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R E S U M O 

A vida do homem em sociedade sempre passou por t ransformagoes que 
modif icaram o comportamento do proprio homem e sua vida social. O 
desenvolvimento tecnologico foi a forga motriz que impulsionou a vida do homem 
contemporaneo desde a maquina a vapor ate os dias atuais com os avancos da 
informatica e o acesso a internet. O Estado Democrat ico de Direito e especialmente 
o Poder judiciario, nao f icaram a margem desse desenvolv imento, caminham de 
maos dadas com a sociedade nessa nova Jornada de relagoes interpessoais que ja 
no presente pode-se observar que estao cada vez mais informatizadas. O Poder 
Judiciario atento aos avancos da tecnologia enxerga um novo enfoque de acesso a 
justiga pelos meios informaticos onde alem de aperfeigoar seus servigos tambem 
amplia o acesso aos mais necessitados a uma efetiva prestagao jurisdicional. Um 
procedimento judicial informatizado afeta diretamente a relagao processual, visto 
que adaptagoes devem ser feitas, contudo o processo eletronico pode manter os 
principios e garantias do processo civil tradicional respeitando o principio do devido 
processo legal. O processo judicial eletronico tende a reduzir a burocracia 
el iminando etapas desnecessarias no processo reforgando o principio da duragao 
razoavel do processo. O principio da publicidade pode ser encontrado no processo 
eletronico na visualizagao dos atos processuais atraves da internet, ressalvados os 
casos de segredo de justiga. O principio do contraditorio e da ampla defesa ha de 
ser preservado, pois os advogados podem peticionar atraves dos sistemas 
informatizados, contudo, se faz necessario que os sistemas de informatica 
desenvolvam aponto de preservar a verdade documental e a seguranga juridica das 
assinaturas eletronicas de deverao ser val idadas pelo ICP-Brasi l . As transigao do 
processo civil no Brasil para o universo digital ja pode ser observada no processo 
de execugao atraves da penhora on line, mecanismo util izado pelo ju izo que 
bloqueia os valores deposi tados em instituigao f inanceira pelo devedor com a 
finalidade de satisfazer o credito em favor do credor. O meio ambiente agradece 
pela sustentabil idade do procedimento informatizado, visto que a economia global de 
material impacta favoravelmente para o desenvolvimento da sociedade. A lei 11.419 
de 2006 e um preludio ao procedimento judicial eletronico e regulamenta questoes 
do processo eletronico como assinatura digital e comunicagao dos atos judiciais pelo 
meio eletronico. O Anteprojeto para um Novo Codigo de Processo Civil aprovado 
pelo Senado Federal adequando-se a nova realidade processual traz disposit ivos 
com o fito de regulamentar a pratica dos atos processuais atraves do meio 
eletronico. O CNJ vem desenvolvendo um software chamado PJe com a finalidade 
de informatizar o processo constituindo um desafio para a nova realidade processual 
brasileira. 

Palavras chave: Acesso a justiga. Informatizagao. Procedimento judicial eletronico. 



A B S T R A C T 

The man's social life has always passed for transformations that changed his own 
"comportment" and his social life. The technologic development was the motor force 
that stimulated the life of the contemporary man since the Steam machine until 
nowadays with the data processing advances and the internet access. The 
Democrat Estate of Law and especially the Judiciary Power, didn't stay out of this 
development, they walk together with the society in this new journey of interpersonal 
relations witch level of computerizat ion can be noticed in the present. The Judiciary 
Power always alert in technics' advances see a new way for the justice access by 
the informatics ways like a mold of improve yours services and expand the access for 
who need the most a real adjudication. A computer ized legal proceedings affects 
directly the procedural relation, seeing that adaptat ions should be make, although 
the electronic process can keep the principles and guarantees of the traditional civil 
process respecting the principle of the due process. The electronic lawsuit (process 
judicial) runs to reduce the bureaucracy eliminating unnecessary steps and 
increasing the principle of the reasonable duration of the process. The publicity 
principle can be found in the electronic process in the visualization of the procedural 
acts through the internet, except in the cases of just ice secrets. The contradictory 
principle and full defense has to be preserved, because the lawyers can petition 
through the informatics systems, al though, is necessary that the informatics systems 
development theirselfs preserving the documental truth and the jurisdictional security 
of the electronic signatures that has to be availed by the ICP-Brazil . In Brazil, the 
transition to the digital universe in the civil process can already be seen through the 
attachment on line, mechanism used by the judge that blocking the valor deposited in 
the financial institution by the debtor with the object of satisfy the credit for the 
creditor. The CNJ has been development software called PJe with the object of 
computerize the process making a challenger for the new Brazilian procedural reality. 
The environment thanks for the sustainability of the computer ized procedure, as the 
global economic of materials impact favorably for the society's development. The 
Law 11.419/2006 it's a prelude to the electronic legal proceedings and regulates the 
issues of the electronic process like digital signature and the communicat ion of the 
judicial acts by the electronic way. The draft for a New Process Civil Code approved 
by the Federal Senate adapting to the new procedural reality brings news devices 
with the propose to regulate the practice of the procedural acts through the 
electronic way. 

Key Words: justice access; computerizat ion; electronic legal proceedings 
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1 INTRODUQAO 

0 presente trabalho de conclusao de curso procura estabelecer uma 

discussao acerca da efetividade da prestagao jurisdicional no processo eletronico, 

fazendo um paralelo com o principio da celeridade processual e concorrentemente 

com demais principios do direito processual civil e constitucional ante as 

transformacoes no judiciario advindas da tecnologia. 

