbrando os apostolos de Cristo. 

Inovaram ao subdividir o sistema do tribunal em dois importantes orgaos, a dizer, 

a Helieia e o Areopago; ate chegar ao periodo pos Revolugao Francesa 

consagrando o Juri criminal como instituigao judiciaria de carater especialmente 

politico, ampliando e especificando sua atuagao. Da Franga, a instituigao espalhou-

se por toda a Europa. Quando os ingleses colonizaram a America do Norte, levaram 

tambem os tribunais populares, assim como as demais Colonias europeias nas 

Americas, o que nao foi diferente com o Brasil. 

Observar-se-a, ainda no primeiro capitulo que no Brasil, ainda Colonia, 

aprovada a instituigao, esta sofreu diversas e subsequentes alteragoes, 

incorporando-se, enfim, ao rol de direitos e garantias individuals salvaguardados na 
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Constituicao Federal. 

No segundo capitulo ter-se-a a analise de como o rito processual teve sua 

soberania confirmada, ate alcancar a Constituicao Federal de 1988, na redacao do 

artigo 5°, XXXVIII, confirmando a competencia estabelecida pelo Codigo de 

Processo Penal, apresentado, de forma privativa ao Tribunal do Juri, o processo e 

julgamento de crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida. 

O Codigo de Processo Penal detalhou a organizacao do Tribunal do Juri, 

os componentes para seu funcionamento, alistamento dos jurados, composicao e 

epoca de realizacao das sessoes e quern pode ou nao exercer a funcao de jurado. 

Por ultimo, no terceiro capitulo, topico central da presente monografia, 

sera enfocado, particular e especialmente, o carater da parcialidade ou 

imparcialidade dos jurados, esclarecendo quern pode ou nao servir como jurados, 

assim como se analisarao os argumentos favoraveis e contrarios ao instituto tal 

como ele existe hoje e, ainda, a questao da busca por justiga democratica atraves 

do voto em plenario, caracterizando a importancia, ou a desvalia, do cidadao leigo 

no Tribunal do Juri. Por fim, proceder-se-a a uma breve analise das alteracoes ao 

Codigo de Processo Penal, trazidas pela Lei 11.698/2008, de 10 de junho de 2008, 

mais especificamente aqueles dispositivos relacionados aos jurados. 



CAPITULO 1 A HISTORIA DO TRIBUNAL DO JURI. 

E primordial, para entender o instituto do Tribunal do Juri, bem como a 

participagao dos jurados na administragao da justiga, que se saiba como o instituto 

se originou, proporcionando aos cidadaos comuns de varias nagoes a participagao 

na analise e julgamento de causas das mais simples as mais complexas. 

1.1 Origem do Tribunal do Juri. 

Para os mais liberais a origem do Juri teria se dado na epoca mosaica, 

provavelmente na epoca classica de Grecia e Roma, enquanto os mais 

conceitualistas preferem afirmar o seu bergo na Inglaterra, em epoca do Concilio de 

Latrao, remontam a centenas de anos no decorrer Historia da velha Inglaterra, 

onde, por volta de 1215, foram abolidas pelo Concilio de Latrao as ordalias e os 

juizos de Deus. Surgia desta forma o Tribunal do Povo, este instituto marcou de 

forma profunda os ingleses, sobretudo pelos resultados alcangados. Ja em paises 

europeus da epoca, o Juri nao surtiu os efeitos esperados, e logo foram substituidos 

por outros orgaos com o objetivo de julgamento. 

Surgiu como uma necessidade de julgar os crimes praticados por bruxarias 

ou com carater mistico. Para isso, contava com a participagao de doze homens da 

sociedade que teriam uma "consciencia pura", e que se julgavam detentores da 

verdade divina para a analise do fato tido como ilicito e a aplicagao do respectivo 

castigo. 

Desde a sua origem o juri revestiu-se de urn carater religiose se nao pelo 

numero de jurados - uma suposta referenda aos doze apostolos de Cristo - pelo 
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poder de suas deeisoes apos o julgamento, lembrando que naquela epoca o papel 

de julgar seria uma exclusividade de Deus. 

Por outro lado, apontam como sendo seu nascedouro, os aureos tempos de 

Roma, com os seus "judices jurati". Tambem na Grecia antiga existia a instituigao 

dos "diskatas", isso sem citar os "centeni comites" que eram assim denominados 

entre os germanicos. Vejamos mais detalhadamente cada uma desta teses de 

surgimento do instituto e o seu contexto e formagao historica. 

1.2 O Conselho dos Anciaos 

Muitos estudiosos o apontamento da existencia de Tribunal do Juri desde a 

epoca historica por muitos denominada de mosaica, entre os judeus libertados do 

Egito, sob a orientagao de Moises, relataram a historia das "idades antigas" atraves 

do grande livro, o Pentateucho. 

Como a oralidade exposta nos dispositivos, apesar de envolta em forte 

misticismo religioso. O julgamento ja se dava pelos pares, no Conselho dos 

Anciaos, e em nome de Deus. 

O Conselho tinha suas regras bem definidas. Funcionava a sombra de 

arvores, e a pena a ser fixada nao obedecia a limites. O julgamento propiciava 

relativa liberdade para a defesa, existia uma boa publicidade do ato, e a analise da 

prova com alguma seguranga, era proibida, por exemplo, a condenagao se existisse 

apenas uma testemunha, o que hoje se chama de sistema legal de analise do 

conjunto probatorio. A eomposigao do conselho julgador do Tribunal Ordinario se 

dava da seguinte forma: a indicagao de urn membra escolhido por cada parte, e 
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estes escolhiam o terceiro. Ja era previsto recurso, primeiro para o pequeno 

conselho dos Ancioes, e apos, ao grande Conselho de Israel. 

Tao fortes eram as caracteristicas teoeraticas que Rui BARBOSA (1950, p. 

50), negando aquela origem mosaica, chegou a afirmar que assim pensando, sem 

melhores criterios, havera ate quern vislumbrara na Ceia do Senhor urn Conselho 

de Jurados. 

1.3 Influencia dos Gregos. 

Na Grecia, Lycurgo ofereceu ao povo a faculdade de conhecer dos crimes 

contra o Estado. Porem o exercicio das fungoes judiciais era distribuida aos 

ephoros, os magistrados da epoca. 

Doze jurados formavam as diskatas orgao que possuia forte conotacao 

mistica e religiosa, o numeros de seus formadores corresponde ao niimero de 

apostolos de Crista. 

O sistema de orgaos julgadores, na Atenas Classica, era dividido 

basicamente em dois importantes conselhos, a Helieia e o Areopago, instituicoes 

estas que buscavam a restauracao da paz social, apresentando diversas 

caracteristicas de juri. 

A Helieia julgava fatos de menor repercussao enquanto o Areopago, orgao 

guiado pela prudencia, era encarregado de julgar os homicidios premeditados e 

sacrilegios. Integrados por antigos arcontes seguia unica e exclusivamente a sua 

consciencia, quando proferiam o seu voto era de maneira nao secreta e nenhum 

deles poderiam se recusar a proferir este voto. 



16 

1.4 O Tribunal do Juri na Epoca de Roma 

Em Roma, foram tres os periodos de desenvolvimento do processo penal: o 

processo comicial, o acusatorio e o da cognitio extra ordinem. 

No sistema acusatorio, com o surgimento das quaestiones perpetuae, e que 

se visualiza mais nitidamente os tracos da instituigao do Juri como hoje a 

conhecemos. Eram os julgamentos dos judices jurati. Afirma Luiz FILO (1999, p 34) 

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

A quaestio foi criada pela Lex Calpurnia de 149 a.C. e era como uma missao 

de inquerito, ou urn conselho de julgamento, provisorio, com a finalidade de 

investigar e julgar funcionarios do Estado que tivessem prejudicado urn provinciano. 

Ha relatos ainda de varias quaestio que se seguiram, criando urn costume, que 

acabou Ihes tornando perpetua, dando inicio a jurisdigao penal em Roma. 

Rogerio Lauria TUCCI cita varias semelhangas entre o procedimento das 

quaestiones em relagao ao Tribunal do Juri Brasileiro: 

a) Identica forma de recrutamento (cidadaos de notoria idoneidade, cujos 

nomes contam de lista anualmente confeccionada pelo juiz-presidente); 

b) Mesma denominagao dos componentes do orgao judicante popular -

jurados; 

c) Formagao deste mediante sorteio; 

d) Recusa de certo numeros de jurados sem necessidade de qualquer 

motivagao; 
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e) Juramento dos jurados; 

f) Metodo de votagao (embora realizada secretamente), com respostas 

simples e objetivas - sim ou nao; 

g) Decisao tomada por maioria de votos; 

h) Soberania do veredicto; 

i) Peculiaridades e atuagao do juiz-presidente; e 

j) Ate pouco tempo atras indispensabilidade de comparecimento do acusado, 

para realizacao do julgamento. 

1.5 A Contribuigao de Outros Povos 

A maior parte da doutrina nao exita em afirmar que a verdadeira origem do 

Tribunal do Juri, tal qual o concebemos hoje, se deu na Inglaterra, quando o 

Concilio de Latrao, em 1215, aboliu as ordalias ou Juizos de Deus, com julgamento 

nitidamente teocratico, instalando o conselho de jurados. 

Nesse momento historico, de luta por respeito a direitos individuals, tambem 

da promulgagao da primeira constituigao que se registra, a Carta Magna, viu-se a 

necessidade da instalagao de urn orgao transparente a exercer o oficio de julgar. 

O Professor Fernando da Costa TOURINHO FILHO, relata que passaram a 

coexistir naquele pais o Grande Juri (24 pessoas) e o Pequeno Juri (doze pessoas). 

O primeiro encarregado da acusagao e o segundo do julgamento. Este modelo 

durou ate o ano de 1933. No inicio os jurados nao eram compostos de sujeitos 

imparciais, mas sim das testemunhas presenciais do suposto ato delituoso. So mais 

tarde e que o pequeno juri passou a ser integrado por pessoas desinteressadas. 
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Nota-se tambem o grande sucesso da instituigao em terra inglesa, talvez por 

muito bem se amoldar ao sistema dogmatico juridico da Commom Law. Como este 

tern suas premissas nos costumes da sociedade, nada mais adequado do que urn 

julgamento de urn suposto criminoso pelos seus pares, ja que estes darao o melhor 

diagnostics da reprovagao da conduta no seio dos costumes daquela comunidade. 

Esses os posicionamentos que se encontram na literatura juridica nacional. 

Nao obstante, de valor cientifico a citagao que se faz de duas outras passagens da 

historia mundial: o julgamento de Jesus, que para alguns teve feigoes de urn Juri, 

haja vista o julgamento popular por aclamagao (iudicium populum); e de outro lado 

os julgamentos em epoca da idade media, no feudalismo, em que os senhores eram 

julgados por senhores, e os vassalos por vassalos. 

Tambem os francos constitufram urn Tribunal Popular, o qual recebia a 

denominagao de "Malf, sendo formado de cidadaos livres e homens habeis, os 

rachimburgos, cujo comparecimento era obrigatorio, sob pena de multa. Havia, 

ainda, uma classe especial de julgadores criada por Carlos Magno, os scabinos", 

que tinham jurisdigao permanente com a fungao de ajustar os julgados e coibir os 

excessos. (Lauria TUCCI, 1999, p. 26). 

