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«0 BOLERO DO REVEL»
(PRIMEIRO mVIMENTO)

DIAULAS COSTA RIBEIRO'

LISBOA. VERAO DE 1996. Somente agora 
chegou ao men conhccimcnto a aprova^ao da lei qiie tratou 
da suspensao dos processes criminais e do prazo 
prescricionai nos casos de ausencia dos acusados (Lei 9.271 / 
96). Sabia, contudo. qiie a mudanga esiava inserida num 
pacote de propostas com soliiqoes liteis e bastante simplori- 
as. como o fim do protesto por novo juri. e qiie durante al- 
guns anos transitou por gabinetes e pelo Diario Oficial. O 
incrivel e que. do conjunto, foi isolada e aprovada uma me- 
dida diametralmente contraria ao ProgramaNacional de De- 
fesa dos Direitos Humanos divulgado no mesmo mes de 
maio, voltado para o combate a impunidade.

tuada inclinaqao a justiqa privada para os homicidas. o que 
era previsivel. Como em todos os segmentos sociais, tam- 
bem aqui esta havendo uma substituiqao do Estado inutil. 
Se aplicannos as regras do Banco Mondial para a 
privatiza^ao de empresas estatais. o sistemadenominado pela 
Constituiqao de “Justiqa Pubiica” preenche todos os requisi
tes para ser desestatizado. Em outras palavras, pela eficien- 
cia. satisfaqao do usuario, custo-beneflcio e utilidade, den- 
tre outros, a Justiqa seria a primeira a ser excluida do setor 
publico. A diferenqa e que nao haveria multidoes tentando 
impedir o seu leilao. E tudo isso porque Ihe faltam instru- 
mentos legais, atuais e eficazes, compativeis com uma 
criminalidade meio seculo mais nova do que o Codigo, cu- 

jas reformas sempre comeqaram 
excepcionando um institute in- 
substituivel aqui, outro ali, e no fi
nal das contas, preservou-se todos 
e nao se mudou nada. Agora mu- 
dou. Para pior. Numa comparaqao 
acessivel ao leitor leigo, a soluqao 
retirou os processes da mesa do juiz 
para coloca-los sob o tapete.

Ha muito se cobrava a 
reforma do Tribunal do Juri, reti-
rando-ihe formalismos antiquados wSe aplicarmos as regras do Banco 
queacabaramportransforma-lonum iMundial para a privatiza^ao de 
aliado da violencia. Esse tribunal. iempresasestatais,osisteraadeno-

me que mais agride a socTedade, o m'^ado pela ConstltUl?ao de “Jus- 
homicidio, e incapaz de fazer 0 mi- ti9a Pubhca preenche todos os re- 
nimo de jiistiqa. Digo justiqa e cor- quisitos para ser desestatizado. 
rijo-me. E incapaz de julgar. Admi- 
tindo-se umahipotetica grevedos homicidas a partirde hoje, 
na maioria das cidades de porte medio acima, o julgamento 
do ultimo caso ja existente ocorreria. no minimo, daqui a 10 
anos, no ano 2006 d.C. Como e impossive! realizar um jul
gamento diariamente - a media nao costuma passar de 3 por 
semana - e so fazer as contas, considerando ainda que o ano 
tern cinqOenta e duas semanas e em um quinio delas nao ha 
expediente forense. A conclusao e que um Tribunal Julga, 
em media, 120 processes por ano. No Distrito Federal, a 
media foi de 550 homicidios nos quatro primeiros anos des- 
ta decada. Hoje sao varies tribunais funcionando, mas ain
da ha milhares de resquicios do tempo em que era so um.
No Rio de Janeiro, conforme recente materia jornalistica 
publicada aqui, sao assassinadas cerca de 700 pessoas por 
mes, o quo foi motive de comemoraqao por parte do Secre- 
tario de Seguranqa. Antes eram mais. La tambem ha varios 
tribunais. Mas se o caso Danieia Perez, com reus presos,Ja 
e historico, imagine os anonimos.

