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RESUMO 

O inquerito policial, por ser um procedimento diferenciado do processo possui suas 
caracteristicas proprias como o fato de o indiciado nao ter direito a ampla defesa e o 
contraditorio, sendo um procedimento inquisitivo, por ser um procedimento, tambem 
nao ha a possibilidade de ser alegada a nulidade do mesmo. O objetivo do presente 
estudo e demonstrar a influencia exercida pela confissao na fase policial no Tribunal 
do Juri, sendo que muitas vezes essa confissao obtida nao e reiterada na fase 
processual dado que nem sempre ela e conseguida de forma licita, pois muitas vezes o 
indiciado se ve na obrigacao de confessar devido a violencias fisicas ou psicologicas 
sofridas quando o mesmo e ouvido pela autoridade policial e por vezes, mesmo o 
acusado negando o que foi dito no inquerito, ha uma influencia negativa na form acao 
da opiniao dos jurados que na maioria das vezes sao pessoas leigas e nao sabem que o 
valor probatorio da confissao no inquerito e relativo e ate mesmo insignificante se 
confrontado com a prova dos autos e ficar demonstrado que ha uma discrepancia entre 
ambos. O resultado a que se chega e que deve haver uma mudanca no inquerito 
policial, tornando-o mais eficaz mesmo na fase extrajudicial, pois ele nega o direito a 
ampla defesa e ao contraditorio, que se tratam de direitos constitucionais devendo se 
estender a todas as fases da investigacao para nao correr o risco de se iniciar um 
processo que leve um inocente ao tribunal do Juri e ate mesmo a uma injusta 
condenacao. 

Palavras-chave: Inquerito Policial. Confissao, Tribunal do Juri. 
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INTRODUCAO 

O inquerito policial e realizado pela policia judiciaria e tem como fmalidade apurar 

uma infhpao penal, na busca de sua autoria, para que o titular da a?ao penal possa ingressar 

em juizo. 

Por ser um procedimento inquisitivo, o indiciado nao possui algumas garantias 

constitucionais fundamentals como a ampla defesa e o contraditorio e nele sao realizadas 

algumas diligencias dentre elas o mterrogatorio do acusado, onde geralmente ocorre a 

confissao. Conforme se ira demonstrar, a confissao pode ocorrer na fase judicial, que e 

quando e feita perante a autoridade que preside o processo ou na fase extrajudicial, podendo 

ser feita em um documento particular, em um outro processo perante um Juiz estranho a causa 

ou na delegacia de policia, durante o mterrogatorio, perante o delegado que preside o 

inquerito. 

Sendo o inquerito policial um procedimento inquisitivo, o acusado nao possui o 

direito a ampla defesa, e muitas vezes a confissao obtida nesta fase nao e de forma licita e o 

interrogado nao raras vezes e submetido a torturas fisicas ou psicologicas. Se u acusado for 

denunciado pelo promotor e pronunciado pelo Juiz da causa sera submetido a julgamento 

perante o Tribunal do Juri que e um orgao que faz parte do Poder Judiciario e possui 

competencia para julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados e seus 

crimes conexos, nele o reu sera submetido a julgamento perante o conselho de senten9a que, 

apos responder a alguns quesitos formulados pelo Juiz, sera dado o veredicto. 

A confissao na fase policial e sua influencia no Tribunal do Juri e um tenia novo, 

ainda nao abordado de forma ampla por doutrinadores. 

A problematica deste trabalho encontra-se nas seguintes perguntas: Ha a 

possibilidade de se condenar um reu no Tribunal Juri somente baseado na confissao obtida na 

fase policial? O Promotor pode utilizar negativamente a confissao obtida nesta fase e nao 

reafirmada em juizo como base para a sua acusa9ao? 

O objetivo do presente estudo e analisar de que forma a confissao realizada no 

inquerito policial e nao corroborada na fase judicial podera influenciar negativamente na 

decisao do conselho de senten9a no Tribunal do Juri, pois conforme ficara demonstrado, os 

jurados nao possuem o dever de fundamental- suas decisoes, devendo decidir apenas de acordo 

com suas consciencias. 
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Este trabalho que ira buscar a analise do tenia proposto divide-se em quatro 

capitulos. 

O primeiro capitulo abordara o inquerito policial, com seus aspectos historicos 

enfocando sua evolucao no Brasil, definindo-o, enunciando suas caracteristicas, a forma de 

instauracao e encerramento do mesmo. A importancia da analise deste tenia encontra-se no 

enquadramento deste instituto para uma melhor compreensao do estudo realizado. 

O segundo capitulo enfocara o Tribunal do Juri, a evolucao historica desse si sterna 

no Brasil, o seu conceito, sera em seguida feito um enfoque deste orgao em diversas 

legislates estrangeiras, destacando nesta comparacao a importancia do juri e a forma de 

atuacao desse instituto nesses paises, buscara a analise dos principios constitucionais 

aplicaveis ao Tribunal do Jiiri na Legislacao brasileira, como, por exemplo, o da plenitude de 

defesa que e um principio ainda mais abrangente do que a ampla defesa, conforme se 

demonstrara no decorrer deste trabalho, no final deste capitulo sera analisada a composicao do 

Tribunal do Juri, onde se vera que ele e composto pelo Juiz-Presidente e vinte um jurados 

escolhidos por sorteio dos quais sete serao sorteados no Tribunal Popular para formar o 

conselho de sentenca, sera explanada a forma de sorteio desses jurados e tanibem as 

atribuicoes do Juiz-Presidente. 

O terceiro capitulo tratara do instituto da confissao, onde, inicialmente sera feita uma 

analise historica no Brasil para que se compreenda a sua evolucao no sistema processual penal 

brasileiro, em seguida veremos a conceituacao do mesmo, com uma abordagem deste instituto 

em diversos sistemas processuais alienigenas, sendo, logo apos, analisadas as caracteristicas 

da confissao e para fmalizar este capitulo, sera abordada as diversas especies de confissao, 

pois de acordo com o lugar em que ela foi realizada ou a forma que ela foi feita recebera uma 

classificacao diferente. 

No quarto capitulo sera discutida a confissao na fase policial e sua influencia no 

Tribunal do Juri, onde sera abordada inicialmente a confissao no inquerito policial que e uma 

forma de confissao extrajudicial enfocando a forma negativa em que muitas vezes a mesma e 

obtida, logo em seguida veremos ate que ponto a confissao realizada no inquerito que nao foi 

reafnmada no processo pode influenciar negativamente a imagem do reu e de que forma ele 

podera ser prejudicado, sobre os jurados, veremos a forma de escolha dos mesmos e o livre 

convencimento das suas decis5es, por fim, sera feita uma analise da influencia que a confissao 

feita na fase policial exerce sobre o corpo de sentenca. 



13 

Serao utilizados para a elaboracao deste estudo, a pesquisa bibliografxca realizada 

em varias fontes, quais sejam: doutrina e legislacao, a fim de demonstrar os lineamentos 

teoricos e praticos do tema. 

Os metodos utilizados serao o historico-evolutivo que analisa a evolucao juridica 

dos institutos em analise e o metodo indutivo que partira de dados particulares acerca do 

tema, suficientemente constatados, para se chegar a uma conclusao cujo conteudo e mais 

amplo do que o das premissas que servirao de base para o estudo do mesmo. 

Atraves da utilizacao desses metodos sera possivel uma melhor compreensao acerca 

do tema e se ira analisar a influencia negativa que a confissao na fase policial pode ter para o 

corpo de sentenca. 



CAPITULO 1 - O INQUERITO POLICIAL 

A pratica de uma investigaeao preliminar e comum desde as civilizaeoes mais 

antigas, tendo-se noticia que na Grecia antiga havia uma pratica investigatoria que buscava 

apurar a integridade individual e familiar daqueles que eram eleitos magistrados. 

No Brasil, o inquerito foi introduzido com a reforma processual penal ocorrida 

atraves do Decreto Regulamentar n° 4824, de 22 de novembro de 1871. Segundo Rios (1987, 

p. 13): 

A lei n°. 2.033, de 20 de setembro de 1871, regulamentada pelo Decreto-Lei n°. 
4.824, de 28 de novembro do mesmo ano, introduziu a denominacao 'inquerito 
policial', chegando a defmi-lo no art. 42: 'O inquerito policial, consiste em todas as 
diligencias necessarias para o descobrimento dos fatos criminosos, de suas 
circunstancias, e de seus autores e cumplices, devendo ser reduzido a instrumento 
escrito'. 

A lei 2.033, de 20/09/1781 foi a primeira norma que tratou do inquerito policial, 

sendo o seu artigo 42, correspondente ao atual artigo 4° do Codigo de Processo Penal, 

afirmando que " A policia judiciaria sera exercida pelas autoridades policiais no territorio de 

suas respectivas circunscri9oes e tera por fim a apura9ao das infra95es penais e da sua 

autoria.". 

Na exposi9ao de motivos do atual Codigo de Processo Penal, o legislador procurou 

demonstrar a importancia de se manter o inquerito policial afirmando que o mesmo seria 

mantido como processo preliminar ou preparatorio da a9ao penal, pois a realidade brasileira 

nao abrange apenas os centros urbanos, mais tambem as comarcas do interior. 

Percebe-se a importancia do inquerito como fase preliminar ao processo, pois e nele 

que se realizarao algumas diligencias que nao seriam possiveis na fase judicial, como exames 

periciais e exames de corpo de delito. 

1.1 Conceito e finalidade 

O inquerito policial e um procedimento de natureza administrativa cuja finalidade 

primordial e apurar a oeorreneia de um delito, collier elementos e vestigios que auxilieni na 

apura9ao da autoria e materialidade de um crime para servir de base ao Ministerio Publico 

fornecendo elementos idoneos para o oferecimento da denuncia no caso dos delitos de al9ada 

publica ou, nos casos de delito de al9ada privada, o oferecimento da queixa. 



15 

O inquerito e o conjunto de diligencias que sao realizadas pela policia judiciaria com 

a finalidade de se apurar uma infracao penal, buscando a sua autoria, para que o titular da 

acao penal, que pode ser tanto o Ministerio Publico como o ofendido, possa ingressar em 

juizo com a referida acao. E todo procedimento policial que se destina a reunir os elementos 

essenciais para a acao penal, e um procedimento administrative, onde se colhem elementos 

que muitas vezes sao dificeis de se colher na fase judiciaria, como o auto de prisao em 

flagrante, exames periciais, etc. Tern como destinatario imediato o Ministerio Publico (no 

caso de crime que se apura mediante acao penal publica) ou o ofendido (na hipotese de acao 

penal privada), que com ele obtem os elementos necessarios para a propositura da denuncia 

ou queixa. O destinatario mediato e o Juiz, que nele tem a possibilidade de, se julgar 

necessario, encontrar fundamentos para julgar. 

Bozolo on line afirma: 

Inquerito policial e, pois, um procedimento administrative, investigatorio, 
elaborado pela policia judiciaria, sob a presidencia do Delegado de Policia, e tem 
como finalidade colher todas as provas de existencia da infracao penal, das suas 
circunstancias e de sua autoria. E o que se depreende do art. 144, § 4.°, da 
Constituicao da Republica, bem como do art. 4.° do CPP, especificos quanta ao 
tema. O destinatario do procedimento e o titular da acao penal (publica ou privada), 
fornecendo-lhes elementos para formacao da sua opinio delicti (grifo do autor) para 
a apresentacao da denuncia ou da queixa. 

A autoridade que o preside e o delegado de carreira, pois o inquerito e um 

procedimento investigatorio, realizado pela policia judiciaria desenvolvido atraves de diversas 

diligencias com a finalidade de reunir os elementos de uma infracao penal e sua autoria para 

que o titular da acao possa ingressar em juizo, pedindo a aplieacao da lei ao caso concrete 

E uma peca escrita, cuja finalidade precipua e a investigacao sobre o fato criminoso 

e a sua autoria. 

O inquerito nao e um processo, por isso nao esta sujeito a nulidade, ele e um 

procedimento inquisitorial e nao tem o indiciado direito ao contraditorio. Mirabete (1999, 

p.77) afirma que "Nao e o inquerito 'processo', mas procedimento administrativo 

informativo.", ou seja, e um procedimento que visa a apuracao de uma infracao, colhendo 

vestigios que comprovem a autoria e materialidade para que o Ministerio Publico reuna os 

elementos necessarios para o oferecimento da denuncia. 

O seu objetivo e levar ate o Ministerio Publico elementos de informacao sobre a 

investigacao que servirao de base para o oferecimento da denuncia, onde se tera a partir dai o 

inicio da acao penal. 
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1.2 Caracteristicas 

1.2.1 Oficiosidade 

A instauracao dos crimes de acao publica incondicionada e obrigatoria apos o 

conhecimento do fato delituoso. O inquerito policial deve ser impulsionado se oficio, ou seja, 

sem a necessidade de provoeacao do ofendido ou de quaisquer interessados, pois cabe ao 

delegado efetuar todos os atos essenciais para que se tenlia o conhecimento da autoria e da 

materialidade do delito, servindo assim, de peca fundamental para a denuncia na acao penal 

publica. 