Assim comegou a ordem judiciaria moderna, cujo caracteristico distintivo e 

ter feito da administragao da justiga, uma profissao distinta, a obrigagao especial e 

exclusiva de uma ordem de cidadaos: "no feudalismo se desenvolveu o julgamento 

pelos pares, o qual trazia uma ideia de classes, de maneira que os senhores eram 

julgados pelos senhores, e os vassalos pelos vassalos". (Abelardo Silva GOMES, 

1953, p. 26). 

No sistema britanico, os jurados decidem de fato, apos examinarem e se 

orientarem tambem no Direito. Respondem a urn unieo quesito: culpado ou 



19 

inocente. A Inglaterra, desde a conquista normanda, passou a praticar o Juri, 

reformando-o com suas regras, vicios, preconceitos e ate mesmo formalidades 

liturgicas. La o Juri recebeu seus liames definitivos, perdendo a aparencia teocratica 

e tornando-se urn ato realizado em nome do povo. Foi tamanha a importancia dada 

por este povo a instituigao, que a mesma se espalhou pela Europa e pela America. 

O juri consolidou-se na America do Norte no seculo XVII, antes mesmo que 

ali se constituisse uma nagao independente, tornando-se urn padrao comum e 

abrangendo o julgamento geral de todas as causas. 

Embora a organizagao do juri nao seja identica nos diferentes estados 

americanos, "os seus lineamentos mostram-se basicos, com todas as formalidades 

revestidas de publicidade, em regime de plena oralidade, por sua vez dotada de 

contraditoriedade real" (Lauria TUCCI,1999, p. 29). 

Na Franga, no ano de 1789, a Revolugao Francesa, baseada em ideias 

iluministas, refletiu tambem sobre a organizagao judiciaria, tanto que pouco tempo 

depois, em 30 de abril de 1790, foi baixado decreto consagrando o juri criminal 

como instituigao judiciaria. 

Portanto, assim como a Franga havia assimilado o modelo das colonias 

inglesas para a formulagao da declaragao dos direitos humanos, da mesma forma 

assimilou o Tribunal do Juri, concedendo-lhe, contudo, carater especialmente 

politico. 

Eram caracteristicas do julgamento popular na Franga, entre outras: 

Materia criminal; publicidade dos debates; o cidadao deveria ser eleitor para 

alistar-se como jurado; quern nao se inscrevesse na lista de jurados estaria 

impedido de concorrer a qualquer fungao publica, pelo prazo de dois anos; o 

processo penal passou a ser formado por tres fases: instrugao preparatoria; Juri de 
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acusacao, formado por oito membros, sorteados de uma lista de trinta cidadaos; 

debates e Juri de julgamento, formado por doze membros, sorteados de uma lista 

de duzentos cidadaos, com direito de recusa de vinte, pelas partes, isto e, tanto 

pelo acusador como pelo acusado. 

Somente depois da Revolucao Francesa, em 1789, que se oficializou o 

Tribunal do Juri, que, instituido, espalhou-se por toda a Europa, sendo trazido por 

nossos colonizadores. 

1.6 Surgimento do Tribunal do Juri no Brasil 

No Brasil, o Juri surgiu apos iniciativa do Senado da Camara do Rio de 

Janeiro, que propos ao encaminhou ao entao Principe Regente D. Pedro proposta 

de criacao de urn "juizo de jurados". Foi entao instituido em 1822, atraves de 

Decreto Imperial, e denominado de "juizes de fato", composto de 24 juizes, homens 

considerados bons, honrados, inteligentes e patriotas. 

A competencia inicial deste orgao era apenas julgar materia estrita aos 

crimes de imprensa, sendo o unico recurso cabivel a sua decisao a clemencia Real. 

A nomeacao destes Juizes ficava sob a responsabilidade do Corregedor e dos 

Ouvidores do Crime, desta maneira o surgimento do Tribunal do Juri no Brasil, e 

comentado por Fernando CAPEZ (2006, p. 636) "O juri foi disciplinado pela primeira 

vez pela Lei de 18 de junho de 1822, a qual limitou sua competencia ao julgamento 

dos crimes de imprensa" 

Com a outorga da Constituicao do Imperio em 1824, o Tribunal do Juri 

passou a figurar na secao destinada ao poder judiciario, passando a fazer parte 

deste orgao e, tendo competencia para julgar as acoes civeis e criminais. 
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No final do periodo imperial a instituicao do Juri fora recepcionada em outra 

Carta Magna, desta vez a Constituicao republicana promulgada em 24 de Fevereiro 

de 1891, em seu art. 72, § 31, que alegava laconicamente: "E mantida a instituigao 

do jury (sic)". 

O art. 72 da Constituicao republicana foi modificado pela Emenda 

Constitucional de 03 de setembro de 1926. A instituigao do Juri nesta carta 

constitucional passou por uma importante alteragao, pois foi alocada no capitulo 

reservado ao judiciario para a secgao II, Tftulo IV, o qual era destinada a declaragao 

dos direitos dos cidadaos brasileiros estabelecendo, que a instituigao deveria ser 

tratada como garantia individual, principio semelhante ao que vigora na atual 

Constituigao, em que a instituigao do Tribunal do Juri e consagrada e tratada como 

garantia individual. 

A Constituigao Federal outorgada em julho de 1934, pelo Estado Novo, mais 

uma vez alterou a sua disposigao, deslocando-a para a segao alocada ao Poder 

Judiciario. 

Na Lei Maior de 1946 a instituigao do Juri fora destinada ao capitulo 

responsavel pelos direitos e garantias individuals, precisamente em seu art. 141, § 

28 o qual ainda acrescia: "E mantida a instituigao do Juri, com a organizagao que 

Ihe der a lei, contando que seja sempre impar o numero dos seus membros e 

garantido o sigilo das votagoes, a plenitude de defesa do reu e a soberania dos 

veredictos. Sera obrigatoriamente da sua competencia o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida". 

Posteriormente foi promulgada a Lei n. 263, que regulamentou o § 28 do art. 

141 da Carta Magna, sendo incorporada ao atual Codigo de Processo Penal. 
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A Constituigao de 24 de Janeiro de 1967 manteve em sintese a redagao da 

Carta de 1946, aquela o enraizou em seu art. 150, § 18, que determinava: "Sao 

mantidas a instituigao e a soberania do Juri, que tera competencia no julgamento 

dos crimes dolosos contra a vida". 

Ficou inalterada a instituigao do Juri na Constituigao de 1969, capitulando-a 

no § 18 do art. 153, daquela carta, dispondo: "E mantida a instituigao do Juri, que 

tera competencia no julgamento dos crimes dolosos contra a vida". 

A atual Constituigao Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, 

recepcionou em definitivo a instituigao do Tribunal do Juri nas denominadas 

clausulas petreas. Consagrando o Tribunal do Juri como uma instituigao de garantia 

individual. Elencando-a em seu art. 5°, XXXVIII, que assim expoe, "in verbis": "e 

reconhecida a instituigao do juri, com a organizagao que Ihe der a lei, assegurados: 

a) a plenitude de defesa, 

b) o sigilo das votagoes; 

c) a soberania dos veredictos; 

d) a competencia para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;" 

Desta forma o Tribunal do Juri, se constituiu urn aparelho impositor de 

sangoes penais, fazendo parte da maioria dos ordenamentos legais do mundo. 

Porem existem diferengas em virtude do carater cultural das nagoes e, na sua 

maneira de aplicagao, mesmo que em seu niicleo principal esteja o julgamento 

popular de uma infragao, seja cfvel (em paises como os Estados Unidos, Canada, o 

Juri, delibera nao so em causas de natureza criminal como civeis) ou criminal. 



CAPfTULO 2 O TRIBUNAL DO JURI NOS DIAS DE HOJE 

Apos verificar a historia do Tribunal do Juri, e necessario analisar o instituto 

nos dias hodiernos quanto a sua estrutura e formacao, ja que seculos se passaram 

desde sua origem ate os tempos atuais. 

2.1 O Tribunal do Juri na Carta Magna e na Praxe Judiciaria 

Para solucionar as mais diversas lides e aplicar a lei abstrata, o Estado, 

atraves do Poder Judiciario, exerce exclusivamente a funcao de aplicar o Direito 

exercendo, assim, a Jurisdicao. Porem, esta jurisdicao deve ser delimitada, pois urn 

juiz nao pode julgar todas as lides, a competencia, seria exatamente esta 

delimitacao, que pode muito bem ser conceituada como a medida do poder de 

julgar, desta forma cada orgao jurisdicional so pode aplicar as leis abstratas levando 

em conta os limites que Ihes foram conferidos. 

Ao tratar de competencia, e importante ver de maneira geral como a doutrina 

tradicional a classifica. A primeira classificacjao e dada em razao da materia (ratione 

materiae), nesta e levada em conta a natureza do direito questionado na lide. A 

segunda e estabelecida em razao da pessoa ou ratione personae, esta a doutrina 

tradicional tambem denomina de prerrogativa de funcao, onde o legislador procurou 

considerar a relevancia do cargo ou funcao ocupada pelo infrator da norma, que 

terao orgaos especificos do poder judiciario para o julgamento. A terceira, e ultima, 

seria a competencia em razao do local {ratione loci) atraves desta e onde se da a 

fixacao da comarca competente, onde sera levado em conta para esta fixacao o 

local onde foi praticado o delito, e em alguns casos o local da residencia do sujeito 
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ativo da infragao penal. Deve-se acrescentar que as duas primeiras elassificagoes 

sao tidas como absolutas, por serem de interesse publico; caso desrespeitadas tais 

regras de estabelecimento, resultara em nulidade absoluta da agio penal. Por outro 

lado, a terceira forma de competencia possui o teor de relatividade, podendo, 

inclusive, ser prorrogada, pois deve a parte interessada alegar no momento oportuno 

e provar que Ihe causou prejuizo para que seja decretada a nulidade do processo. 

E em se tratando de competencia, a que interessa diretamente ao presente 

trabalho, e a do tribunal do juri; desta forma, nao sera aprofundado o estudo com 

relagao a todas as especies, o que nao indica desprezo pelo tema de tamanha 

importancia. 

Nesse sentido, deve-se destacar que a Constituigao Federal brasileira, 

promulgada em 05 de outubro de 1988, preve no seu art.5° inciso XXXVIII atribui a 

competencia do Tribunal do Juri: os crimes dolosos contra a vida. 

Segundo este dispositivo, e do Tribunal a delimitagao do Poder Jurisdicional 

para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. 

Quando a Constituigao Federal de 1988 conferiu esta competencia para julgar tais 

delitos, nao estabeleceu proibigao da ampliagao do rol dos crimes a serem 

apreciados pelo Tribunal do Juri por via de norma infraconstitucional. Como afirma 

Fernando da Costa TOURINHO FILHO (1994, p. 265): 

Nada impede sejam criados Tribunals do Juri para o julgamento de outras 
infracoes, e muito menos se inclua na sua competencia o julgamento 
destas. O que nao e possivel e a subtracao do julgamento de urn crime 
doloso contra a vida ao Tribunal do Juri. 