0 objetivo geral do presente trabalho sera analisar a insercao do Processo 

Judicial Eletronico nos procedimentos judiciais em face do Anteprojeto do Novo 

Codigo de Processo Civil Brasileiro e no PJe. Especif icamente objetiva-se discutir os 

impactos da insercao da tecnologia da informagao nas relagoes pessoais e no direito 

processual, refletir a aplicacao dos principios constitucionais e processuais no 

Processo Judicial Eletronico, observar os atos processuais diante da virtualizagao 

dos processos judiciais atraves do PJe e suas implicagoes no Anteprojeto do Novo 

Codigo de Processo Civil. 

Diante da nova ordem processual contemporanea, onde as pilhas de 

processos de papel gradat ivamente estao sendo substi tuidas pelos arquivos 

eletronicos, urge a necessidade de estudar o novo instituto do direito processual: O 

Processo judicial eletronico, analisando as adaptagoes que permeiam a sociedade 

no mundo tecnologico e a insergao desta tecnologia no direito processual, visto que, 

o carater de irreversibil idade da virtualizagao dos processos judiciais no Brasil nao 

pode passar despercebido. 

Ha algumas decadas atras a informatica no direito era um universo obscuro 

inimaginavel nas proporgoes atuais. Quando se para e pensa que uma maquina de 

escrever eletrica era um luxo num forum percebe-se que a evolugao so comegou e 

ainda ha muito para acontecer. O primeiro instrumento de registro e documentagao 

dos atos processuais foi o papel escrito a mao, depois a maquina de escrever tomou 

lugar e o papel passou a ser dati lografado originando o que se pode chamar de 

autos do processo. 

Ate a ultima decada do seculo passado nao se poderia pensar uma mudanga 

tecnologica no Poder Judiciario como vem acontecendo agora. Antes do advento da 

globalizagao e da informatizagao, nao havia magica a realizar, havia dif iculdade na 

comunicagao e na aplicagao dos metodos tradicionais e ainda usuais, tais como 
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guarda dos autos f isicos em armarios ou gavetas, com o risco de perca de 

processos, publ icacao de atos em diarios oficiais impressos e a presenga enigmatica 

de um oficial de justiga para ir pessoalmente cumprir o mandado. 

O primeiro capitulo aborda a evolugao da tecnologia e suas implicagoes nas 

relagoes sociais de modo que se pode observar que as comunicagoes interpessoais 

tern se dado na sociedade contemporanea de forma cada vez mais celere devido ao 

avango da informatica e o aumento do acesso a internet. Como por exemplo, poder 

acompanhar em tempo real qualquer acontecimento no mundo, seja uma partida de 

futebol, um telejornal ou ate mesmo uma guerra, como aconteceu na invasao dos 

EUA ao Iraque. 

Nao resta ao Estado Democrat ico de Direito outra saida que nao a de 

adaptar-se a esse universo tao dinamico. O Poder Judiciario brasileiro nao tern 

ficado para tras diante dos avangos da informatica, visto que ja largou na corrida 

para implantagao de um procedimento judicial informatizado. Indaga-se as hipoteses 

de o processo eletronico democrat izar ou restringir o acesso a justiga, pois a 

complexidade dos sistemas de informagao delineara a forma como os atos 

processuais serao praticados. 

No segundo capitulo comparam-se alguns dos principios processuais ao 

processo eletronico. Estuda-se o principio da publicidade dos atos versus a 

explicitagao do processo atraves da internet e o confronto com a privacidade do 

cidadao e o segredo de justiga. Obtempera a restrigao do contraditorio e da ampla 

defesa no processo eletronico ante os obstaculos da certif icagao digital e ainda traz 

como corolario do processo eletronico o principio da duragao razoavel do processo. 

Outrossim, o contrapeso entre a celeridade processual e a seguranga juridica 

vem a tona quando insurge a celeuma da certificagao digital, como um desafio para 

advogados e jur isdicionados, que ainda relutam em acreditar na total seguranga e 

eficiencia tecnica dos sistemas de tecnologia da informagao. 

Desta forma, no terceiro capitulo, faz-se necessario analisar se o Novo 

Codigo de Processo Civil atraves de seu Anteprojeto, e as legislagoes pertinentes 

atende as perspectivas e necessidades reais que clama o judiciario brasileiro para 

contribuir com nova realidade processual que esta por vir. 

Portanto, a implantagao do Processo Judicial Eletronico, mesmo com a 

intengao de trazer beneficios, desafios nao de ser superados para que no futuro o 
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poder judiciario tenha sua eficacia plena atraves de um procedimento judicial 

eletronico. 

Tem-se como metodo de abordagem para a presente pesquisa o metodo 

hipotetico-dedutivo, ao questionar as possibil idades de aplicabil idade do instituto 

apresentado. Buscando auxil io na pesquisa doutrinaria disponibi l izada nas 

publicacoes a respeito, tais como livros, artigos e periodicos, bem como, em 

enderecos eletronicos oficiais, tem-se por metodo de procedimento o metodo 

bibliografico. A tecnica de pesquisa a ser utilizada e a documentacao indireta, pois 

abrange a pesquisa bibliografica e documental . 
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2 A I N S E R Q A O DA T E C N O L O G I A DA INFORMAQAO NO D IRE ITO E S E U S 
I M P A C T O S NA S O C I E D A D E 

2.7. Direito, Sociedade e Acesso a Justiga 

£ intr inseco ao homem como ser social a regulacao da vida em sociedade 

pelo direito, assim como, naturalmente, a existencia do proprio homem depende 

diretamente da sociedade que o homem participa. Aristoteles (2005, p. 15) ja 

evidenciava esta condicao natural do homem em sua obra "A Polit ica": "E evidente, 

pois, que a cidade faz parte das coisas da natureza, que o homem e naturalmente 

um animal polit ico, dest inado a viver em sociedade, e que aquele que por instinto, e 

nao por que qualquer circunstancia o inibe, deixa de fazer parte de uma cidade, e 

um vil ou superior ao homem. (...)" 