De acordo com Capez (2006, p. 78-79): 

Significa que a atividade das autoridades policiais independe de qualquer especie 
de provoeacao, sendo a instauracao do inquerito obrigatoria diante da noticia de 
uma infracao penal (CPP, art. 5°, I) ressalvados os casos de acao penal publica 
condicionada e de acao penal privada (CPP, art. 5°, §§ 4° e 5°). 

Uma vez instaurado o inquerito, todos os atos praticados para o seu andamento ate a 

sua conclusao deverao ser impulsionados de oficio pela autoridade competente, ja no tocante 

a fase judicial, diferentemente da fase policial, esta e inerte. A oficiosidade no inquerito e 

compativel com o principio da obrigatoriedade na acao penal publica. 

O artigo 5°, inciso I do Codigo de Processo Penal estatui que "Nos crimes de acao 

publica o inquerito policial sera iniciado: I de oficio;". 

O delegado deve desenvolver os atos necessarios para a elucidacao dos fatos sem a 

necessidade da parte requerer, cabendo a ele a responsabilidade para comandar os atos do 

inquerito, podendo ele, em alguns casos, deixar de realizar alguma diligencia que julgar 

desnecessaria. 

1.2.2 Escrito 

Dada a finalidade precipua do inquerito policial que e fomecer elementos para a 

propositura da acao penal, e necessario que todas as suas pecas sejam reduzidas a termo, nao 
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sendo sujeito a formas rigidas, exigindo-se, porem, algum rigor formal no tocante a 

comprovacao da materialidade do delito, no inten-ogatorio e no auto de prisao em flagrante. 

Segundo o doutrinador Salles Junior (1992, p. 05) "O inquerito policial e escrito 

porque todas suas pecas serao reduzidas a escrito e datilografadas.". 

O artigo 9° do Codigo de Processo Penal determina que: "Todas as pecas do 

inquerito policial serao, num so processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste 

caso, rubricadas pela autoridade.". 

O ilustre doutrinador Capez (2006, p. 78) sobre a necessidade de o inquerito ser 

reduzido a termo afirma: 

Tendo em vista as finalidades do inquerito (item 10.4), nao se concebe a existencia 
de uma investigacao verbal. Por isso, todas as pecas do inquerito policial serao, 
num so processo, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela 
autoridade (CPP, art. 9°). 

Apesar de nao obedecer a formas rigidas o inquerito deve ser reduzido a termo, pois 

podera ele servir de base para o oferecimento da denuncia, podendo tambem atraves dele se 

decretar a prisao preventiva e para a realizacao de alguns atos, como no caso do mterrogatorio 

ou da prisao em flagrante, e previsto certo rigor formal. 

A necessidade de todas as pecas serem rubricadas pela autoridade competente e 

convalidar os atos praticados, pois o inquerito e a peca que servira de base para a instauracao 

do processo judicial penal. 

1.2.3 Inquisitivo 

A autoridade policial possui certa discricionariedade para comandar o inquerito 

policial, podendo comandar as investigacoes da forma que julgar mais conveniente para a 

elucidacao dos fatos, tendo a possibilidade inclusive, de acordo com o artigo 14 do Codigo de 

Processo Penal, de indeferir o pedido de diligencias que julgar desnecessaria a investigacao 

no inquerito. 

Sobre a inquisitoriedade do inquerito, assim discorre Salles Junior (1992, p. 07): 

O inquerito policial e inquisitivo porque a autoridade comanda as investigacoes 
como melhor lhe aprouver. Nao existe um rito preestabelecido para a elaboracao do 
inquerito ou andamento das investigacoes. Estas tem sequencia dependendo das 
determinacoes da autoridade em face da necessidade de realizacao desta ou daquela 
diligencia. 
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As atividades persecutorias do inquerito estao todas nas maos da autoridade 

competente, que no caso, e o delegado de policia. Deve ele agir de oficio e com 

discricionariedade nas atividades necessarias ao esclarecimento do crime e descobrimento de 

sua autoria. 

O delegado, porem deve seguir algumas regras estabelecidas no Codigo de Processo 

Penal, como a do artigo 107, que diz: "Nao se podera opor suspeicao as autoridades policiais 

nos autos do inquerito, mas deverao elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal.". 

Outra regra a ser observada e quando o Promotor de Justiea requerer alguma diligencia, 

devendo esta ser cumprida, pois o Ministerio Publico e responsavel pelo controle externo das 

atividades policiais. 

1.2.4 Sigiloso 

E necessario a existencia de um sigilo no inquerito para que haja uma eficiente 

investigacao, sem nenhum empecilho nesta fase. Nao se estende este sigilo ao Ministerio 

Publico nem ao Judiciario. O advogado pode consultar os autos do inquerito de acordo com o 

artigo 7° da lei 8.906/64. 

Quanto a finalidade de se manter o inquerito em sigilo, e levar a efeito uma 

investigacao, pois a autoridade deve procurar a elucidaeao do fato e muitas vezes e necessario 

se manter sigilo das investigacoes, o que por conseqiiencia, quer dizer tambem o sigilo do 

proprio inquerito. 

O ilustre doutrinador Capez (2006, p. 78) pondera com precisao que: 

A autoridade assegurara no inquerito o sigilo necessario a elucidaeao do fato ou 
exigido pelo interesse da sociedade (CPP, art. 20). O direito generico de obter 
informacoes dos orgaos publicos, assegurado no artigo 5°, X X X I I I , da Constituicao 
Federal, pode softer limitacoes por imperativos ditados pela seguranca da sociedade 
e do Estado, como salienta o proprio texto normative 

No inquerito policial, nao se adota o principio da publicidade por ser este inerente ao 

processo penal e nao ao inquerito. 

O sigilo e Luna qualidade essencial para que o delegado possa investigar o fato e 

providenciar as diligencias necessarias para a elucidafao do mesmo. Muitas vezes a falta de 

sigilo no inquerito pode acarretar a ineficacia da investigacao, pois muitas vezes ha 
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empecilhos que sao criados para atrapalhar a colheita de provas como, por exemplo, a 

ocultacao ou destruicao de provas, influencia sobre testemunlias, etc. 

Este sigilo proprio do inquerito policial nao se estende ao Ministerio Publico ou ao 

Juiz, o advogado tambem tem direito de consultar os autos do inquerito, pois se trata de 

prerrogativa prevista no estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil que deve ser respeitada. 

1.2.5 Autoritariedade 

O inquerito policial para ter validade deve ser presidido por uma autoridade publica, 

que no caso e o delegado de policia de carreira. 

O ilustre doutrinador Capez (2006, p. 79), em sua obra expressa que a 

autoritariedade seria uma "Exigencia expressa do Texto Constitucional (CF, artigo 144, § 4°); 

o inquerito e presidido por uma autoridade publica, no caso, a autoridade policial (delegado 

de policia de carreira).". 

O artigo 144, § 4° da Constituicao Federal reforca tal principio ao elencar que: 

As pollcias civis, dirigidas por delegados de policia de carreira, incumbem, 
ressalvada a competencia da Uniao, as funcoes de policia judiciaria e a apuracao de 
infracoes penais, exceto as militares. 

Atraves da leitura deste artigo e perceptivel que uma das funcoes da policia e a 

repressao, que se da quando, por exemplo, apos o cometimento de um fato tipico, a autoridade 

policial toma as providencias para reprimir o possivel culpado do crime e atraves de uma 

efetiva investigacao sobre o fato, encaminhar o inquerito com as conclus5es ao Ministerio 

Publico para um possivel oferecimento da denuncia. 

Zanobini (apud Moraes, 2004, p. 676), traz a definicao do que e a policia: 

[...]'a atividade da administracao publica dirigida a concretizar, na esfera 
administrativa, independentemente da sancao penal, as limitacoes que sao impostas 
pela lei a liberdade dos particulares ao interesse da conservacao da ordem, da 
seguranga geral, da paz social a de qualquer outro bem tutelado pelos dispositivos 
penais'. 

A seguranca publica e a apuracao dos delitos e dever do Estado, cabendo a ele, 

atraves de seus agentes piiblicos a preservacao da incolumidade publica. Um dos instrumentos 

que visa a garantir essa seguranca social e o inquerito policial, pois nele se apuram a autoria e 

a materialidade do crime. 
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Os atos do inquerito, conforme ficou demonstrado devem ser presididos por uma 

autoridade competence que e o delegado de policia, e cabe a ele a realizacao de diligencias e 

investigacoes que visam a apuracao dos fatos. 

1.3 Instauracao do inquerito 

O inquerito se instaura mediante portaria lavrada pela autoridade policial ou auto de 

prisao em flagrante, onde o indiciado e conduzido ao delegado ainda em estado de flagrancia, 

ou seja, o crime acabou de ser cometido e o seu suspeito e preso, podendo tambem ser 

iniciado por despacho ordenatorio que e uma requisi9ao da autoridade judiciaria ou do 

Ministerio Publico. Nos crimes de agao penal privada e necessario o requerimento do 

ofendido ou de seu representante legal. 

Assim afirma Greco Filho (1998, p. 93): 

Instaura-se formalmente o inquerito de oficio, por portaria da autoridade policial, 
pela lavratura de flagrante, mediante representagao do ofendido ou requisigao do 
juiz ou do Ministerio Publico, devendo todas as pecas do inquerito ser, num so 
processado, reduzidas a escrito ou datilografadas. 

O artigo 5° do Codigo de Processo Penal estatui: 

Nos crimes de agio publica o inquerito policial sera iniciado: I - de oficio; I I -
mediante requisigao da autoridade judiciaria ou do Ministerio Publico, ou a 
requerimento do ofendido ou de quem river qualidade para representa-lo. 

A pe?a inicial do inquerito no caso de acao publica e a portaria, peca simples onde a 

autoridade policial afirma haver tornado conhecimento da pratica do crime, ou o auto de 

prisao em flagrante, que e uma pe9a unica, escrita, onde o delegado dita ao escrivao os dados 

do crime, como o dia, hora, local do fato, etc, ja na a9&o publica condicionada, a pe9a inicial e 

a requisi9ao do Ministro da Justi9a ou a representa9ao do ofendido ou de seu representante 

legal. 

A pe9a que ire iniciar o inquerito deve conter os elementos elencados no artigo 5°, § 

1° do Codigo de Processo Penal: 

O requerimento a que se refere o n° I I contera sempre que possivel: a) a narracao do 
fato, com todas as circunstancias; b) a individualizagao do indiciado ou seus sinais 
caracteristicos e as razoes de convicgao ou de presungao de ser ele o autor da 
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infracao, ou os motivos de impossibilidade de o fazer; c) a nomeacao das 
testemunhas, com indicacao de sua profissao e residencia. 

O requerimento do ofendido ou de seu representante legal e a pe9a inicial tanto na 

afao privada, como tambem na publica incondicionada. 

1.4 Encerramento 

O prazo para a conclusao do inquerito depende muito da condigao do indiciado. Se o 

mesmo estiver solto, o prazo e de trinta dias, podendo a autoridade, se o caso for de dificil 

elucidaeao requerer ao Juiz a dila9ao deste prazo. 

Estando o indiciado preso, o prazo e de dez dias ate a conclusao de todas as 

investiga9oes. Trata-se de um prazo dilatorio, que se for ultrapassado e sanavel mediante a 

impetra9ao de Habeas Corpus (grifo nosso), que e destinado, exclusivamente, a protesao do 

direito liquido e certo de ir e vir e sera concedido sempre que alguem sofrer ou se achar 

amea9ado de sofrer violencia ou coa9ao em sua liberdade de locomo9ao, por ilegalidade ou 

abuso de poder, o fato de um delegado de policia nao concluir o inquerito, estando o indiciado 

preso, no prazo legal, gera a possibilidade de impetra9ao desse instrumento de tutela dos 

direitos da liberdade baseado na ilegalidade de sua a9&o que prejudicara o direito liquido e 

certo do indiciado de ter a sua liberdade concedida apos dez dias do initio da investiga9ao. 

Apos o encerramento das investiga9oes, a autoridade policial deve fazer um relatorio 

do que tiver sido apurado no inquerito policial. Nele tera a arbitrariedade de indicar 

testemunhas que nao foram inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. 

O relatorio devera conter todos os elementos fundamentals para a denuncia. Ele 

encerrara o inquerito e sera feito nos proprios autos. 

No relatorio devera constar tudo o que foi apurado nas investiga96es, tendo como 

escopo esclarecer a materialidade da infra9ao e determinar a sua autoria, para que se formem 

elementos suficientes para o Ministerio Publico oferecer a denuncia. 

Capez (2006, p. 97-98) em sua doutrina afirma: 

Concluidas as investigacoes, a autoridade policial deve fazer minucioso relatorio do 
que tiver sido apurado no inquerito policial (CPP, art. 10, § 1°), sem, contudo, 
expender opinioes, julgamentos ou qualquer juizo de valor, devendo, ainda, indicar 
as testemunhas que nao foram ouvidas (art. 10, § 2°), bem como as diligencias nao 
realizadas [...] Devera, ainda, a autoridade justificar, em despacho fundamentado, 
as raz5es que levaram a classificacao legal do fato, mencionando, concretamente as 
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circunstancias, sem prejuizo de posterior alteracao pelo Ministerio Publico, o qual 
nao estara, evidentemente, adstrito a essa classificacao. 