Como se trata de uma clausula petrea (conforme o art. 60, Paragrafo Unico, 

inciso IV, da CF / 88), nao seria permitido, nem mesmo por emenda constitucional, 

suprimir, ou restringir, a competencia do Tribunal do Juri. 
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Vale salientar, entretanto, que esta competencia nao e absoluta, pois ha 

situacoes em que se estabelece o conflito de competencias e, excepcionalmente, os 

crimes dolosos contra a vida nao serao julgados pelo Tribunal do Juri, como 

exemplo desta afirmacao, esta o conflito resultante de casos de competencia em 

razao da pessoa. 

Determinadas pessoas tern foro de processo e julgamento previsto pela 

Constituigao Federal, desta forma, mesmo que cometam crimes dolosos contra a 

vida, estarao excluidos da competencia do Juri Popular. 

Nota-se urn conflito aparente de normas da mesma hierarquia; uma vez que 

ambas sao previstas constitucionalmente, a de natureza especial prevalecera sobre 

a norma de carater geral, que no caso sera a definida no art. 5° inciso XXXVIII, da 

Carta Magna. 

O art. 102, inciso I, alineas "b" e "c", da Constituigao Federal, determina que 

nos crimes comuns cometidos pelo Presidente da Republica, Vice-Presidente, 

membros do Congresso Nacional, Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

Procurador Geral da Republica, Ministros de Estado, membros dos Tribunals 

Superiores, do Tribunal de Contas e os chefes de missao diplomatica de carater 

permanente serao processados e julgados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Conforme jurisprudencia pacifica, pois ja se firmou posigao neste sentido, a locugao 

constitucional "crimes comuns" abrange todas as modalidades de infragoes penais, 

inclusive os crimes dolosos contra a vida. 

Dessa mesma forma, desta feita de acordo com o art. 105, inciso I, ali'nea "a", 

da Constituigao Federal, todos os crimes comuns, inclusive os dolosos contra a vida, 

praticados pelos governadores dos Estados e do Distrito Federal, desembargadores 

dos Tribunals de Justiga dos Estados e do Distrito Federal, os membros do Tribunal 



26 

de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, 

dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, membros dos Conselhos ou 

Tribunais de Contas dos Municipios e do Ministerio Publico da Uniao que oficiem 

perante Tribunais, sempre serao processados e julgados pelo Superior Tribunal de 

Justiga. 

Em referenda aos crimes praticados pelo Prefeito Municipal, em face do art. 

29, inciso X, da Carta Magna, abrangendo os dolosos contra a vida, competira ao 

Tribunal de Justiga julga-los. 

Por ultimo, todos os crimes dolosos contra a vida da pessoa humana, 

tentados ou consumados, praticados por algum membra do Ministerio Publico ou 

Poder Judiciario, serao julgados pelo Tribunal de Justiga do Estado ao qual estao 

vinculados, conforme o exposto no art. 96, inciso III, da Carta Maior. 

Em ocorrendo o cometimento de um crime doloso contra a vida conexo com 

outro crime que possui foro por prerrogativa de fungao, inexistira atragao, 

prevalecendo a regra do Juiz Natural, havendo, necessariamente a separagao dos 

processos, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exposto a 

seguir: 

Envolvimento de co-reus em crime doloso contra a vida, havendo em 
relacao a um deles a prerrogativa de foro como tal definida 
constitucionalmente, nao afasta, quanta ao outro, o juiz natural revelado na 
alinea d do inciso XXXVI11 do art.5° da Carta Federal. A continencia, porque 
disciplinada mediante normas de indole instrumental comum, nao e 
conducente, no caso, a reuniao dos processos. A atuacao de orgaos 
diversos integrantes do Judiciario, com duplicidade de julgamento, decorre 
do proprio texto constitucional, isto por nao se Ihe poder sobrepor preceito 
de natureza estritamente legal. (STF - 2 a T. - HC 70.581 - AL, RTJ 
150.832-3, STF - Pleno - HC n° 69.325-3.GO - Rel. Min. Neri da Silveira -
DJU, 4 dez. 1992, p.23.058.). 

Estabelece ainda, a Constituigao Federal, no mesmo dispositivo, alem da 

competencia do Tribunal do Juri, os principios basilares de funcionamento deste 
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Tribunal Popular, in verbis: 

Art.5°. (omissis): 

XXVIII - E reconhecida a instituicao do juri, com a organizagao que Ihe der a 

lei, assegurados: 

a) A plenitude de defesa; 

b) O sigilo das votagoes; 

c) A soberania dos veredictos; 

d) A competencia para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

Em sede do principio constitucional da plenitude de defesa e importante 

observar que constitui direito a ampla defesa, o direito que tern o acusado de ve-se 

submetido a julgamento, dentro de uma perspectiva diferenciada da que ocorre na 

pratica, isto e, abrange o contexto de verdadeira ampla defesa, a composigao 

heterogenea do conselho de sentenga, fato que a praxe judiciaria acaba por 

descuidar quase sempre. Os conselhos de sentenga, em geral, sao compostos por 

cidadaos de uma mesma esfera social; esfera social esta diametralmente oposta a 

do acusado. Isso e o que se ve na pratica das comarcas brasileiras, Ronaldo PINTO, 

(2006, p. 103), reforga a importancia deste principio para o Juri: "nos processos de 

Juri, mais que a ampla defesa, exigida em todo e qualquer processo criminal (art. 5°, 

LV, da CF), vigora a plenitude de defesa". 

Por sua vez, o principio do sigilo da votagao, implica no carater secreto de 

todo o procedimento de votagao, do ato em si, abrangendo as etapas preparatorias, 

como a utilizagao de uma sala secreta, abrangendo, ainda, a incomunicabilidade 

dos jurados, pois so e permitida a comunicagao, quando o jurado nao esta 

esclarecido sobre algum ponto da causa, podendo indagar ao juiz a respeito de sua 

duvida. Todavia, convem destacar que em muitas comarcas, sobretudo nas 
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menores, e sabido que os jurados sao procurados por familiares do reu, ou da 

vitima, ou de ambos, com a finalidade de antecipar uma interferencia no veredicto do 

conselho; fato que se afigura lamentavel, vez que, nao raro, acaba por conduzir 

condenacoes ou absolvigoes, o que fere, frontal e antecipadamente, este importante 

principio constitucional. 

Em razao do principio da soberania dos veredictos, nao pode a decisao do 

Conselho de Sentenga ser alterada, todavia, nao se exclui a recorribilidade dos 

julgamentos, para que se proceda a um novo, realizado por um outro Conselho, 

sendo, assim, possivel uma decisao absolutamente diversa da anterior, cassada por 

um dos motivos expressos no Codigo de Processo Penal, e levada ao conhecimento 

da instancia superior, mediante recurso de apelagao. 

E patente a importancia do Tribunal do Juri para a Constituigao Federal de 

1988; tanto que a base principiologica, ora destacada, demonstra-se robusta e bem 

definida; capaz de bem orientar todo o arcabougo infra-constitucional e suas 

possiveis alteragoes, consoante aconteceu recentemente, encontrando-se, ainda, 

em periodo de vacatio legis. 

2.2 O Tribunal do Juri e o Codigo de Processo Penal 

Os crimes que o Codigo de Processo Penal brasileiro estabelece como 

competencia do Tribunal do Juri esta elencado no seu Art. 74, § 1° sao: o homicidio 

simples ou qualificado, o infanticidio, o aborto, o induzimento, instigagao ou auxilio 

ao suicidio; na forma tentada ou consumada com o resultado morte. 

Porem uma das grandes criticas sobre a competencia, consiste no fato de 

crimes como o latrocinio e o sequestra com morte serem da competencia do juiz 
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singular, e nao do Tribunal do Juri. Para bem compreender a solucao 

determinada pelo Codigo de Processo Penal, deve-se retornar ao texto do Art. 5°, 

XXVIII, da Constituigao Federal, que determina a competencia do Tribunal do 

Juri para julgar os crimes tentados ou consumados contra a vida; nos delitos 

acima mencionados os delinquentes buscam atingir o patrimonio e, por 

consequencia, atingem a vida. 

Diferente e o tratamento conferido pela lei processual em havendo a 

conexao entre crime doloso contra a vida e outra especie de crime; prevalece, 

neste caso, a competencia do Juri, como forma de prestigiar a competencia do 

tribunal popular, que prepondera sobre a do outro orgao de jurisdicao, nao 

restando qualquer tipo de duvida a esse respeito, consoante preceitua, 

expressamente o Codigo de Processo Penal: 

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

O juri continua competente para julgar o crime conexo mesmo tendo 

absolvido o reu da imputacao principal (RT 649/251). Toda a conduta tern de ter 

sido praticada de forma dolosa, com a deliberacao para sua pratica, com o lancar 

mao ou valer-se de meio idoneo, utiliza-lo e colimar o intento, ou nao o colimando 

que tenha sido independente da vontade do agente. 

E quando houver uma desclassificacao, ou seja, o Tribunal do Juri no 

momento de sua apreciacao do caso concreto decide por desclassificar o crime 

consumado ou tentado contra a vida para um de menor potencial ofensivo? Veja-se 

o que diz o magisterio de Grinover (1999; p.152): 

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

Casos como estes nao sao raridades; ante o entendimento pelo sistema do 

Codigo de Processo Penal, em face da desclassificacao, devera o juiz presidente do 

Tribunal do Juri proferir sentenga (artigo 492, § 2°), alegando para tanto a 

desclassificagao e remetendo, mesmo que ele seja o responsavel, para os tramites 

normais. 

Ja se a desclassificacao de que falamos for para uma infragao de menor 

potencial ofensivo, o tramite devera ser outro, em virtude da competencia, passar a 

ser do Juizado Especial Criminal. 

2.3 Do Funcionamento do Tribunal do Juri 

Tal como qualquer outro orgao jurisdicional, o Tribunal do Juri apresenta um 

funcionamento regulamentado por lei, qual seja, o Codigo de Processo Penal. 

Cabera ao juiz presidente conduzir as atividades desse tribunal, fazendo cumprir a 

norma. 

2.3.1 Do Procedimento das Acoes no Tribunal do Juri. 

O procedimento das acSes de competencia do juri apresenta duas fases 

distintas e, por isso, e dito escalonado (ou bifasico), a primeira fase, denominada 

sumario da culpa (ou judicium accusationis), tern infcio com o recebimento da 

denuncia e se encerra com a preclusao da decisao de pronuncia. Tal fase traduz 

atividade processual voltada para a formagao de juizo de admissibilidade da 
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acusacao (jufzo de prelibagao). A segunda fase, denominada Juizo da causa (ou 

judicium causae), que se inicia com a apresentagao do libelo e tern fim com o transito 

em julgado da decisao do Tribunal do Juri, havera ai o julgamento do merito do 

pedido (juizo de delibagao). 

Encerrada a fase de instrugao, cada parte, segundo o Art. 406 do Codigo de 

processo Penal, a comecar pela acusacao, tera cinco dias para apresentarem suas 

alegagoes finais por escrito. 