Af i rma-se o carater indissociavel do homem em sociedade na perspectiva de 

que cada individuo poe em comum sua pessoa sob direcao da vontade geral, 

participando enquanto unidade como parte indivisivel do todo. Ou seja, Cada 

membro pertencente a sociedade e como uma parte de um corpo, cada qual, 

essencial para a existencia do todo. 

O homem nao apenas existe, mas coexiste, ou seja, vive 
necessariamente em companhia de outros homens. Em virtude do 
fato fundamental da coexistencia, estabelecem os individuos entre si 
as relagoes de coordenagao, de subordinagao, de integragao ou de 
outra natureza, relagoes essas que nao ocorrem sem o concomitante 
aparecimento de regras de organizagao e conduta. REALE (2006, p. 
23) 

O estado moderno aglut inando-se com a ideia de convivencia social regula 

atraves do direito a vida em sociedade, tendo por f inal idade a pacificagao dos 

conflitos com o objetivo de proporcionar uma convivencia harmoniosa entre os 

individuos que a compoe. 

O Estado para ser Estado em sua essencia deve como fungao basica 

oferecer justiga a todos os seus cidadaos, do contrario o estado sucumbiria diante 

da ausencia deste poder estatal. Ada Pellegrini Grinover (2010) enfatiza que o poder 
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estatal, hoje, abrange a capacidade de dirimir os confl itos que envolvem as pessoas 

e inclusive o proprio Estado, decidindo sobre as pretensoes apresentadas e impondo 

as decisoes. No mesmo sentido, CHIOVENDA, citado por Olvidio A. Baptista da 

Silva, (2003, p.26) "O Estado moderno considera, pois, como sua fungao essencial a 

administragao da justiga; somente ele tern o poder de aplicar a lei ao caso concreto, 

poder que se denomina jurisdigao." 

Pode-se conceituar jurisdigao como a atividade estatal soberana pela qual se 

delimita uma situagao social de conflito, para que seja apl icado o direito processual e 

material. Ass im, sendo um direito publico subjetivo, o cidadao podera exigir do 

Estado a prestagao da atividade jurisdicional. O carater de exigibi l idade de acesso a 

justiga esta intr insecamente relacionado com a nogao de jurisdigao, visto que o 

cidadao estando sob a egide do poder judiciario, antagonico seria se este mesmo 

cidadao nao gozasse da oportunidade de pleitear em ju izo quando vir direito seu 

ameagado ou ferido. 

A jurisdigao e fungao do poder judiciario orgao estatal, e visa 
especificamente assegurar a aplicagao hegemonica do direito na 
sociedade, promover a pacificagao social e a educagao, garantir o 
livre exercicio dos direitos e afirmar o poder do estado e dos 
institutos democraticos que o caracterizam. E merecedora de 
determinadas ressalvas, portanto, a ideia de jurisdigao responsavel 
pela aplicagao neutra do direito, dentro das fungoes rigorosamente 
conferidas ao poder judiciario pela separagao dos tres poderes. O ato 
jurisdicional ha que exercer, com intervencionismo que Ihe e peculiar, 
uma fungao social que leve em conta os anseios da sociedade. 
MATTOS (2009, p.62) 

A Declaragao Universal dos Direitos do Homem, da ONU, de 1948, constitui 

como direito fundamental da pessoa humana o acesso e o direito ao exercicio da 

jurisdigao, respeitando o devido processo legal, definindo em seus arts. 8 e 10 que: 

Art. 8. Toda pessoa tern direito a um recurso efetivo perante as 
jurisdigoes nacionais competentes contra os que violam os direitos 
fundamentals que Ihe sao reconhecidos pela constituigao e pela lei. 

Art. 10. Toda pessoa tern direito, em plena igualdade, a que a sua 
causa seja ouvida equitativamente e publicamente por um tribunal 
independente e imparcial, que decidira seja de seus direitos e 
obrigagoes, seja da legitimidade de toda acusagao em materia penal 
dirigida contra ele. 
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O art. 5° XXXV, da Constituicao da Republica positiva o direito constitucional 

de acesso a justiga: 'a lei nao excluira da apreciagao do poder judiciario lesao ou 

ameaga a direito'. Em rigor, a propria Constituigao Federal de 1988 elegeu o acesso 

a justiga como um dos direitos fundamentals. Pois, a partir do momento em que o 

Estado garante justiga a populagao, independentemente de condigoes economicas e 

sociais e culturais, devera garantir uma efetiva prestagao jurisdicional de maneira 

imparcial, assegurando-a incondicionalmente a todos os que dela necessitarem. 

0 acesso a justiga, positivada no texto consti tucional, reflete a nova 

perspectiva do direito, no sentido de constitucionalizagao das garantias 

fundamentals, para que o direito a jurisdigao ganhe maior forga normativa e 

aplicabil idade na sociedade atingindo sua f inal idade precipua: a garantir demais 

direitos infraconstitucionais. Deve-se haver um consenso que e inescusavel a 

inclusao na Lei Maior o direito a jurisdigao como direito basico do cidadao. Pois ao 

nao assegurar tal direito como garantia fundamental todos os demais direitos 

padeceriam como letras mortas. 