Para modemizar o sistema Judicial brasileiro 
e precise trocar os agentes de influencia daqueles que fa- 
zem e apiicam a lei. Nao adianta Deputados e Senadores 
novos, Juizes e Promotores modernos se os seus mentores 
sao do tempo em que se faziam leis em tabuas. Outros, mais 
modernos, ainda continuam defendendo teses da Constitui- 
qSo Italiana e dos Cddigos de Alfredo Rocco, sem alertar a 
sociedade brasileiraque todos esses instrumentos foram pro- 
duzidos pelo fascismo. Chega a ser incocrente que os 6r- 
gaos de defesa do consumidor se preocupem com o proces- 
so de fabricaqao de saisichas. e que ninguem se preocupe 
em saber como foram feitas as leis que nos importamos e 
consumimos. Disso e exemplo corriqueiro a denominada 
obrigatoriedade daaqao penal,queo Brasil aplicasem saber 
0 porque. A fonte inspiradora e o artigo 112 da Constitui- 
qao Fascista Italiana que quis, com esse instrumento, asse- 
gurar o processo de todos os inimigos do regime. A novida- 
de foi apresentada por Francisco Campos, Ministro da Jus- 
tifa de Getulio Vargas e autor da Constituiqao «Polaca», 
nSo havendo uma razao cientifica para a medida, mas uma 
equivalencia ideologica incompativel com a Constituiqao 
Cidada.

Certo que essa paralisaqao nao vai acontecer, 
e facil concluir que o Tribunal do Juri, como esta. e uma 
imposi?ao que se mantem envcihecida sob o rotulo populista 
de justiqa democratica. A sua inaptidao esta ligada aos nu- 
meros do ultimo relatorio da Anislia Internacional sobre lin- 
chamentos e execuqSes no Brasil, evidenciando uma acen-

Uma das mudanqas que se pretendia para o 
CPP era o julgamento pelo Tribunal do Juri sem a presenfa
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do Or9amento? Quais foram? Quais foram os 8 primeiros 
Deputados Federais eleitos por Brasilia em 1900 e..? Quais 
foram os Presidentes da Repiiblica nos ultimos 20 anos? 
Quais os nomes, em ordem cronologica, das moedas brasi- 
leiras dos ultimos 10 anos? Quern matou Odete Roithman? 
Em que ano morreu Tancredo Neves? E Albino Luciani? 
Ainda se lembra dele? Quais foram os anos da posse e do 
afastamento do ex-presidente Collor?

do acusado, ha muito reclamada para os crimes inaflanfa- 
veis (basicamente o homicidio). Com o acusado foragido, 
independentemente da fase, o processo de homicidio para- 
vaapos apronuncia. Obstaculizava-seojulgamentoem ple- 
nario mas n3o se impedia a instrufao. O que se esperava de 
uma reforma era a permissao para o julgamenlo sem o acu
sado, querestivesse ausente ou revel. Haviaate urn acordao 
do STJ, relatado peio Min. Luiz Vicente Cernichiaro^ e pu- 
blicado em 10 de outubro de 1994, em que se decidiu, mes- 
mo incidentemente, que o julgamento sem o acusado decor- 
ria da Constitui?ao de 1988. Q acusado, aflrmou-se, nSo 
precisava colaborar com o Ministerio Publico, comparecen- 
do. Simplesmente arcaria com as conseqiiencias da omis- 
sSo, «ja que a lei nao compactua com sua malicia para evi- 
tar 0 julgamento».

Nenhum desses fatos tern mais de 20 anos e 
todos eles, de uma forma ou de oulra, passaram pela vida 
dos brasileiros. Nenhum deles e de facil lembran^a, te- 
nha 2 ou 17 anos, e suadiversidade e tao grande quanto o 
tipo de indaga^ao que se faz a uma testemunha, como 
cores, flsionomias, horarios, dias da semana, posi9oes 
etc... Quern se esqueceu de uma data, esqueceu de urn 
detalhe, mas quern garante que no mesmo caminho de 
urn detalhe desses nao foi uma informa9ao relevante? O 
Juri, especialmente, tern umatradi9ao teatral que nao dis- 
pensa os atores e nem perdoa os que esquecem os seus 
papeis. Tambem nao gosta de pe9as lidas e nem de leitu- 
rade pe9as. De resto, vamos julgaras duvidas. E «i« dubio 
pro reu»!