Em seguida ao oferecimento das alegagoes finais, e se nao houver diligencias 

a realizar e que o juiz ache imprescindivel, passa-se a decisoria do sumario da culpa 

(ou fase da pronuncia), sendo o prazo para o juiz proferir a decisao sera de dez dias, 

se entender que estar provada a materialidade de um crime doloso contra a vida e a 

existencia de indicios suficientes de que aquele reu o cometeu; e mesmo que haja 

alguma duvida, o juiz devera "pronunciar", pois nesta fase o in dubio e pro societate, 

remetendo o julgamento ao Tribunal do Juri Popular, cabe aqui uma pequena 

observagao que a pronuncia e uma decisao interlocutoria mista nao-terminativa, que 

gera alguns efeitos: alem da submissao do acusado ao Tribunal do Juri Popular, 

provoca a interrupgao da prescrigao e a decretagao ou manutengao da prisao 

provisoria do acusado a quern se importa a pratica de crime inafiangavel, se 

reincidente ou portador de maus antecedentes, e nos crimes afiangaveis enquanto 

nao prestada a fianga. 

O juiz podera ainda nesta fase processual: impronunciar o reu, caso o juiz nao 

forme convencimento da existencia do crime ou ainda de indicios suficientes de ter 

sido o reu o autor do crime em questao; desclassificagao, onde o juiz conclui que 

nao existiu exclusivamente crime que nao seja da competencia do Tribunal do Juri; 

ou, absorver sumariamente, atraves de sentenga definitiva, quando houver 
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convencimento da existencia de circunstancia que exclua o crime ou que isente o 

reu de pena. 

Da pronuncia o reu devera ser intimado pessoalmente sob pena de invalidade 

do ato e daqueles que ulteriormente forem praticados, se o reu estiver em lugar 

incerto e nao sabido ou ainda foragido, o processo ficara aguardando sua 

localizagao, para que se aperfeicoe a intimacao, devera tambem ser intimados o 

promotor de justiga e o defensor do reu, que poderao interpor recurso em sentido 

estrito. 

Quando nao existir recurso, ou existindo for a sentenga confirmada pelo 

Tribunal de Justiga, o promotor oferece o libelo que e a pega inaugural do juizo da 

causa, onde sera exposto de forma escrita e articulada o fato pelo qual foi 

pronunciado o reu, nesta pega o promotor podera arrolar ate cinco testemunhas para 

serem ouvidas no plenario. 

Apos receber pessoalmente o libelo, o defensor sera intimado a oferecer sua 

resposta, que e denominada de contrariedade, o prazo e de cinco dias sendo este o 

momento oportuno para indicar possiveis testemunhas a serem tambem ouvidas em 

plenario, novamente o numero sera de ate cinco. 

Com os autos ordenados, o juiz designara data para o julgamento do 

processo perante o Tribunal do Juri. 

2.3.2 Do Alistamento dos Jurados. 

Tribunal do Juri e composto por um juiz de direito, que e o seu presidente e 

vinte e um jurados, dentre os quais, sete serao sorteados e constituirao o Conselho 

de Sentenga em cada sessao de julgamento (art. 433 Codigo de Processo Penal). 
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Os jurados serao escolhidos dentre cidadaos da comunidade, de notoria 

idoneidade, a criterio do juiz. O alistamento compreendera os cidadaos maiores de 

vinte e um anos de idade, ficando isentos os maiores de sessenta (art. 434 Codigo 

de Processo Penal). 

O servigo do Juri sera obrigatorio, dele nao podendo se afastar nenhum 

cidadao, salvo nos casos de escusa legitima ou por previsao legal. A recusa ao 

servico do Juri, motivada por convicgao religiosa, filosofica ou politica, importara a 

perda dos direitos politicos (art.435 Codigo de Processo Penal), conforme dispoe a 

Constituigao Federal em seu Art. 5°, VIII. 

Sao isentos do servico do Juri, no entanto, todas as pessoas enquadradas no 

art. 436 Codigo de Processo Penal, a saber: o Presidente da Republica e os 

ministros de Estado; os governadores ou interventores de Estados ou Territorios, o 

prefeito do Distrito Federal e seus respectivos secretarios; os membros do 

Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional, das Assembleias 

Legislativas dos Estados e das Camaras Municipals, enquanto durarem suas 

reunioes; os prefeitos municipals; os magistrados e orgaos do Ministerio Publico; 

lista geral, publicada em novembro de cada ano, poderao ser os serventuarios e 

funcionarios da justiga; o chefe, demais autoridades e funcionarios da Policia e 

Seguranga Publica; os militares em servigo ativo; as mulheres que nao exergam 

fungao publica e provem que, em virtude de ocupagoes domesticas, o servigo do Juri 

Ihes e particularmente dificil, e por um periodo de um ano, mediante requerimento, 

os que tiverem efetivamente exercido a fungao de jurado, salvo nos lugares onde tal 

isengao possa redundar em prejuizo do servigo normal do Juri. Ainda, e prevista 

pelo citado artigo a dispensa do jurado quando o requererem e o juiz reconhecer a 
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necessidade da dispensa: os medicos, os ministros de confissao reiigiosa, os 

farmaceuticos e as parteiras. 

O juiz-presidente do Juri alistara a cada ano, sendo utilizado o conhecimento 

pessoal ou por informacao fidedigna, trezentos a quinhentos jurados no Distrito 

Federal e nas comarcas de mais de cem mil habitantes, e oitenta a trezentos nas 

comarcas ou nos termos de menor populacao, sendo a lista composta por pessoa do 

povo entre cidadaos de notoria idoneidade, agindo de forma a escolher varios 

segmentos da comunidade, recomenda-se a diversificagao de funcoes sociais, de 

modo a estar a comunidade representada por todas as suas camadas, vale salientar 

que a lei nao preve nenhum mecanismo efetivo para averiguar tal idoneidade. O juiz 

podera requisitar as autoridades locais, associates de classe, sindicatos 

profissionais e reparticoes publicas a indieacao de cidadaos que reunam as 

condicoes legais. A lista geral, publicada em novembro de cada ano, podera ser 

alterada de oficio, ou em virtude de reclamacao de qualquer do povo, ate a 

publicacao definitiva, na segunda quinzena de dezembro, com recurso, dentro de 

vinte dias, para a superior instancia, sem efeito suspensivo (art.439 Codigo de 

Processo Penal). Nas comarcas ou nos termos onde for necessario, organizar-se-a 

lista de jurados suplentes, depositando-se as cedulas em urna especial (art. 441 do 

Codigo de Processo Penal). 

A lista geral dos jurados, com indieacao das respectivas profissoes, sera 

publicada pela imprensa, onde houver, ou em editais afixados a porta do edificio do 

tribunal, lancando-se os nomes dos alistados, com indieacao das residencias, em 

cartoes iguais que, verificados com a presenga do orgao do Ministerio Publico, 

fiearao guardados em urna fechada a chave sob a responsabilidade do juiz (art. 440 
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do Codigo de Processo Penal), neste interim reforca Vitor Eduardo GONCALVES 

(2007, p. 44): 

"A lista geral dos jurados publicar-se-a em duas oportunidades, ambas por 
via da imprensa local e destinadas ao ano seguinte: a primeira podera ser 
alterada de oficio ou por forca de reclamacao de qualquer do povo ate a 
publicacao da lista definitiva, no mes de novembro; a segunda (lista 
definitiva), na ultima quinzena de dezembro, cabendo recurso em sentido 
estrito, no prazo de vinte dias para a superior instancia". 

Vale ressaltar que com a aprovagao da Lei 11.689/2008, de 10 de junho de 

2008 estas datas para as publicagoes destas listas sofreram alteragoes, sendo 

obrigatoriamente a primeira publicada ate 10 de outubro de cada ano e a segunda e 

definitiva ate 10 de novembro do mesmo ano. 

Esta fase e de grande importaneia, por fixar o corpo de jurados para o ano 

seguinte, que decidira nos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida dentro da 

comarca. 

O sorteio dos jurados far-se-a a portas abertas, e um menor de dezoito anos 

tirara da uma geral as cedulas com os nomes dos jurados, as quais serao recolhidas 

a outra urna, ficando a chave respectiva em poder do juiz, o que tudo sera reduzido 

a termo pelo escrivao, em livro a esse fim destinado, com especificagao dos vinte e 

um sorteados (art. 428 do Codigo de Processo Penal). 

Concluido o sorteio, o juiz mandara expedir, desde logo, o edital a que se 

refere o art. 427 do Codigo de Processo Penal, dele constando o dia em que o Juri 

se reunira e o convite nominal aos jurados sorteados para comparecerem, sob as 

penas da lei, e determinara tambem as diligencias necessarias para intimagao dos 

jurados, dos reus e das testemunhas. O edital sera afixado a porta do edificio do 

tribunal e publicado pela imprensa, onde houver. Em todo caso, entender-se-a feita 

a intimagao quando o oficial de justiga deixar copia do mandado na residencia do 
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jurado nao encontrado, salvo se este se achar fora do municipio (art. 429 do Codigo 

de Processo Penal). 

Sao exigidos por lei determinados pressupostos legais para o desempenho da 

fungao de jurado, sao eles: cidadania, somente o brasileiro, nato ou naturalizado, 

podera atuar no Tribunal do Juri, o naturalizado pode ser jurado visto que o Art. 12, § 

3° da Constituigao Federal de 1988, onde estar o rol de fungoes que exigem a 

nacionalidade originaria nao proibe estrangeiro ou brasileiro naturalizado de atuarem 

como jurado do Tribunal do Juri; ter o jurado idade igual ou superior a vinte e um 

anos e inferior a sessenta anos; notoria idoneidade moral, sendo ressaltada pelo Art. 

7° do Decreto Lei 167, de 1938: "os jurados devem ser escolhidos dentre cidadaos 

que, por suas condigoes, oferegam garantias de firmeza, probidade e inteligencia no 

desempenho da fungao". 

Nenhum cidadao podera se escusar da fungao de jurado, senao nos casos 

com previsao legal. A recusa ao servigo do juri, motivada por convicgao religiosa, 

filosofica ou politica, importara a perda dos direitos politicos, em conformidade com 

o Art. 435, do Codigo de Processo Penal, sendo complementado pela Carta Magna 

em seu art. 15, inciso IV, que dispoe que e vedada a cassagao de direitos politicos, 

que so se dara, entre outros, nos casos de recusa de cumprir obrigagao a todos 

imposta ou prestagao alternativa. 

2.3.3 A Composigao do Tribunal do Juri 

No dia e hora designados, presente o Ministerio Publico, o juiz presidente, 

depois de verificar se a urna contem as cedulas com os nomes dos 21 jurados 

sorteados, mandara que o escrivao Ihes proceda a chamada, declarando instalada a 
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sessao. Ha necessidade de comparecimento de pelo menos quinze jurados. Caso 

contrario sera convocada nova reuniao para o dia util imediato. 

Existindo o numero suficiente para a instalacao da sessao, o juiz presidente 

declarara instalada a sessao, em seguida sera anunciado o processo a ser 

submetido a julgamento. Ato continuo o porteiro apregoara o representante do 

Ministerio Publico. 

Defesa e Acusacao poderao recusar ate tres jurados sem necessidade de 

justificativa, chamadas de recusas peremptorias, como determina o art. 459, § 2° do 

Codigo de Processo Penal. 