A autoridade deve dar a capitulacao ou definicao juridica do ilicito penal praticado, 

que pode sofrer nova classificacao apos a conclusao das investigacoes, face os elementos ai 

colhidos. Como e uma peca informativa, o Ministerio Publico nao fica vinculado a 

classificacao dada no inquerito ao oferecer a denuncia. Se, durante a fase processual o Juiz 

resolver pronunciar o reu, este sera julgado perante o Tribunal do Juri. 



CAPITULO 2 - 0 TRIBUNAL DO JURI 

0 Tribunal do Juri, criado por lei em 1822, foi instituido para julgar os crimes de 

imprensa e era composto inicialmente por vinte quatro cidadaos considerados homens bons, 

honrados, inteligentes e patriotas, tendo o reu direito de recusar ate dezesseis jurados, sendo, 

os oito restantes o numero minimo suficiente para formar o corpo de sentenca. A nomeacao 

destes Juizes ficava sobre a responsabilidade do Corregedor e dos Ouvidores do Crime. 

Sobre tal sistema processual, Mendes Jr. (apud Nucci, 1999, p. 150-151) afirma: 

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

A partir da Constituicao do Imperio de 1824, o Tribunal do Juri ficou situado na 

parte concemente ao Poder Judiciario, tendo competencia para julgar acoes civeis e criminais. 

A Constituicao Republicana de 1891 manteve a instituicao do juri, sofrendo nesta carta 

constitutional uma significativa alteragao, pois foi colocada no capitulo reservado ao 

judiciario para a seccao I I , Titulo IV, o qual era destinada a declarafao dos direitos dos 

cidadaos brasileiros estabelecendo, destarte, que a instituicao deveria ser tratada como 

garantia individual. 

A Constituifao Federal de 1934, tendo como presidente na epoca Getulio Vargas, 

alterou mais uma vez a disposicao do juri, deslocando-a para a sefao alocada ao Poder 

Judiciario, com a seguinte redacao: "E mantida a institui9ao do jury (sic), com a organizacao e 

as atribui5oes que lhe der a lei". 

Somente por imposi9ao da Lei Maior de 18 de setembro de 1946 e que a institui9ao 

do juri fora destinada ao capitulo responsavel pelos direitos e garantias individuals, mais 

precisamente em seu artigo 141, § 28 o qual ainda acrescia: 

E mantida a instituicao do Juri, com a organizacao que lhe der a lei, contando que 
seja sempre impar o numero dos seus membros e garantido o sigilo das votacoes, a 
plenitude de defesa do reu e a soberania dos veredictos. Sera obrigatoriamente da 
sua competencia o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

A Constitui9ao de 1967 manteve em sintese a reda9ao do artigo 141, § 28 da carta de 

1946, sendo a instituicao do juri tratada em seu artigo 150, § 18, que determinava: "Sao 
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mantidas a instituicao e a soberania do Juri, que tera competencia no julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida". Manteve-se intacta a instituicao do juri na Constituicao de 1969. 

A Constituicao Federal, promulgada em cinco de outubro de 1988, recepcionou em 

defmitivo o Tribunal do Juri, sendo considerado como uma clausula petrea, consagrando o 

Tribunal do Juri como uma instituicao de garantia individual. O seu artigo 5°, XXXVII I , 

expoe: 

e reconhecida a instituigao do juri , com a organizacao que lhe der a lei, 
assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votaeSes; c) a soberania dos 
veredictos; d) a competencia para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; 

A Constituicao de 1988 deu ao juri a competencia para o julgamento dos crimes 

dolosos contra a vida, que sao os previstos em capitulo proprio no Codigo Penal, porem 

existem crimes que apesar de terem como resultado a morte a titulo doloso, como e o caso do 

latrocinio, nao sao considerados como crimes dolosos contra a vida para os fins da 

competencia do Tribunal Popular. 

Atualmente, o Tribunal do Juri possui como finalidade ampliar o direito de defesa 

dos reus, pois permite que os acusados de crimes dolosos contra a vida sejam julgados nao 

por um juiz togado, mais sim, pelos seus pares. 

2.1 Conceito 

O Tribunal do Juri e um orgao que faz parte do Poder Judiciario e possui 

competencia para julgar os crimes dolosos contra a vida tentados ou consumados e seus 

crimes conexos. 

O juri e uma instituicao essencialmente constitucional, regulamentado por lei 

ordinaria e composto por um juiz de direito, que o preside, e vinte e um jurados, dos quais 

sete serao sorteados para compor o conselho de sentenca. 

A Constituicao Federal definiu a Competencia minima do juri, podendo esta 

competencia ser ampliada por lei ordinaria, porem, como o proprio nome afirma e uma 

competencia minima, nao podendo ser reduzida. 



25 

Nao se deve entender de forma absoluta a competencia do artigo quinto, pois como 

enumera Moraes (2004, p. 111-112): 

Ressalte-se que o art. 5°, X X X V I I I , da Constituicao Federal, nao deve ser entendido 
de forma absoluta, uma vez que existirao hipoteses, sempre excepcionais, em que 
os crimes dolosos contra a vida nao serao julgados pelo Tribunal do Juri. Estas 
hipoteses, referem-se, basicamente, as competencias especiais por prerrogativa de 
fungao. 

E o que se da, por exemplo, quando um crime doloso contra a vida e cometido pelo 

Presidente da Republica, este por prerrogativa de firncao, nao sera submetido ao Tribunal do 

Juri, mas sera julgado pelo Supremo Tribunal Federal. 

A sessao no Tribunal do Juri para ser instalada necessita de, no minimo quinze 

jurados presentes e a decisao sera tomada por maioria de votos. Se nao houver o quorum 

(grifo nosso) minimo para a instalacao da sessao, esta sera adiada. 

2.2 Direito comparado 

2.2.1 Inglaterra 

Na Inglaterra, devido a sua influencia historica, o juri e a representacao dos direitos 

individuals, pois os mesmos sempre foram respeitados e protegidos pelo processo penal. 

Nucci (1999, p. 64-65) em relacao a importancia do Tribunal do Juri na Inglaterra 

explana: 

Na Inglaterra, o juri ainda e a figura central da justica, porque sempre foi o 
sustentaculo da liberdade e dos direitos individuais, embora, efetivamente, o seu 
uso atual restrinja-se a 3% de todos os julgamentos criminais. A diminuicao gradual 
teve inicio em 1967, quando o veredicto unanime para a condenacao deixou de ser 
exigido e, atraves de uma lei de 1977, varias infracoes penais foram reclassificadas, 
de modo a impedir que os acusados exigissem, para seus casos, o julgamento pelo 
juri . Restam como delitos que levam necessariamente ao Tribunal Popular, o 
homicidio (doloso e culposo) e o estupro. De outra parte, ha infragoes leves que nao 
podem ir a juri , tal como delitos de transito ou embriagez em publico. Alem do 
homicidio e do estupro, existem outros delitos que podem ser julgados pelo 
Tribunal do Juri, conforme a gravidade que apresentem. Cabe ao juiz togado decidir 
se envia ou nao o processo aos jurados. Uma das principals razoes para a edigao da 
referida lei de 1977 foi a argumentagao de que o julgamento pelo juri leva muito 
tempo e custa tres vezes mais aos cofres publicos em comparagao aos 
procedimentos conduzidos por magistrados togados, prejudicando a adrninistracao 
da justiga. Apesar disso, muitos advogados ainda preferem trabalhar diante do juri , 
porque creem que os juizes togados pendem em favor do trabalho policial, alem do 
que tem maior tempo de se preparer para enfrentar a acusagao. Lidstone, que 
realizou estudo a respeito do tenia, menciona que as estatisticas nao comprovam 
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esse pendor dos causidicos. Tomando como exemplo os crimes violentos contra a 
pessoa, o indice de absolvicao dos juizes togados e de 48% contra 46% dos 
Tribunals do Juri. 

A votacao e feita em uma sala seereta onde se realizam os debates, pois assim se 

busca evitar que irregularidades no processo possam ser usadas pelas partes para dar 

sustentacao a um recurso. 

Em 1891, foi editada uma lei que proibiu os jurados de revelar o que ocorre na sala 

seereta e ate mesmo de dar declaracoes a imprensa, e no caso de infringir tal nonna os jurados 

estao sujeitos a serem acusados de desobediencia e pagar pesadas muitas, estando esta lei em 

vigor ate a presente data. 

2.2.2 Australia 

Com a edicao da primeira constituicao australiana, que ocorreu no ano de 1901, o 

juri foi previsto em seu capitulo tres com a denominacao de: Da Judication (grifo nosso), 

onde em seu artigo 80 preceitua ser da competencia do Tribunal do Juri todos os crimes 

sujeitos a denuncia escrita indictable offences (grifo nosso), preferencialmente no local onde o 

delito ocorreu. 

Na Australia, ha uma grande divergencia doutrinaria em relacao a atuacao do 

Tribunal do Juri, sendo ainda uma questao nao pacificada naquele pais. E o que nos explana 

Nucci(1999,p. 69): 

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

No texto constitucional da Australia nao estao previstas muitas garantias a direitos 

humanos e os que sao previstos sao apenas de forma estreita e nao ampla, onde podemos 

enumerar: no artigo 51, X X X I temos o direito de adquirir propriedade em termos justos; o 

julgamento pelo juri esta previsto no artigo 80; no artigo 92 temos a liberdade de ir e vir entre 

os estados; a liberdade de religiao esta prevista no artigo 116 e no artigo 117 vemos a 

proibicao da discrirninaclo de moradores de um Estado por outro. 
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Ha uma variacao de Estado para Estado no funcionamento do juri, pois, em alguns e 

permitido que o reu faca a opc&o em ser julgado pelo Tribunal do Juri, enquanto que em 

outros nao. 

2.2.3 Estados Unidos 

Nos Estados Unidos os julgamentos de todos os crimes, exceto os de 

responsabilidade, serao feitos pelo Tribunal do Juri e ele sera realizado no Estado em que se 

cometeu o crime, porem se nao for cometido em nenhum dos Estados, sera o julgamento 

processado na localidade ou localidades em que o Congresso designar por lei. 

A emenda constitucional numero seis da constituicao americana preve que em todos 

os processos criminals deve o acusado ter direito de ser julgado por um juri impartial no local 

onde foi cometido o crime, porem nao ha previsao legal do modo pelo qual o Tribunal 

Popular deve ser constituido e o caminho a ser seguido para a constituicao do mesmo esta 

elencado em decisoes jurisprudentials. 

A Suprema Corte americana declarou que todo acusado cuja condenacao podera 

ultrapassar a pena privativa de liberdade por seis meses, devera ser submetido a juri popular. 

O grande juri americano e responsavel pelo julgamento dos crimes graves puniveis 

com a pena de morte. Na esfera federal o grande juri e responsavel pelo julgamento de todos 

os crimes considerados graves, embora a nivel estadual a sua utilizaeao nao seja 

indispensavel, sendo utilizado principalmente nos casos dos crimes que tem como pena 

maxima a pena capital. 

Sobre a quantidade de jurados necessarios para a composicao do Conselho de 

Sentenca vemos o que e mencionado com muita propriedade pelo ilustre doutrinador Nucci 

(1999, p. 72): 

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

Cabe ao Juiz-Presidente o dever de dirigir os trabalhos do juri, admitindo ou nao as 

provas apresentadas e instruir o Conselho de Sentenca para julgar de acordo com a lei e com 

os fatos. A ele nao e permitido prestar nenhuma declarapao que possa influenciar os jurados. 

Na esfera federal e permitido ao reu abrir mao de ser julgado pelo Tribunal Popular, 

mesmo nos casos puniveis com pena de morte, na esfera estadual ocorre o mesmo, porem com 

diferentes limitacoes como, por exemplo, em alguns Estados nao ha a possibilidade de afastar 

o julgamento pelo juri em crimes punidos com a pena capital. 

2.3 Principios constitucionais 

2.3.1 Plenitude de defesa 

A plenitude de defesa e uma garantia mais completa que a ampla defesa, pois ela se 

trata de uma forma mais aperfeicoada de defesa que o reu dispoe para tentar provar sua 

inocencia, pois os jurados, por serem pessoas leigas que pertencem a sociedade tem o direito 

de conhecer todas as provas contidas nos autos e assim, poderem de acordo com sua livre 

conviccao decidirem sobre a culpabilidade ou inocencia do reu. 

Nucci (1999, p. 140-141) nos traz uma formidavel diferenciacao entre a ampla 

defesa e a plenitude de defesa: 

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

A plenitude de defesa encontra-se dentro do principio da ampla defesa, que esta 

previsto no artigo 5°, LV, da Constituicao Federal. Para dar maior chance de defesa ao reu os 

jurados devem ser escolhidos dentre as varias camadas da sociedade. 
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Leao on line sobre a plenitude de defesa cita: 

A essencia abstrata do principio da plenitude de defesa remonta em coneeder ao reu 
igualdade de condigoes para que contra-razoe tudo aquilo que lhe e dito em 
desfavor. A balanga ha de permanecer equilibrada, sob pena da nao realizagao de 
um julgamento justo, A voz da sociedade esposada pelo Promotor de Justica assim 
como o exercicio pleno da Defesa hao de duelar no terreno da lealdade, possuindo 
ambos as mesmas oportunidades para influenciar no livre convencimento dos 
jurados. Este e o verdadeiro espirito do "bom combate", que deve, desde cedo, estar 
presente na alma daqueles que esperam um dia labutar no Tribunal do Povo. 