O Acesso a Justiga no sentido epistemologico significa o direito a uma efetiva, 

eficiente e justa prestagao jurisdicional que vise garantir direitos como condigao 

fundamental de cidadania e mecanismo inexoravel de garantia de direitos 

fundamentals. 

De suma importancia para a pacificagao dos conflitos numa sociedade que se 

diz Estado Democratico de Direito a ampliagao das formas de acesso a uma ordem 

juridica justa amplia tambem o exercicio da cidadania e consequentemente a 

condigao de estado democrat ico e constitucional. 

O direito ao acesso efetivo a justiga tern sido progressivamente 
reconhecido como sendo de importancia capital entre os novos 
direitos individuals e sociais, uma vez que a titularidade de direitos e 
destituida de sentido, na ausencia de mecanismos para sua efetiva 
reivindicagao. O acesso a justiga pode, portanto, ser encarado como 
o requisito fundamental- o mais basico dos direitos humanos - de um 
sistema juridico moderno e igualitario que pretenda garantir, e nao 
apenas proclamar os direitos de todos. CAPPELLETI (2002, p.11) 

Fundamentados em valores de direito e justiga, o acesso a justiga deve ser 

considerado o basico dos direitos fundamentals do ser humano. Visto que e atraves 

da jurisdigao que os direitos fundamentals basicos devem ser efet ivados. Ha que se 
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destacar a exclusao juridica decorrente da exclusao economica resultante da 

incapacidade do Estado de Garantir ao cidadao o acesso e a efetivagao dos direitos 

humanos consti tucionalmente garantidos. 

No entanto, a Ministra Carmem Lucia Antunes Rocha, alerta algumas 

dif iculdades para efetiva prestagao jurisdicional no Brasil, visto que ainda nao e 

tratada como deveria para que o individuo veja garantidos todos os seus direitos 

reconhecidos normativamente: 

No Brasil, a jurisdigao ainda encontra, na pratica, muitas vezes, 
obstaculos a seu exercicio, como se fora um luxo, mais que um 
direito basico que e. A assim permanecer, contudo, nao teremos 
como fugir da infeliz constatagao de que todos os direitos, inclusive 
aqueles fundamentals, arrolados e assegurados constitucionalmente, 
nao passarao dia apos dia, de requinte legal posto fora do alcance de 
todos os cidadaos. ANTUNES ROCHA (1993, p. 33) 

Existe uma sensagao de inseguranga e de descrenga no poder judiciario 

principalmente devido ao excesso de burocracia acarreta a morosidade da prestagao 

da resposta pleiteada e resultados algumas vezes em descompasso com valores 

sociais. RODRIGUES (1993) afirma que como consequencia conflitos passam a ser 

solucionados de formas antagonicas as estabelecidas pelo Estado e que algumas 

vezes se assemelham a autotutela, proibida no ordenamento jur idico patrio. Nao e a 

toa que haja descrenga por parte da populagao em relagao ao poder judiciario, visto 

que a sociedade ainda carece de justiga social. 

No Brasil, nao existe um poder com tanta imperatividade quanto o poder 

judiciario perante a sociedade. Contudo, os problemas sociais de saude, educagao, 

habitagao ou acesso a justiga e do poder judiciario nao se resolvem com apenas 

alteragoes em textos legais. Carece de compromisso polit ico e o poder judiciario nao 

pode carregar o fardo de resolver todos os problemas estruturais da sociedade, 

quando os seus proprios ainda encontram dif iculdades de resolve-los. O mais 

importante e uma modif icagao das praticas politicas e sociais para que de fato exista 

o exercicio da cidadania e de acesso ao poder judiciario sedimentando a 

legitimidade do estado democrat ico de direito. 

Fernando de Castro Fontainha (2009, p.87), alerta: "as desigualdades sociais 

nao tornam apenas os lit igantes desiguais f inanceiramente, mas tambem de forma 

cultural e fatica." Ou seja, a situagao de desigualdade f inanceira, reflete diretamente 
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numa situacao de desigualdade processual. Pois se o individuo nao tern educagao, 

al imentacao digna, saude, direitos basicos para o seu desenvolv imento natural, 

jamais se preocupara em ver efetivado seu direito de acesso a jurisdigao. 

Os novos direitos substantivos das pessoas comuns tern sido 
particularmente dificeis de fazer valer ao nivel individual. As barreiras 
enfrentadas pelos individuos relativamente fracos com causas 
relativamente pequenas, contra litigantes organizacionais -
especialmente corporagoes ou governos tern prejudicado o respeito a 
esses novos direitos. Tais individuos com tais demandas, 
frequentemente nao tern conhecimento de seus direitos, nao 
procuram auxilio ou aconselhamento juridicos e nao propoem agoes. 
Nem o movimento consideravel e continuo em defesa dos interesses 
difusos, nem as tecnicas gerais de diversificagao podem atacar as 
barreiras a efetividade desses importantes novos direitos, ao nivel 
individual. CAPPELLETTI (2002, P.92). 

Ass im, estabelecida a ligagao entre a estrutura do estado e a sociedade 

politica e anal isando as repercussoes dela provenientes com referenda ao acesso a 

justiga, faz-se necessaria a criagao e correta utilizagao de mecanismos eficazes a 

possibilitar o acesso ao poder judiciario, para que este, por meio do processo, 

proceda a resolugao dos confl itos que nao puderam ser resolvidos na esfera privada. 

Mecanismos estes que no ambito do direito processual, que se consubstanciam por 

meio de uma visao instrumentalista do processo, visando char, interpretar e aplicar 

normas para tornar efetivo o acesso a justiga e promover a justiga social. 

