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RESUMO 

O Tribunal do Juri e uma instituicao atualmente prevista em varios ordenamentos 
juridicos pelo mundo afora e nacionalmente encontra-se previsto 
constitucionalmente na Constituicao Federal de 1988 como direito e garantia 
individual. Possui competencia para julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados 
ou consumados, que s3o: o homicidio, o induzimento, instigag§o ou auxilio ao 
suicidio, o infanticidio e o aborto. Este trabalho monografico tern por finalidade 
demonstrar as inovacoes mais interessantes provocadas pela Lei 11.689/2008 (A lei 
do Novo Juri Brasileiro), em especial a parte de que trata da extincao do protesto por 
novo juri. Sera feito um estudo acerca do historico do processo penal brasileiro e 
como a instituicao do Juri chegou ate o ordenamento juridico patrio, descrevendo os 
principios que o norteiam e um pouco de sua atual sistematica. Foi utilizado para a 
confecccio do presente estudo uma pesquisa juridico-exegetica, com ampla revisao 
bibliograiica e algumas pesquisas em sitios. Verificar-se-a. que o caso da missionaria 
Dorothy Stang foi o estopim para a aprovacao da Lei 11.689/2008 que extinguiu o 
protesto por novo juri. O protesto por novo juri foi introduzido na legislacao brasileira 
com o Codigo Criminal de 1832 e servia para provocar a apreciacao de 
condenacoes as penas de morte e as gales perpetuas. Atualmente serve como 
pedido de novo juri em razao da aplicacao de uma pena igual ou superior a vinte 
anos por condenagao em unico crime num primeiro julgamento. A aplicacao da Lei 
n° 11.689/2008 no tempo tambem sera estudada, levando-se em consideracao a 
natureza juridica do protesto, a fim de saber a quais processos se aplicam as 
alteracoes feitas por tal lei. 

Palavras-chave: Protesto por novo juri. Lei 11.689/2008. Extingao. 



ABSTRACT 

The Court's Jury is an institution currently planned in several jurisdictions around the 
world and nationally is constitutionally provided for in the Federal Constitution of 
1988 as law and individual security. It has jurisdiction to prosecute crimes against 
malicious life, tempted or accomplis, which are: the murder, the inducement, 
instigation or assistance to suicide, the infanticide and abortion. This monographic 
study aims to show the most interesting innovations caused by Law 11.689/2008 
(The law of New Brazilian Jury), especially the part that deals with the extinction of 
protest by new jury. It will be done a study about the history of Brazilian criminal 
procedure and how the institution of the jury reached the legal vernacular, describing 
the principles that guide and a little of your current routine. Was used for the 
preparation of this study a legal search-exegetic, with extensive literature review and 
research in some websites. It will be verified that the case of the missionary Dorothy 
Stang was the fuse for the Law 11.689/2008 that extinguished the protest by new 
jury. The new protest by jury was introduced in the Brazilian legislation with the 
Criminal Code of 1832, and served to cause an appreciation of the convictions and 
death sentences and the severe penalties. It currently serves as a request for a new 
jury in the application of a penalty equal to or superior to twenty years for conviction 
in the first trial in a single crime. The application of Law No. 11.689/2008 in time will 
also be studied, taking into account the legal nature of the protest, in order to know 
which procedures apply the changes made by this law. 

Keywords: Protest for new jury. Law 11.689/2008. Extinction. 
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INTRODUQAO 

O presente trabalho abordara inicialmente um estudo acerca do Tribunal do 

Juri, com seus principios, sua historicidade, sua previsao constitutional como 

instituto valido e necessario aos cidadaos que cometem algum dos crimes 

catalogados como dolosos contra a vida, bem como seu novo procedimento. 

No segundo capitulo, ter-se-a a analise de um dos pontos mais discutidos na 

doutrina, que trata da supressao do recurso do protesto por novo juri, assim como o 

caso da missionaria Dorothy Stang, que foi o grande fato gerador de toda a polemica 

acerca de tal recurso. A Lei 11.689/2008 surgiu como "resposta" ao caso Dorothy e 

culminou com a extingao do protesto. A aplicacao de tal lei tambem sera objeto de 

estudo. 

Por ultimo, o terceiro capitulo, serao demonstradas as principals inovacoes 

realizadas pela Lei n° 11.689/2008 que alterou significativamente o procedimento do 

Tribunal do Juri, tendo como principal medida a extingao do protesto por novo juri. 

O nosso Codigo de Processo Penal, como se sabe, e do ano de 1941 e ao 

longo desses anos poucas alteragoes sofreu em que pese serem evidentes as 

mudangas sociais ocorridas no Pais e tendo em vista a nova ordem constitucional 

vigente. 

O seu surgimento se deu em pleno Estado-Novo e a epoca tinha-se em cada 

Estado da Federagao um Codigo de Processo Penal, pois desde a Constituigao 

Republicana a unidade do sistema processual penal brasileiro fora cindida, cabendo 

a cada Estado da Federagao a competencia para legislar sobre processo, civil e 

penal, alem da sua organizagao judiciaria. 

Ate que em 03 de outubro de 1941 promulgou-se o Decreto-Lei n°. 3.689, 

que entraria em vigor a partir de 1° de Janeiro do ano seguinte; para resolver 

principalmente questoes de natureza de direito intertemporal, promulgou-se, 

tambem, o Decreto-Lei n°. 3.931/41, a Lei de Introdugao ao Codigo de Processo 

Penal. 

£ bem verdade que ao longo dos seus 60 anos de existencia, algumas 

mudangas pontuais foram marcantes e alvissareiras como, por exemplo, o fim da 

prisSo preventiva obrigatoria com a edigao das Leis de n°s. 5.349/67, 8.884/94, 

6.416/77 e 5.349/67; a impossibilidade de julgamento do reu revel citado por edital 
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que nao constituiu advogado (Lei n°. 9.271/96); a revogagao do seu art. 35, segundo 

o qual a mulher casada nao poderia exercer o direito de queixa sem o 

consentimento do marido, salvo quando estivesse separada dele ou quando a 

queixa contra ele se dirigisse (Lei n°. 9.520/97); modificacoes no que concerne a 

prova pericial (Lei n°. 8.862/94); a possibilidade de apelar sem a necessidade de 

recolhimento previo a prisSo (Lei n°. 5.941/73); a revogagao dos artigos atinentes ao 

recurso extraordinario (Lei n°. 3.396/58), etc. 

Por outro lado, leis extravagantes procuraram aperfeigoar o nosso sistema 

processual penal, podendo citar as que instituiram os Juizados Especiais Criminals 

(Leis n°s. 9.099/95 e 10.259/01), e que constituem, indiscutivelmente, o maior 

avango ja produzido em nosso sistema juridico processual, desde a edigao do 

Codigo de 1941. Ha, ainda, a que disciplinou a identificagao criminal (Lei n°. 

10.054/00); a protegao a vitimas e testemunhas ameagadas (Lei n°. 9.807/99); a que 

possibilitou a utilizagao de sistema de transmissao de dados para a pratica de atos 

processuais (Lei n°. 9.800/99); a lei de interceptagoes telefonicas (Lei n°. 9.296/96); 

a Lei n° 8.038/90, que disciplina os procedimentos nos Tribunals, entre outras. 

Em 09 de julho de 2008 foi sancionada a Lei n° 11.689, que introduziu 

profundas transformagoes no procedimento do Tribunal do Juri, dentre as quais esta 

a supressao do protesto por novo Juri, que sera o enfoque principal deste estudo. 

Este trabalho de conclusao de curso tern por escopo a analise, fazendo uso 

do metodo historico-exegetico de ampla revisao bibliografica, dos diversos 

momentos historicos que contribuiram para que o Tribunal do Juri tomasse a feigao 

que se conhece atualmente, enfocando de forma especial, os novos contornos 

dados a instituigao trazidos pela Lei 11.689/2008. 

Ent§o sera que acertou o legislador patrio ao extinguir o protesto por novo 

juri com a publicagao da Lei n° 11.689/2008718 



CAPlTULO 1 A EVOLUQAO DO TRIBUNAL DO JURI 

1.1 Historicidade do Tribunal do Juri 

O Conselho de Anciaos, instituido por Moises, tinha carater teocratico, pois o 

julgamento pelos pares era realizado em nome de Deus. O Conselho reunia-se a 

sombra das arvores, tinha suas regras definidas e as penas nao possuiam limites 

pre-fixados. 

O julgamento se dava com ampla publicidade dos debates e o acusado 

gozava de relativa liberdade de defesa e de garantia contra falsas testemunhas. 

O reu so poderia ser condenado se houvesse o testemunho de no minimo 

duas pessoas, e nao poderia ser submetido a interrogator^ oculto enquanto 

estivesse detido antes do julgamento. A recusa das partes aos jurados so ocorria se 

motivada. 

Hierarquicamente, os tribunals eram subdivididos em: Ordinario - formado 

por tres membros, dois designados pelas partes que, depois escolhiam o terceiro, de 

cujas decisoes cabiam recurso ao pequeno Conselho dos Anciaos, e destes para o 

Grande Conselho d'lsrael. 

O sistema de tribunals grego era subdividido em dois importantes orgaos, a 

Helieia e o Areopago, que velavam pela restauragao da paz social. 

O primeiro - formado por quinhentos cidadaos sorteados dentre os que 

tivessem no minimo trinta anos, conduta ilibada, e nao devedores do erario - era o 

principal tribunal de Atenas, com caracteristica popular e que julgava segundo sua 

intima convicgao, apos ouvir a defesa do reu. 

O Areopago, por sua vez, encarregava-se do julgamento dos crimes de 

sangue como os homicidios premeditados e sacrilegios. 

Era guiado pela prudencia de um senso comum juridico de seus integrantes, 

que seguiam os ditames de suas consciencias. 

O voto nao era secreto e nao se admitiam recusacoes, ou seja, a recusa das 

partes aos jurados. 
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Em Roma, qualquer cidadao podia exercer o direito de acusacao, exceto os 

incapazes e os indignos. O processo penal romano desenvolveu-se em tres 

periodos: o processo comicial, o acusatorio e o da cognitio extra ordinem: 

a) o comicial, inicialmente de procedimento inquisit6rio, era fundado na 

cognicao do orgao perseguidor e caracterizado pela total ausencia de formalidades, 

com o uso da coercao sem limites. Depois, veio o procedimento da inquisitio, em 

que a coletividade era o orgao judicante, elegendo agentes estatais para defesa de 

seus proprios interesses. 

b) o acusatorio - quando surgiram as quaestiones perpetuae e a acusatio -

n§o possuia um acusador particular, mas sim os tracos da instituicao do Juri como 

hoje se conhece. Era uma comissao de inquerito ou conselho de julgamento, com o 

fim de investigar e julgar funcionarios do Estado que tivessem causado prejuizos a 

um provinciano. Era presidida por um pretor que sorteava os cidadaos (maiores de 

trinta anos, livres e sem ter sofrido qualquer punicao), dirigia as sessoes e 

pronunciava o veredictum. Era possivel a recusagao. Se a decisao fosse 

condenatoria, a aplicacao da pena era automatica, uma vez que a mesma ja vinha 

determinada na lex que instituira a quaestio. E em se tratando de pena absolutoria 

era instaurado novo processo, agora contra o acusador, que deveria responder 

pelos seus atos. 

c) finalmente, no periodo da cognitio extra ordinem os orgaos jurisdicionais 

eram constituidos pelo principe, voltando a operar com o retorno da cognicao 

espontanea, o procedimento penal ex officio. 