A plenitude de defesa nao e so a defesa tecnica, e, tambem possivel a autodefesa 

onde o reu tenta explicar e convencer o corpo de sentenca da sua inocencia ou das razoes que 

teve para cometer o crime, porem a defesa tecnica e indispensavel para a validade do 

processo, pois e possivel o adiamento da sessao devido o Juiz considerar o reu indefeso, neste 

caso, dissolvendo o conselho e marcando novo dia para julgamento. 

Trata-se de uma garantia mais ampla, onde o reu pode utilizar de todos os meios 

licitos de prova para demonstrar sua inocencia. 

2.3.2 Sigilo das votacoes 

Os jurados devem proferir seus votos em segredo, nao devendo se manifestar sobre 

sua decisao nem influir na decisao de outros jurados. 

Tal principio nao fere o da publicidade dos atos processuais, ele serve de base para 

garantir a imparcialidade do julgamento, nao permitindo que opinioes pessoais influenciem no 

livre convencimento dos jurados, pois a Constituicao preve que a publicidade dos atos 

processuais pode ser restringida para resguardar o interesse social. O principal motivo para 

essa votacao ser seereta e resguardar os jurados de pressoes e opini5es extemas, podendo 

firmar sua livre conviccao quanto a inocencia ou culpabilidade do reu, por isso se instituiu a 

criacao de uma sala seereta. 

Nucci (1999, p. 170) opina sobre o voto secreto e a sala seereta: 

E de se frisar que a Constituigao nao se referiu a nenhum deles, mas sim a sigilo 
das votagoes. E votagao nao quer dizer voto, portanto nao se pode sustentar que o 
constituinte desejou assegurar o voto secreto, abolindo a sala seereta. Em outras 
palavras, nao e cabivel dizer que a Constituigao teria garantido o voto secreto dado 
em publico. Deveria ter mencionado se assim fosse que, no juri , e assegurado o 
sigilo do voto. Nao o fazendo e preciso delinear o significado de votagao, que e o 
ato de votar. Trata-se, pois, do metodo e nao do objeto. Garantir o sigilo da votagao 
e assegurar a sala seereta, ao contrario de extingui-la. Votagao sigilosa quer dizer o 
ato de votar realizado longe do alcance publico. 
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Sobre votacao Capez (2006, p. 658) afirma que apos "lidos e explicados os quesitos, 

o juiz deve anunciar se vai proceder ao julgamento, fazendo retirar o reu do plenario e 

convidando os jurados e as partes a que passem a sala seereta.". 

A sala seereta foi criada com o intuito de dar uma garantia maior ao sigilo das 

votacoes, sendo os votos dos jurados depositados em uma urna no plenario, e de se frisar que 

e muito bom o uso de tal sala, pois ela possibilita que os jurados votem longe do publico em 

um local especificamente destinado para refletiram sobre o seu veredicto. 

E o sigilo das votacSes condicao essencial para que os jurados possam formar seu 

livre convencimento acerca do caso que esta sob julgamento, pois eles poderao ter a livre 

manifestacao do pensamento. Essa liberdade e que eles devem, conscientes do papel relevante 

que estao prestando para a sociedade, nao estarem sobre influencias externas ao proferirem o 

seu veredicto. Porem e permitido aos jurados fazerem indagacoes para dirimirem diividas que 

podem surgir com a leitura dos autos ou na exposicao dos fatos da defesa tecnica. 

A garantia constitucional em debate visa dar maior seguranca ao reu em seu 

julgamento, pois ele estara sendo submetido ao julgamento de seus pares que terao a 

possibilidade de formar o seu livre convencimento sobre o crime que o mesmo esta sendo 

acusado, dando, desta forma uma maior amplitude de defesa ao reu. 

2.3.3 Soberania dos veredictos 

Nenhum orgao jurisdicional podera sobrepor-se as decisoes do juri, ou seja, nao 

pode outra instancia superior modificar a decisao dos jurados, cabendo, apos o transito em 

julgado, somente a revisao criminal. 

As decisSes proferidas no juri possuem a caracteristica da imodifieabilidade, 

assegurando-se que nenhum orgao jurisdicional possa sobrepor-se as decisoes do juri, 

podendo, se ocorrer o reconhecimento de error in procedendo ou error in judicando (grifo 

nosso), haver apenas a correcao da decisao para adapta-la de acordo com o julgamento dos 

jurados ou a realizacao de novo juri. A revisao criminal, uma vez procedente, podera absolver 

diretamente o reu. 
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Muitas doutrinas se posicionam a favor da revisao criminal, como e o caso de Porto 

(apudNucci, 1999, p. 110): 

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

O principio em tela nao exclui a recorribilidade de suas decis5es, porem se limita na 

esfera recursal a anulacao da decisao pelo merito e a devolucao para novo julgamento. Ha 

tambem a possibilidade da revisao criminal se apos o transito em julgado, surgirem novas 

provas, em obediencia ao principio da plenitude de defesa. 

Mirabete (1999, p. 483) opina: 

A soberania dos veredictos dos jurados, afirmada pela carta politica, nao exclui a 
recorribilidade de suas decisoes, sendo assegurada com a devolucao dos autos ao 
Tribunal do Juri para que profira novo julgamento, se cassada a decisao recorrida 
pelo principio do duplo grau de jurisdicao. Tambem nao fere o referido principio a 
possibilidade da revisao criminal do julgado do juri , a comutacao de penas, etc. 
Ainda que se altere a decisao sobre o merito da causa e admissivel que se o faca em 
favor do condenado, mesmo porque a soberania dos veredictos e uma "garantia 
constitucional individual" e a reforma ou alteracao da decisao em beneficio do 
condenado nao lhe lesa qualquer direito, ao contrario, o beneficia. 

A revisao criminal em nada fere a garantia constitucional da soberania dos 

veredictos, pois trata-se de mais um meio de defesa que o condenado possui, por garantir a 

revisao de um processo ja transitado em julgado apos o surgimento de novas provas que 

comprovem a inocencia do condenado. 

2.3.4 Competencia para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida 

A Constituicao Federal estabeleceu a competencia para o julgamento perante o 

Tribunal do Juri dos crimes dolosos contra a vida, nao podendo esta competencia ser 

reduzida, mas somente ampliada por lei ordinaria. 

Leao on line afirma sobre o tema: 

O Tribunal do Juri e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a 
vida. Tutela-se o valor constitucional supremo, a vida humana, de onde brotam 
todos os demais direitos de personalidade, imprescindiveis a realizacao do ser 
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humano enquanto pessoa. Os crimes enquadrados pelo dispositivo constitucional 
sao os de homicidio (arts. 121, §§ 1° e 2°, CP), induzimento, instigacao ou auxilio 
ao suicidio (art. 122, paragrafo unico, CP), o infanticidio (art. 123, CP) e o aborto 
(arts. 124 a 127, CP), em suas modalidades tentadas ou consumadas. Entretanto, 
estes tipos penais dizem respeito, apenas, a competencia minima do Juri fixada pelo 
constituinte. Destarte, nao ha impeditivo legal a censurar que a lei processual 
atribua novas infracoes penais como de competencia do Tribunal do Povo. 

O Tribunal do Juri possui a competencia para julgar tais crimes, pois por serem os 

crimes dolosos contra a vida os que ferem o maior bem do ser humano, deve o acusado ser 

julgado por seus pares, para que eles possam decidir a forma mais justa de se punir o 

criminoso, e, se for comprovada a inocencia, absolver o reu. 

Ha excecoes a essa competencia do juri, como no caso de prerrogativa de funcao, 

onde os crimes, mesmo os dolosos contra a vida, serao julgados perante um tribunal superior, 

como e o caso do Presidente da Republica que se cometer tal crime, devera ser julgado pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

2.4 Composicao do Tribunal do Juri 

O Tribunal do Juri e composto por um Juiz-Presidente e vinte e um jurados, dos 

quais serao sorteados sete para compor o conselho de sentenca. Os jurados sao escolhidos por 

sorteio em uma lista de trezentos a quinhentos cidadaos de reputaeao ilibada, maiores de vinte 

e um anos. 

O sorteio destes faz-se a portas abertas e cabe a um menor de dezoito anos retirar da 

urna geral as cedulas com os nomes dos jurados que serao recolhidos a uma outra uma, cuja 

chave ficara com o Juiz, sendo os atos reduzidos a termo pelo escrivao em um livro 

especifico, onde constara os nomes dos vinte e um jurados sorteados. 

Apos o sorteio sera expedido por ordem do Juiz o edital de convocacao dos jurados 

onde nele devera constar o dia em que o Juri se reunira. Os jurados que nao comparecerem 

estao sujeitos a penalidades, como por exemplo, a pena de multa. 

O edital ficara afixado na porta do edificio onde funciona o tribunal e onde houver 

imprensa sera tambem publicado por ela. Entender-se-a como intimado o jurado que o oficial 

de justiea deixar a copia do mandado na residencia, salvo se estiver fora do municipio. 

Da-se ampla publicidade ao sorteio para que o jurado ao ser convocado nao alegue 

que nao tomou conhecimento, pois o servico do juri e obrigatorio, dele nao podendo se afastar 

nenhum cidadao, salvo nos casos de escusa legitima ou por previsao legal. 
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Sao isentos do servico do juri as pessoas elencadas no paragrafo linico do artigo 436 

do Codigo de Processo Penal, que sao: 

I - o Presidente da Repiiblica e os ministros de Estado; I I - os govemadores ou 
interventores de Estados ou Territorios, o prefeito do Distrito Federal e seus 
respeetivos secretarios; I I I - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de 
Economia Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados e das Camaras 
Municipals, enquanto durarem suas reunioes; IV - os prefeitos municipals; V - os 
magistrados e orgaos do Ministerio Publico; V I - os serventuarios e funcionarios da 
justiga; V I I - o chefe, dermis autoridades e funcionarios da Policia e Seguranca 
Publica; V I I I - os militares em servigo ativo; IX - as mulheres que nao exergam 
fungao publica e provem que, em virtude de ocupagoes domesticas, o servigo do 
j i i r i lhes e particularmente dificil; X - por 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; X I ~~ quando o 
requererem e o juiz reconhecer a necessidade da dispensa: a)os medicos e os 
ministros de confissao religiosa; b)os farmaceuticos e as parteiras. 

O jurado que faltar a uma sessao podera se eximir da multa estabelecida se 

comprovar uma destas isencSes legais. 

O presidente do Tribunal do Juri possui atribuicoes proprias, sobre elas podemos 

citar o que foi dito por Noronlia (apud Baciotti on line): 

Alem de outras atribuig5es, compete ao presidente do Tribunal do Juri as 
mencionadas no art. 497. Tem ele,entao, poder de policia, sendo suas atribuigoes de 
carater preventivo e repressivo. No numero das primeiras aponta- se as de nao 
permitir a entrada no recinto de pessoas de ma vida, reconhecidamente vadios ou 
arruaceiros, de individuos armados, de mandar revistar pessoas, se achar 
necessario; de impedir manifestagoes inconvenientes, etc... Entre as repressivas, 
conta as de mandar prender desobedientes, retirar da sala o reu, cujo 
comportamento dificulta o curso do julgamento, fazer o mesmo com pessoas cuja 
permanencia no recinto e inconveniente, etc... Para a manutengao da ordem pode 
ele requisitar forga publica. 
Mas as atribuigoes nao sao apenas de policia, o proprio art. 497 do CPP mostra que 
outras competent ao juiz Presidente. Importante e indispensavel e nomear defensor 
ao reu, quando o considerar indefeso. [...] 
Compete-lhe tambem regular debates, nao permitindo que as partes ultrapassem 
tempo legal e desvirtuem- no com injurias reciprocas, esquecimento de provas, 
ataques pessoais, etc. 
Atribuicao importante e a de determinar de oficio ou d (sic) requerimento das partes 
a realizacao de diligencias destinadas a sanar nulidade ou esclarecer a verdade, o 
que bem mostra que nao mais e ele o elemento estatico de outrora, estando, alias 
essa faculdade de acordo com o moderado dinamismo que a lei hoje lhe atribui. 
Cabe - lhe, ainda, ao lado da (sic) solucoes de questoes incidentes que nao 
dependem da decisao do juri e da decisao das juridicas que surgirem no julgamento, 
pronunciar-se acerca da preliminar de extingao da punibilidade. Ja o artigo61 dispos 
que o Juiz, em qualquer fase do processo, deve declarer de oficio a extingao da 
punibilidade e, agora, entendeu o legislador de dizer que ele o deva fazer mesmo na 
fase do julgamento. Sua decisao sera precedida da audiencia das partes. Nao apenas 
de oficio podera declara-la, mas tambem entendendo a requerimento delas (art. 497, 
IX). 
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Preside o Juri, o juiz, guiando-se exclusivamente pela lei, embora nao deva abrir 
mao da colaboracao do Conselho de Sentenca e mesmo das partes, podendo ouvi-
las quando achar necessario. 