So que a Lei 9.271/96 estendeu essa proibi93o 
a todos os processos contra ausentes, assim entendido o acu
sado citado por edital que nao comparece e nem indica de
fensor. Agora, independentemente do tipo penal, havera a 
suspensSo do processo apos o recebimento da deniincia, en- 
quanto nao ocorrer a sua apresenta9ao, espontanea ou for- 
9ada(preso). Para as demais hipoteses, asua fallae resolvida 
com a revelia ja conhecida, prosseguindo-se ate o julga
mento final sem ele. Apenas paraesclarecer, considero revel 
0 acusado que, citado pessoalmente, 
neto comparece ou abandona a 3930 1 1.1111 ng do Homem. para contestar a expo-
penal;nosdoiscasossemindicarad- / , . 5 si9ao de motives que introduziu
vogado para acompanhar 0 feito. O Juri, espeiialmente, tem uma essa medida, encontraram solu96es

tradi9ao teatral que uao dispen-4 que conciliam direitos humanos, 
sa os atores e nem perdoa os que,. ® injolerancia com

esquecem os seus papeisf , sWadede preserver os sagradosdi-
reitos dos processados, mas 0 Tri
bunal Europeu dos Direitos do Ho

mem nao entende que osjulgamentos do ausente e do revel 
sejam atentatorios ao artigo 6.° da Conven9ao, desde que 
assegurada a devida defesa. Apenas a ausencia ou a revelia 
provocadas contra a vontade do acusado tem reievancia. Se 
ele nSo responde a cita9ao porque esta preso - sendo esse 
fato conhecido - e um argumento relevante para o Tribunal 
e que 0 Brasil ja consagrou ha muito. Diferentemente, se 
ele nao compareceu porque optou pela fuga. Mas benefici- 
ar-se da propria torpeza e uma proibi9ao tao antiga quanto a 
histdria do homem e obviamente do Direito. E que nao tem 
nada a ver com 0 direitos humanos.

Inumeros paises signatarios das Conven96es 
Europeia e Americana dos Direitos

A novidade nao 
quantificou, mesmo de forma super
ficial, os resultados praticos. A ex- 
periencia demonstra que 0 crimino- 
so foge logo apos 0 fato (numa lin- 
guagem comum diz-se ate "fugir do flagrante") e nao no 
curso do processo. A sua logica e maior do que a do legisla- 
dor e a liberdade provisoriae uma regradeturpada que qual- 
quer um tem ou adquire consciencia. E medianamente sabi- 
do que indo ao juizo, sempre que intimado, tera direito a 
responder ate mesmo aos recursos constitucionais em liber
dade. Desta forma, se houver disposi9ao para a fuga, com 
certeza sera fuga da execu9ao e nao da 3980 penal. Com a 
demorada Justi9a, seja quern for o criminoso, tera ele muito 
tempo a esperar. Logo, fugir por que? Os que fogem sao os 
que “nao tem nada a ganhar com o processo" e “nem a per- 
der com a fuga”. Para estes e que sempre se reclamou mu- 
dan9as na lei. A inova93o invocou ainda 0 aval do Cddigo 

de Processo Penal Alemao, repetindo 0 habito facil de bus- 
car paradigmaem paises importantes,toiTiando-se-lhes ideias 
emprestadas pela metade, como se tudo o que foi “bom" 
para a Alemanha fosse bom parao Brasil. Esqueceu-se que 
0 Direito, no dizer de Aristoteles, nao e como 0 fogo, que 
queima na Persia como na Grecia. E apesar da referencia 
alema, adotou-se mesmo foi o modelo do Codigo de Pro
cesso Penal de Santa Fe, provincia Argentina. Por curioso, 
repetiu-se a trilha de uma outra “solu9ao" nascida na Ale
manha, envelhecida na Argentina e enterrada no Brasil: 
Joseph Mengele, 0 mais notavel Nichterschelnender’ que 
se tem noticia.

A realiza9ao do julgamento sem 0 acusado nao 
desestimula a ausencia e nem a revelia, como e irrelevante 
a suspensSo do curso do prazo prescricional. Para quern 
passou 20 anos foragido nao ha diferen9a em voltar ou n2o 
e quern foge nao 0 faz para aguardar a prescri9ao. Mesmo 
assim, indago: - Sera que algum Promotor, algum Juiz ou 
algum Jurado tera condi9oes de instruir e julgar um proces
so 20 anos depois do fato? Sera que alguma testemunha vai 
lembrar com seguran9a de um episodio passado ha tanto 
tempo? Se alguem acha que sim, responda sem consulta: - 
Quantos Deputados foram cassados pela Camara no caso
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prescricionais estara sujeita a irretroatividade, como qual- 
quer lei penal gravosa, o que nao ocorreria se fosse entendi- 
da como questao processual. Fica por saber, no caso brasi- 
leiro, ate que ponto a associafao de um institute processual 
(a suspensSo) a prescri^ao nao descaracterizou a sua natu- 
reza jun'dica.