Abordando um novo enfoque de acesso a justiga Mauro Cappelleti (1988) 

incita tres ondas renovatorias que ampl iam esse acesso, a primeira a gratuidade 

judiciaria, a segunda, demandas atraves de processos coletivos e anuncia uma 

mudanga na estrutura dos tr ibunals tanto logistica quanto humana para que a justiga 

possa alcangar os rincoes mais afastados da prestagao jurisdicional encorajando a 

exploragao de uma ampla var iedade de reformas. Inclusive alteragoes nas formas de 

procedimento, reforma na estrutura dos tr ibunals, - onde pode ser apl icado o 

procedimento judicial eletronico. Assim como tambem o uso de pessoas leigas ou 

paraprofissionais, ju izes, defensores e modif icagoes no direito substantivo 

objetivando evitar litigios ou facilitar sua solugao, alem da util izagao de mecanismos 

privados ou informais de solugao dos litigios. 

Os objetivos do processo eletronico se adequam perfeitamente a o que 

Cappelleti (1988, p. 93) acredita: "Um sistema dest inado a servir as pessoas 
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comuns, tanto como autores, quanto como reus, deve ser caracterizado pelos baixos 

custos, informalidade e rapidez, por ju lgadores ativos e pela utilizagao de 

conhecimentos tecnicos bem como juridicos". 

Na mesma esteira Luiz Gui lherme Marinoni (2008) percebe que a lei 

processual deve ser pensada segundo as necessidades de direito material 

particularizada no caso concre te Com efeito, o direito fundamental a tutela 

jurisdicional requer a percepgao da natureza instrumental do processo, permitindo 

ao juiz encontrar uma tecnica processual idonea a tutela das necessidades do caso 

em conflito. 

No entanto CAPPELLETI (1988) adverte que nao se pode ignorar os riscos e 

limitacoes quando do surgimento de novas e ousadas reformas. Reconhecendo que 

as reformas judiciais e processuais nao sao substitutos suficientes para as reformas 

politicas e sociais. 

O Estado Democrat ico de Direito tern sido cada vez menos passivo. O Poder 

Judiciario tern participado cada vez mais dos destinos da nagao desarraigando sua 

posigao equidistante na participagao da promogao do bem comum. Visto que o 

judiciario enquanto Estado nao pode se omitir diante da aplicagao dos direitos 

fundamentals sociais. Proporcionando cada vez mais a aplicagao de preceitos 

constitucionais como dignidade humana, redugao das desigualdades sociais, 

erradicagao da miseria e da marginalizagao, valorizagao do trabalho e da livre 

iniciativa, defesa do meio ambiente e construgao de uma sociedade mais livre, justa 

e solidaria. 

Entretanto, nao se pode conceber que o poder judiciario por si so solucionara 

todos os problemas de ordem social que permeiam a sociedade e sim limitar-se-a 

por hora a tentar solucionar os problemas e crises advindas do proprio poder 

judiciario para que este possa efet ivamente se prestar a sua fungao. Destarte, o 

poder judiciario, na forma tradicional de acesso a justiga, enfrenta severas crises, o 

que torna custoso ao Estado proporcionar a efetivagao do almejado direito. 

Esse mesmo judiciario, por si so, nao consegue promover com exclusividade 

o mencionado acesso. Para aplicar o crescente descredito da sociedade, sem falar 

no sentimento de inseguranga jur idica, tambem o judiciario tern sido forgado a adotar 

praticas alternativas que darao as novas diretrizes para efetiva solugao de conflitos. 

As alternativas aos obstaculos erguidos, por sua vez, vao desenhando o novo 

enfoque que deve ser dado a questao do acesso a justiga. 
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Muitos problemas nao de ser enfrentados, Misael Montenegro Filho (2008) 

assevera que a entrega da prestagao jurisdicional tern sido retardada nao apenas 

pela complexidade procedimental da demanda, como tambem pelo volume dos 

servigos judiciais, o que impede o magistrado de pacificar o conflito de interesse no 

espago de tempo esperado. Com isso urge a necessidade de que o processo seja 

desburocrat izado e que a forma exacerbada seja desprest igiada, com o fim 

prevalecendo em relagao ao meio. 

A otimizagao e ampliagao do efetivo acesso a prestagao jurisdicional devera 

reduzir o abismo existente entre as partes possibil i tando aos hipossuficientes 

processualmente poder exigir seus direitos de forma paritaria. No mesmo sentido 

Cappelleti (p. 15, 1988) afirma que: "A efetividade perfeita, no contexto de um dado 

direito substantivo, poderia ser expressa como a completa ' igualdade de armas'". 

Porem, adverte que: "essa perfeita igualdade, naturalmente e utopica, pois as 

diferengas entre as partes nao podem jamais ser erradicadas". 

Na verdade, a realizagao do direito de acesso a justiga e indispensavel a 

propria configuragao de Estado, uma vez que nao ha como pensar em proibigao da 

tutela privada, e, assim, em Estado, sem se viabilizar a todos efetivo acesso ao 

Poder Judiciario. Como Bem acrescenta MARINONI (2008) af i rmando que por outro 

lado, para se garantir a participagao dos cidadaos na sociedade, e desta forma de 

igualdade, e imprescindivel que o exercicio da a g i o nao seja obstacul izado ate 

porque ter direitos e nao poder tutela-los certamente e o mesmo que nao os ter. 