Cabe tambem ao Juiz-Presidente, anualmente, organizar a lista geral dos jurados, 

sendo de sua responsabilidade a escolha dos mesmos. A lista sera publicada em duas 

oportunidades: a primeira, no mes de novembro, e a segunda, que e a defmitiva, na segunda 

quinzena do mes de dezembro. Esses jurados votarao de acordo com seu livre convencimento, 

podendo sofrer influencias de uma confissao, que pode nao ser obtida de forma licita. 



CAPITULO 3 - A CONFISSAO 

A constituifao de 1824 abolia castigos como o acoite, a tortura, etc. Em 1832 foi 

promulgado o Codigo de Processo Criminal, que pode ser considerado um grande avanco nas 

formas de procedimento criminal, pois se baseava em principios liberals. 

A primeira Constituicao da Republica, de 1891, estabeleceu regras de grande 

importancia para o processo penal, dentre elas estava a competencia para os Estados legislar 

sobre materia processual penal. 

Rossetto (2001, p. 47) fala sobre os diversos Codigos de Processo Penal que 

surgiram em varios Estados: 

O CPP de Alagoas, no art. 97 conceituou: "Confissao e a declaracao da propria 
culpabilidade, judicial, ou extrajudicialmente feita. Judicial e a que se faz em juizo 
competente; e extrajudicial, a que e feita fora (sic) do juizo ou perante juizo 
incompetente". No art. 98 tratou dos requisites de eficacia da confissao. Nos 
codigos estaduais era recorrente a exigencia de que a confissao, para constituir 
prova, coincidisse com as circunstancias do fato, provadas nos autos [...] O CPP do 
Maranhao exigia a confissao verossimil, clara, persistente, uniforme, coesa e certa, 
que compreendesse so os fatos que o confitente eonhecesse pela evidencia dos 
sentidos (art. 253, IV, VI). 

Percebe-se uma semelhanca nos diversos codigos de processo penal dos varios 

Estados, que e a validade da mesma como meio de prova e a necessidade dela ser coincidente 

com as circunstancias dos fatos. 

Atualmente, o Codigo de Processo Penal traz a confissao em seu titulo V I I , capitulo 

IV, porem nao a conceitua. 

O valor dado atualmente a confissao esta no artigo 197 do Codigo de Processo Penal 

que estabelece: 

O valor da confissao se aferira pelos criterios adotados para os outros elementos de 
prova, e para a sua apreciacao o juiz devera confronta-la com as demais provas do 
processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade on concordancia. 

A confissao e valorada de acordo com as demais provas dos autos, nao tendo 

nenhum valor probatorio se feita em desconformidade com as demais provas. 
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3.1 Conceito 

Confissao e o ato pelo qual o agente de livre vontade assume a autoria de conduta 

que lhe e desfavoravel. 

A confissao nao e um meio de prova, mas sim, a propria prova, pois atraves dela 

descobre-se a autoria do fato tipico. 

Capez (2006, p. 333) conceitua a confissao: 

a aceitacao pelo reu da acusacao que lhe e dirigida em um processo penal. E a 
deelaracao voluntaria, feita por um imputavel, a respeito de fato pessoal e proprio, 
desfavoravel e suscetivel de reniincia. 

A confissao tambem e conhecida como um testemunho duplamente qualificado, pois 

objetivamente recai sobre fatos contrarios ao interesse de quem confessa, e subjetivamente 

provem do proprio reu e nao de terceiros. 

De acordo com Mirabete (1999, p. 286): 

Em termos genericos, no campo do direito processual, a confissiio (grifo do autor) e 
o reconhecimento realizado em juizo, por uma das partes, a respeito da veracidade 
dos fatos que lhe sao atribuidos e capazes de ocasionar-lhe conseqiiencias juridicas 
desfavoraveis. [...] E conhecida como um "testemunho duplamente qualificado", 
pois, do ponto de vista objetivo, recai sobre fatos contrarios ao interesse de quem 
confessa, e do ponto de vista subjetivo, provem do proprio reu e nao de terceiro. 

A confissao, conforme o que foi apresentada pode ser considerada como um 

testemunho onde o contetido e contrario ao interesse de quem o presta. 

3.2 Direito comparado 

3.2.1 Espanha 

Na Legislacao Criminal espanhola, a confissao esta incluida no livro I I I , capitulo I I I , 

cuja sessao primeira e denominada: De la confesion de los procesados y personas civilmente 

responsabeles (grifo nosso). O Juiz perguntara no initio das sessoes a cada um dos acusados 

se confessam o delito que lhes e imputado, mesmo se confessarem o Tribunal mandara 

continual- o julgamento, o que demonstra a eficacia relativa da confissao, servindo, muitas 

vezes, apenas para encerrar a fase do juizo oral. 



37 

Nao ha previsao na legislacao espanhola de dispensa que possibilite ao Juiz da 

Instrucao deixar de praticar todas as diligencias necessarias para se apurar a verdade da 

confissao e da existencia do delito. 0 Juiz tera que interrogar o confitente, para que explique 

as circunstancias do delito, se foi autor ou cumplice, dentre outras perguntas necessarias para 

a validacao da confissao. 

Busca-se desta forma, impedir a excessiva valoracao da confissao no processo penal, 

pois a busca da confissao a todo custo era caracteristica do processo inquisitivo, nao mais 

aceitavel no processo penal moderno, ha tambem a preocupagao de impedir a condenacao 

baseada somente na declaracao inculpatoria realizada, devido a inseguranca causada pela pela 

confissao que esta sujeita a influencia de diversos fatores que podem ocasionar a reducao da 

liberdade e da espontaneidade. 

Rossetto (2001, p. 50), sobre a legislacao espanhola afirma: 

A pretensao do art. 389 da LEcrim., situado em mtima conexao com o art. 24.2 da 
Constituigao espanhola, e garantir que as declaragoes emitidas pelos imputados se 
produzam em total e absoluta liberdade e espontaneidade, tanto em relagao a sua 
efetiva realizacao, quanto a seu conteudo, proibindo, em conseqiiencia, o emprego 
de toda formula que direta ou indiretamente constrinja ou force a vontade do 
depoente. 

Na legislacao da Espanha ha a proibicao do magistrado de empregar qualquer tipo 

de coacao ou ameaca que o compile a assumir a autoria de um crime, devendo a confissao se 

for realizada, ser na mais absoluta espontaneidade. 

3.2.2 Estados Unidos 

Na legislacao penal americana e previsto, ha mais de trinta anos, o instituto da plea 

bargaining (grifo nosso), que consiste em uma negoeiacao feita entre o Ministerio Publico e a 

defesa, cujo objetivo e obter a confissao em troca de um beneficio, como, por exemplo, a 

acusagao por um crime menos grave ou por um numero reduzido de crimes. 

Temos uma explanacao acerca desse instituto em Rossetto (2001, p. 55): 

[...] consiste numa transacao, acordo {agreement), que abrevia a solucao do 
processo pela elirninacao da colheita da prova e supressao dos debates entre as 
partes. O imputado, em troca de beneficios, admite sua culpabilidade e declara-se 
responsavel pelo crime cometido, "plea of guilty'. Em regra, o acusador, 
"prosecutor", e o imputado celebram acordo na audiencia pre-debatimental ( 
arraigment). Nela, o juiz, feita a leitura da acusacao, convida o arguido ao 
"pleading" (declaragao, confissao de sua culpabilidade). Admitida a culpabilidade, 
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"pleads guilty", o juiz designa audiencia para lancar sentenca acerca da pena 
"sentencing'Xgrifo do autor). 

Se o arguido declara-se culpado, se da a resposta da defesa e logo em seguida o Juiz 

se manifesta, se restar comprovada a voluntariedade da confissao sera fixada uma data para 

ser proferida a sentenca, ocasiao em que sera aplicada a pena sem a necessidade de processo 

ou veredicto. Se o reu declarar-se inocente e o processo nao tiver sido instaurado sera aberto, 

se ja tiver iniciado, continua-se o processo e entra em acao o juri. 

Vale salientar que no sistema norte-americano e admitido tres formas de confissao 

na change bargaining (grifo nosso), o confitente declara-se culpado e o Ministerio Publico 

muda a acusacao, substituindo-a por uma de menor gravidade, na sentence bargaining (grifo 

nosso), sempre depois da confissao, o acusador postula a aplicacao de uma pena mais branda 

e na forma mista, ha a combinacao de beneficios das duas formas anteriormente citadas. 

3.3 Caracteristicas 

3.3.1 Retratabilidade 

Significa que o acusado pode a qualquer tempo retirar a confissao feita. O simples 

fato de o acusado negar o fato praticado nao pode ser considerado como retratacao, pois esta 

pressupoe que o agente conhecia a confissao anterior. 

O acusado tern o direito de retratar-se, porque a confissao nao ira produzir efeitos se 

ficar comprovado que ela estava viciada a ponto de nao ser considerada idonea para produzir 

efeitos como ato juridico. 

O acusado pode retratar o que foi dito na confissao e, provando que a mesma foi 

obtida mediante violencia ou extorsao podera toma-la sem efeito. Porem, se apenas retratar-se 

pode o Juiz formar livremente seu convencimento baseado na sinceridade da retratacao ou 

confrontando-a com as provas dos autos. 

Rossetto (2001, p. 75) afirma: 

Vale notar que a confissao e a retratacao devem ser apreciadas conjuntamente. 
Valida a confissao obtida de maneira espontanea e livre e que, se comparada com 
outras provas, mostra-se sincera; por outro lado, e carente de valor a retratacao que 
nao tern amparo noutras provas. 
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O Juiz pode apreciar livremente o valor probatorio que a confissao e a retratacao 

possuira, tornando ate mesmo eficaz a confissao e sem validade a retratabilidade se assim 

apontar as provas dos autos. 

A retratabilidade e um direito que o confitente possui e pode utilizar-se dele a 

qualquer momento, ou seja, pode desdizer a confissao anteriormente feita, porem essa 

retratacao sera analisada em consonancia com as provas colhidas nos autos e o Juiz tera a 

livre apreciacao no tocante a validade da confissao e da posterior retratacao, podendo dar o 

valor probatorio que julgar correto a cada uma delas. 

3.3.2 Divisibilidade 

A confissao pode ser no todo ou em parte, nao sendo obrigatorio o agente confessar 

o delito por completo. 

Mirabete (1999, p. 288-289), com muita propriedade fala sobre a divisibilidade da 

confissao e sua retratacao: 

A retratacao, como a confissao, tambem e divisivel (art. 200), ou seja, pode ser 
aceita em parte, nao obrigatoriamente no todo. Assim tratando-se de retratacao 
qualificada, pode aceitar-se a confissao do fato tipico e nao a versao sobre suas 
circunstancias se estas colidem com os elementos colhidos no processo. Pode 
tambem ser total ou partial, se o confitente a nega totalmente ou apenas nega parte 
dela (grifo do autor). 

A confissao pode ser aceita em relacao a um dos crimes e recusada para os demais, 

devendo, para ser aceita ser livre e espontanea. 

A confissao deve ser corroborada pelas provas, mesmo que so indiretas. Ha a 

possibilidade da confissao ser dividida sendo aceita somente na parte em que nao for 

contestada pelas provas. Rejeita-se a parte contestada e aceita-se a que nao foi. Para haver 

essa rejeicao deve ficar comprovada que a parte descartada realmente possui fundamento. 

A confissao somente sera aceita no todo quando nao for de encontro as provas, se 

houver duvidas quanto a validade da confissao deve-se descarta-la na parte em que nao ha o 

embasamento, dividindo-a se necessario. Ao Juiz e facultado aceitar a confissao totalmente ou 

parcialmente devido ao seu livre convencimento, pois ele deve comprovar a confissao feita 

pelo acusado com as provas dos autos e, se observar alguma discrepancia entre elas deve 

rejeitar a confissao no todo ou na parte em que lhe e prejudicada. 
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Tambem baseada no livre convencimento cabe ao Juiz aceitar a confissao no todo ou 

somente na parte que julgar necessario. Deve ela ser comprovada com as provas dos autos 

para que o juiz possa dar total validade ou somente na parte que nao restar prejudicada. 

3.4 Especies de confissao 

3.4.1 Confissao simples e qualificada 

A confissao simples e a declaracao onde o confitente reconhece o fato litigioso 

assumindo a sua autoria, limitando-se a atribuir para si a pratica do crime. Capez (2006, p. 

333), sobre as especies de confissao traz que a confissao simples se da "[ . . . ] quando o 

confitente reconhece pura e simplesmente a pratica criminosa, limitando-se a atribuir a si a 

pratica da infracao penal.". 

O autor do fato apenas reconhece como verdadeira a acusacao que lhe e imputada na 

denuncia, sem nada mencionar a mais, aceitando-a pura e simplesmente. 

E classificada como simples pois o autor do fato, segundo Mirabete (1999, p. 286), 

apenas "[ . . . ] reconhece, singela e puramente, sem nada aduzir-lhe ou modifica-la, a imputacao 

que lhe e feita;". E uma confissao feita de forma mais simplificada, onde o autor do fato 

delituoso vai apenas assumir a autoria do crime. 

E a confissao mais comum de ocorrer, pois geralmente o individuo ao confessar, 

simplesmente assume a autoria do fato, nao se dedicando a alegar algo que possa beneficia-lo. 