Aqui em Portugal jase cometeuesse equivoco, 
e nao tern muito tempo, proibindo o julgamento sem a pre- 
senfa do arguido. E mesmo com o institute da contumacia. 
um especie de “inorte civil” do foragido (CPPPortugues. ar- 
tigos 336/37), aplicada simultaneamente a decreta9ao da sua 
prisao preventiva. nao se conseguiu resultados satisfatorios. 
Milhares de feitos foram paralisados na denuncia. Recente- 
mente foi sancionada a lei que acabou com essa trapalhada 
que 0 Brasil implanlou com o argumento de modemidade. 0 
absurdo entre nos e tao grande que o minimo que se esperava 
e que a prisao preventiva fosse compulsoria para o ausente. 
Pois nem isso foi feito. O novo artigo 366 do CPP faia em 
prisao preventiva «se for o caso». Como a Conslitui9ao so 
permite a prisao em flagrante e por ordem judicial, o legisla- 
dor admitiu a possibiiidade do ausente nao ser moiestado e 
nem processado. Faltou instituir o «convite» para se ver pro- 
cessar sob pena de ... «nada». E a annihilalion ou a aniquila- 
930 do poder repressive do Estado.

Prosseguindo com a resposta, indago se a sus- 
pensao do prazo prescricional equivalera ao aumento desse 
prazo. Como equivale, a resposta a pergunta posta e nao. 
Nao havera suspensao de prazos prescricionais dos crimes 
cometidos antes de 17 de junho de 1996. O dueto da lei - 
suspensao do processo, suspensao da prescrifao -Ja desafi- 
nou. Suspender-se-ao os processes. A prescri^ao nao.

Para indicar apenas mais uma duvida, pergun- 
to se no sistema da Constitui^ao e considerando que a pres- 
cri9ao e uma san9ao para ser imposta ao Estado, o legisla- 
dor poderia instituir um mecanismo que transfere as conse- 

O compleinento para esse ignommiaveiocom qilencias da desidia Estatal para o criminoso. Entendo que 
a manipula9ao da prescri9ao. A suspensao do seu prazo foi o unico limite temporal que essa suspensao estara sujeita 
umasubversaoque transformouo institutonuma viade mao sera a morte do acusado, o que equivale, no resullado, ao 
dupla. E um discurso feito para agradar quando o tema e o aumento das hipoteses de imunidade, podendo haver uma 
fim da impunidade. Flui facil e parece serio. E, como a pena inconstitucionalidade na aplica9ao da lei. 
de morte, havera sempre alguem para ouvir. concordar e 
apoiar. Mas nisso nao ha nada de ci- 
entifico. A prescri9ao e uma san9ao 
a ser aplicada ao Estado e nao aos
criminosos. E uma limita9ao que se || O absurdo entre nos e t3o grande 
Ihe impos para equilibrar o poder de I que q minimo que se esperava e que 
punir. Como o Estado nao consegue 
punir por pura desidia, aproveitou- 
se do seu Jus imperii para devolver 
ao criminoso essa san9ao.

A suspensao do prazo 
prescricional tern, como concep9ao 
Juridica, extrema semeihan9a com 
a concordata preventiva (morato- 
ria). O Estado, incapacitado para 
cumprir o seu dever de punir, re- 
solveu suspender o prazo de venci- 
mento das suas obriga96es. Como 
as vezes ocorre no comercio, a 
concordata e, tambem aqui, um si- 

Alem dessa subversao, a lei tern erros grossei- mulacro para impedir a deciara9ao da falencia do sistema. 
ros, inconcebiveis ate no ambiente escolar. Havia ate aqui Impede mas nao evita. Nao evita porque nSo ha nenhuma
duas incidencias no curso do prazo da prescri9ao: As cau- medida de reabilita9ao. Nao ha nenhuma medida que pro-
sas interruptivas (C.P. art. 117) e as causas prejudiciais ou cure veneer o tempo. 0 unico resultado que o Estado espera
impeditivas {C.P. art. 116). Havia tambem a imunidade e a extin9ao da punibilidade peia morte, contando, assim,
prescricional do artigo 5.®, incisos XLII e XLIV da Const!- com a boa vontade da natureza para solucionar um proble- 
tui9ao. Mas nao havia causas suspensivas porque a suspen- ma social, politico ejuridico. 
sao e um institute tipicamente processual e nao material.
Tanto que a propria lei trata da «supensao do processo)> e o 
wcurso do prazo prescricional)). Ha, ainda, varias perguntas 
que ela poderia ter respondido sem qualquer dificuldade: - 
Serao suspenses os processes e os prazos prescricionais de 
crimes praticados antes da sua vigencia? Nos atos proces- 
suais, regidos pela lei do seu tempo, nao ha duvida que ha
vera suspensao. - E a prescri9ao?