Calmon de Passos citado por TEIXEIRA (2005, p. 642) traduz a perspectiva 

do modelo processual no Estado Democratico de Direito: 

(...) a ideia, pois de eficacia da justiga se encontra, na atualidade, 
intimamente ligada a de um modelo de processo que, sem esquecer 
seus principios constitucionais (contraditorio, igualdade de armas, 
dispositividade das democracias ocidentais), possibilite uma rapida 
solugao do conflito, mediante o descobrimento da relagao juridico-
material debatida e aplicagao, a ela, do direito objetivo, com os 
mesmos custos para as partes, Celeridade, economia e justiga 
material confirmam os novos postulados do modelo processual do 
Estado Social de Direito, que se supuseram aos classicos do 
liberalismo. TEIXEIRA (2005, p. 642) 

Ainda no mesmo sentido Jose Carlos de Araujo Almeida Filho defende o 
processo eletronico: 
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Como forma de desafogar o judiciario e ate mesmo eliminar os 
entraves burocraticos havidos nos cartorios, a populagao mais 
carente teria maior acessibilidade a todos os meios para 
concretizagao de seus direitos. Um procedimento eletronico e rapido 
e eficaz e as experiencias vivenciadas no Brasil demonstram ser 
possivel a insercao desta forma no processo. ALMEIDA FILHO (p. 
19; 2008) 

Diante das transformacoes em que sociedade e as formas de acesso a justiga 

vem passando, pode-se esperar que processo venha a servir efet ivamente a fungao 

essencial que se destina. O apr imoramento da prestagao jurisdicional reclama, a par 

da modernizagao da lei processual, uma profunda mudanga em nossa atual 

organizagao judiciaria, ultrapassada pelos avangos alcangados pela ciencia e pela 

tecnologia, insuficiente, especialmente pela carencia de recursos materiais e 

humanos, para atender os reclamos da sociedade em que vivemos e do seculo que 

se inicia. 

2.2. Tecnologia da Informagao, cotidiano e prestagao jurisdicional 

A insergao da tecnologia na sociedade contemporanea tern alterado 

signif icativamente a forma como as pessoas se relacionam, ditando novos 

comportamentos e possibil i tando uma comunicagao e o acesso a informagao cada 

vez mais celere e eficiente, reduzindo as distancias e possibil i tando mais acesso a 

informagao aos rincoes mais longinquos da terra. 

O desenvolv imento tecnologico e fator t ransformador da ordem economica e 

social, como ocorrera no passado com a maquina a vapor, a eletricidade e o radio. 

Igualmente, com a informatica nao tern sido diferente, alias, esta tern causado mais 

impactos em toda sociedade do que todas as outras. 

Com a ampliagao do acesso a internet, consequentemente tern havido o 

aumento do acesso a informagao. O que alem de "inclusao digital" o que ocorre na 

verdade e uma inclusao a novas formas de comunicagao que tendem a libertar o 

pensamento e possibilitar o exercicio do direito de l iberdade de expressao. 

O aumento da democracia do uso dos meios de comunicagao faz garantir 

atraves de redes informatizadas a retirada da mordaga daqueles que querem de 
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algum modo expressar o que pensam e sentem sem serem ameagados ou 

censurados. Pedro A. Guareschi (2004. p. 157) traduz bem o pensamento: "Direito a 

comunicagao significa, principalmente, o direito a cada um dizer, pronunciar sua 

palavra, ouvir sua voz, escrever seu pensamento. Temos direito a uma comunicagao 

ativa e nao apenas passiva. Temos o direito de sermos sujeitos e nao apenas objeto 

da comunicagao. Isto e fundamental ." 

O artigo 19 da Carta das Nagoes Unidas infere que: - "Todo individuo tern 

direito a l iberdade de opiniao e de expressao; este direito inclui o de nao ser 

molestado por causa de suas opinioes e o de difundi-las, sem limitagao de fronteiras, 

por qualquer meio de expressao." 

No entanto, ha que se fazer algumas ressalvas no tocante ao exercicio deste 

direito, que nao podera ser desenfreado a ponto de sobrepor aos direitos 

fundamentals de outras pessoas. Nao se podera abusar deste fer indo os direitos da 

personalidade, caluniando ou di famando outras pessoas, o que ocorre bastante na 

internet atraves dos movimentos nas redes sociais. Movimentos neo-nazistas, de 

preconceito de qualquer especie, o fenomeno do bullyng pela internet, qualquer um 

que exponha a int imidade e da vida privada do cidadao devem ser reprimidos com 

veemencia. 

O mais importante e perceber que a internet tern ditado comportamento na 

vida em sociedade de tal maneira a modificar as relagoes pessoais, invertendo 

valores e principios morais trazendo consequencias diretas para o mundo juridico 

em que vive toda sociedade. CASTELLS (2006, p.1), vai mais alem ao afirmar que: 

"a tecnologia nao determina a sociedade, ela e a propria sociedade, ou seja, a 

tecnologia e util izada em prol da sociedade de acordo com suas necessidades, 

valores e interesses". 

Essa inversao de valores, cultura, costumes esta int imamente ligada a 

condigao pos- moderna que traveste a sociedade contemporanea. Como aduz 

Eduardo C. Bittar (2008, p. 134): "A pos-modernidade (...) vem sendo esculpida na 

realidade a partir da propria mudanga dos valores, dos costumes, dos habitos 

sociais, das instituigoes, sendo que algumas conquistas e desestruturagoes sociais 

atestam o estado em que se vive em meio a uma transigao". 