A confissao tern por objeto descobrir a autoria do crime, e o confitente ao trazer para 

si o ato criminoso esta contribuindo para que a confissao atinja seii fim, nao sendo 

estritamente necessario que alegue nada em seu favor, bastando apenas que a confissao seja 

feita por um agente capaz e que seja espontanea, ou seja a confissao simples e uma confissao 

mais singela. 

A confissao qualificada e quando o confitente admite a autoria, porem alega em sua 

defesa uma excludente de ilicitude, pode tambem negar um elemento do fato tipico, assim o 

acusado pode admitir apenas em parte, admitindo a imputacao, mas apontando motivos ou 

circunstancias que o justifiquem ou atenuem. Nela o confitente admite a autoria, porem alega 

em sua defesa uma justificativa. Ao admitir o fato considerado como crime o reu nao e 

obrigado a se conformar com as conseqiiencias, pode ele alegar em sua defesa uma excludente 

de ilicitude, como legitima defesa, ou estrito cumprimento do dever legal, erro de fato, 
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obediencia estrita a ordem nao manifestamente ilegal de superior hierarquico, coacao 

irresistivel, etc. 

Percebe-se que a confissao qualificada e uma forma mais complexa de confissao, 

pois, alem do agente confessar, ele ira alegar uma excludente de ilicitude ou algum fato que, 

de alguma forma, atenue a sua pena. 

Maluf on line ao discorrer sobre o modo de confissao em questao conceitua a 

confissao qualificada como "aquela que o individuo admite a autoria, justamente para poder 

alegar a excludente em seu beneficio, o individuo, ao reconhecer a autoria, clamar a 

excludente, ele nao retira o onus da prova da acusacao de provar a sua autoria". 

Rossetto (2001, p. 98) afirma: 

0 acusado pode confessar o crime, mas negar um elemento do fato tipico; v.g., 
admite o homicidio, mas nega a qualificadora de te-lo cometido por motivo futil 
(art. 121, § 2°, I I , CP). Ou confessa ter matado; porem, por ter agido em legitima 
defesa, nega antijuridicidade. Assim, o acusado admite em parte a imputacao, 
confessando a pratica do delito, mas apontando motivos ou circunstancias que o 
justificariam ou o atenuariam; esta diante da denominada confissao qualificada. 

A confissao qualificada, conforme ficou demonstrado, e mais incomum que a 

simples, pois o confitente alem de confessar o delito, alega algo em seu favor. 

3.4.2 Confissao complexa, judicial e extrajudicial 

A confissao complexa se da quando o acusado assume a autoria de um crime 

atribuindo-lhe tambem a autoria de outros nao descritos. Capez (2006, p. 333) afirma que se 

da "quando o confitente reconhece, de forma simples, varias imputacoes.". 

Ocorre quando o acusado alem de assumir o crime que lhe e imputado, assume a 

autoria de outros fatos cuja acusacao nao recaia sobre ele, elucidando-os. 

Ja a confissao judicial e a feita em juizo, perante a autoridade competente. Podera 

ocorrer durante o interrogators do reu ou em qualquer fase do processo. 

O artigo 190 do Codigo de Processo Penal estatui que "Se confessar a autoria, sera 

perguntado sobre os motivos e circunstancias do fato e se outras pessoas concorreram para a 

infracao, e quais sejam.". 

Para os doutrinadores Siqueira e Franco (apud Rossetto, 2001, p. 105), "confissao 

judicial e aquela 'feita em juizo competente, com as formalidades legais'", para Placido e 

Silva (apud Rossetto, 2001, p. 105) "a confissao e judicial quando feita perante a autoridade 
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judiciaria que preside ao processo, e nao simplesmente como toda aquela colhida perante o 

juiz [...]". A confissao judicial para ter validade nao deve ter nenhum vicio que possa torna-la 

nula. 

A confissao judicial e a que e prestada no proprio processo, perante o Juiz da causa, 

nao podendo ser atingida por nenhuma forma de nulidade, pode ser efetivada no 

interrogatorio ou mediante termo nos autos. A confissao prestada em outro processo que se 

aproveita e considerada como prova emprestada dado que nao foi realizada perante o Juiz 

competente para o feito. A confissao pode ser obtida atraves de termo nos autos, conforme se 

demonstrou acima, sendo entao, uma prova emprestada. 

A confissao extrajudicial e aquela que e feita fora do processo, podendo ser realizada 

perante a autoridade policial ou por qualquer outro documento habil, como uma carta, ou seja, 

e a confissao que nao foi obtida na fase processual. 

A confissao extrajudicial feita fora de um processo pode ser feita em um documento 

particular ou perante um Juiz estranho a causa, ou seja, pode a confissao extrajudicial ser feita 

perante um Juiz, desde que nao seja o Juiz que preside o processo em que a confissao ira ter 

seus efeitos, sendo, neste caso, uma prova emprestada. 

A prova emprestada e aquela que foi produzida em determinado processo e a ela 

destinada, sendo depois transportada, por translado, certidao ou qualquer outro meio 

autenticatorio, para produzir efeito como prova em outro processo. 

Em Capez (2006, p. 334), ha uma definicao desse tipo de prova: 

[...] designa aquelas produzidas no inquerito ou fora dos autos da acao penal, ou 
melhor, todas aquelas que nao se incluem entre as judiciais. Quando um terceiro 
vein a depor num processo, e afirma ter ouvido o acusado confessar o fato, na 
verdade esta prestando um testemunho, o que nao implica confissao. Ao contrario 
do processo civil, o processo penal nao conhece a confissao ficta. 

O fato de terceiro afirmar que ouviu o acusado confessar o crime nao importa em 

confissao, mas sim em mera prova testemunhal. 

A forma mais comum de confissao extrajudicial e a feita no inquerito ou no auto de 

prisao em flagrante delito, mas ela pode ser feita por outro meio, como por exemplo, carta, 

outro processo ou procedimento, possuindo validade como tal todas as confissoes nao 

realizadas perante o Juiz da causa. 

Essa forma de confissao e aquela que e obtida de diversas formas desde que nao seja 

perante o Juiz da causa. Possui uma validade juridica menos relevante de que a judicial, pois 

muitas vezes e obtida por meios ilicitos, porem essa confissao extrajudicial muitas vezes 
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infiuencia de forma concreta na decisao do feito. Por diversas vezes os jurados sofrem 

influencia negativa da confissao obtida na fase policial e nao corroborada na fase judicial. 



CAPITULO 4 - A CONFISSAO NA FASE POLICIAL E SUA INFLUENCIA NO 
TRIBUNAL DO JURI 

A confissao na fase policial e uma das modalidades da confissao extrajudicial e se da 

quando o individuo confessa em uma delegacia de policia, perante o delegado que preside o 

inquerito. 

O inquerito policial, segundo Greco Filho (1998, p. 91) "e uma peca escrita, 

preparatoria da acao penal, de natureza inquisitiva." e dada a sua natureza, muitas vezes ha o 

abuso de autoridade por parte da autoridade que o preside, obrigando o agente a confessar, 

pois o inquerito busca comprovar a materialidade do fato e descobrir o autor do delito, e com 

a confissao encontra-se o autor do crime. 

Na confissao extrajudicial, para que o confitente tenha direito a atenuante prevista 

no artigo 65, inciso I I I , alinea d, tera que confessar tambem perante a autoridade judiciaria. 

Por ser uma confissao que possui o risco de ser obtida com algum tipo de vicio, deve 

ser analisada com cautela, pois por muitas vezes e possivel devido ao livre convencimento do 

Juiz e dos jurados se condenar uma pessoa com base na confissao extrajudicial, o que nao 

raras vezes, gera erros e tambem pode levar a condenacao tanto um criminoso, como tambem 

o que e bastante grave, ha a possibilidade de levar a uma sentenca condenatoria uma pessoa 

inocente. 

4.1 A Confissao obtida mediante tortura 

A confissao obtida na fase policial deve ser analisada com bastante cautela, pois e 

notoria apreocupacao das autoridades policiais em solucionar o delito e para obter a confissao 

muitas vezes se utilizam meios nao aceitos pelo direito, sendo considerados como meios 

ilicitos. 

Nucci (apud Rossetto, 2001, p. 206) nos traz um exemplo bastante conhecido em 

nossa realidade, trata-se de um fato ocorrido em uma choperia na cidade de Sao Paulo, 

vejamos: 

Episodio conhecido por "Bar Bodega" (grifo do autor), ocorrido em agosto de 
1996, no interior de uma choperia, na cidade de Sao Paulo, que resultou duplo 
latrocinio, cuja investigacao policial culminou na apresentacao de seis homens 
como os autores dos delitos; em outubro do mesmo ano, o promotor de Justica 
concluiu que os suspeitos foram torturados para confessar. A Justica liberou os seis 
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suspeitos detidos. Os verdadeiros culpados foram descobertos e terminaram 
condenados no final de marco de 1997, 0 episodio causou uma crise institucional 
entre a Policia Civil e o Ministerio Publico estadual. 

Conforaie se observou, ha a possibilidade da confissao obtida nesta fase ser falha, 

pois podera ser fruto de diversas formas de tortura, visto que a policia, varias vezes querendo 

mostrar que esta efetuando seu trabalho, tenta a qualquer custo colher a confissao. 

Muitas vezes a confissao ganha uma roupagem de legalidade, pois e obtida na fase 

do interrogatorio e de acordo com o que esta elencado no artigo 6° do Codigo de Processo 

penal, o interrogatorio deve ser assinado por duas testemunhas que tenharn ouvido a leitura do 

mesmo para atestar a sua autenticidade, afirmando que o interrogatorio se deu em um 

ambiente de liberdade e sem nenhum tipo de constrangimento. 

Na busca de uma suposta legalidade que possua alguma forsa probatoria, o termo de 

interrogatorio, de acordo com o artigo 6° do Codigo de Processo Penal, deve ser assinado por 

duas testemunhas que ouviram a leitura do mesmo. Alem de confirmar que ouviram a leitura, 

devem as testemunhas atestar que o interrogatorio se deu em um ambiente de plena liberdade 

e que o interrogado nao foi vitima de nenhum constrangimento, porem, e comum essas 

testemunhas nem sequer terem acompanhado o interrogatorio, o que e incorreto, pois, atestam 

que presenciaram o mesmo, muitas vezes o que e inveridico. 

Nao raras vezes a confissao e obtida por meio de tortura que pode ser fisica, que e 

aquela onde o agente e submetido a toda sorte de agressoes para ser obrigado a assumir a 

autoria de um crime, vemos tambem a psicologica, onde o acusado e submetido a ameacas 

onde o agente se ve compelido a confessar o delito. 

Sobre tortura fisica, Rossetto (2001, p. 208-209): 

A submissao do suspeito, do indiciado ou do detido a tortura, como o meio de se 
obter a confissao na fase de investigaeao, e problematica de intrincada solucao. O 
emprego da tortura na investigaeao criminal e heranca espuria do processo 
inquisitorial. [...] Em 1993, trabalho conjunto do Nucleo de Estudos da Violencia 
da Universidade de Sao Paulo e da Human Rights Watch (grifo do autor) chegou a 
conclusao de que a tortura aplicada com o fito de obter confiss5es e "metodo de 
trabalho" (grifo do autor) da Policia, ou para policiais extorquirem dinheiro. Em 
1997, a Human Rights Watch (grifo do autor) fez publicar novo trabalho, 
novamente enfocando a tortura cometida por policiais, e ao fim reforcou, pois, 
constituir ela "o metodo brasileiro de investigaeao" (grifo do autor). 

A pratica da tortura, nas suas diversas formas, e muito comum nas delegacias 

brasileiras, conforme ficou comprovado em diversos episodios da realidade brasileira, como o 
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caso do Bar Bodega onde os supostos autores foram obrigados a confessar mediante 

sofrimentos fisicos e psiquicos um crime que nao cometeram. 

Muitas vezes nao ha a utiliza9ao da violencia fisica, mas sim da psicologica que e 

tao grave ou ate mais que a primeira. 

Caracteriza-se a tortura psicologica como o sofrimento ou amea9a de mau futuro que 

leve o agente a se ver obrigado a confessar. Ha uma diminui9ao na vontade do individuo, 

onde ele mediante a iminencia de sofrer uma agressao, assume uma imputacao que lhe e 

apontada, muitas vezes mesmo sendo inocente, preferindo sofrer o martirio de pagar por um 

crime que nao cometeu a ver o mau que lhe foi prometido concretizado. 

A respeito da tortura psicologica, afirrna Rossetto (2001, p. 213): 

A tortura pode surgir em forma de ameaca, de maneira que o interrogado sinta-se 
intimidado e confesse. As formas dessa intimidacao sao variadas: interrogatorios 
sucessivos, em horarios noturnos e diurnos, para veneer a resistencia pelo cansaco 
mental provocado pela falta de sono, enquanto os interrogadores descansados se 
revezam; ou entao os interrogadores alternant o humor, ora apresentam-se como 
amigos, ora violentos e brutos; ha a situacao de humilhaeao do interrogado tambem 
causadora de efeito psicologico, v.g., a mulher colocada nua diante dos algozes; por 
fim, causa perturbacio psicologica no detido ouvir gritos que o fazem imaginar a 
tortura de um co-autor do delito. O metodo aparentemente legitimo usado por 
policiais do mundo inteiro, consistente em inquiricoes que se sucedem durante 
horas e horas mediante troca de equipes de interrogadores, configura tortura. 