a prisao preventiva fosse compul
soria para o ausente.

Este argumento, que nao e um trocadilho, pro- 
cura extremar a quest2o para que os responsaveis encon- 
trem solu9oes autenticas para os nossos problemas. Lem- 
bro que poderiamos ter uma so!u9ao legitimamente germa- 
nica, mas nao teriamos uma estrutura estatal igual a da 
Alemanha. Tambem nao teriamos suas fronteiras limita- 
das e vigiadas por uma Europa com centenas de policias. 
Em cada um dos Estados da federa9ao alemS, para se ter 
uma ideia, ha tres ramos distintos de policia. A policia de 
seguran9a publica (Schuizpolizei, ou "Schupo"); a policia 
criminal (Kriminalpolizei ou “Kripo"): e a policia de or- 
dem publica (Bereitschaftpolizei ou "Bepo"). Na Uniao 
ha tres policias tambem distintas. 0 Departamento de Po- 
licia Federal Criminal (Bundeskriminalamt): a Policia Fe
deral de Fronteiras (Bundesgrenzschutz), e o Departamen
to Federal de Prote9ao da Constitui9ao (Bundesaml fiir 
Verfassungschulz).

- Como e sabido, a prescri9ao tern um duplo 
enfoque. Tern natureza penal e processual. Entre nos e cau
sa extintiva da punibilidade prevista no Codigo Penal, onde 
estao tambem as causas impeditivas e interruptivas do pra
zo. O anterior Codigo Penal Frances (Napolednico de 1810) 
deixava a questao em aberto, suscitando duvidas por quase 
dois seculos. Com o novo Codigo, em vigencia desde 1994, 
a prescri9ao foi classiflcada expressamente como instituto 
penal (Art.} 12-2) e uma lei que aumentar prazos
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dito absolute da Justi9a brasileira.Para completar essas informa^oes, a Alema- 
nha tem 61,2 milhoesde habitantes e 194.000 policiais. Ha 
317policiaisparacada 100.000 habitantes ou 1 policial para 
cada 315. Paracada 100.000 habitantes ha ainda, anualmen- 
te: 40 furtos de veiculos, 470 furtos em velculos, 150 agres- 
soes sexuais, 230 lesoes corporals, 130 furtos. Tem, porfim, 
0,39 homicidios a cada 10.000 habitantes. Alem de niime- 
ros bem diferentes, nao teremos o dinheiro que os alemaes 
investem no combate a impunidade... Nao adiantaria (e n5o 
adiantara) ter so a tradupao mal feita de um artigo da 
Slrafprozebordnung/

Para concluir com uma certa ironia, essas mu- 
dan^as dao a impressao de que sera um grande favor que os 
fujoes, reveis ou ausentes, nSo se apresentem e que a poli- 
cia nao se esforce em prende-los. Imagine-se se fossem cum- 
pridos em um mes todos os mandados de prisao ja expedi- 
dos. O que seria da Justifa? E dos presos?

Passa-me ainda a ideia que nao e conveni- 
ente mudar o sistema. Talvez por isso a reforma abriu a 
torneira e fechou o registro. O Direito Penal e o Direito 
Processual Penal nunca estiveram tanto nas maos dos cri- 
minosos como agora. Nunca estiveram tao proximos do 
Direito Comercial. A vontade dos criminosos e, assim, 
condi9ao de celebra9ao valida do contrato em que se trans- 
formou 0 processo penal. Enquanto isso o Estado n5o pro- 
cessa, nao prende, nSo persegue, suspende o processo mas 
nSo suspende a prescri9ao, nSo condena e nao guarda a 
prova.