Como visto, o nosso Codigo de Processo Penal determina uma serie de 

procedimentos que buscam garantir a isencao do corpo de jurados por ocasiao dos 

julgamentos. Assim, exige que os jurados sejam escolhidos mediante sorteio, entre 

cidadaos de notoria idoneidade, a partir da lista geral formada pelo proprio juiz. 

O jurado, do latim juratus, e o cidadao que, sob juramento, compora o 

Tribunal do Juri e segundo Torres (1939, p. 78), "a palavra jurado provem do 

juramento que sao obrigados a fazer os cidadaos, ao serem investidos da fungao 

julgadora, em conselho de sentenga". 

Dos 21 jurados saira o Conselho de Sentenga, orgao integrante do Tribunal 

do Juri e composto de sete jurados, com a incumbencia de apreciar a materia de 

fato que, apesar desta denominagao nao tern competencia para a lavratura da 

sentenga, pois esta atribuigao e do Juiz Presidente (art. 492, do Codigo de Processo 

Penal). 

Defesa e Acusagao poderao recusar ate tres jurados sem necessidade de 

justificativa, chamadas de recusas peremptorias, como determina o art. 459, § 2° 

Codigo de Processo Penal. Nao podem integrar o mesmo conselho de sentenga: 
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marido e mulher; ascendente e descendente; sogro ou sogra e genro ou nora; 

irmaos; tio e sobrinho; cunhados, durante o cunhadio, se houver impedimento por 

parentesco entre jurados, deve servir o que primeira for sorteado. Nao podem fazer 

parte do conselho de sentenca aqueles com incompatibilidades por suspeicao, em 

razao de parentesco com o juiz, com o promotor, com o advogado, com o reu ou 

com a vitima, como tambem nao pode atuar como jurado quern tenha atuado como 

defensor do co-reu no mesmo processo; assim como o credor ou devedor do reu ou 

da vitima e membros da sociedade interessada no julgamento ou quern tenha sido 

jurado em julgamento anterior do mesmo processo. 

Composto o Conselho, os jurados prestarao o compromisso de julgar a causa 

com imparcialidade (art. 465 do Codigo de Processo Penal). 

O reu sera interrogado pelo juiz (art. 465 do Codigo de Processo Penal), 

podendo os jurados e as partes fazer reperguntas ao final, se houver mais de um 

reu, devera o juiz interrogar cada um em separado, de modo que aqueles que ainda 

serao ouvidos nao oucam os demais. 

O juiz fara o relatorio do processo, e determinara a leitura das pecas que as 

partes ou os jurados indicarem, em seguida sera o momento para que as 

testemunhas, primeiros as de acusacao, sejam inquiridas sucessivamente pelo juiz, 

acusacao, assistente, defensor e, por fim, pelos jurados que assim desejarem. 

Os debates seguem a inquiricao das testemunhas, sendo destinada ate duas 

horas ao Ministerio Publico para produzir a acusacao, em seguida a defesa tera 

igual tempo deferido, porem se foram dois ou mais reus a serem julgados na sessao, 

o tempo sera de tres horas; em seguida o Ministerio Publico dispora de ate trinta 

minutos para a replica e a defesa tera ate este tempo para a realizacao da treplica, 

se forem dois ou mais reus, o tempo de replica e treplica sera de ate uma hora. 
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Os jurados serao apos os debates levados a Sala Secreta, juntamente com o 

juiz, promotor e defensor, bem como oficiais de justiga, la sera feito todo o processo 

de votagao atraves de uma quesitagao preparada pelo juiz presidente baseado nos 

debates anteriormente acontecidos, a quesitagao deve obedecer a uma ordem por 

assim dizer: indagagao acerca da autoria e materialidade do crime; sobre o nexo de 

causalidade (crime consumado) ou animus necandi (no crime tentado); indagagao 

referentes as causas de excludentes da ilicitude, como a legitima defesa; relativas 

as causas excludentes da culpabilidade; referente ao privilegio; acerca das 

qualificadoras; sobre as causas de aumento ou diminuigao da pena; sobre as 

agravantes genericas; circunstancias atenuantes nominadas e acerca da existencia 

de alguma atenuante inominada, sendo este quesito obrigatorio. 

De acordo com o resultado da votagao do conjunto dos quesitos, julgados de 

acordo com consciencia dos jurados, a sentenga devera ser proferida e deve 

espelhar o veredicto do juri, nao havera exposigao dos motivos que os levaram a 

decisao acerca da procedencia do pedido condenatorio, bastando ao juiz fazer 

mengao ao veredicto. 

Proferida a sentenga, sera esta publicada em plenario, mediante leitura na 

presenga do reu e dos circunstantes, e, apos, declarada encerrada a sessao. 



CAPITULO 3 O PODER DE JULGAR DO COSELHO DE SENTENCA 

O fato de permitir que cidadaos comuns, retirados do seio da sociedade, 

julguem os processos relativos aos crimes dolosos contra a vida vem sofrendo 

diversas criticas. Criada ha seculos, a instituicao do juri encontrou forte razao para 

permanecer e consolidar-se na medida em que a atribuicao de julgamento aos 

populares em delitos cujas penas eram as mais graves, como morte, degredo e 

gales, poderia impedir que governos se utilizassem da maquina judiciaria para livrar-

se de adversarios. O Judiciario nos dias atuais possui uma magistratura 

independente, autonoma e, cre-se, isenta. Ha um Ministerio Publico com os mesmos 

atributos. Ha publicidade nos julgamentos. Enfim, ha um Estado Democratico de 

Direito, que implica uma serie de garantias, aptas a afastar esse temor pela 

fiscalizagao ampla da sociedade. Muito pelo contrario, o juri poe por terra uma serie 

de garantias que o julgamento tecnico pelo togado resguarda, pois muitos dos 

jurados, apesar de serem pessoas idoneas, desconhecem conceitos basicos do 

mundo do direito, que seriam primordiais para um julgamento realmente imparcial. 

3.1 Os Jurados 

Do latim jurare, de fazer juramento, agregando a isso o reconhecimento da 

Instituigao pelo Art. 5°, XXXVIII, CF/88, jurado e o cidadao incumbido pela sociedade 

de declarar se os acusados submetidos a julgamento sao culpados ou inocentes. 

E jurado do latim juratus, e o cidadao que, sob juramento, compora o Tribunal 

do Juri ao lado de outros jurados. A palavra jurado provem do juramento que faziam 

outrora e ainda hoje, sob a forma de compromisso civico, sao obrigados a fazer os 

cidadaos ao serem investidos da fungao julgadora, em conselho de sentenga. 
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O juri e a instituigao popular a que se atribui o encargo de afirmar ou negar a 

existencia do fato criminoso imputado a uma pessoa. E faz uma oportuna distincao: 

aquilo que, vulgarmente, e denominado Juri, constitui, na verdade, o Tribunal do 

Juri, ao passo que o conjunto dos jurados deve ser denominado Conselho de 

Sentenga. 

E sabido que nao foram dos melhores os resultados obtidos pelo Tribunal do 

Juri no Brasil. Tanto isso e verdadeiro, que a sua competencia, desde logo passou a 

ser restringida conforme Streck (1998, p. 159): 

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

E sabido ser o corpo de jurados a instancia representativa da sociedade, uma 

vez que esta nao poderia participar por inteiro para manifestar o seu veredicto, 

quando do julgamento. Ao corpo de jurados entao e dado o direito de colaborar 

diretamente com a administragao da justiga ou, mais precisamente, com o ato de 

fazer e aplicar a justiga. Deveria assim, representar o pensamento e o 

posicionamento da sociedade a respeito do caso concreto a ser submetido a 

julgamento; embora nem sempre o faga com absoluta garantia, ainda nao se pensou 

em outra instituigao a altura do Tribunal do Juri, maxime no quesito democracia. 

O fato e que, apesar de opinioes contrarias a sua existencia, o projeto de lei 

que previa sua reestruturagao do juri no Brasil, ja sancionado, e ora lei em periodo 

de vacatio reitera a manutengao desta instituigao no ordenamento juridico patrio, 

basicamente no que tange a sua previsao constitucional. Busca, contudo, a nova lei 

alcangar de alguma maneira os anseios da sociedade e acompanhar a evolugao do 
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pensamento juridico, atraves da alteracao de diversos dispositivos referentes ao 

Tribunal do Juri. 

Algumas alteracoes significativas foram promovidas pela nova lei com o 

intuito de otimizar a efetividade do instituto e serao apontadas neste trabalho, cujo 

proposito maior se traduz na intencao de melhor conhecer o Tribunal do Juri, desde 

as suas origens aos dias atuais. 

Convem ressaltar que a preocupacao com a renovacao da lista geral dos 

jurados foi expressa na nova lei, quando esta deixa determinado que "nenhum 

jurado podera permanecer na lista por mais de dois anos consecutivos", evitando-se 

a "profissionalizacao" do jurado, o que levara o Presidente do Tribunal do Juri a uma 

renovacao periodica dos alistados, mas podera trazer dificuldades, em comunidades 

menores. Preve tambem, uma serie de alteracoes com relagao ao sorteio dos 

jurados, ampliando de um modo geral a participagao das partes, ao garantir que ele 

so sera realizado depois de organizada a pauta de julgamento, intimando-se, para 

esse fim, tanto o representante do Ministerio Publico quanta os defensores dos 

acusados que serao julgados ao longo da concretizagao da pauta. De igual sorte, 

nao mais sera necessario que um menor retire as cedulas. O numero de jurados 

sorteados, que atualmente se conta em vinte e um, passara para trinta e cinco, 

segundo a mesma lei. 

No ato convocatorio dos jurados, a ser realizado pelo correio, deverao ser 

encaminhadas copias da pronuncia e do relatorio, procurando-se, com isso, munir os 

jurados de pegas importantes para o processo, para situa-los melhor sobre os casos 

que irao julgar. Com essa determinagao, o relatorio do juiz, sobre o processo a ser 

submetido a julgamento, nao mais devera ser feito em plenario, mas antes dele. 
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Democratizam-se as regras sobre o alistamento de jurados, ampliando-se a 

possibilidade de sua arregimentagao atraves das autoridades locais, associacoes de 

classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituicoes de ensino em 

geral, universidades, sindicatos, repartigoes publicas e outros nucleos comunitarios. 

O rol dos isentos e reduzido de modo a afastar apenas os maiores de setenta 

anos e os medicos, somente quando eles proprios requeiram sua dispensa, que nao 

podera ser negada. Retira-se a previsao de multa ao jurado faltoso, impondo-lhe 

apenas perda do beneficio de presuncao de idoneidade moral, de prisao especial e 

de preferencia, em igualdade de condigoes, nas lieitacdes publicas e no provimento 

de cargo, fungao ou promogao funcional. 

Afasta-se qualquer possibilidade de tratamento discriminatorio na convocagao 

dos jurados, prevendo-se que nenhum cidadao podera ser excluido dos trabalhos do 

Juri ou deixar de ser alistado em razao da cor ou etnia, raga, credo, sexo, profissao, 

classe social ou economica, origem ou grau de instrugao. 

3.2 - Os Jurados no Direito Comparado 

E interessante se conhecer como outros ordenamentos tratam o tribunal do 

juri e como se dar as decisoes e sentengas nas mais diversas cortes do mundo. 