A tortura nao e apenas a violencia fisica, mais em um sentido mais amplo, e toda 

amea9a que possui o condao de quebrar a liberdade da vontade do interrogado, podendo se 

concretizar por meio de interrogatorios prolongados e exaustivos, ameacas, imposi9ao de 

medos, etc. 

A Lei n° 9.455/97 (Anexo A) traz em seu bojo a defmi9ao dos crimes de tortura e no 

seu § 4°, I diz que a pena e aumentada de um sexto ate um ter9o "se o crime e cometido por 

agente publico;" que neste caso se enquadram os policiais e delegados de policia. 

A Declara9ao Universal dos Direitos Humanos (Anexo B), em seu artigo V elenca 

que "Ninguem sera submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 

degradante.", demonstrando a necessidade de um interrogatorio justo, sem torturas e pressSes 

em busca de um resultado que muitas vezes nao e o verdadeiro. 
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4.2 Os jurados 

Os jurados sao escolhidos e alistados anualmente pelo Juiz-Presidente dentre 

cidadaos de notoria idoneidade moral, sendo os mesmos escolhidos dos diversos segmentos 

da sociedade e representando as diversas camadas da populacao. 

O artigo 439 do Codigo de Processo penal traz a forma de escolha dos jurados: 

Anualmente, serao alistados pelo juiz-presidente do juri, sob sua responsabilidade e 
mediante escolha por conhecimento pessoal ou 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. O 
juiz podera requisitar as autoridades locais, associagoes de classe, sindicatos 
profissionais e reparticoes publicas a indicagao de cidadaos que reunam as 
condi9oes legais. 

Cabe ao Juiz a decisao e organizacao da lista geral dos jurados, desde que os 

mesmos possuam idoneidade para fazer parte do conselho de sentenca. 

E essencial se dar publicidade a esta lista que sera publicada pela imprensa, devendo 

a mesma trazer em seu bojo as respectivas profissoes dos indicados, tudo de acordo com o que 

esta elencado no artigo 440 do Codigo de Processo Penal: 

A lista geral dos jurados, com indicacao 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 indicacao das residencias, em cartoes 
iguais, que, verificados com a presen9a do orgao do Ministerio Publico, ficarao 
guardados em urna fechada a chave sob a responsabilidade do juiz. 

Essa publicidade e muito importante, pois atraves dela se fixara o corpo de senten9a 

responsavel pelos julgamentos do ano seguinte dos crimes dolosos contra a vida. 

Dessa uma que e denominada de uma geral e que se sortearao os vinte e um jurados 

e, dentre eles e que se sortearao os sete responsaveis pelo julgamento da sessao do juri. 

O servi?o do juri e obrigatorio, nao podendo os cidadaos escolhidos se esquivarem 

dela, salvo por um motivo justo ou um dos elencados no paragrafo unico do artigo 436 do 

Codigo de Processo Penal. 
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4.2.2 O Livre convencimento dos jurados 

Os jurados sao representantes dos diversos segmentos da sociedade e devem julgar 

de acordo com suas consciencias. 

Trata-se o livre convencimento de um foro intimo, ou seja, cada jurado vota 

livremente, sem influencias externas baseado em suas experiencias vividas como 

representantes da sociedade. 

O Promotor deve buscar demonstrar o seu ponto de vista sobre o caso e tentar trazer 

para si o maior numero de jurados, ja o advogado deve tentar de todas as formas demonstrar a 

inocencia do reu, pois se ao contrario proceder sera o mesmo considerado indefeso. 

Os sete jurados sao livres para decidir sobre a inocencia ou culpabilidade do reu e a 

decisao do j i i r i possui carater de imutabilidade que e caracterizada pelo fato de nao haver a 

possibilidade de uma instancia superior modificar a decisao dos jurados, pois apenas podera 

haver recurso no caso de error in procedendo (grifo nosso) ou error in judicando (grifo 

nosso), devendo o Tribunal apenas adaptar a decisao dos jurados sem modifica-la. Tambem e 

possivel a revisao criminal se, apos o transito em julgado, surgirem novas provas que 

comprovem a inocencia do condenado. 

Capez (2006, p. 511-512) sobre revisao criminal explica: 

No caso de revisao criminal contra condenacao manifestamente contraria a prova 
dos autos, proferida pelo juri popular, o tribunal deve julgar diretamente o merito, 
absolvendo o peticionario, se for o caso. De nada adiantaria simplesmente anular o 
juri e remeter o acusado a novo julgamento porque, mantida a condenacao pelos 
novos jurados, o problema persistiria sem que a revisao pudesse soluciona-lo. 
Portanto, dado que o principio da soberania dos veredictos nao e absoluto e a 
prevalencia dos principios da plenitude de defesa, do devido processo legal 
(incompativel com condenacoes absurdas) e da verdade real, deverao ser proferidos 
os juizos rescindente e rescisorio. 

A revisao criminal em nada fere a caracteristica da imutabilidade das decisSes, que 

pertencem ao principio da soberania dos veredictos, pois este e um principio que se for 

contrario a outros considerados como mais relevantes, como no caso o da verdade real, deve o 

ultimo se sobrepor, pois apesar do livre convencimento dos jurados se estes julgarem de 

forma errada a sua decisao podera ser mudada em beneficio do condenado caso surjam novas 

provas. 
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4.3 0 valor probatorio da confissao na fase policial para a decisao dos jurados 

Muitas vezes o fato de o individuo confessar na delegacia o crime que lhe e 

imputado, mesmo que se retrate judicialmente pode lhe ser prejudicial, pois apesar de nao ser 

possivel a condenacao pelo Juiz baseado apenas na confissao na fase judicial, de acordo com 

a doutrina que trata do tema ha a possibilidade de no Tribunal do Juri a condenacao ser 

baseada na confissao extrajudicial, pois, conforme se citou anteriormente, os jurados possuem 

o livre convencimento, que e o foro intimo, alem disso, nao ha a necessidade de fundamentar 

as suas decisoes, pois eles ao serem perguntados quanto aos quesitos apresentados deverao 

apenas responder sim ou nao havendo a necessidade de se justificar o porque da decisao 

tomada pelos jurados. 

O artigo 464 do Codigo de Processo penal afirma que os jurados poderao decidir de 

acordo com suas consciencias. 

Rodrigues on line ao responder acerca da possibilidade da condenacao pelos jurados 

somente com base no inquerito policial enumera: 

Entendemos que sim, pois o Conselho de Sentenca e o Orgao competente, 
Constitucional e legalmente, para a analise do "meritum causae" (grifo do autor) 
nos julgamentos afetos ao Tribunal do Juri e a valoracao da prova imiscui-se nessa 
competencia "stricto sensu" (grifo do autor). 
Com efeito, em varios casos julgados pelo Tribunal do Juri, em que tao somente ha 
prova, contra o reu, produzida no inquerito policial, e em que o reu veio a ser 
condenado, a Defesa recorre ao Egregio Tribunal "ad quern" (grifo do autor) e alega 
que a condenacao e de ser desconsiderada, pois contraria, manifestamente, a prova 
dos autos, haja vista que prova inexiste, pois somente foi produzida na fase 
inquisitorial, do inquerito policial. 
Todavia, como valoracao de prova e materia atinente ao "meritum" (grifo do autor), 
e como a analise deste e de competencia do Conselho de Sentenca, nao se nos 
afigura, o veredito (sic) condenatorio, manifestamente contrario a prova dos autos, 
pois se imbuiu na competencia-atribuicao dos senhores jurados. 
Portanto, e Constitucional e legal a consideracao, pelo Conselho de Sentenca, como 
valida, da prova produzida na fase do inquerito policial e, "ipso jure" (grifo do 
autor), a condenacao do reu, "in casu" (grifo do autor), e legal e legitima, sem 
reparos so por isso. 

Percebe-se que a condenacao baseada em uma prova nao processual, como e o caso 

daquela baseada somente na confissao pre-processual, fere o direito a presuncao de inocencia, 

que trata a Declaracao Universal dos Direitos Humanos (Ibidem) em seu artigo X I , onde 

declara que "Toda pessoa acusada de um ato delituoso tern o direito de ser presumida inocente 

ate que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento publico no 

qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessarias a sua defesa.".pois, se o 

agente negou em juizo ser o autor do crime, nao deveria ser possivel a condenacao baseada 



50 

somente na confissao obtida no interrogatorio na delegacia, pois deveria ser passivel de 

nulidade tal decisao ja que a condenacao baseada somente nesta prova, vai contra as provas 

dos autos, pois nem sequer tal confissao foi feita na fase processual. 

Devem-se analisar com bastante cautela as provas obtidas somente na fase policial, 

principalmente se tratar-se de confissao, pois muitas vezes esta confissao foi obtida de forma 

ilicita e estando a condenacao baseada somente nela corre-se o risco de se condenar um 

inocente, o que levaria a um erro muitas vezes irreparavel, pois ao se condenar um inocente se 

esta cometendo uma injustiea grave, que pode gerar a descrenca na justica nao so para o 

condenado, mais tambem para seus familiares e para grande parte da sociedade. 

Para se evitar tantos erros seria necessaria na delegacia a presenca de um 

profissional na area de psicologia para submeter o suspeito, antes de ser acusado, a um teste 

psicologico, para que se possa avaliar se ele e uma pessoa emocionalmente fraca ou nao, se 

possui a capacidade ou o discernimento para entender as perguntas tecnicas que lhe serao 

feitas, alem de apurar se esse suspeito nao e uma pessoa depressiva ou emocionalmente 

perturbada, pois estas pessoas, quando colocadas em interrogatorio, tem a possibilidade de 

aumento no seu estado depressivo, o que pode leva-las a erros ou ate mesmo a confessarem 

um crime que nao cometeram. 

Os jurados na maioria das vezes sao pessoas leigas e desconhecem o real valor 

probatorio das provas obtidas na fase policial, que muitas vezes e relativo ou ate mesmo 

insignificante se confrontadas com as provas dos autos, julgando apenas com a emocao e o 

fato do reu ter em algum momento confessado o crime pode influenciar negativamente na sua 

decisao. 

O promotor, por possuir um conhecimento tecnico, ao buscar a condenacao do reu 

muitas vezes utiliza-se desse lado emotional dos jurados e atraves dai consegue a condenacao 

do mesmo. 

Ha a necessidade de se modificar o valor que a confissao na fase policial possui para 

o tribunal do juri, pois hoje ela, nao raras vezes, se apresenta com a mesma forca probatoria 

que as provas colhidas em juizo. 

A mudanca deveria ser no sentido da nao permissao da utilizacao pela acusacao da 

confissao que nao fosse confirmada na fase processual, pois devido a emocao que muitas 

vezes toma conta do jurado ao ouvir uma confissao, mesmo que seja apenas dita no inquerito, 

existe o risco da prolacao de uma sentenca condenatoria baseada apenas nela ja que nao ha a 

necessidade do jurado fundamentar a sua decisao. 
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Poderia tambem modificar a forma inquisitiva do inquerito, dando ao acusado 

algumas garantias processuais como a ampla defesa e o contraditorio, pois desta fomia ele 

teria a possibilidade de ja em sede de investigaeao pre-processual demonstrar a sua inocencia. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Constatou-se que a confissao na fase policial e sua influencia no Tribunal do Jiiri e 

assunto novo no ordenamento juridico brasileiro, nao se encontrando doutrinas que enfoquem 

esse tenia de forma mais abrangente. 

Analisaram-se os tres institutos primordiais para a abordagem desse estudo que sao: 

o inquerito policial, o Tribunal do Juri e a confissao. 

Sobre o inquerito policial deu-se uma analise geral acerca desse instituto para no fim 

se focalizar a forma inquisitiva que ele e realizado, nao permitindo ao indiciado a minima 

chance de se defender do crime que lhe e imputado e do qual pode ser processado se for 

denunciado pelo Ministerio Publico. 

Acerca do Tribunal do Juri, foi dado enfoque as seus aspectos gerais, a sua evolucao 

no Brasil, bem como seus principios norteadores e a forma de sua composicao dando enfoque 

a como se procede o sorteio dos jurados. 

Viu-se no estudo da confissao a evolucao historica desse instituto no Brasil, buscou-

se demonstrar que a confissao que deve ter valor para o processo e a obtida perante o Juiz da 

causa, visto que esta e realizada com todas as prerrogativas processuais e constitutionals que 

devem ser aplicadas para que haja uma acusacao baseada em fatos concretos. 

Considerou-se que a confissao feita no inquerito policial influencia negativamente 

nas decisoes do conselho de sentenca, pois, conforme ficou demonstrado devido ao livre 

convencimento dos jurados ha a possibilidade da condenacao baseada somente na confissao 

extrajudicial, o que fere o principio da presuncao de inocencia, pois nao deveria ser possivel 

tal condenacao, devendo ser a mesma passivel de nulidade, pois ao nao ser corroborada na 

fase processual, ela deveria perder sua eficacia processual, e uma condenacao baseada 

somente nela iria de encontro as provas obtidas nos autos. 