E essa transigao da sociedade para uma sociedade em rede esta int imamente 

ligada aos elementos da pos-modernidade, visto que a tecnologia, a robotizagao e a 

informatizagao tern transformado habitos de consumo, atitudes comportamentais, 
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comportamentos sexuais, tendencias da moda, alem da vertiginosa aceleragao das 

relagoes de comunicagao, das transformagoes institucionais, na requalif icagao das 

concepgoes de trabalho e etc. LYOTARD (2009, p.4) complementa: "e razoavel 

pensar que a multipl icagao de maquinas informacionais afeta e afetara a circulagao 

dos conhecimentos, do mesmo modo que o desenvolv imento dos meios de 

circulagao (transportes) dos homens, dos sons e, em seguida das imagens o fez". 

O principal e que a tecnologia e a sociedade organizada em rede caminham 

para um futuro incerto e cheio de transformagoes que ainda estao por vir, 

constituindo o cerne da pos-modernidade. 

A pos-modernidade e menos um estado de coisas, exatamente 
porque ela e uma condigao processante de um amadurecimento 
social, politico, economico e cultural, que havera de alargar-se por 
muitas decadas ate sua consolidagao. Ela nao encerra a 
modernidade, pois inaugura sua mescla com os restos da 
modernidade. Do modo como se pode compreende-la, deixa de ser 
vista somente como um conjunto de condigoes ambientais para ser 
vista como certa percepgao que parte das consciencias acerca da 
ausencia de limites e de seguranga, num contexto de 
transformagoes, capaz de gerar uma procura (ainda nao exaurida) 
acerca de outros referenciais possiveis para a estruturagao da vida 
(cognitiva, psicologica, afetiva, relacional etc.) e do projeto social 
(justiga, economia, burocracia, emprego, produgao, trabalho etc.). 
BITTAR (2008, p. 137) 

Atraves do axioma: "informagao e poder" pode se inferir que as relagoes 

sociais de cunho pos-moderno f ragmentam o poder em sua estrutura tradicional, 

pois, a informagao, como sinonimo de poder, nao se concentra mais em um 

pequeno grupo capitalista detentor do poder economico e social. A natureza do 

vinculo social numa perspectiva pos-moderna como as fungoes de administragao e 

de reprodugao das informagoes serao retiradas das maos de administradores e 

confiadas a individuos proporcionando novas performances de relagoes de poder e 

informagao. 

Jurgen Habermas critica a racionalidade instrumental da ciencia e da tecnica 

nao no sentido de que esta consiste na organizagao e na escolha adequada de 

meios para atingir determinados fins, l ibertando o homem para que se desenvolva 

tecnologicamente, institucionalmente e culturalmente em processos independentes. 

Mas sim no sentido de que a unilateralidade dessa perspectiva onde apenas parte 

de uma sociedade decide o rumo dos demais sem haver nenhuma interagao social 



21 

difere do proposito de convivio social do homem, pois o individualismo, o isolamento, 

a competicao estao na base dos problemas sociais. GONQALVES (1999) 

A teoria da acao comunicativa de Jurgen Habermas citada por Maria Augusta 

Salim Goncalves (1999, p. 133): "propoe um modelo ideal de acao comunicativa em 

que as pessoas interagem e, atraves da utilizagao da l inguagem, organizam-se 

socialmente, buscando o consenso de uma forma livre de toda a coagao externa e 

interna." A sociedade em rede aparece para ilustrar a teoria da acao comunicativa 

"habermasiana" a lavancando formas de comunicagao da sociedade com a 

participagao de diversos atores sociais. 

Contudo, ha os que acreditam que o desenvolv imento tecnologico esta 

acompanhado de riscos e incertezas, como o aumento do desemprego, rigidez 

social, banalizagao dos valores sociais, banimento da privacidade, robotizagao das 

atividades laborais. CASTELLS (2006) Critica os intelectuais tradicionais, no sentido 

em que estes acreditam que as novas tecnologias destroem empregos, isola as 

pessoas, que a ' info-exclusao' aumenta a exclusao social, que a tecnologia torna o 

cotidiano como um Big Brother - privacidade zero - , o perigo de o desenvolvimento 

tecnologico ser controlado pelos militares, o tempo da vida das pessoas ser 

persistentemente acelerado pela tecnologia, que a biotecnologia causa destruigao 

ambiental. 

Numa perspectiva negativa, af irma-se que os paises do Terceiro Mundo e as 

parcelas mais pobres da populagao nao precisam de desenvolv imento tecnologico e 

acesso a informagao, mas sim de satisfagao de suas necessidades vitais basicas. 

Entretanto, uma nao exclui a outra, assim como toda populagao devera ter acesso a 

agua, al imentagao, saude, higiene, seguranga, lazer, moradia e entre outros direitos 

humanos fundamentals tambem devera compor o direito a educagao e a informagao 

o acesso a tecnologia da informagao como direito fundamental basico do 

desenvolvimento do intelecto humano. 

Entretanto, a informatica sai do seu gueto ao ser util izada como uma 

ferramenta de trabalho que proporcione a otimizagao, e a agil idade dos servigos, 

seja no comercio, na industria ou ate mesmo no terceiro setor. Simon Nora e Alain 

Mine (1980, p. 16) af i rmam: "Nas grandes organizagoes, os novos sistemas pouco a 

pouco instalados aproximam-se tambem dos postos de trabalho: e o empregado ou 

operario que faz as entradas, recebe as respostas em lingua clara e as utiliza". 
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Os otimistas acreditam que informatica significa informagao, informagao 

significa cultura, e cultura significa emancipagao e democracia, faci l i tando o dialogo 

e aumentando a resistencia dos hipossuficientes em detr imento da prepotencia 

economica e social dos mais fortes. Como bem anunciam NORA e MINC (1980) que 

se a internet satisfizer muitos usuarios a pregos compat iveis com os seus recursos 

f inanceiros, aumentara infinitamente o universo informatico. E que nao dependera de 

grandes organizagoes, os usuarios potenciais como, pequenas e medias empresas, 

profissionais liberals, lares, cuja capacidade de dialogo, demanda e possibil idades 

pecuniarias requerem abordagem diversa. 