Na Alemanha, o sistema nao e o acusatorio puro, funcionam as "mixed-

courts", com dois tipos distintos de composigao: uma delas e composto por um juiz 

profissional e dois leigos (Amstgericht) e a outra por dois profissionais e tres leigos 

(Landgerischt), para saber qual das duas ira funcionar e analisado em primeira lugar 

a gravidade da infragao. 
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Na Franga, a Cort D'Assise e composta por tres juizes profissionais e nove 

leigos: e heterogenea. Com a introdueao da corte mista na Franga, em 1945, o 

percentual de absolvigoes caiu de vinte e cinco para oito por cento. 

A impressao geral que se extrai desses modelos "mistos" e que o juiz togado 

acaba tendo grande influencia sobre os juizes leigos o que seria praticamente 

inevitavel. Nao sendo um modelo a adotar no Brasil, pois poderia descaracterizar o 

sentido da participagao popular na administragao da Justiga brasileira. 

O modelo italiano e Interessante e adequada aos principios norteadores do 

juri e a apelagao contra os veredictos na Italia. Embora ai a Corte tambem seja 

mista, com seis juizes leigos e dois togados, se houver apelagao a devolugao do 

conhecimento da materia recorrida e da prova sera feita por um outro Conselho de 

Sentenga, tambem de composigao mista, que julgara de maneira mais livre e mais 

sensata, em comparagao com nossos tribunais de segunda instancia, onde 

predomina o tecnicismo, quando nao, a pura burocracia. 

O modelo norte-americano traz a tona uma rigorosa selegao dos jurados, o 

que sabemos sobre os jurados que sao selecionados anualmente para compor o 

Tribunal do Juri no Brasil? Talvez a profissao deles, caso as informagoes do 

respectivo Tribunal estejam atualizadas. E chegada a hora do sistema brasileiro se 

aproximar, nesse ponto, do sistema norte-americano. E muito importante conhecer o 

perfil, a formagao assim como as opinioes daqueles que decidirao o merito de um 

caso com pena bastante severa. 

A incomunicabilidade dos jurados e uma questao bastante tormentosa. De um 

modo geral os paises que adotam o sistema popular de Justiga admitem a 

comunicabilidade entre os jurados, notadamente quando tambem se requer a 

unanimidade na decisao. Nesse caso, os jurados devem debater a causa entre eles, 
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ate chegarem a um consenso. No Brasil a comunicabilidade e vedada. E 

preocupante o fato de um jurado chamado de lider, como no modelo americano, 

acabar influenciando a decisao dos demais. 

No modelo adotado na Dinamarca preve a instituicao do juri para crimes 

apenados com mais de quatro anos de reclusao. Embora em vigor desde 1919, foi 

em 1936 que os jurados passaram a decidir o "quantum" da pena decorrente do 

veredicto condenatorio por eles proferido. Tal modificacao adveio da inseguranga 

revelada pelos jurados comuns por nao saberem ou nao poderem influenciar na 

pena a ser efetivamente cumprida nos casos de condenagao. Descobriu-se que 

alguns jurados absolviam o acusado por receio da severidade da pena a ser 

aplicada pelo juiz togado, desta forma o jurado neste sistema e quern sentencia com 

o juiz. 

Essa nao parece uma ma ideia. O jurado brasileiro poderia ter maior 

participagao no julgamento. Eventual contribuicao sua na escolha e na dosagem da 

pena com certeza permitiria uma maior e mais efetiva participagao popular na 

administragao da Justiga. As salas secretas bem revelam quantos quesitos, ao 

serem votados, nao vem precedidos da indagagao, pelo jurado, de qual sera a 

consequencia pratica de sua resposta em um ou outro sentido. 

Na Espanha, onde nove sao os jurados, sete devem ser os votos para a 

declaragao da responsabilidade penal. Na Cort D"Assise francesa exige-se oito 

votos. 

Nem mesmo a Franga, que possui um sistema processual reconhecidamente 

inquisitorio, admite a apelagao em caso de veredicto absolutorio. Na mesma linha 

acham-se os Estados Unidos e tantos outros paises. 
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3.3 O Tribunal do Juri e a opiniao socio-jurfdica a seu respeito 

Levando-se em conta o assunto para o universo juridico, uma vez que o 

orgao do tribunal do Juri representa um orgao especial da justiga comum, com suas 

regras proprias, que precisam ser interpretadas de acordo com os principios da 

instituigao. 

Isso se dar em razao da longa historia do Juri, o qual vem recebendo novas 

informagoes no decorrer dos seculos; resta saber se o instituto do Juri acompanhou 

estas mudangas. 

3.3.1 Argumentos favoraveis ao Tribunal do Juri 

Os principais argumentos em defesa da instituigao giram em torno da ideia de 

que o Juri representa a sociedade e seus interesses. 

Aspectos como o da severidade do juiz togado, que normalmente condena, 

por ver de forma mais sintetica e criteriosa, especifica e direcionada ao fim da justiga 

e ordem do Estado, adota, por vezes, valores e concepgoes diversas da localidade, 

diferentes da visao aplicada pelos jurados, que chegam a agir mais brandamente em 

relagao ao fato, ate por serem todos do mesmo nucleo. 

Quanto a exposigao dos jurados as influencias sociais, o Codigo de Processo 

Penal preve a prevengao ou solugao desse problema por meio do desaforamento, 

que consiste numa transferencia do processo do foro de origem para outra comarca, 

onde retoma seu curso. 

A participagao do povo na apuragao da culpa tern por finalidade expressar a 

inconformidade social em relagao ao fato, utilizando como exemplos, as pessoas 
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condenadas que tiveram sua liberdade tolhida por terem violado os valores ou 

tornado uma conduta desaprovada pela sociedade. 

Em nossos dias, o Judiciario estaria provido de inumeras garantias que o poe 

a salvo da interferencia dos outros poderes e, assim, nao mais seria necessaria a 

figura dos jurados. Ehrlich (1986, p. 209), traz uma observacao providencial, "[...] o 

centra de gravidade de desenvolvimento do Direito, em nossa epoca, como em 

todas as epocas, nao reside na legislagao, nem na Ciencia Juridica, ou na 

jurisprudencia, mas na propria sociedade". 

E o Judiciario enquanto "coluna e fundamento da verdade". Como diria Sao 

Paulo em alusao a Igreja dos cristaos. Na verdade, todas as censuras de que o Juri 

e vitima se devem a otica tecnicista em que se da a avaliacao de seus criticos, pois 

nao poderia um profissional do Direito, de formacao academica, um eximio operador 

das leis, aceitar que a Justiga fosse deduzida por individuos sem a sua qualificagao. 

A manutengao do Tribunal do Juri tern sido vinculada ao principio da mais 

ampla defesa, e de se buscar sempre beneficiar o reu, entendendo que esses ao 

decidirem nao estariam tendo por base decisoes pre-formuladas, ou a posigao de 

uma determinada camara. 

O Juri simboliza a esperanga de um Judiciario mais sensivel as 

transformagoes sociais, que nem sempre sao assimiladas por sistemas juridicos 

como o brasileiro, fundado na lei e na tecnica. 

Talvez seja ele o germen de novos ordenamentos que busque aproximar o 

Direito de sua base de legitimagao, e que convertam o sistema penal em 

instrumento de efetiva promogao da justiga, e nao de exclusao social, como vem 

ocorrendo ha varios seculos. 

A sociedade mesma e internamente dilacerada pelo incessante choque de 
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valores conflitantes. Quer-se apenas ressaltar que um conselho de sentenga 

devera ser representative de toda a sociedade, e nao de parte dela, sob pena de 

patente prejuizo a defesa do reu. 

As decisoes do Tribunal do Juri nao poderao ser reformadas ou 

modificadas por outro orgao do Poder Judiciario. Apenas, por uma vez, podera 

ser anulado o julgamento se os jurados se decidirem manifestamente contrarios 

a prova dos autos. 

3.3.2 Argumentos contrarios ao Tribunal do Juri 

Para muitos o juri seria uma instituigao ultrapassada e inadequada aos 

tempos modernos, em virtude de ter surgido numa estrutura judiciaria 

considerada fragil em que o magistrado era submisso ao poder dos monarcas 

absolutistas. 

Outros tratam como uma instituigao obsoleta e ineficaz, por tratar muito 

superficialmente dos reais motivos a que se destina, sendo objeto de severas 

criticas, por ter surgido cercado de um misticismo que impregnava ate as esferas 

do poder publico. 

A doutrina aponta outras deficiencias que justificariam a aboligao do Juri, 

como a vulnerabilidade dos jurados as influencias da sociedade. Sao criticas que, de 

fato, merecem respeito, e ainda comprometem a eficiencia da instituigao. 

Adota-se uma ideia de que os membros de uma sociedade, vistos como 

responsaveis, delimitam suas atitudes pelos conceitos de certo e errado, sem 

vislumbrar que este e fruto de delimitagoes concebidas em nosso Codigo Penal, o 

que nao corresponde ao cunho moral, que se baseia muitas vezes aos costumes, 
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como parametro para saber os maleficios trazidos por qualquer que seja a 

transgressao, fim adotado pelo Estado Democratico de Direito. 

Entretanto, diante de tais distorgoes, quando somente uma determinada 

parcela ou algumas poucas classes sociais tern ingerencia sobre o Juri, ve-se que 

os julgamentos poderao denotar ideologias proprias desses grupos, que quase 

sempre desconhecem a realidade fatica daquele que estao a julgar, e que 

normalmente sao bem mais favorecidos que a dos mesmos, tendo em vista a 

selecao das pessoas tidas como dignas para integrarem a lista dos jurados, e a 

posicao que elas ocupam na sociedade. 

Caso o Tribunal do Juri realmente fosse um espelho, ou um motivo para que 

outras pessoas nao praticassem crimes, os resultados ja haveriam de terem sido 

percebidos no decorrer do tempo, o que, com certeza, nao esta acontecendo. 

Muitas vezes, o fato de se buscar beneficios para o reu, levando-o a presenca 

de pessoas do mesmo nucleo social, que sao os jurados, ainda Ihe da um respaldo 

pra nao sofrer penalidade tao severa, quanta a que seria aplicada pelo juiz togado. 

Ha autores que nao entendem como, numa era em que se reclama do proprio 

juiz criminal especializagao, se confie um julgamento tao delicado a homens que nao 

possuem conhecimentos tecnicos suficientes ou minimos. 

Talvez, seja essa a imperfeicao mais condenavel da instituigao do Juri, em 

que o despreparo dos jurados os impossibilita de participar mais intimamente do 

processo. 

Essa critica, portanto, advem de uma concepgao quase sacra da organizagao 

judicial, ao insinuar que a Justiga seria infalivel por conhecer e manipular o Direito, 

ao passo que o leigo carente do saber tecnico, nunca poderia julgar corretamente. 

A maior problematica encontrada em relagao aos julgamentos e o carater do 
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despreparo, por falta de conhecimento teenico no aspecto juridico do corpo de 

jurados, e a propria formagao imparcial, de trazer a sociedade para dentro do 

processo, quando na verdade, cabe aos operadores do direito, adequar o caso as 

previsoes legais. 