Ha, por flm, uma ultima questao a ser apre- 
sentada. A Lei 9.271/96 nao autorizou expressamente a 
realiza9ao de julgamento pelo Tribunal do Juri sem a pre- 
sen9a do acusado. A principio continuam vigendo o artigo 
413 e 0 §1.° do artigo 451 do Codigo de Processo Penal.
Nao e 0 que penso, todavia. Essa lei instituiu, como disse, 
uma nova sislematica representada pelo binomio que de- 
nominei ausencia e reveita, em ambos os casos com efei- 
tos bem distintos. A ausencia impede o processo e por con- 
sequencia o julgamento. A revelia nao. A ausencia e sem- 
pre anterior, e obstaculiza a revelia. Havendo ausencia, 
com a suspensao do processo, obviamente nao havera re
velia. Assim, a suspensao dos processos dos crimes dolosos 
contra a vida s6 ocorrera se o acu
sado for ausente. Se ele for citado 
pessoalmente, o seu nao compare- 
cimento ou a mudan9a de endere9o 
sem comunica9ao ao juiz, implica- 
ra revelia e nSo suspensao do pro
cesso. A propria lei e especlflca na porque, nao foram feitas para 
nova reda9ao que deu ao artigo 367 resolve-los. '
do CPP. «0 processo seguird sem 
a presenga do acusado que, citado
ou intimado pessoalmente para quatquer alo, deixar de 
comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mu- 
danqa de residencia, nao comunicar o novo enderego ao 
juizo». O §1.® do artigo 451 CPP proibia que o Juri flzesse 
ojulgamento a revelia do acusado nos crimes inafian9aveis.
Hoje, a revelia nao impede qualquer Julgamento. Nao sus
pende qualquer processo. O que suspende o processo e a 
ausencia. Um acusado que, citado por edital nao compare- 
ce neni indicaadvogado, n^o sera processado nem julgado 
pelo juri nem por juiz nenhum. Indicando so o advogado, 
sua faita, mesmo para o julgamento popular, sera 
irrelevante. O mesmo ocorrera se for citado pessoalmente.
Neste caso o processo correra sem a sua presenqa. com 
advogado indicado ou dativo, excetuando-se apenas o nao ^RHCN.°2.967-6-GO(93.0021051-3)].cm02.08.94,DJU 10.10.94,
comparecimento justificado. Se o acusado mudar de en- 6.° Turma. 
dereqo apos a citaqSo pessoal, e nao comunica-lo ao Juiz, 
a intimaqao da pronuncia sera feita por edital e o jiiri po-
dera ser realizado sem a sua presen9a. Se o Juiz tiver o ^ Ausente, faltoso, eomo na decisSo do Tribunal da Bavaria:
endere90. obviamente ira intima-lo pessoalmente. Se ele “Nichtcrscheinender wird im Abwesenheitsverfahren verurteilt”: 0
nSo comparecer e naojustificar, ojulgamento tambem sera citado que nSo comparece i condenado pcia ausencia. 
realizado.

A unica certeza que me resta e que essas mu- 
danqas nSo vao resolver os problemas da impunidade. Ate 
porque, nao foram feitas para resolve-los. Mas afirma-se 
sempre o conlrario e nao poderia ser diferente no Pais em 

que Wittgenstein esta mais em 
moda do que na sua Austria. Para 
quern ainda nao o conhece, e dele a 
celebre pergunta "Por que dizer a 

essas mudan^as nao vao resolver I verdade se e mats vantajoso men- 
os problemas da impunidade. Ate | tir?” Porque?

A unica certeza que me resta e que

So lamento que o Con- 
® gresso Nacional tenha aprovado a 

regrava9ao dessa criativa sinfonia 
de movimentos antigos e previsiveis, todos diferentes, to- 
dos iguais, todos diferentes, todos iguais, que muito lem- 
bram «0 BOLERO DO REVEL», gravado originalmente 
pela Deutsch Crammophon. la dizendo pela 
Strafprozehordnung!

h’romotorde Jusli^aem Brasilia (licenciado), Membro dolAB. eDou- 
torando ein Direito Penal na Universidadc Catdlica I’ortugucsa, em 
Lisboa.

Como resultado, muito pouco ira mudar nos 
crimes dolosos contra a vida, inaflanqaveis. Nos demais cri
mes, a consequencia sera o total estrangulamento e descre-

‘ Literalmentc; OrdenafSo processual penal (c palavra feminina). Su- 
peradoo inconvenieniedogenero, alradufSo ideal 6 mesmo «C6digo 
de Processo Penal».

I