Foi na Inglaterra que o Juri perderia sua aparencia teocratica, embora 

mantivesse seu carater mistico ou mesmo religioso, tornando-se um ato realizado 

em nome do povo. O ate entao vigente "Juizo dos Deuses" (Ordalias), juntamente 

com praticas de torturas, foram extintos pelo Concilio de Latrao (1215) e substituidos 

pelo Tribunal do Povo. Esse tribunal manteve um conjunto de tradigoes e crengas 

populares, principalmente baseadas na tese dos doze apostolos, ou seja, na 

convicgao de que "quando doze homens de consciencia pura se reuniam sob a 

invocagao divina, a verdade infalivelmente se encontrava entre eles". 

Era formado por um so Juri de acusacao e julgamento. Mais tarde, a partir do 

seculo XVII, as duas fases passaram a ser distintas, adotando-se o sigilo do 

julgamento, e consolidando-se o numero de doze jurados. A condenagao se dava 

pela totalidade dos votos. 
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Tinha como principais fundamentos a sua natureza popular, a sua 

composigao por sorteio, o juramento para o exercicio do mandato e o julgamento do 

cidadao pelos seus pares concidadaos. Este modelo espalhou-se pela Europa e pela 

America. 

Na America do Norte, consolidou-se o Juri no seculo XVII, tornando-se um 

padrao comum e abrangendo o julgamento geral de todas as causas. Embora a 

organizacSo do Juri nSo fosse identica nos diferentes Estados americanos, os seus 

lineamentos mostraram-se basicos, com todas as formalidades revestidas de 

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

real. 

A Revolucao Francesa de 1789 influenciou a organizacao judiciaria, 

considerando o Juri criminal como instituicao judiciaria um ano mais tarde. Assim, a 

Franca havia assimilado o modelo das colonias inglesas para formulacao da 

declaracao dos direitos humanos, da mesma forma assimilou o Tribunal do Juri, 

concedendo-lhe, contudo, carater especialmente politico, pois os votos do eleitor e 

do jurado eram os simbolos da soberania exercidos pelo cidadao frances. 

Os fundamentos do julgamento popular na Franga privilegiavam, 

principalmente: materia criminal; publicidade dos debates; e o alistamento do 

cidadao eleitor como jurado (nao alistado estaria impedido de concorrer a qualquer 

fungao publica, pelo prazo de dois anos). 

O processo penal era formado por tres fases: a) instrugao preparatbria; b) Juri 

de acusagao, formado por oito membros, sorteados de uma lista de trinta cidadaos; 

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

lista de duzentos cidadaos, com direito de recusa de vinte, pelas partes. 

A grande contribuigao do sistema frances foi a alteragao na velha e arcaica 

processualistica, com o repudio a classe dos magistrados historicamente vinculada a 

nobreza, e responsavel por toda a sorte de arbitrariedades. Desta forma, foi imposto 

um ideal inteiramente novo e inseparavel da liberdade. 

No Brasil, o Juri Popular foi criado em 18.06.1822, por Decreto Imperial, 

competencia para o julgamento apenas dos crimes de imprensa. 
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1.2 Tribunal do Juri na Constituicao Federal de 1988 

No Brasil, a Constituicao de 1988 assegura que o tribunal popular julgara os 

crimes dolosos contra a vida, prevendo a possibilidade de que seja sua competencia 

ampliada por lei. A ideia do tribunal popular e a de que os casos importantes sejam 

julgados por pessoas que formam a comunidade, tal como o acusado seja parte 

desta. 

Na atual Carta Magna, e reconhecida a instituicao do Juri com a organizacao 

que Ihe der a lei, assegurados como principios basicos mencionados no art. 5°, 

XXXVIII, a a d , da CF: 

Art. 5°[...] 
XXVIII - f= reconhecida a instituicSo do juri, com a organizac3o que Ihe der 
a lei, assegurados: 
a) plenitude de defesa; 
b) o sigilo das votacdes; 
c) a soberania dos veredictos; 
d) competencia para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

A plenitude de defesa revela uma dupla faceta, afinal, a defesa esta dividida 

em tecnica e autodefesa. A primeira, de natureza obrigatoria, e exercida por 

profissional habilitado, ao passo que a ultima e uma faculdade do imputado, que 

pode valer-se do direito ao silencio. Prevalece no juri a possibilidade nao so da 

utilizacao de argumentos tecnicos, mas tambem de natureza sentimental, social e 

ate mesmo de politica criminal, no intuito de convencer o corpo de jurados. E se o 

reu, no interrogators em plenario, apresenta tese defensiva distinta do seu 

advogado? 

Com a recente reforma do procedimento do juri, o quesito obrigatorio sobre 

se o reu deve ser absolvido, gizado no inciso III, do art. 483, CPP (com redacao 

dada pela Lei n.° 11.689/2008), findou por abranger tanto a tese do acusado quanto 

a do seu advogado. Com efeito, o §2°, do art. 483, CPP, corrobora essa conclusao, 

ao impor que, mesmo que tenha o juri afirmado a materialidade e a autoria do fato 

(nos dois primeiros quesitos), deve ser formulado quesito especifico com a seguinte 
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redagao: "o jurado absolve o acusado?". Como se depreende, tal questao engloba 

todas as teses de defesa. 

O sigilo das votacoes envolve o voto e o local do voto. Para evitar 

intimidacao dos jurados, as votagoes ocorrem em uma sala especial, com a 

presenca das pessoas indispensaveis a esse ato processual: o juiz, os jurados, o 

membro do Ministerio Publico, o advogado e os auxiliares da justiga (art. 481, CPP, 

redacao anterior). Com o advento da Lei n.° 11.689/2008, a nova redagao do artigo 

485, CPP, dispoe que, ao final dos debates e "nao havendo duvida a ser 

esclarecida, o juiz presidente, os jurados, o Ministerio Publico, o assistente, o 

querelante, o defensor do acusado, o escrivao e o oficial de justiga dirigir-se-ao a 

sala especial a fim de ser procedida a votagao". Em acrescimo, o seu § 1° preconiza 

que "na falta de sala especial, o juiz presidente determinara que o publico se retire, 

permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo". 

Para assegurar o sigilo - e cumprir a Constituigao - , e adequado que o juiz 

se acautele para suspender a divulgagao dos demais votos assim que se definir a 

votagSo de cada quesito, evitando que seja o sigilo violado por uma eventual 

votagao unanime. As novas redagoes dos paragrafos 1° e 2°, do art. 483, CPP, 

estabelecem que: (1) "a resposta negativa, de mais de 3 (tres) jurados, a qualquer 

dos quesitos" relativos a autoria e a materialidade delitiva "encerra a votagao e 

implica a absolvigao do acusado"; e, (2) "respondidos afirmativamente por mais de 3 

(tres) jurados" tais quesitos, "sera formulado quesito com a seguinte redagao: 'O 

jurado absolve o acusado?'". 

A soberania dos veredictos alcanga o julgamento dos fatos. Os jurados 

julgam os fatos. Esse julgamento nao pode ser modificado pelo juiz togado ou pelo 

tribunal que venha a apreciar um recurso. Dai que em hipotese de julgamento 

manifestamente contrario a prova dos autos, a apelagao provida tera. o condao de 

nulificar o julgamento e mandar o acusado a um novo juri. Note-se que o tribunal nao 

altera o julgamento para condenar ou absolver o acusado, ou mesmo para acrescer 

ou suprimir qualificadora. Como a existencia do crime e de suas circunstancias e 

materia fatica, sobre ela recai o principio da soberania dos veredictos, nao podendo 

seu nucleo ser vilipendiado, senao por uma nova decisao do tribunal popular. 

Contudo, em prol da inocencia, tal principio nao e absoluto, admitindo-se que o 

Tribunal de Justiga absolva de pronto o reu condenado injustamente pelo juri em 

sentenga transitada em julgado, no ambito da agao de revisao criminal. 
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O tribunal do juri, com competencia para processar e julgar os crimes 

dolosos contra a vida, tentados ou consumados, veio com seu conteudo minimo 

definido pela Constituicao da Republica. Houve epoca em que outros crimes, 

diversos dos dolosos contra a vida, eram tambem julgados pelo tribunal do juri, a 

exemplo dos crimes de imprensa. Atualmente, nao ha lei ordinaria alargando a 

competencia desse tribunal popular. 

Para evitar a extincao do instituto, o constituinte protegeu assim sua 

competencia minima, em clausula petrea gizada no capitulo dos direitos 

fundamentais. Alem do nucleo beisico constitucional, vao tambem a juri as infragoes 

comuns conexas aos crimes dolosos contra a vida. Desta forma, outros crimes 

comuns que nao os dolosos contra a vida podem ser apreciados pelos jurados, 

desde que exista conexao, e mesmo que a infracao conexa seja de menor potencial 

ofensivo, sera, atraida ao procedimento escalonado do tribunal popular, por exemplo, 

homicidio doloso e resistencia, homicidio doloso e ocultacao de cadaver, etc. 

A competencia do Tribunal do Juri para o julgamento dos crimes dolosos 

contra a vida nao tern um carater absoluto, admitindo excecoes, como aquela que se 

verifica nas hipoteses de prerrogativa de foro ou foro privilegiado. Assim, por 

exemplo, se o Presidente da Republica pratica um homicidio doloso, ele nao sera 

julgado pelo Juri, mas pelo STF (art. 102, I, b, da CF). Ou, se um governador de 

estado se ve na mesma situacao, o processo sera julgado pelo STJ (art. 105, I, a, da 

CF). 

Advirta-se que o genocidio, por ser crime contra a humanidade, nao ira a 

juri, da mesma forma que o latrocinio, que e crime contra o patrimonio (Sumula n° 

603, STF: A competencia para o processo e julgamento de latrocinio e do juiz 

singular e n8o do Tribunal do Juri. Data de aprovacao: 17.10.1984). 

O Juri na atual Constituicao encontra-se disciplinado no art. 5°, XXXVIII, 

inserido no Capitulo Dos Direitos e Garantias Individuals. 