Percebeu-se que o Promotor de Justica pode utilizar a confissao do inquerito para 

fundamentar a sua acusacao e que ela pode ser absorvida de forma negativa pelos jurados e 

atraves dela o reu ser condenado. 

Viu-se que os jurados sao escolhidos dentre as pessoas da sociedade e sao, na 

maioria das vezes, pessoas leigas que desconhecem a real valoracao que deve ser dada as 

provas obtidas no inquerito policial, dado que as mesmas possuem um valor probatorio 

relativo e ate mesmo insignificante se confrontadas com as provas dos autos. 



53 

Percebeu-se que ha, no Tribunal do Juri, muitas vezes uma exeessiva valoracao da 

confissao na fase policial, chegando ela, a possuir, para os jurados, o mesmo valor probatorio 

que a confissao obtida em juizo. 

Constatou-se que a forma de inquirir o indiciado nem sempre e legal, sendo comum 

a pratica de tortura com o intuito de forcar o mesmo a confessar o crime que esta sendo 

investigado. 

Diante do exposto concluiu-se que seria necessario na delegacia a presenca de um 

profissional na area de psicologia para submeter o suspeito, antes de ser acusado, a um teste 

psicologico, para que se possa avaliar se ele e uma pessoa emocionalmente fraca ou nao, se 

possui a capacidade ou o discemimento para entender as perguntas tecnicas que lhe serao 

feitas, alem de apurar se esse suspeito nao e uma pessoa depressiva ou emocionalmente 

perturbada, pois estas pessoas, quando colocadas em interrogatorio, tern a possibilidade de 

aumento no seu estado depressivo, o que pode leva-las a erros ou ate mesmo a confessarem 

um crime que nao cometeram. Chegou-se tambem a conclusao de que ha a necessidade de se 

modificar a forma inquisitiva do inquerito, pois seria essencial dar ao acusado algumas 

garantias processuais como a ampla defesa e o contraditorio, pois desta forma ele teria a 

possibilidade de ja em sede de investigaeao pre-processual demonstrar a sua inocencia e evitar 

que se instaurasse contra ele um processo, e, desta forma, haveria tambem uma economia 

processual, pois se evitaria de iniciar um processo desnecessario. 
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ANEXOA 

Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997. 

Define os crimes de tortura e da outras providencias. 

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

Art. 1° Constitui crime de tortura: 

1 - constranger alguem com emprego de violencia ou grave ameaca, causando-lhe 
sofrimento fisico ou mental: 

a) com o fim de obter informaeao, declaracao ou confissao da vitima ou de terceira 
pessoa; 

b) para provocar acao ou omissao de natureza criminosa; 

c) em razao de discriminacao racial ou religiosa; 

I I - submeter alguem, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violencia ou 
grave ameaca, a intenso sofrimento fisico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal 
ou medida de carater preventivo. 

Pena - reclusao, de dois a oito anos. 

§ 1° Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de 
seguranca a sofrimento fisico ou mental, por intermedio da pratica de ato nao previsto em lei 
ou nao resultante de medida legal. 

§ 2° Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evita-las ou 
apura-las, incorre na pena de detencao de um a quatro anos. 

§ 3° Se resulta lesao corporal de natureza grave ou gravissima, a pena e de reclusao de 
quatro a dez anos; se resulta morte, a reclusao e de oito a dezesseis anos. 

§ 4° Aumenta-se a pena de um sexto ate um terco: 

I - se o crime e cometido por agente publico; 

I I - se o crime e cometido contra crianfa, gestante, deficiente e adolescente; 



I I - se o crime e cometido contra crianya, gestante, portador de deficiencia, adolescente 
ou maior de 60 (sessenta) anos; (Redacao dada pela Lei n° 10.741, de 2003) 

I I I - se o crime e cometido mediante seqiiestro. 

§ 5° A condenacao acarretara a perda do cargo, funcao ou emprego publico e a interdieao 
para seu exercicio pelo dobro do prazo da pena aplicada. 

§ 6° O crime de tortura e inafiancavel e insuscetivel de graca ou anistia. 

§ 7° O condenado por crime previsto nesta Lei, salvo a hipotese do § 2°, iniciara o 
cumprimento da pena em regime fechado. 

Art. 2° O disposto nesta Lei aplica-se ainda quando o crime nao tenha sido cometido em 
territorio nacional, sendo a vitima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob 
jurisdicao brasileira. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 4° Revoga-se o art. 233 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Crianca e do Adolescente. 

Brasilia, 7 de abril de 1997; 176° da Independencia e 109° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 



ANEXO B 

DECLARACAO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS 
Adotada e proclamada pela resolucao 217 A (III) 

da Assembleia Geral das Nacoes Unidas em 10 de dezembro de 1948 

Preambulo 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 
familia humana e de seus direitos iguais e inalienaveis e o fundamento da liberdade, da justica 
e da paz no mundo, 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos 
barbaros que ultrajaram a consciencia da Humanidade e que o advento de um mundo em que 
os homens gozem de liberdade de palavra, de crenca e da liberdade de viverem a salvo do 
temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiracao do homem comum, 

Considerando essential que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de 
Direito, para que o homem nao seja compelido, como ultimo recurso, a rebeliao contra tirania 
e a opressao, 

Considerando essential promover o desenvolvimento de relacoes amistosas entre as 
nacoes, 

Considerando que os povos das Nac5es Unidas reafirmaram, na Carta, sua fe nos direitos 
humanos fundamentals, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos 
dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores 
condic5es de vida em uma liberdade mais ampla, 

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em 
cooperacao com as Nacoes Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades 
fundamentals e a observancia desses direitos e liberdades, 

Considerando que uma compreensao comum desses direitos e liberdades e da mis alta 
importancia para o pleno cumprimento desse compromisso, 

A Assembleia Geral proclama 

A presente Declaracao Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser 
atingido por todos os povos e todas as nac5es, com o objetivo de que cada individuo e cada 
orgao da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaracao, se esforce, atraves do ensino e 
da educacao, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoeao de medidas 
progressivas de carater national e international, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observancia universais e efetivos, tanto entre os povos dos proprios Estados-Membros, quanto 
entre os povos dos territorios sob sua jurisdicao. 

Artigo I 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sao dotadas de razao e 
consciencia e devem agir em relacao umas as outras com espirito de fraternidade. 

Artigo I I 

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaracao, sem distincao de qualquer especie, seja de raca, cor, sexo, lingua, religiao, 



opiniao politica ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condicao. 

Artigo I I I 

Toda pessoa tern direito a vida, a liberdade e a seguranca pessoal. 

Artigo IV 

Ninguem sera mantido em escravidao ou servidao, a escravidao e o trafico de escravos 
serao proibidos em todas as suas formas. 

Artigo V 

Ninguem sera submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 

Artigo V I 

Toda pessoa tern o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante 
a lei. 

Artigo V I I 

Todos sao iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distineao, a igual protecao da 
lei. Todos tem direito a igual protecao contra qualquer discriminacao que viole a presente 
Declaracao e contra qualquer incitamento a tal discriminacao. 

Artigo V I I I 

Toda pessoa tem direito a receber dos tributos nationals competentes remedio efetivo 
para os atos que violem os direitos fundamentals que lhe sejam reconhecidos pela constituicao 
ou pela lei. 

Artigo IX 

Ninguem sera arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo X 

Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiencia justa e publica por parte 
de um tribunal independente e impartial, para decidir de seus direitos e deveres ou do 
fundamento de qualquer acusacao criminal contra ele. 

Artigo X I 

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



2. Ninguem podera ser culpado por qualquer acao ou omissao que, no momento, nao 
constituiam delito perante o direito naeional ou international. Tampouco sera imposta pena 
mais forte do que aquela que, no momento da pratiea, era aplicavel ao ato delituoso. 

Artigo X I I 

Ninguem sera sujeito a interferencias na sua vida privada, na sua familia, no seu lar ou 
na sua correspondeneia, nem a ataques a sua honra e reputacao. Toda pessoa tem direito a 
protecao da lei contra tais interferencias ou ataques. 

Artigo X I I I 

1. Toda pessoa tem direito a liberdade de locomocao e residencia dentro das fronteiras de 
cada Estado. 

2. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer pais, inclusive o proprio, e a este 
regressar. 

Artigo XIV 

1. Toda pessoa, vitima de perseguicao, tem o direito de procurar e de gozar asilo em 
outros paises. 

2. Este direito nao pode ser invocado em caso de perseguicao legitimamente motivada 
por crimes de direito comum ou por atos contrarios aos propositos e principios das Nac5es 
Unidas. 

Artigo XV 

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 
2. Ninguem sera arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 

de nacionalidade. 

Artigo X V I 

1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restricao de raca, nacionalidade 
ou religiao, tem o direito de contrair matrimonio e fundar uma familia. Gozam de iguais 
direitos em relacao ao casamento, sua duracao e sua dissolucao. 

2. O casamento nao sera valido senao com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 

Artigo X V I I 

1. Toda pessoa tem direito a propriedade, so ou em sociedade com outros. 
2. Ninguem sera arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo X V I I I 

Toda pessoa tem direito a liberdade de pensamento, consciencia e religiao; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religiao ou crenca e a liberdade de manifestar essa religiao ou 
crenca, pelo ensino, pela pratiea, pelo culto e pela observancia, isolada ou coletivamente, em 
publico ou em particular. 



Artigo XIX 

Toda pessoa tem direito a liberdade de opiniao e expressao; este direito inclui a liberdade 
de, sem interferencia, ter opinioes e de procurar, receber e transmitir infomiacoes e i del as por 
quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 

Artigo X X 

1. Toda pessoa tem direito a liberdade de reuniao e associacao pacificas. 
2. Ninguem pode ser obrigado a fazer parte de uma associacao. 

Artigo X X I 

1. Toda pessoa tem o direito de tomar parte no govemo de sue pais, diretamente ou por 
intermedio de representantes livremente escolhidos. 

2. Toda pessoa tem igual direito de acesso ao servico publico do seu pais. 
3. A vontade do povo sera a base da autoridade do governo; esta vontade sera expressa 

em eleicoes periodicas e legitimas, por sufragio universal, por voto secreto ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Artigo X X I I 

Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito a seguranca social e a realizacao, 
pelo esforco nacional, pela cooperacao international e de acordo com a organizacao e 
recursos de cada Estado, dos direitos economicos, sociais e culturais indispensaveis a sua 
dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

Artigo X X I I I 

1 .Toda pessoa tem direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condic5es justas e 
favoraveis de trabalho e a protecao contra o desemprego. 

2. Toda pessoa, sem qualquer distincao, tem direito a igual remuneracao por igual 
trabalho. 

3. Toda pessoa que trabalhe tem direito a uma remuneracao justa e satisfatoria, que lhe 
assegure, assim como a sua familia, uma existencia compativel com a dignidade humana, e a 
que se acrescentarao, se necessario, outros meios de protecao social. 

4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles ingressar para protecao de seus 
interesses. 

Artigo XXIV 

Toda pessoa tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitacao razoavel das horas de 
trabalho e ferias periodicas remuneradas. 

Artigo XXV 

1. Toda pessoa tem direito a um padrao de vida capaz de assegurar a si e a sua familia 
saiide e bem estar, inclusive alimentac&o, vestuario, habitacao, cuidados medicos e os servicos 
sociais indispensaveis, e direito a seguranca em caso de desemprego, doenca, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistencia fora de seu controle. 



2. A matemidade e a infancia tem direito a cuidados e assistencia especiais. Todas as 
criancas nascidas dentro ou fora do matrimonio, gozarao da mesma protecao social. 

Artigo X X V I 

1. Toda pessoa tem direito a instrucao. A instrucao sera gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentals. A instrucao elementar sera obrigatoria. A instrucao tecnico-
profissional sera acessivel a todos, bem como a instrucao superior, esta baseada no merito. 

2. A instrucao sera orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentais. A instrucao promovera a compreensao, a tolerancia e a amizade entre todas as 
nacoes e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvara as atividades das Nacoes Unidas em prol 
da manutencao da paz. 

3. Os pais tem prioridade de direito n escolha do genero de instrucao que sera ministrada 
a seus filhos. 

Artigo X X V I I 

1. Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 
fruir as artes e de participar do processo cientifico e de seus beneficios. 

2. Toda pessoa tem direito a protecao dos interesses morais e materials decorrentes de 
qualquer producao cientifica, literaria ou artistica da qual seja autor. 

Artigo X V I I I 

Toda pessoa tem direito a uma ordem social e international em que os direitos e 
liberdades estabelecidos na presente Declaracao possam ser plenamente realizados. 

Artigo XXIV 

1. Toda pessoa tem deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade e possivel. 

2. No exercicio de seus direitos e liberdades, toda pessoa estara sujeita apenas as 
limitacoes determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 
reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 
exigencias da moral, da ordem publica e do bem-estar de uma sociedade democratica. 

3. Esses direitos e liberdades nao podem, em hipotese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos propositos e principios das Nac5es Unidas. 

Artigo XXX 

Nenhuma disposieao da presente Declarayao pode ser interpretada como o 
reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade 
ou praticar qualquer ato destinado a destruicao de quaisquer dos direitos e liberdades aqui 
estabelecidos. 