O fato de os jurados serem influenciados, de diversas maneiras, pelo nucleo 

social, tais como: opcao partidaria, eonviegoes religiosas, clubes de servigo, 

profissao, grau de instrugao, entre outros, demonstrando uma certa parcialidade, 

como meio de defesa de sua familia ou proprio patrimonio e ate das instituigoes de 

que faz parte, sendo esta refletida com um voto contra ou a favor da condenagao, 

antes mesmo de chegar ao julgamento. 

De fato, como um profissional do Direito, de formagao academica um 

eximio operador das leis, na busca pela justiga, pode confiar o poder de julgar a 

individuos sem tal qualificagao? 

Outros aspectos como a ignorancia, a ma-fe, o desconheeimento 

fundamentado dos criterios e mecanismos que compoem a instituigao. E a 

propria comogao social e um fator de desequilibrio, pois, se o crime teve, direta 

ou indiretamente, uma conotagao politica, se foi cometido em desafronta 

subitanea e aparentemente excessiva a brios morais ofendidos e, sobremodo, 

se teve origem ou motivo essencial em uma paixao amorosa, logo se formam 

correntes de opiniao, influenciadas e conduzidas pelo noticiario. Para arrematar, 

assevera que tudo Isso vem de tempos imemoriaveis, desde antes de existir o 

Tribunal do Juri. 

No Brasil, o Juiz-Presidente formula quesitos aos jurados que 

responderao sim ou nao, secretamente, por meio de cedulas. Fechadas as 

portas, presentes, o escrivao e dois oficiais de justiga, bem como os acusadores 
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e os defensores, que se conservarao nos seus lugares, sem intervir nas 

votacoes, o conselho, sob a presidencia do juiz, passara a votar os quesitos que 

I he forem propostos. 

Como o numero de jurados e fmpar, nunca ocorrera um empate, 

expressando o julgamento do numero de votos maior a uma tese ou outra, 

quando o resultado nao for unanime. 

O jurado se limita a depositar seu voto, em cedula propria, que contem, 

um deles, os dizeres "sim", e o outro, os dizeres "nao", ele se abstrai e se isenta 

da responsabilidade do resultado, em face da preservaeao da nao identificagao 

do voto. 

Tal prerrogativa da margem a uma distorgao da obrigacao de proferir uma 

sentenga- conforme os ditames da consciencia, a que se obrigam todos os 

jurados escolhidos para compor o conselho quando de seu compromisso legal. 

Nao se trata, como se ve, de mera questao terminologica. O sigilo das 

votagoes, em verdade, nao deveria implicar o carater secreto de todo o 

procedimento de votagao. 

Tem-se como desnecessaria, portanto, a utilizagao de uma sala secreta, 

haja vista que os jurados nao discutem abertamente entre si as teses defendidas 

em plenario pela acusagao e pela defesa, em face do principio da 

incomunicabilidade dos jurados. 

Nos termos do modelo de julgamento vigente em nosso ordenamento, 

bastaria que os jurados fossem interrogados e respondessem com- seu voto aos 

quesitos apresentados pelo juiz ainda em plenario. 

Afinal, nao ha nenhuma especie de intervengao, senao quando o jurado, 

ainda nao esclarecido sobre algum fato da causa, indaga ao juiz a respeito de 



52 

qualquer ponto referente ao processo. 

A experiencia forense da conta que no Brasil os jurados decidem por pura 

simpatia a carismatica figura do promotor ou, no reverso da medalha, por 

repulsa ao carrancudo defensor ou ao proprio reu; nao pelos fatos em si, mas 

por uma apreciagao meramente subjetiva. 

Apos a votagao, o Juiz-Presidente elabora a sentenga de acordo com o 

veredicto dos jurados e as leis penal e processual penal. Quando os jurados 

julgarem o caso desclassificando o crime doloso contra a vida para outro delito, a 

competencia para julgamento e transferida para o Juiz Presidente. 

Nao e por outro motivo que os proprios operadores juridicos costumam 

atribuir uma especie de 'placar' - reforgando a ideia de que o Tribunal do Juri nao 

passaria de um jogo, fazendo referenda a um reu condenado 'por sete a zero' ou 

absolvido 'por quatro a tres'. 

A proposito do carater ludico do julgamento perante o Tribunal do Juri e do 

processo como um todo, destaca-se o trabalho de Huizingaque (1996, p. 87), 

relacionando o jogo ao direito, assevera: 

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

Por isso, exatamente, e que se tern buscado meios de abolir o Tribunal do 

Juri, embasando tal posigao, na efetiva atuagao do Direito, mesmo que falivel, mas 

melhor amparado nos aparatos legais. 

Provavelmente por entender que a fungao do juri nao e eompativel com os 

anseios- de justiga do proprio Estado atual tern que e a garantia e manutengao da 
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paz social, pela imposicao de limites, e atendimento igual e justo, dentro das normas 

vigentes, para todos. 

3.4 Lei 11.689/2008: Breves comentarios 

A recente Lei N.° 1.689/2008, publicada no Diario Oficial do dia 10 de junho 

de 2008, trouxe diversas mudancas ao instituto do Tribunal do Juri no Brasil, sendo 

importante destacar que ficou mantida a divisao do rito do juri em duas fases 

distintas, judicium acusationis e judicium causae, correndo a primeira perante um 

juiz comum e a segunda perante o juiz presidente do juri. 

No que se diz respeito a segunda fase, judicium causae, as maiores 

inovagoes proporcionadas pela Lei N.° 11.689/2008, ficam a cargo do 

desaparecimento do libelo crime acusatorio e de sua contrariedade, da possibilidade 

das partes inquirirem diretamente testemunhas e acusados, da alteracao dos 

quesitos a serem apresentados ao conselho de decisao, e do fim do recurso de 

protesto por novo juri. 

Com a nova redacao do artigo 422 do Codigo de Processo Penal, desaparece 

o libelo crime acusatorio e sua contrariedade, devendo o magistrado presidente do 

Tribunal do Juri intimar o orgao do Ministerio Publico ou o querelante, no caso de 

queixa, e o defensor para, no prazo de cinco dias, apresentarem rol das 

testemunhas que irao depor em plenario, ate o maximo de cinco, oportunidade em 

que tambem poderao juntar documentos e requerer diligencia. 

Com isto, o novo diploma legal acaba por revogar tacitamente o disposto na 

alinea "f" do inciso III do artigo 564, do Codigo de Processo Penal, no que se refere 

a verificagao de nulidade pela falta de apresentagao do libelo. 
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Durante a eonfeccao do libelo o orgao de acusacao deveria listar as 

circunstancias agravantes que entendesse aplicaveis na especie, sob pena de 

preclusao. Agora, conforme se pode notar pela redaeao do artigo 476 e do paragrafo 

unico do artigo 482 do Codigo de Processo Penal, as agravantes, mesmo as de 

conhecimento anterior ao plenario, poderao nele serem sustentadas, devendo o 

magistrado confeccionar quesito pertinente e submete-lo a apreciacao do conselho 

de decisao. 

Outra alteracao realizada no antigo ordenamento e a contagem do prazo para 

requerer o desaforamento. O diploma normativo anterior previa a possibilidade de se 

pleitear o desaforamento quando o julgamento pelo conselho de decisao nao se 

efetivasse durante o lapso temporal de um ano contado do recebimento do libelo por 

parte do magistrado. Atualmente, por forca do disposto no artigo 428 do Codigo de 

Processo Penal, o prazo para requerer o desaforamento sera contado a partir do 

transito em julgado da decisao de pronuncia. 

Conforme a redagao do novo artigo 423 do Codigo de Processo Penal, apos 

deliberar sobre os requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no 

plenario do juri, o juiz presidente do Tribunal do Juri ordenara as diligencias 

necessarias para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao 

julgamento da causa, bem como fara relatorio sucinto do processo, determinando 

sua inclusao em pauta da reuniao do Tribunal do Juri. 

Se o magistrado nao adotar as providencias anteriormente listadas no prazo 

de seis meses, que antes era de um ano, contado a partir do transito em julgado da 

decisao de pronuncia, o Tribunal, a requerimento do Ministerio Publico, do 

assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representacao do juiz 

competente, podera determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca 
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da mesma regiao, onde nao existam aqueles motivos, preferindo-se as mais 

proximas. O desaforamento pode ocorrer tambem quando interesse de ordem 

publica, ou quando houver duvida sobre a imparcialidade do juri, ou para a 

seguranca pessoal do acusado, a nova lei veio permitir que o assistente da 

acusacao que requeira o desaforamento. 

Com relagao aos jurados tambem houve inovagoes, onde o jurado que tiver 

integrado o conselho de sentenga, portanto, devera servir como jurado no plenario 

do juri, nos doze meses que antecederem a publicagao da lista geral a que se refere 

o artigo 425 do Codigo de Processo Penal, fica dela excluido. 

O numero de jurados que compoem o tribunal do juri foi alterado de vinte e 

um para vinte e cinco. Buscando, com esta alteragao, evitar adiamentos do 

julgamento do tipo que se verificava quando nao se obtinha o numero minimo de 

jurados exigido para a instauragao da sessao de julgamento. A regra prevista no 

novo §1°, do artigo 469 do Codigo de Processo Penal, que alterou a regra para o 

desmembramento do julgamento quando presentes dois ou mais acusados, que 

passa a ocorrer nao mais em decorrencia da divergencia entre as recusas 

imotivadas dos jurados por parte de acusagao e defesa, mas pela nao obtengao do 

numero minimo de sete jurados para comporem o conselho de decisao. 

O sorteio dos vinte e cinco jurados para comporem o Tribunal do Juri em uma 

reuniao periodica, devera ser acompanhado do orgao de execugao do Ministerio 

Publico, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Publica, e sera 

procedido pelo magistrado presidente do Tribunal do Juri, acabando com a figura do 

menor de 18 anos, que era responsavel pelo sorteio dos jurados. 

A idade exigida para que um cidadao possa ser investido na fungao de jurado 

tambem foi alterada, reduzindo de vinte e um para dezoito anos e acrescida de 
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sessenta para setenta anos. A recusa do exercicio da fungao de jurado imotivada 

agora sera apenada com muita variavel entre um a dez salarios mfnimos e a escusa 

de consciencia, fundada em conviecao religiosa, filosofica ou politica, importara no 

dever de prestar servigo alternativo, sob pena de suspensao dos direitos politicos, 

enquanto nao prestar o servigo imposto. Finalmente, o legislador ordinario 

regulamentou o inciso VIII, do artigo 5°, da CF/88, no que tange a escusa de 

consciencia por parte de jurados com fungoes junto ao Tribunal do Juri. 

A Lei n.° 11.689/2008, incluiu dentre os impedimentos para servir no mesmo 

conselho de sentega a uniao estavel entre os jurados, bem como o fato de o jurado 

haver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, no caso do concurso 

de pessoas, houver integrado o conselho de decisao que julgou o outro acusado, e 

tiver manifestado previa disposigao para condenar ou absolver o acusado. 

Quando verificada a ausencia injustificada do orgao de acusagao no plenario, 

este fato, pela nova lei, devera ser comunicada ao chefe da instituigao. Se a 

ausencia imotivada for do defensor do acusado, a comunicagao sera dirigida a 

Ordem dos Advogados do Brasil, devendo o magistrado intimar a Defensoria Publica 

para que assuma a defesa do reu, observado um intersticio minimo de dez dias 

neste ultimo caso. 