Sua finalidade e a de ampliar o direito de defesa dos reus, funcionando 

como uma garantia individual dos acusados pela pratica de crimes dolosos contra a 

vida e permitir que, em lugar do juiz togado, preso a regras juridicas, sejam julgados 

pelos seus pares. 
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Como direito e garantia individual nao pode ser suprido nem por emenda 

constitucional, constituindo verdadeira clausula petrea (nucleo constitucional 

intangivel). Tudo por forga da limitacao material explicita no art. 60, § 4° da 

Constituicao Federal. 

O Juri trata-se de orgao colegiado, integrante do Poder Judiciario, composto 

por um juiz togado, que o preside, e vinte e cinco jurados, nos termos da nova 

redagao do art. 433, CPP, dada pela Lei n.° 11.689/2008 (antes o CPP previa o 

numero de vinte e um jurados), dos quais sete compoem o Conselho de Sentenga. 

O juiz-presidente aplica o direito de acordo com os fatos que sao julgados pelos 

jurados. Aquele, o juiz do direito, estes, o juiz dos fatos. Sobre aquele, nao vigora o 

principio da soberania dos veredictos, pelo que o tribunal pode reformar sua 

sentenga, para majorar ou minorar a pena por ele aplicada. Ja quanto ao julgamento 

dos fatos pelos jurados, nao cabe ingerencia pelo orgao de segundo grau de 

jurisdigao. 

1.3 Dos Crimes Dolosos Contra a Vida 

A vida humana e o ser fundamental; sem a pessoa nao existe sociedade e, 

portanto, nao existe direito. 

No sistema penal patrio, os crimes dolosos contra a vida sao representados 

por: homicidio, o induzimento, a instigagao ou auxilio a suicidio, o infanticidio e o 

aborto, tentados ou consumados. 

1.3.1 Homicidio 

Representa o primeiro delito-tipo previsto na parte especial do Codigo Penal 

("matar alguem" - art. 121 caput). 

A pratica do homicidio sempre acompanhou a evolug§o historica do homem, 

assim como o seu combate e imposigao de penas graves aos que matavam seus 

semelhantes. 
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"Francisco Antolisei" diz que homicidio em geral e a morte de um homem 

provocada por outro homem, com comportamento doloso ou culposo, sem o 

concurso de causa de justificagao. 

Para que um fato constitua delito de homicidio se requer que a morte tenha 

sido causada ilicita ou injustificadamente. Crime e a agao ou omissao humana tipica, 

antijuridica e culpavel. Nao ha crime sem que o fato constitua agao ou omissao 

correspondente a descrigao legal e seja contrario ao direito, por n3o ocorrer de 

causa de justificagao ou de exclusao da antijuridicidade, e sem que tal agao ou 

omissao seja comportamento juridicamente reprovavel. 

O tipo, como descrigao de conduta humana, apresenta duas fungoes: a de 

garantia, onde se nao ha crime sem lei anterior que o defina., e a de fundamentar a 

ilicitude do fato, ja que ao ser violado o tipo, esta o agente praticando uma agao 

antijuridica e contraria ao direito. 

Com efeito, o homicidio e o tipo central dos crimes contra a vida, e o crime 

por excelencia e para existir o interesse juridico tutelado pela norma que sanciona o 

homicidio, requer somente que seu titular tenha a condigao de ser vivo nascido de 

mulher e nada mais (Jesus Bernal Pinzon, p. 275, 2002). 

Com relagao ao tipo objetivo que informa o homicidio, deve-se observar a 

relagao de causalidade ou nexo causal, pois o resultado de que depende a 

existencia do crime, somente e imputavel a quern Ihe deu causa. O comportamento 

positivo ou negativo de uma pessoa foi que ocasionou dolosamente a morte de 

outrem. 

O erro, como falsa representagao da realidade, pode incidir sobre a pessoa 

e na execugao. O erro quanto a pessoa contra a qual o crime e praticado nao isenta 

de pena (erro na representagao do agente). O erro de execugao, ha um desvio de 

golpe, por impericia ou acidente no momento do ataque; o agente age contra a 

pessoa que pretende alcangar. 

No que diz respeito a tentativa, esta tern tudo em comum com o crime 

consumado, menos a consumagao, que nao deixa de ser a meta optada do 

delinquente. A tentativa e a execugao incompleta da conduta tipica, que nao se 

completa, por circunstancias alheias a vontade do agente. Portanto, o agente da. 

inicio a execugao, porem nao consegue fazer com que o crime se consuma, por 

situagao que escapa de seu controle. 
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Se os atos de execugao sao interrompidos, por circunstancias alheias a 

vontade do agente, nao permitindo que o delito se consume, que haja a 

transgressao efetiva do bem interesse tutelado pela norma penal, o crime sera tido 

como tentado. Se pune a tentativa pois iniciada execugao, o bem passa a correr 

perigo, e se tern a periculosidade da conduta e nao do agente. 

A consumagao do delito tipo homicidio ocorre quando ha a morte do 

individuo, quando realizado o nucleo do tipo previsto no art. 121, caput, do C6digo 

Penal. 

Os sujeitos do homicidio sao dois: ativo e passive O ativo e quern mata 

alguem, e o individuo que por agao ou omissao realiza a figura tipica representada 

pelo verbo matar. O passivo e a vitima, a pessoa cuja vida foi eliminada 

independentemente do sexo, idade, sanidade, raga, credo, nacionalidade ou 

condigSo socio economica. 

De acordo com a legislagao patria o homicidio pode ser classificado como 

simples, privilegiado ou qualificado. 

O homicidio sera simples quando sua formula basica nao for alterada por 

nenhuma hipotese de diminuigao de pena ou por alguma circunstancia qualificadora. 

Nenhuma circunstancia se acrescenta a conduta descrita. A sangao penal para 

quern comete crime de homicidio simples e de seis a vinte anos de reclusao. 

Homicidio privilegiado, encontra sua adequagao no paragrafo primeiro do 

art.121,onde:" Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 

social ou moral, ou sob dominio de violenta emogao, logo em seguida a injusta 

provocagao da vitima, o juiz podera reduzir a pena de um sexto a um tergo". Em 

razao da menor reprovabilidade, propicia minoragao da pena. 

O estabelecimento do relevante valor moral ou social nao pode ser aferido 

pela consciencia ou ponto de vista do agente que cometeu o crime de homicidio, e 

sim ser buscadas dentro do quadro fatico; devem ser apuradas de forma objetiva. 

Com relagao a emogao, esta e um estado de animo ou consciencia 

caracterizado por uma viva excitagao do sentimento. E uma forte e transitoria 

perturbagao da afetividade, a que estao ligadas certas variagoes somaticas ou 

modificagoes part iculars das fungoes da vida organica. A emogao produz 

desequilibrio psiquico, abalo, agitagao dos sentimentos 
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Homicidio qualificado, a pena abstrativamente cominada e de 12 a 30 anos, 

existem circunstancias de maior reprovabilidade que conduzem a exacerbacao da 

pena. Sao visualizados circunstancias que revelam especial censurabilidade ou 

perversidade do agente. 

£ incluida ao tipo basico alguma agravante generica, que passa a ser 

elemento constitutivo do crime. O crime de homicidio pode ser qualificado pelos 

motivos torpe e futil. Motivo torpe e o que ofende gravemente a moralidade media ou 

os principios eticos dominantes em determinado meio social. Motivo futil e o 

praticado por razao insignificante, sem a importancia, totalmente desproporcionada 

em relagao ao crime, em vista de sua banalidade. £ a desconformidade entre a 

pequenez de provocacao e a grave reagao criminosa que o sujeito Ihe impoe e que 

nao pode explicar a agao criminosa. 

1.3.2 Induzimento, instigacao ou auxilio ao suicidio 

O art. 122, caput do Codigo Penal:" Induzir ou instigar alguem a suicidar-se 

ou prestar auxilio para que o faga: pena de reclusao de 2 a 6 anos, se o suicidio se 

consuma; ou reclusao de 1 a 3 anos, se de tentativa de suicidio resulta lesao 

corporal de natureza grave." 

O suicidio pode resultar de fatores sociais, como a inadaptagao ou 

desajustamento no meio social em que vive o individuo, de anormalidade psiquica, 

de circunstancia religiosa ou por qualquer outra coisa. 

Etimologicamente, suicidio e a auto eliminagao, ou morte da pessoa 

provocada por ela propria, voluntariamente, empregando contra si meios violentos. 

Nao ha como se punir aquele que comete suicidio, pois havendo a morte do 

individuo n3o se pode apenar o cadaver. No que concerne ao suicidio tentado, 

podera haver punigao aquele que nao conseguiu suprimir sua existencia corporea. 

Entretanto, as varias legislagoes penais deixam de apenar o conatus relativo ao 

suicidio. 
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Segundo Capez (2005, p. 385): 

"Aquele que procura ceifar a pr6pria vida de maneira violenta n§o e a 
reprimenda de ordem penal, posto que ineficaz e esteril, mas, antes de tudo 
o concurso de assistencia por parte do Estado, principalmente, em nlvel de 
tratamento psicol6gico ou psiquiatrico a este ser humano, uma vez que sua 
carencia esta na imperiosa necessidade de tratamento adequado e n§o em 
expiar sua prbpria desgraca no interior de um aposento em penitenciaria". 

O ato de o agente induzir, instigar ou auxiliar para que outrem se suicide nao 

induz em participacao, mas constitui fato tipico distinto. 

Desde que o suicidio nao e fato punivel, o auxilio que se preste ao homem 

que se quer matar nao perde o carater de verdadeira participacao no crime de 

outrem; toma o aspecto de um crime por si. Portanto, a participacao no suicidio 

alheio e fato punivel pois constitui cooperagao em ato juridico ilicito, dai o 

fundamento da punibilidade. 

O suicidio se consuma com a morte ou lesao corporal de natureza grave da 

vitima, entao, para que o agente indutor, instigador ou auxiliador da vitima venha a 

ser punido e imprescindivel, pelo menos, que aquela tenha suportado lesao corporal 

de natureza grave. O dolo e o elemento normativo da culpabilidade no ambito do 

delito tipo analisado, esse elemento subjetivo e direito, vontade livre e consciente de 

instigar, induzir ou prestar auxilio a alguem para que se suicide. No fato punivel em 

especie, alem do dolo direto e exigido tambem o elemento subjetivo do injusto. 

O legislador penal preve aumento de pena se o crime e praticado por motivo 

egoistico ou se a vitima e menor, ou tern diminuida, por qualquer causa, a 

capacidade de resistencia, art. 122, incisos I e II CP. 

1.3.3 Infanticidio 

Infanticidio representa a morte do filho provocada pela propria mae. Trata-se 

de crime doloso contra a vida. O que se tutela e vida humana, vida do nascente e do 

neonate 
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A morte pode ser causada por ato comissivo (sufocamento, 

estrangulamento), omissivo (deixar de fazer a ligadura do cordao umbilical 

seccionado) ou omissivo-comissivo (deixar dolosamente a crianga morrer de 

inanicao durante o estado puerperal). 

Deve-se fazer alusao ao termo parto, onde ha sempre o sentido de 

nascimento; diferente o aborto, em que nao ha nascimento. 

Para efeito de crime de infanticidio, tanto e considerado o parto natural, 

como tambem aquele decorrente de processo cirurgico, denominado cesariana. 

Ha caracterizagao de delito tipo enfocado a medida em que a lei fala durante 

o parto ou logo apos; dai a morte para caracterizar o infanticidio. Caso contrario sera 

caracterizado homicidio. 

O processo do parto, com suas dores, a perda de sangue e o enorme 

esforco muscular, pode determinar facilmente momentanea perturbagao da 

consciencia; o que a lei considera e a perturbagao psiquica que o puerperio pode 

acarretar na parturiente. E impossivel precisar quando do parto, ou mesmo logo aos 

o nascimento, qual e o efetivo estado emocional da m§e, tendo em linha de 

consideragao a influencia do estado puerperal. 

Portanto, o crime deve ser praticado sob a influencia do estado puerperal, 

que pode ser considerado como um conjunto de sintomas fisiologicos, que se inicia 

com o parto e permanece algum tempo apos o mesmo. Superado o momento da 

influencia do estado puerperal, se a mae mata o filho, o crime praticado por ela sera 

de homicidio. 

1.3.4 Aborto 

Aborto significa privagao do nascimento. £ a interrupgao dolosa do processo 

fisiologica da gravidez, causando a morte do produto da concepgao, dentro ou fora 

do claustro materno. 

A objetividade juridica das normas penais relativas ao aborto e a vida da 

pessoa em formagao. E o feto humano vivo em qualquer momento de sua evolugao, 

ate o inicio do parto. Trata-se da morte inferida a um feto. 
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O aborto, que consiste em extinguir a vida do ser em formacao, por 

intermedio da interrupcao da gravidez, e crime material, que deixa vestigios, e 

consuma-se com a destruigao do ovulo fecundado ou do embriao ou com a morte do 

feto. A materialidade do aborto pressupoe a existencia de feto vivo, ou seja uma 

gravidez em curso. £ necessario provar que o ser em formacao ainda vivia. 

O direito inicia a sua protecao penal desde o instante em que as duas 

celulas germinais se fundem, com a resultante constituigao do ovo, ate aquele em 

que se inicia o processo do parto. 

Para a interrupgao da gravidez, podem ser usadas substancias abortivas, 

que podem provocar contragoes uterinas capazes de permitir a expulsao do ovo nele 

contido. 

Processos mecanicos sao tambem muito usados, podem ser indiretos: 

atuam a distancia do aparelho genital feminino como escalda pes com substancias 

irritantes, ou levar ao aborto espontaneo com cavalgadas, saltos, fadigas, etc. Os 

metodos diretos sao provocados por traumatismos violentos no ventre de uma 

mulher gravida por meio de corpos contundentes. S§o utilizados tambem no interior 

da cavidade uterina pungao das membranas do ovo com agulhas, puncionar as 

membranas com agulha e injetar substancias toxicas, alem de raspagem da 

cavidade uterina por via baixa. 

Na legislagao brasileira, o crime de aborto somente e punivel a titulo de dolo, 

nao se cogitando de sua forma culposa. O agente pode agir com vontade livre e 

consciente de interromper a gravidez no sentido de matar o feto ou destruir o 6vulo, 

o que caracteriza o dolo direto. 

Se o agente quis apenas praticar lesao corporal na mulher, cuja gravidez 

conhecia ou podia conhecer, o crime sera de lesao corporal gravissima, a luz do que 

se encontra no art.29, § 2°, V, do Codigo Penal. 



CAPiTULO 2 TRIBUNAL DO JURI E SEUS RECURSOS 

2.1 Conceito de Recurso 

O ser humano tern uma tendencia natural em nao se conformar com uma 

decisao que Ihe seja desfavoravel. Alem disso, existe a possibilidade de erro do 

julgador. Exatamente com o objetivo de propiciar um reexame de determinada 

materia e que existem os recursos. De forma que, por meio de um recurso, se 

permite que certa questao, que \a foi apreciada, seja novamente conhecida e a 

respeito dela proferida uma nova decisao. Assim, o recurso permite o reexame da 

materia, como regra por um orgao superior, mas nao necessariamente, ja que ha 

recursos que serao apreciados pelo mesmo orgao que proferiu a decisao (embargos 

de declaracao, v.g). 

2.2 Os Recursos no Procedimento do Juri 

O procedimento do Juri e escalonado ou bifasico. Na primeira fase julgar-se-

a a viabilidade da acusacao (sumario da culpa ou Judicium accusationis). Inicia-se 

com a denuncia ou queixa e finda com a preclusSo da decisao de pronuncia. Na 

segunda fase, ha o julgamento do proprio merito da acusacao (Juizo da causa ou 

judicium causae). Nisto nao houve modificagao. 

Atualmente na judicium accusationis, com a entrada em vigor da Lei 

11.689/2008, que modificou os arts. 406 ao 412 do CPP, todos os atos processuais 

foram reunidos em uma unica audiencia. De forma que o juiz, apos receber a 

denuncia ou queixa, ordenara. a citagao do acusado para responder, em 10 dias, a 

acusagao, por escrito. Nesta resposta, o acusado podera alegar tudo que entender 

necessaria a sua defesa, como preliminares, excegoes, bem como atacar o merito 

da acusagao. £ o momento oportuno, ainda, para que se proteste pela produgao de 

todas as provas pertinentes. Seguindo moderna tendencia legislativa, optou-se, 

tambem aqui, pela realizagao do interrogator^ apos a produgao de prova, o que 
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reforca a impressao de que esse ato assume mesmo a caracteristica de um ato de 

defesa (e nao de um meio de prova, como se sustentava). 

Ao termino da primeira fase O § 9°, do art. 411, CPP (nova redagao), estatui 

que encerrados os debates, o juiz proferira sua decisao imediatamente, ou o fara em 

dez dias, ordenando, para tanto, a conclusao dos autos. O procedimento deve ser 

concluido no prazo maximo de noventa dias (art. 412, CPP, nova redagao). 

Pode, entao, o magistrado adotar as seguintes posturas: (1) pronunciar o 

reu; (2) impronuncia-lo; (3) absolve-lo sumariamente; e, (4) desclassificar a infragao 

dolosa contra a vida. Decidindo por pronunciar o reu, tera cabimento o inicio da 

segunda fase, assim que precluso o julgado por ausencia de interposigao de recurso 

ou por confirmagao do tribunal ao aprecia-lo. Nas demais hipoteses, abrevia-se o 

rito, nao havendo inicio do juizo de merito perante o tribunal popular, ressalvado o 

caso de pronuncia de um dos acusados, quando mais de um figurar no polo passivo 

da agao penal. 

A decisao de pronuncia e a que permite que o reu seja julgado pelo Tribunal 

do Juri, encerrando a primeira fase do procedimento, em que se buscava o 

julgamento da viabilidade da acusagao, e dando inicio a segunda fase do 

procedimento, de julgamento do merito (judicium causae). Assim sendo, a pronuncia 

e uma decisao interlocutbria (que nao julga o merito) mista (que poe fim a uma fase 

procedimental) nao terminativa (que nao encerra o processo), e e sempre cabivel 

quando o juiz reconhecer a existencia do crime e indicios de quern seja seu autor. 

Nao ha atraves dela julgamento do merito condenatorio da agao penal. 

Apenas ha juizo de admissibilidade da acusagao. Enquanto para o recebimento da 

denuncia se faz preciso um suporte probatorio minimo, para a pronuncia se requer 

um suporte probatdrio mais robusto, medio, que, no entanto, nao e equivalente ao 

conjunto probatbrio que se exige para a condenagao. Na sentenga de pronuncia nao 

ha juizo de certeza do cometimento do crime, porem e mister que haja possibilidade 

da acusagao, ou seja, o contexto processual deve evidenciar que os fatos estao 

aptos a serem julgados pelos leigos, seja para absolver ou condenar o acusado. 

Se, de piano, o juiz ve que nao ha possibilidade de condenagao valida, 

merce da insuficiencia probatoria, n§o devera. pronunciar o acusado. E o que dispoe 

explicitamente o art. 414, CPP (nova redacao), ao dizer que "Nao se convencendo 

da materialidade do fato ou da existencia de indicios suficientes de autoria ou de 

participagao, o juiz, fundamentadamente, impronunciara o acusado", ressalvando 
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que, "enquanto nao ocorrer a extingao da punibilidade, podera ser formulada nova 

denuncia ou queixa se houver prova nova" (paragrafo unico). 

A partir do art. 473, o codigo trata do julgamento em plenario propriamente 

dito. Antes, iniciada a sessao, o juiz presidente procede a abertura do julgamento, 

verificando se, na urna propria, encontram-se 25 cedulas com os nomes de todos os 

jurados convocados. Determina, em seguida, que o escrivao promova a chamada 

dos jurados, quando cada um devera. se identificar assim que mencionado seu 

nome. Verificando a presenga de, pelo menos, 15 jurados, o juiz presidente instala a 

sessao (art. 463). Nao se contando com esse numero minimo, deve ser convocada 

nova sessao para o primeiro dia util seguinte (art. 464). Presentes pelo menos 15 

jurados, e possivel, em tese, a realizacao do julgamento. 

Procede-se, entao, ao sorteio dos sete jurados que comporao o conselho de 

sentenga. 

Antes de iniciar os trabalhos, cabe ao juiz presidente, de acordo com a 

reforma do Juri, distribuir aos jurados sorteados, copias da sentenga de pronuncia 

ou das decisoes posteriores que julgarem admissiveis a acusacao. Alem disso, os 

jurados devem receber, ainda, o relatorio do processo, elaborado nos termos do art. 

423, II do CPP. Evitando-se, assim, a enfadonha e muitas vezes desnecessaria 

leitura de pegas, prevista na legislagao anterior, que servia, apenas, para cansar os 

presentes em plenario e prorrogar o inicio dos trabalhos. 

Distribuido o relatorio, passa-se a fase de inquirigao do ofendido, de 

testemunhas, de acusagao e defesa, prevista nos arts. 473 e seguintes. Apos a 

produgao da prova testemunhal, bem como de eventuais acareagoes, 

reconhecimentos, esclarecimentos dos peritos e leitura de pegas indispensaveis, e 

que sera realizado o interrogator^ do acusado, na exata dicgao do art. 474. 

Terminada a fase de defesa do reu, cumpre ao juiz indagar, da acusagao, se 

pretende fazer uso da replica. Trata-se de mera faculdade - e nao obrigagao - que a 

acusacao exerce livremente. Se responder afirmamente, tera o prazo de mais uma 

hora para ocupar a tribuna, reforgando os argumentos inicialmente expendidos e 

refutando a tese sustentada pela defesa em sua fala. Aceita a replica, aberta se 

acha a possibilidade da defesa treplicar. Uma vez apresentada a replica, importa em 

verdadeira obrigagao a defesa ocupar a tribuna para a treplica. 