Se a ausencia sem justa causa for imputada a testemunha, o magistrado 

presidente, sem prejuizo da agao penal pela desobediencia, aplicar-lhe-a multa cujo 

valor variara entre um e dez salarios minimos, alem da possibilidade de sua 

condugao coercitiva se gravada com a clausula de imprescindibilidade. 

Uma vez composto o conselho de decisao e verificada a presenga dos 

sujeitos processuais indispensaveis ao prosseguimento do julgamento, passa-se a 

instrugao do feito, que tambem ganhou nova roupagem com a edigao da Lei N.° 
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11.689/2008, que permitiu, inclusive, e de forma expressa e clara, que o orgao do 

Ministerio Publico, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomem 

diretamente as declaracoes do ofendido e do acusado, e o depoimento das 

testemunhas, porem as perguntas realizadas pelos jurados continuarao a serem 

realizadas por intermedio do magistrado presidente dos trabalhos, e nao 

diretamente, mantendo assim o carater presidencialista do Tribunal do Juri. 

O registro dos depoimentos e do interrogatorio sera feito pelos meios ou 

recursos de gravagao magnetica, eletronica, estenotipia ou tecnica similar, destinada 

a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. A transcricao do registro, 

apos feita a degravacao, constara dos autos, e a letra do novo artigo 475 do Codigo 

de Processo Penal. 

A proibicao da exposicao de documentos cuja comunicacao sobre sua 

existencia nao fora feita a parte contraria com a antecedencia minima de tres dias foi 

estendida, de forma expressa, tambem a exibicao de objetos, devendo ambos, 

agora, serem juntados aos autos no prazo legal. 

Terminada a instrucao, passa-se diretamente a fase de debates orais, ficando 

o orgao de acusacao dispensado, obviamente, da leitura do libelo crime acusatorio, 

que nao mais existe. Apos a acusacao, falara a defesa. O prazo para acusacao e 

defesa foi reduzido pela nova lei, de duas para uma hora e meia, mas o prazo para 

replica e treplica foi acrescido, passando de meia hora para uma hora completa, o 

que acabou por nao surtir, efeito na duracao total do julgamento na sessao plenaria. 

A lei passou a eivar de nulidade o debate quando qualquer das partes se 

pronunciar acerca do silencio do acusado, ou da ausencia de interrogatorio por falta 

de requerimento, quando isto prejudique a defesa. E certo o efeito negativo 

provocado nos jurados referentes a tais fatos, uma vez que certamente podem 
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compreender o silencio como confissao tacita de culpabilidade, e nao como meio de 

defesa. 

A lei tambem fulmina de nulidade o debate quando uma das partes, ou 

ambas, fizerem referencias a decisao de pronuncia, as decisoes posteriores que 

julgaram admissfvel a acusagao como arguments de autoridade que beneficiem ou 

prejudiquem o acusado. Talvez, porem, tais determinacoes nao alcancem o mesmo 

efeito, tendo em vista a norma do artigo 472 do Codigo de Processo Penal, que 

determina a entrega aos jurados de copias de tais decisoes, o que certamente ja 

servira como elemento formador da convicgao dos jurados. 

Tambem preve o novo diploma legal a nulidade dos debates quando as 

partes se pronunciarem de forma negativa ao acusado sobre o uso de algemas. O 

tema finalmente ganhou disciplina normativa com o disposto no §3° do artigo 474 do 

Codigo de Processo Penal, que permite o uso de algemas no acusado durante o 

periodo em que permanecer no plenario do juri, somente quando absolutamente 

necessario a ordem dos trabalhos, a seguranca das testemunhas ou a garantia da 

integridade fisica dos presentes. 

A nova lei regulou de forma expressa os chamados "apartes" no inciso XII do 

artigo 497 do Codigo de Processo Penal, cabendo ao juiz presidente do Tribunal do 

Juri regulamentar, durante os debates, a intervencao de uma das partes, quando a 

outra estiver com a palavra, podendo conceder ate tres minutos para cada aparte 

requerido, que serao acrescidos ao tempo desta ultima. 

Finda a instrucao e os debate®, a judicium causae encontra seu termo com a 

confecgao e votagao dos quesitos pelo conselho de decisao e a prolagao da 

sentenga pelo magistrado presidente do Tribunal do Juri. 
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A nova lei infelizmente nao apresentou a tao esperada simplificagao do 

questionario a ser apresentado aos jurados. A apreciacao dos quesitos formulados 

de forma complexa, como ainda se apresentam, exige conhecimento juridico muitas 

vezes nao dominado pelos jurados. Muito se disse que apos a nova lei tao somente 

seria indagado dos jurados se o reu deveria ou nao ser condenado, cabendo ao juiz 

togado toda a apreciacao da materia juridica. Porem, nao foi o que efetivamente 

ocorreu. 

A disciplina relativa aos quesitos a serem apresentados aos jurados encontra-

se nos artigos 482 e seguintes do Codigo de Processo Penal, cuja apreciacao leva a 

concluir que nada mudou. A presenca do inciso III no artigo 483 do CPP em nada 

contribui para a simplificacao da quesitagao, tendo, tao somente, incluido mais uma 

pergunta, que acaso fosse a unica a ser feita aos jurados, solucionaria a 

problematica da complexidade dos quesitos. 

Apos a votagao dos quesitos, o magistrado presidente do Tribunal do Juri 

proferira sentenga. E neste ponto a nova lei previu de forma expressa tres 

exigencias ja consideradas pela jurisprudencia. 

Primeira, passou a exigir fundamentagao, com base nos requisitos da prisao 

preventiva, para o recolhimento a prisao do reu eventualmente condenado antes do 

transito em julgado da decisao. 

Segundo, seguindo jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiga 

consubstanciada no verbete de N.° 337 de sua sumula, conferiu ao reu, no caso de 

desclassificagao do delito para um considerado de menor potencial ofensivo, a 

observancia do artigo 69 e seguintes da Lei n.° 9.099/95, no que se inclui o 

oferecimento da transagao penal, bem como da suspensao condicional do processo. 
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Terceiro, ao estabelecer que, em caso de desclassificagao, o crime conexo 

que nao seja doloso contra a vida sera julgado pelo juiz presidente do Tribunal do 

Juri. 

Sobre o sistema de impugnagao da sentenga prolatada pelo presidente do 

Tribunal do Juri, deve ser ressaltado o sepultamento do recurso denominado 

protesto por novo juri, manejavel, com exclusividade, pela defesa quando o acusado 

sofria condenagao a uma pena equivalente ou superior a vinte anos. 

Finalizando, devemos lembrar que a Lei N.° 11.689/2008, traz em seu artigo 

3° um periodo de vacatio legis de 60 dias, pelo que as normas por ela 

implementadas somente terao vigor a partir do dia 09 de agosto de 2008. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Importante lembrar que muita coisa mudou desde o surgimento dos 

primeiros prototipos dos Tribunais Populares, como suas caracteristicas e 

referencias teoeraticas, hipoteticamente baseadas nos Apostolos de Cristo. 

Esta base herdada do Direito Romano, no qual se podem visualizar mais 

nitidamente os tracos da instituicao do Juri como hoje a conhecemos, 

apresentava uma comissao de julgamento, que acabaram por se tornarem 

perpetua, dando inicio a jurisdicao penal em Roma. 

No Brasil, a referenda ao Juri se faz presente desde a primeira 

Constituigao Politica do Imperio em 1824, atuante nos crimes de imprensa, 

seguindo durante toda nossa historia constitucional ate a Constituigao da 

Republica Federativa do Brasil de 1988. 

O Juri, enquanto instituigao penal vem sendo o sfmbolo e a esperanga de 

um Judiciario mais sensivel as transformagoes sociais, na busca de aproximar o 

Direito de sua base de legitimagao, e que convertam o sistema em instrumento 

de efetiva promogao da justiga, e nao de exclusao social, como vem ocorrendo 

ha varios seculos. 

Basta que seja enfocado sob uma otica menos legalista e mais voltado ao 

trago que o singulariza na estrutura judiciaria, qual seja, sua- feigao a tendencia 

democratica que progressivamente se firmou em todos os sistemas politicos; 

pode-se dizer, assim, que, em epocas de supressao dos direitos individuals, nas 

fases negras da Historia, o Juri atuou como foco de resistencia de democracias 

abaladas, mas nunca totalmente suprimidas. 

Busca-se preparar o juiz para atuar e interpretar a norma da forma mais 

imparcial, e aplica-la aos fatos que constituem o crime. O que nao significa dizer 
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que o juiz e infalivel, mas que ha diferengas entre um profissional e um leigo, 

especialmente na interpretacao de norma e quesitos para a aplicacao da norma 

ao fato, da qual originara a sentenga. 

Toda a conduta praticada de forma dolosa contra a vida, colimado o 

intento ou nao, que tenha sido da vontade do agente, e atribufda a competencia 

do Tribunal do Juri. 

Em todos os demais casos que nao estejam inclusos na competencia do 

juri, a sociedade se posiciona, para que o judiciario seja implacavel e severo, 

utilizando-se dos meios legais para chegar a justiga. E nos casos de violagao do 

bem da vida, recorre-se aos jurados para a tomada de uma posigao mais 

branda, pela votagao no Tribunal do Juri. 

A problematica em relagao aos julgamentos esta focalizada no possivel 

despreparo, por desconhecimento tecnico e de aspecto juridico, dos jurados, 

que tendem a serem parciais, trazendo o reflexo social, e porque nao dizer, a 

propria sociedade para dentro do processo, buscando adequar o caso as 

previsoes legais. 

A possibilidade de os jurados serem influenciados de diversas maneiras, 

pelo- nucleo social, sua opgao partidaria e convicgoes religiosas, clubes de 

servigo, profissao, grau de instrugao, entre outros, acaba por demonstrar uma 

parcialidade, usada, ate inconscientemente, como meio de defesa de sua 

familia ou do proprio patrimonio. 

A caracterizagao do voto de um seleto grupo como expressao da 

democracia e da intengao do povo, e tao contraditoria a tudo que a propria 

sociedade manifesta e anseia quando recorre a via judicial para ter seu direito 

julgado, de forma rigida, lucida, criteriosa, legitima, com amparo na norma juridica e 
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nas previsoes legais, enaltecendo ou desmerecendo a fungao do estado como 

provedor da paz e da ordem social, sendo apenas desejo por justiga, e nao uma 

forma democratica de penalizar. 

A instituigao tern sido mantida ao longo dos tempos, baseada na fungao social 

e democratica que a sociedade desempenha ao se materializar parte ativa no 

Tribunal do Juri. Conclusivamente, o que se mostra irrefutavel e que o Conselho de 

Sentenga do Tribunal do Juri, malgrado as falhas apontadas neste e em outros 

estudos desta natureza, esta posto no sentido de confirmar a democracia nos 

umbrais da Justiga, todavia, deve-se sempre ter em mente que a conotagao 

democratica, nao pode superar o proposito de justiga e etica que deve orientar a 

conduta de cada membra atuante do Conselho de Sentenga. 
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