Com o termino da manifestagao da defesa, ap6s a fala da acusagao, 

encerram-se os debates, cumprindo ao juiz indagar dos jurados se estao habilitados 
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ao julgamento da causa (art. 480, § 1°). Caso algum jurado nao se sinta habilitado, 

podera solicitar do juiz esclarecimento sobre "questao de fato", podendo, ainda, ter 

"vista aos autos". 

Logo apos cabera. ao juiz presidente proceder a formulacao dos quesitos, 

que devem ser redigidos em proposicoes afirmativas, simples e distintas, de modo 

que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessaria 

precisao. 

Decerto, os quesitos serao formulados na seguinte ordem e perguntando 

precisamente sobre: (1) a materialidade do fato (descrigao do crime); (2) a autoria ou 

participacao (se o acusado executou a agao ou para o seu resultado concorreu); (3) 

se o acusado deve ser absolvido; (4) se existe causa de diminuigao de pena alegada 

pela defesa; (5) se existe circunstancia qualificadora ou causa de aumento de pena 

reconhecidas na pronuncia ou em decisoes posteriores que julgaram admissivel a 

acusagao. A resposta em sentido negativo, "de mais de 3 (tres) jurados, a qualquer 

dos quesitos referidos nos incisos I (materialidade do fato) e II (autoria ou 

participagao) do caput do art. 483, CPP, encerra a votagao e implica a absolvigao do 

acusado (§1°). De outra vertente, "respondidos afirmativamente por mais de 3 (tres) 

jurados os quesitos relativos aos incisos I e II do caput deste artigo sera formulado 

quesito com a seguinte redagao: 'O jurado absolve o acusado?"', pergunta esta que 

abrange todas as teses de defesa. 

A sentenga, nao havendo desclassificagao do crime contra a vida, deve ser 

lavrada pelo juiz-presidente em conformidade com o que decidido pelos jurados 

alusivamente aos fatos. Destarte, a sentenga podera ser: (1) de absolvigao, caso em 

que o reu devera ser posto em liberdade de piano, caso esteja preso, relevando 

notar que "se houver absolvigao impropria, ou seja, o reconhecimento da 

inimputabilidade, imp6e-se, neste caso, medida de seguranga"; (2) de 

desclassificagao do crime doloso contra a vida, quando o juiz-presidente tera a 

competencia para julgar os fatos de forma mais ou menos ampla a depender da 

forma do quesito cuja resposta ensejou a desclassificagao, haja vista que se o juiz 

tiver maior liberdade para definir juridicamente os fatos, a classificagao e 

denominada doutrinariamente de propria, enquanto se o juri indicar o crime que foi 

cometido - como se da com o reconhecimento de culpa no homicidio (homicidio 

culposo) - , a desclassificagao e impropria. Caso a desclassificagao implique no 

reconhecimento que se trata de infragao de menor potencial ofensivo, deve o juiz 
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presidente, aguardando a preclusao dos recursos, enviar os autos aos juizados 

especiais criminais; e (3) de condenagao, quando o juiz devera narrar o julgamento 

pelos jurados e, em seguida, aplicar e dosar a pena, justificando a decretagao ou a 

manutengao da prisao, se presentes os requisitos da prisao preventiva (art. 492, I, e, 

CPP). 

A decisao no juri e subjetivamente complexa, pois cabe ao juiz presidente 

elaborar a sentenga de acordo com a votagao efetuada pelos jurados, sendo decisao 

de um orgao colegiado heterogeneo. Acabada a sentenga, todos voltarao ao 

plenario, onde esta sera lida pelo juiz, saindo as partes ja intimadas para 

apresentagao de eventual recurso, encerrando-se a sessao de julgamento (art. 493, 

CPP). 

Sabe-se que com o fim da primeira fase do procedimento do Juri, ou seja, da 

judicium accusationis, o juiz encontra-se habilitado a adotar as condutas de 

pronuncia, impronuncia, desclassificagao e absolvigao sumaria. Para cada um 

desses caminhos ha um recurso que tentara fazer com que o magistrado reveja sua 

decisao. 

Na pronuncia, que e cabivel quando o juiz reconhecer a existencia do crime 

e indicios suficientes de autoria,o juiz proclama admissivel a acusagao para que esta 

seja decidida no plenario do Juri. O recurso cabivel contra a sentenga de pronuncia, 

como exposto no art. 581, IV, e o recurso em sentido estrito. Ele pode ser interposto 

pelo reu, a fim de ser ver impronunciado ou absolvido sumariamente. E mesmo para 

impugnar parte da decisao, recorrendo, por exemplo, para que o homicidio 

qualificado seja desclassificado para o homicidio simples. 

No caso de impronuncia, prevista no art. 414 do codigo, esta e cabivel 

quando o juiz nao se convence da materialidade do fato ou da existencia de indicios 

suficientes de autoria ou participagao. Com ela, portanto, o reu nao ira a julgamento 

pelo Juri, visto que esta ausente um dos requisitos para ocorra a pronuncia. O 

recurso cabivel contra a impronuncia e a apelagao, a teor da nova redagao do art. 

416 do CPP. Pode ser interposto pelo Ministerio Publico, pelo assistente de 

acusagao, pelo ofendido ou sucessores deste. 

A desclassificagao, prevista no art. 419 do CPP, e cabivel quando o juiz 

entender que o delito apontado na denuncia ou queixa nao se inclui dentre aqueles 

de competencia do Tribunal do Juri. Nesses casos, o recurso cabivel e o recurso em 



29 

sentido estrito (art. 581, II), pois se trata de decisao que concluiu pela incompetencia 

do juizo. 

Se, todavia, houver a hipotese da absolvigao sumaria, tratada no art. 415 do 

CPP e cabivel quando demonstrar ter o reu agido acobertado por uma excludente de 

ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer que provada a inexistencia do 

fato, que o reu nao e seu autor ou dele nao participou ou que o fato nao constitui 

infragao penal. Outra inovacao trazida com a reforma do Juri consta do art. 416 do 

CPP: antes o recurso cabivel contra a absolvigao sumaria era o recurso em sentido 

estrito (art. 581,VI do CPP). Agora, por forga de expressa disposigao legal, e o da 

apelacao. 

O recurso de apelagao ainda e cabivel contra as decisoes do Juri em que, 

segundo o art. 593, III, a ad: 

a) Ocorrer nulidade posterior a pronuncia: por exemplo, a falta de intimagao 

da decisao de pronuncia, a nao abertura de vista para sua contrariedade ou a falta 

de intimagao do reu para a sessao de julgamento; 

b) For a sentenga do juiz-presidente contraria a lei expressa ou a decisao 

dos jurados: o erro em comento deve ser do juiz togado e nao dos jurados, pelo que 

se admite a apelagao sem que se afronte o principio da soberania dos veredictos. 

Acolhido o recurso pelo Tribunal de Justiga, n§o havera novo Juri, mas, sim, a 

corregao do equivoco na sentenga. 

c) Houver erro ou injustiga no tocante a aplicagao da pena ou de medida de 

seguranga: por exemplo, aquele que, sendo primario e de bons antecedentes, teve 

sua reprimenda dosada muito acima do minimo legal; ou se a medida de seguranga 

imposta ao reu inimputavel revelar-se exagerada. 

d) For a decisao dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos: 

Essa e a mais interessante das hipoteses de apelacao contra as decisoes do Juri. O 

Tribunal de Justiga, ao reconhecer que a decisao contrariou as provas dos autos, 

determina a realizagao de um novo julgamento (art. 593, § 3°). Nao pode o Tribunal, 

portanto, ao apreciar a apelacao, condenar ou absolver, mas somente dar 

provimento ao recurso para que um novo Juri seja realizado. 

Um dos principals recursos cabiveis no procedimento do Juri, e que ja fora 

extinto pela Lei 11.689/2008, diz respeito ao Protesto por novo Juri, que consistia no 

pedido de realizagao de novo Juri, sempre que, em razao de um unico crime, tiver 

sido imposta pena de reclusao igual ou superior a 20 (vinte) anos. 
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2.3 O Protesto Por Novo Juri e o CPP 

O protesto por novo Juri surgiu com o Codigo de Processo Criminal de 1832, 

para os casos de condenagao as penas de morte, degredo, desterro, gales ou 

prisao. Em razao da gravidade dessas penas, concedia-se ao acusado uma 

segunda oportunidade de julgamento. Porem, perdeu-se a sua origem historica no 

tempo e, segundo a disciplina do art. 607 do CPP, era necessario, para que fosse 

conhecido e provido, o preenchimento de dois requisitos: a) que a pena imposta 

para o crime doloso contra a vida fosse igual ou superior a 20 anos; b) que fosse 

interposto pela defesa por uma unica vez. Nao havia necessidade de 

fundamentagao, bastando uma simples petigao de interposigao. 

Tratava-se de um recurso anomalo, pois apreciado pelo proprio juiz que 

proferiu a sentenga a luz do que fora decidido pelo Conselho de Sentenga. O 

magistrado, verificando o preenchimento dos requisitos legais, submetia o reu 

imediatamente a novo julgamento, composto por novos jurados. Era um recurso de 

juizo a quo para juizo a quo. 

Assevera Eduardo Espinola Filho (2002, p. 252) que: 

Esse recurso foi introduzido em nossa legislac3o como um meio concedido 
a defesa de provocar segunda apreciac3o de condenacdes as penas de 
morte e as gales perpetuas. Posteriormente, foi admitido para penas n3o 
tao graves, como no caso de condenacSo a trinta (Dec. N. 3.084, de 1898) 
ou vinte e quatro anos (Dec. -Lei n. 167, de 1938). 

Era recurso privativo da defesa contra decisao condenatoria proferida no 

Tribunal do Juri, que imponha ao reu a pena igual ou superior a vinte anos por um 

unico crime, permitindo-se a anulagao do primeiro julgamento e a ocorrencia de 

outro, dando-lhe nova oportunidade (arts. 607 e 608, CPP). 

Por conseguinte, pode-se extrair as seguintes caracteristicas do protesto por 

novo Juri: 

a) Recurso privativo da defesa: somente a defesa podia valer-se do recurso, 

como consequencia do principio do favor rei, que estabelece certos privilegios a fim 

de igualar o reu (mais fraco), com o Estado (mais forte). 



31 

b) Independe de fundamentagao: nao exigia qualquer especie de motivagao 

para ser interposto, ja que a simples comprovagao de que o reu fora condenado a 

uma pena igual ou superior a 20 anos, preenchidos os demais requisitos, ja 

autorizava o acolhimento do recurso. 

c) Somente podia ser utilizado uma vez: significa dizer que este recurso so 

pode ser utilizado uma unica vez, pois se no segundo julgamento o reu tornar a ser 

punido com uma pena igual ou superior a 20 anos, nao mais podera valer-se do 

protesto por novo Juri, porem, nada impede que do segundo julgamento seja 

interposta a apelagao. 

O prazo para interposigao do protesto por novo Juri era de cinco dias, ja que 

o art. 607, § 2° do CPP, determinava que a tal recurso seria aplicado o mesmo prazo 

da apelagao. 

2.4 Direito Comparado e o Protesto por Novo Juri 

Nao ha em legislagao alienigena qualquer outro instituto semelhante ou 

correspondente ao nosso "Protesto". Entretanto, o Professor Tourinho Filho aponta o 

writ of venice facias de novo do direito ingles como recurso assemelhado. 

De efeito, nas terras de Charles e Diana, para que o aludido recurso seja 

provido pelo Tribunal Superior e outro julgamento ocorra, deve ocorrer manifesto e 

notorio erro no desenrolar do processo, tal como a convocagao ou sorteio irregular 

dos jurados, o cerceamento de defesa ou algum vicio formal do veredicto. Aprecia-

se, de certa forma, o merito da quaestio. 

2.5 Caso Dorothy Stang 

Ja virou rotina no direito brasileiro o fato de ter que ocorrer algum crime para 

que se reveja a situagao da sistematica legislativa nacional. Nao muito distante, 

pode-se ter como exemplo o caso n° 12.051/OEA de Maria da Penha (tambem 

conhecida como Leticia Rabelo) Maia Fernandes, que foi o caso homenagem a lei 
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11.340. Agredida pelo marido durante seis anos, em 1983, por duas vezes, ele 

tentou assassina-la. Na primeira com arma de fogo, deixando-a paraplegica, e na 

segunda por eletrocussao e afogamento. O marido de Maria da Penha so foi punido 

depois de 19 anos de julgamento e ficou apenas dois anos em regime fechado. 

Em razao desse fato, o Centro pela Justiga pelo Direito Internacional (CEJIL) 

e o Comite Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), 

juntamente com a vitima, formalizaram uma denuncia a ComissSo Interamericana de 

Direitos Humanos da OEA que e um orgao internacional responsavel pelo 

arquivamento de comunicacoes decorrentes de violagao desses acordos 

internacionais. 

A lei alterou o C6digo Penal Brasileiro e possibilitou que agressores de 

mulheres no ambito domestico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenham sua 

prisao preventiva decretada, estes agressores tambem nao poderao mais ser 

punidos com penas alternativas, a legislagao tambem aumenta o tempo maximo de 

detencao previsto de um para tres anos, a nova lei ainda preve medidas que vao 

desde a saida do agressor do domicilio e a proibicao de sua aproximacao da mulher 

agredida e filhos. 

A missionaria americana Dorothy Mae Stang, conhecida como Irma Dorothy, 

foi morta no dia 12 de fevereiro de 2005, nas proximidades no municipio de Anapu, 

no interior do Para. Ela foi atingida por seis tiros. Para executar a freira, os dois 

pistoleiros receberiam a quantia de R$ 50 mil. 

Dorothy vivia ha 20 anos na regiao, atuando no trabalho com camponeses e 

na luta contra grileiros de terras. Em dezembro de 2005, a Justica condenou Rayfran 

das Neves Sales, o "Fogoio", e Clodoaldo Carlos Batista, o "Eduardo", a 27 e 17 

anos de prisao, respectivamente, por terem matado a missionaria. Amair Feijoli da 

Cunha, o "Tato", foi condenado a 27 anos de prisao como intermediaxio do 

assassinato, mas teve a pena reduzida por colaborar com o processo. 

Em maio de 2007, o fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, conhecido como 

"Bida", foi condenado a 30 anos de reclusao em regime fechado sob acusagao de 

ser o mandante do assassinato de Dorothy. 

Por ter sido condenado a uma pena superior a 20 anos de prisSo, Rayfran 

Sales foi submetido a um novo julgamento, como preve a legislagao brasileira. No 

dia 22 de outubro de 2007, Rayfran negou que tivesse sido contratado por 
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fazendeiros e disse que se sentia ameagado pela missionaria. Ele foi condenado a 

27 anos de prisao, mas o julgamento foi anulado em dezembro. 

Nos dias 5 e 6 de maio de 2008, Rayfran e Bida foram submetidos a novo 

julgamento. O acusado de matar a massionaria foi condenado novamente e teve a 

pena acrescida em um ano. Durante o depoimento, ele inocentou o fazendeiro de 

mandar matar a missionaria, assumindo sozinho a autoria do crime. Vitalmiro Bastos 

de Moura, o Bida, foi absolvido por cinco votos a dois. 

O resultado do segundo julgamento do fazendeiro Vitalmiro Bastos de 

Moura, o Bida, acusado de mandar matar a missionaria americana Dorothy Stang no 

Para, nao foi aprovado pelo irmao da vitima, David Stang, e pelo presidente da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto. 

No primeiro juri, Bida havia sido condenado a 30 anos de prisao. No 

segundo, que terminou na terca-feira (6), ele foi inocentado. 

Com a recente reforma trazida pela Lei 11.689/08 houve o fim do segundo 

julgamento automatico, para os condenados a mais de 20 anos, o que talvez tenha 

sido uma das mais significativas mudangas, pois acabam com os contrastes nas 

decisoes, como ocorrido em julgamento do fazendeiro acusado de matar a 

missionaria inglesa Dorothy Stang, em Anapu, no Para, que havia sido condenado 

no primeiro julgamento, e foi absolvido recentemente em seu segundo julgamento 

obrigatorio, ocorrido nos moldes da lei anterior, pois ele havia sido condenado a 

mais de 20 anos. 

2.6 A Extingao do Protesto por Novo Juri 

Antes da entrada em vigor da Lei n° 11.689/08, o protesto por novo juri 

tratava-se de recurso exclusivo da defesa cujo objetivo e propiciar a realizagao de 

um novo julgamento quando a pena imposta, decorrente da condenagao pelo Juri, 

fosse igual ou superior a vinte anos. 

Esta lei, que entrou em vigor no dia 11 de agosto de 2008, originou-se do 

Projeto de Lei n°. 4.203/01 e passou a estabelecer novas regras para o 

procedimento a ser adotado no julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os 

que Ihe forem conexos (art. 78, I do Codigo de Processo Penal). 
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A partir da reforma no procedimento do juri, trazida com a Lei n° 11.689/08, 

revogou, no seu art. 4o, o Capitulo IV do Titulo II do Livro III do Codigo de Processo 

Penal, extinguindo o protesto por novo juri.' 

O projeto que acaba com a possibilidade de protesto por novo juri, de autoria 

do senador Demostenes Torres (PFL-GO), foi aprovado, em decisao terminativa, 

pela Comissao de Constituigao, Justiga e Cidadania (CCJ). 

Rene Ariel Dotti (1994, p. 282), responsavel pela elaboragao do anteprojeto 

no tocante ao juri, aprovando a extingao do protesto, assim explicita suas razoes: 

Trata-se de uma imposic3o dos tempos modernos e da necessidade de se 
aplicar a pena justa ao caso concreto. Historicamente o protesto se impunha 
em face do sistema criminal do Imperio cominar as penas de morte e gales 
perpetuas, justificando a revis3o obrigat6ria do julgamento. Nos tempos 
modernos a supress3o ja foi sustentada por Borges da Rosa e pelo mais 
fervoroso defensor do tribunal popular: o magistrado Margarinos Torres que, 
presidindo durante tantos anos o Conselho de Sentenga, averbou este 
recurso superfluo e inconveniente. Quanta ao aspecto da pena justa, 
forcoso e reconhecer que embora condenados por homicidio com mais de 
uma qualificadora, muitos reus s§o beneficiados com a pena de reclusao 
inferior a vinte anos. Tal estrategia tern o claro objetivo de impedir o novo 
Juri que se realizara mediante o simples protesto, sem necessidade do 
protesto chegar ao tribunal de apelacSo. Procura-se, com esse expediente, 
fugir do dnus de um novo julgamento, com a fatigante reencenag§o da vida 
e da morte dos personagens do fato delituoso. 

Na justificagao do projeto (PLS 460/03), Demostenes afirma que a 

possibilidade de novo juri e um contra-senso juridico. 

N3o se compreende que em um processo no qual foram observadas todas 
as garantias constitucionais e processuais, simplesmente em decorrencia 
do quantum da pena aplicada, se de nova oportunidade ao condenado, sem 
nenhuma raz3o material ou formal. 

Para o senador, levar o condenado a novo julgamento, alem de ser medida 

procrastinatoria, representa clara inobservancia do principio constitucional da 

soberania dos veredictos do Tribunal do Juri. 

No parecer sobre a materia o relator, senador Arthur Virgilio Neto (PSDB-

AM), afirma que o protesto por novo juri "e, de fato, um instrumento anacronico, pois 
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fora imaginado para evitar erros judiciarios irreparaveis, dada a existencia da pena 

de morte e de gales perpetuas". E acrescenta: 

Hoje, porem, como a Constituicao Federal nao admite tais modalidades 
punitivas, nSo ha raz3o plausfvel para a anulacSo de um julgamento 
soberano do Tribunal do Juri a nSo ser pela verificac3o de nulidades 
concretas. 

Ainda segundo o relator, "a lei ordinaria nao poderia agasalhar um recurso 

processual que anula uma decisao valida do corpo de jurados, sob o unico 

fundamento da quantidade da pena, pois isso acarretaria um esvaziamento da 

soberania dos veredictos do juri popular". Arthur Virgilio acrescenta que o protesto 

por novo juri so reforca a ideia de morosidade da justiga penal e de inseguranga 

juridica, quando a punigao dos crimes dolosos contra a vida exige uma resposta 

rapida do Estado. "Os familiares das vitimas e a sociedade de uma maneira geral 

nao conseguem entender o porque da repetigao do julgamento, o que contribui 

unicamente para a sensagao de inseguranga e de impunidade." 

2.7 A Lei 11.689/08 e Sua Aplicagao no Tempo 

Questao que ja se mostra controvertida na doutrina se refere a possibilidade 

ou nao de o protesto por novo juri ser aplicado apos a entrada em vigor da Lei 

11.689/08, que ocorreu em 9 de agosto do corrente ano. A questao a ser respondida 

e se continuara a ser possivel a utilizagao do protesto por novo juri para todos 

aqueles que cometeram algum crime doloso contra a vida ate a entrada em vigor da 

nova lei (ultra-atividade) ou se, ao contrario, o protesto nao podera mais ser utilizado 

apos aquela data (aplicagao imediata. 

Rogerio Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto (2008, p. 236) entendem 

que: 
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Para os crimes cometidos antes da entrada em vigor da nova lei, fica 
preservado ao reu o direito a este recurso, desde que, por 6bvio, 
preenchidos seus pressupostos e requisitos de admissibilidade. 

Portanto, se houver uma pena imposta pelo juiz-presidente, sendo essa por 

vinte ou mais anos de reclusao, por cometimento de um unico crime, antes da 

entrada em vigor da Lei 11.689/2008, fara jus o condenado a utilizagao do protesto 

por novo juri. 

2.8 Natureza Juridica do Protesto por Novo Juri 

Deve-se relembrar que a aplicagao da lei no tempo possui solugoes diversas 

caso se trate de norma penal, processual penal ou mista. As normas penais no 

tempo regulamentam-se pelo art. 5°, inc. XL, da CF, que determina que a lei penal 

nao retroagira, salvo para beneficiar o reu. Assim, as normas penais beneficas 

retroagem incondicionalmente, atingindo inclusive a coisa julgada material. As 

maleficas, somente podem reger os crimes praticados apos a sua entrada em vigor. 

Ou seja, em caso de lei penal prejudicial ao acusado, a lei revogada (benefica) 

continuara regendo os crimes cometidos durante a sua vigencia (ultra-atividade da 

lei penal benefica). 

Por outro lado, a disciplina da aplicagao da lei processual penal no tempo 

esta disciplinada pelo CPP, em seu art. 2 a , que dispoe que a lei processual penal 

aplicar-se-a desde logo, sem prejuizo da validade dos atos realizados sob a vigencia 

da lei anterior. Assim, no exato instante em que entra em vigor, ja passa a reger os 

atos processuais que serao praticados, permanecendo validos os atos anteriormente 

praticados. £ o principio tempus regit actum. 

Por fim, no caso de normas penais mistas - que possuem, ao mesmo 

tempo, carater penal e processual penal - , devem-se reger pelos principios que 

guiam as normas penais no tempo (retroatividade da benefica, irretroatividade da 

malefica), pois estas disposigoes possuem assento na propria Constituigao Federal 

(enquanto o principio da aplicagao imediata possui assento na legislagao 

infraconstitucional). 
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Assim, a solucao sobre a aplicagao da Lei 11.689/08 no tempo passa, 

necessariamente, pela identificagao do carater da norma que trata do protesto por 

novo juri (arts. 607 e 608 do CPP). Caso se entenda que se trata de norma penal ou 

mista, devera ter ultra-atividade, ou seja, continuara regulando todos os crimes 

praticados sob sua vigencia. Ou seja, todos os condenados por crimes dolosos 

contra a vida ate o dia 8 de agosto de 2008 continuariam podendo se valer do 

protesto por novo juri (desde que preenchidos os requisitos legais), mesmo que a 

condenagao ocorresse em 2010. Por outro lado, se se entender que a norma que 

trata do protesto por novo juri e de natureza processual penal, a partir da entrada em 

vigor da Lei - 9 de agosto de 2008 - nao podera mais ser utilizado o protesto por 

novo juri. 



CAPiTULO 3 INOVAQOES DA LEI 11.689/2008 

A novissima Lei n.° 11.689, publicada no Diario Oficial do dia 10 de junho de 

2008, manteve a tradicional divisao do rito do juri em duas fases distintas, judicium 

acusationis e judicium causae, correndo a primeira perante um juiz "comum" e a 

segunda perante o juiz presidente do juri. 

No que toca a segunda fase, judicium causae, as maiores inovagoes 

proporcionadas pela Lei n.° 11.689 ficam a cargo do desaparecimento do libelo 

crime acusatorio e de sua contrariedade, da possibilidade das partes inquirirem 

diretamente testemunhas e acusados, da alteragao dos quesitos a serem 

apresentados ao conselho de decisao, e do fim do recurso de protesto por novo juri. 

O antigo judicium causae tinha inicio com a apresentagao do libelo por parte 

do orgao acusador. Nesta pega, o orgao de execugao do Ministerio Publico, ou o 

querelante (no caso de agao penal privada subsidiaria da publica), deveria expor, 

articuladamente, o fato criminoso e as circunstancias agravantes, sendo, tambem, o 

momento para arrolar testemunhas para serem ouvidas em plenario, bem como para 

juntar documentos e requerer diligencias. Depois, era conferida a defesa a 

oportunidade para contrariar o libelo, bem como arrolar suas testemunhas, juntar 

documentos e requerer outras diligencias. 

Atualmente, com a nova redagao do artigo 422 do CPP, desaparece o libelo 

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

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

defensor para, no prazo de cinco dias, apresentarem rol das testemunhas que irao 

depor em plenario, ate o maximo de cinco, oportunidade em que tambem poderao 

juntar documentos e requerer diligencia. 

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

alinea T do inciso III do artigo 564, do CPP, no que se refere a verificagao de 

nulidade pela falta de apresentagao do libelo. 

E nao e s6. Como visto, durante a confecgao do libelo o orgao de acusagao 

deveria listar as circunstancias agravantes que entendesse aplicaveis na especie, 

sob pena de preclusao. Agora, conforme podemos notar pela redagao do artigo 476 

e do paragrafo unico do artigo 482 do CPP, as agravantes, mesmo as de 

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



39 

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

de decisao. 

Outra alteragao promovida no antigo ordenamento decorrente do 

desaparecimento do libelo crime acusatorio e a contagem do prazo para requerer o 

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

desaforamento quando o julgamento pelo conselho de decisao nao se efetivasse 

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

magistrado. Atualmente, por forca do disposto no artigo 428 do CPP, o prazo para 

requerer o desaforamento sera contado a partir do transito em julgado da decisao de 

pronuncia. 

Nao obstante o sepultamento do libelo crime acusatorio e de sua 

contrariedade, e conferido as partes litigantes a oportunidade de requerer 

diligencias, juntar documentos e arrolar testemunhas (5 no maximo). Nesse 

momento, conforme a redagao do novo artigo 423 do CPP, apos deliberar sobre os 

requerimentos de provas a serem produzidas ou exibidas no plenario do juri, o juiz 

presidente do Tribunal do Juri ordenara as diligencias necessarias para sanar 

qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse ao julgamento da causa, bem 

como fara relatorio sucinto do processo, determinando sua inclusao em pauta da 

reuniao do Tribunal do Juri. 

Se o magistrado nao adotar as providencias anteriormente listadas no prazo 

de seis meses (e nao mais um ano), contado a partir do transito em julgado da 

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

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

competente, podera determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca 

da mesma regiao, onde nao existam aqueles motivos, preferindo-se as mais 

proximas. O desaforamento pode ocorrer tambem quando interesse de ordem 

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

a seguranga pessoal do acusado. 

Observe-se que a nova lei, alem de alterar o prazo para o pleito do 

desaforamento, expressamente veio a permitir que o assistente da acusagao o 

requeira, pondo fim a uma antiga controversia existente na doutrina patria. Alem 

disto, e respaldado no principio constitucional da duracao razoavel do processo, 

atualmente e permitido ao acusado, nao havendo excesso de servigo ou existencia 

de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade 
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de apreciacao pelo Tribunal do Juri, nas reunioes periodicas previstas para o 

exercicio, requerer ao Tribunal que determine a imediata realizagao do julgamento, 

preferindo-o ao desaforamento. 

O regramento juridico pertinente aos jurados tambem foi inovado. Agora, o 

jurado que tiver integrado o conselho de decisao (portanto, devera servir como 

jurado no plenario do juri), nos doze meses que antecederem a publicacao da lista 

geral a que se refere o artigo 425 do CPP, fica dela excluido. Trata-se de uma praxe 

forense que agora encontra letra na lei. 

Alem do referido, o numero de jurados que compoem o tribunal do juri foi 

alterado de 21 para 25 jurados. Tal alteragao visa evitar adiamentos do julgamento 

em decorrencia do chamado "estouro de uma", evento que se verificava quando nao 

se obtinha o numero minimo de jurados exigido para a instauracao da sessao de 

julgamento. £ uma atitude louvavel, e imprescindivel atualmente, tendo em vista a 

regra prevista no novo §1°, do artigo 469 do CPP, que alterou a regra para o 

desmembramento do julgamento quando presentes dois ou mais acusados, que 

passa a ocorrer n£o mais em decorrencia da divergencia entre as recusas 

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

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

O sorteio dos 25 jurados que comporao o Tribunal do Juri em uma reuniao 

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

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

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

menor de 18 anos, que, pelo diploma anterior, era o responsavel pelo sorteio dos 

jurados. 

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

jurado tambem foi alterada, reduzindo de 21 para 18 anos e acrescida de 60 para 70 

anos. A recusa do exercicio da fungao de jurado imotivada agora sera apenada com 

multa variavel entre um a dez salarios minimos e a escusa de consciencia, fundada 

em convicgao religiosa, filosofica ou politica, importara no dever de prestar servigo 

alternative, sob pena de suspensao dos direitos politicos, enquanto nao prestar o 

servigo imposto. Entende-se por servigo alternativo o exercicio de atividades de 

carater administrative assistencial, filantropico ou mesmo produtivo, no Poder 

Judiciario, na Defensoria Publica, no Ministerio Publico ou em entidade conveniada 

para esses fins. Finalmente, o legislador ordinario regulamentou o inciso VIII, do 
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artigo 5°, da CR/88, no que tange a escusa de consciencia por parte de jurados com 

funcoes junto ao Tribunal do Juri. 

Diga-se, tambem, que a Lei n.° 11.689 incluiu dentre os impedimentos para 

servir no mesmo conselho de decisao a uniao estavel entre os jurados, bem como o 

fato de o jurado haver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, no 

caso do concurso de pessoas, houver integrado o conselho de decisao que julgou o 

outro acusado, e tiver manifestado previa disposicao para condenar ou absolver o 

acusado. 

Registre-se que a nova lei pecou ao nao inverter a ordem de manifestacao 

das partes litigantes quando das recusas dos jurados, continuando a acusagao a 

manifestar-se apos a defesa. 

Por sua vez, a ja n&o recepcionada clausula que permitia ao magistrado 

nomear promotor ad hoc (para o ato) quando verificada a ausencia injustificada do 

orgao de acusagao no plenario foi substituida pela exigencia em se comunicar o 

chefe da instituigao sobre o ocorrido. Se a ausencia imotivada for do defensor do 

acusado, a comunicagao sera dirigida a Ordem dos Advogados do Brasil, devendo o 

magistrado intimar a Defensoria Publica para que assuma a defesa do reu, 

observado um intersticio minimo de 10 dias neste ultimo caso. 

Ainda sobre a ausencia imotivada na sessao plenaria, deve-se ressaltar que 

o novo ordenamento nao distingue crimes afiangaveis e inafiangaveis, podendo o 

julgamento prosseguir em ambos os casos quando ausente o acusado quando 

intimado do julgamento. Tal regra encontra excegao no caso de reu preso, que tera 

sua presenga dispensada somente na hipotese de pedido assinado por ele proprio e 

seu defensor. 

Se a ausencia sem justa causa for imputada a testemunha, o magistrado 

presidente, sem prejuizo da agao penal pela desobediencia, aplicar-lhe-a multa cujo 

valor variara entre um e dez salarios minimos, alem da possibilidade de sua 

condug3o coercitiva se gravada com a clausula de imprescindibilidade. 

Uma vez composto o conselho de decisao e verificada a presenga dos 

sujeitos indispensaveis ao prosseguimento do julgamento, passa-se a instrugao do 

feito, que tambem ganhou nova roupagem com a edigao da Lei n.° 11.689. Admitiu-

se, agora de forma expressa e clara, que o orgao de execugao do Ministerio Publico, 

o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomem diretamente as 

declaragoes do ofendido e do acusado, e o depoimento das testemunhas. Tal fato, 
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contudo, nao acarreta o fim do sistema presidencialista no tribunal do juri, tendo em 

vista a necessidade das perguntas realizadas pelos jurados serem realizadas por 

intermedio do magistrado presidente dos trabalhos, e nao diretamente. 

O registro dos depoimentos e do interrogators sera feito pelos meios ou 

recursos de gravagao magnetica, eletronica, estenotipia ou tecnica similar, destinada 

a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. A transcrigao do registro, 

apos feita a degravacao, constara dos autos - esta e a letra do novo artigo 475 do 

CPP. 

Importante ressaltar que a proibicao da exibigao de documentos cuja 

comunicagao sobre sua existencia nao fora comunicada a parte contraria com a 

antecedencia minima de tres dias foi estendida, de forma expressa, tambem a 

exibigao de objetos, devendo ambos, agora, serem juntados aos autos no prazo 

legal. 

Terminada a instrugao, passa-se diretamente a fase de debates orais, 

ficando o orgao de acusagao dispensado, obviamente, da leitura do libelo crime 

acusatorio, que nao mais existe. Apos a acusagao, falara a defesa. O prazo para 

acusacao e defesa foi reduzido pela nova lei, de duas para uma hora e meia, mas o 

prazo para replica e treplica foi acrescido, passando de meia hora para uma hora 

completa, o que acabou por nao surtir, em abstrato, efeito na duragao total do 

julgamento na sessao plenaria. 

Feliz a lei ao eivar de nulidade o debate quando uma das partes se 

pronunciar acerca do silencio do acusado, ou da ausencia de interrogatbrio por falta 

de requerimento, quando isto prejudique a defesa. De fato, e certo o efeito negativo 

provocado nos jurados referencias a tais fatos, uma vez que certamente podem 

compreender o silencio como confissao tacita de culpabilidade, e nao como meio de 

defesa. 

A lei tambem fulmina de nulidade o debate quando uma das partes, ou 

ambas, fizerem referencias a decisao de pronuncia, as decisoes posteriores que 

julgaram admissivel a acusagao como argumento de autoridade que beneficiem ou 

prejudiquem o acusado. Talvez, porem, tais determinagoes nao alcancem o mesmo 

efeito, tendo em vista a norma do artigo 472, que determina a entrega aos jurados 

de copias de tais decisoes, o que certamente ja servira como elemento formador da 

convicgao dos jurados. 
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Tambem preve o novo diploma legal a nulidade dos debates quando as 

partes se pronunciarem de forma negativa ao acusado sobre o uso de algemas. 

Diga-se, alias, que o tema finalmente ganhou disciplina normativa com o disposto no 

§3° do artigo 474 do CPP, que permite o uso de algemas no acusado durante o 

periodo em que permanecer no plenario do juri, somente quando absolutamente 

necessario a ordem dos trabalhos, a seguranga das testemunhas ou a garantia da 

integridade fisica dos presentes. 

Chamamos a atengao para o fato de a nova lei haver regulado de forma 

expressa os chamados "apartes" no inciso XII do artigo 497 do CPP, cabendo ao juiz 

presidente do Tribunal do Juri regulamentar, durante os debates, a interveng§o de 

uma das partes, quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder ate tres 

minutos para cada aparte requerido, que serao acrescidos ao tempo desta ultima. 

Finda a instrugao e os debates, a judicium causae encontra seu termo com a 

confecgao e votagao dos quesitos pelo conselho de decisao e a prolagao da 

sentenga pelo magistrado presidente do Tribunal do Juri. 

Lucas Silva e Greco (2008) aponta que: 

neste ponto, pecou a nova lei, ao n§o apresentar a t§o esperada 
simplificagSo do questionario a ser apresentado aos jurados. A apreciag§o 
dos quesitos formulados de forma complexa, como ainda se apresentam, 
exige conhecimento jurldico muitas vezes nSo dominado pelos jurados. 
Muito se disse que ap6s a nova lei t§o somente seria indagado dos jurados 
se o reu deveria ou nSo ser condenado, cabendo ao juiz togado toda a 
apreciagSo da materia jurldica. Porem, n3o foi o que efetivamente ocorreu. 

A disciplina relativa aos quesitos a serem apresentados aos jurados 

encontra-se nos artigos 482 e ss. do CPP, cuja apreciagao leva os participes do 

direito com atuagao direta no Tribunal do Juri a concluir que nada mudou. A 

presenga do inciso III no artigo 483 do CPP em nada contribui para a simplificagao 

da quesitagao, tendo, tao somente, incluido mais uma pergunta, que, diga-se, acaso 

fosse a unica a ser feita aos jurados, solucionaria a problematica da complexidade 

dos quesitos. 

Ultrapassada a votagao dos quesitos, o magistrado presidente do Tribunal 

do Juri proferira sentenga. E neste ponto a nova lei previu de forma expressa tres 

exigencias ja consideradas pela jurisprudencia. 
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Primeiro, passou a exigir fundamentagao, com base nos requisitos da prisao 

preventiva, para o recolhimento a prisao do reu eventualmente condenado antes do 

transito em julgado da decisao. 

Segundo, seguindo jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiga 

consubstanciada no verbete de n.° 337 de sua sumula, conferiu ao reu, no caso de 

desclassificagao do delito para um considerado de menor potencial ofensivo, a 

observancia do artigo 69 e ss. da Lei n.° 9.099/95, no que se inclui o oferecimento da 

transagao penal, bem como da suspensao condicional do processo: Sumula 337, 

STJ: E cabivel a suspensao condicional do processo na desclassificagao do crime e 

na procedencia parcial da pretensao punitiva. 

Terceiro, ao estabelecer que, em caso de desclassificagao, o crime conexo 

que nao seja doloso contra a vida sera julgado pelo juiz presidente do Tribunal do 

Juri, a Lei n.° 11.689 poe fim a uma antiga "briga" doutrinaria e jurisprudencial que 

discutia, em casos como o apresentado pela norma abstrata, ser da competencia do 

magistrado presidente do Tribunal do Juri ou do juiz singular o julgamento do crime 

conexo quando desclassificado o delito doloso contra vida. Como visto, ganhou a 

simpatia do legislador a primeira corrente. 

Sobre o sistema de impugnagao da sentenga prolatada pelo presidente do 

Tribunal do Juri, devemos ressaltar o sepultamento do recurso denominado protesto 

por novo juri, manejavel, com exclusividade, pela defesa quando o acusado sofria 

condenagao a uma pena equivalente ou superior a vinte anos. Mas, diga-se, esta e 

as demais regras implementadas pelo novo diploma legal em prol da razoavel 

duragao do processo para apuragao de crimes dolosos contra a vida pode nao 

prevalecer quando confrontadas com as demais garantias conferidas ao reu em 

beneficio de sua plenitude de defesa. 

Finalizando, devemos lembrar que a Lei n.° 11.689 traz em seu artigo 3° um 

periodo de vacatio legis de 60 dias, pelo que as normas por ela implementadas 

somente tiveram vigor a partir do dia 09 de agosto de 2008. Entre essas datas, 

institutos como o protesto por novo juri continuavam valendo. 



C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S 

Diante do exposto no presente trabalho monografico, verificou-se que o 

Tribunal do Juri trata-se de instituicao antiga e de origem incerta, que sofreu 

alteragoes ao longo dos tempos ate alcancar o aspecto que atualmente o reveste. 

No Brasil, sua instauragao se deu no ano de 1822 atraves de Decreto Imperial, cuja 

competencia era de julgar os crimes de imprensa. Atualmente o Tribunal do Juri e 

competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e 

sao eles: o homicidio, induzimento, instigagao ou auxilio ao suicidio o aborto e o 

infanticidio. 

A Lei 11.689/08 deu nova roupagem ao procedimento do juri, alterando 

significativamente seu procedimento, tendo como ponto mais discutido na doutrina a 

extingao do protesto por novo juri, que era o recurso privativo da defesa, consistente 

no pedido de realizagao de novo Juri, sempre que, em razSo de um unico crime, 

tivesse sido imposta pena de reclusao igual ou superior a vinte anos, e estava 

previsto no capitulo do Titulo II do Livro III do C6digo de Processo Penal. 

Na verdade tal discussao ja vem tramitando pelos tribunals desde 2001 

atraves do Projeto de Lei n° 4.203/01. Entretanto, com o assassinato da missionaria 

americana Dorothy Stang, em que seu principal mandatario do crime foi condenado 

a trinta anos de reclusao, tendo, em seguida, sido absolvido gragas ao protesto por 

novo juri, tal instituto ganhou status de ofensivo a celeridade processual e a 

soberania dos veredictos do Tribunal do Juri. 

Apos a ocorrencia de tal fato, o processo de aprovagao de tal projeto foi 

acelerado e, no ano de 2008, resultou na publicagao da Lei 11.689/2008, que, dentre 

outras alteragoes no procedimento do juri, extinguiu o protesto por novo juri. 

Procurou-se tambem verificar como seria a aplicagao da referida lei no 

tempo, frisando que a solugao sera obtida atraves da natureza juridica da norma 

(penal, processual, ou mista), questao essa que ja encontra-se controvertida na 

doutrina. 

Ao final foram, demonstradas, de forma simploria, algumas das principals 

alteragoes efetuadas pela Lei 11.689/2008, passando pelas mudangas no 

procedimento do Tribunal do Juri ate a extingao do protesto por novo juri, que foi o 

principal objeto de estudo deste trabalho monografico. 
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E mais uma vez e feita a indagagao: "Sera que agiu bem o legislador patrio 

ao extinguir o protesto por novo juri com a publicagao da Lei n° 11.68/2008"? 

Diante do que foi exposto neste trabalho, entende-se que nao, pois se o 

Tribunal do Juri surgiu como mais um meio de defesa para aqueles reus que 

cometeram algum dos crimes qualificados como dolosos contra a vida, a exclusao 

do protesto por novo juri tornou-se equivocada visto a natureza do instituto. 
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