Hodiernamente pode-se observar que tern sido possivel a fabricagao de 

computadores de pequeno porte, potentes, pouco custosos, com l inguagens cada 

vez mais acessiveis, comunicagao digital atraves de redes de banda larga com ou 

sem cabos e fios. A evolugao dos componentes eletronicos e sem duvida uma das 

mais repletas de consequencias. Pois a miniaturizagao e a funcional idade tern 

superado os desafios a imaginagao. Como, por exemplo, a invengao do ipod, do 

ipad, dos tablets e tantos outros tern surpreendido cada vez mais o universo 

tecnologico. 

Jose Carlos de Araujo Almeida Filho (2008, p. 19) aponta: "A ideia de 

insergao de um processo eletronico tende a provocar nos mais resistentes a taxagao 

de elitizagao do processo - o que nao e o caso." A intengao da insergao de um 

processo eletronico e de democrat izar a justiga reduzindo custas processuais, 

melhorando o procedimento e agindo de forma a populagao obtenha mais 

conhecimentos para buscar seus direitos. 

Nao so na esfera privada a informatizagao tern relevancia para a sociedade. A 

atuagao do poder publico e fator decisivo para moldar e desenvolver a sociedade em 

rede, tanto na regulagao do fato social da informatizagao, quanto na necessidade de 

modernizagao da administragao publica. Seria um contra senso as instituigoes 

estatais, seja da administragao direta e indireta, estar alheios ao desenvolvimento 

das sociedades em que exercem sua ges tae 

Assim, a reforma do sector publico comanda todo o resto, no 
processo de moldagem produtiva da sociedade em rede. Isto inclui a 
difusao da e-governagao (um conceito mais vasto do que o governo 
electronico — porque inclui a participagao dos cidadaos e a tomada 
de decisoes politicas); e-saude, e-formagao, e-seguranga, etc.; e um 



23 

sistema de regulagao dinamica da industria de comunicagao, 
adaptando-se aos valores e necessidades da sociedade. Todas 
estas transformagoes requerem a difusao da interatividade, 
multiplicando as redes em fungao da forma organizacional do sector 
publico. Isto e equivalente a uma reforma do Estado. De facto, o 
modelo burocratico racional do Estado da Era Industrial esta em 
completa contradigao com as exigencias e os processos da 
sociedade em rede. CASTELLS (2006, p. 11) 

Diante da nova realidade social, que ousadamente pode ser chamada de 

realidade virtual, nao pode o Direito permanecer a margem dessa revolugao 

tecnologica e da informagao. Visando uma efetiva prestagao jurisdicional, os 

tribunals de todo pais tern se deparado com a necessidade de adaptar-se 

atualizando seu aparato tecnologico para que num futuro proximo seja implantado 

um procedimento judicial eletronico. Com outras palavras, Gustavo Testa Correa 

infere que: 

Se desenvolvimento tecnologico cria novas relagoes sociais, o 
judiciario nao pode "dar as costas" aquilo que Ihe pode ajudar veneer 
os novos desafios criados pela propria tecnologia. Percebemos a 
utilizagao da tecnologia em varios aspectos de nossas cortes, como 
a introdugao de computadores, telecomunicagoes e programas 
sofisticados, contribuindo sensivelmente para o aumento de sua 
celeridade e confiabilidade. CORREA (2008, p.77) 

Ou seja, com uma prestagao jurisdicional mais eficaz atraves de um 

procedimento judicial eletronico, de modo a satisfazer o interesse de maior parte da 

populagao, principalmente daqueles que se encontram alhures de uma efetiva 

jurisdigao, o direito se aproximara de sua verdadeira intengao de fazer justiga social. 

Com isso cada vez mais pessoas acreditarao que o poder judiciario solucionara os 

conflitos e este por sua vez assim o fara de modo a conquistar o respeito e a 

esperanga das pessoas. 

O futuro da sociedade depende da adaptagao e organizagao dos poderes 

publicos para com os avangos da informatica. Nao podera haver um controle 

absoluto nem uma desordem anarquista e sim o equil ibrio entre a l iberdade e a 

coordenagao, facil i tando a mudanga ao inves de impor. 

Analisando sob este prisma e repudiando o anacronismo dos que 
ainda resistem a informatica no direito, a partir do momento em que 
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temos a insergao de um novo mecanismo, ainda que acessivel - ao 
menos que inicialmente - a poucos, teremos um grande espago 
aberto para as questoes que necessitam de imediata intervengao do 
judiciario, como as possessorias, de vizinhanga, de familia, dentre 
outras que assoberbam a Defensoria Publica, pela demora no 
processamento dos feitos sob o palio da gratuidade da justiga. 
ALMEIDA FILHO (2008, p. 19) 

O procedimento judicial eletronico sob o manto das garantias constitucionais e 

dos principios processuais de adequara aos devidos atos processuais com o fito de 

garantir uma ordem juridica justa, destinada a pacif icagao social contemporanea. 

Numa sociedade permeada por relagoes interpessoais cada vez mais complexas 

devido principalmente pela informatizagao nao pode o direito passar despercebido, 

se faz necessario uma urgente adaptagao das instituigoes processuais para com o 

jurisdicionado. 
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3 A P L I C A Q A O DO P R O C E S S O J U D I C I A L E L E T R O N I C O E S U A R E L A Q A O 

COM O S PRINCIP IOS DO DIREITO C O N S T I T U C I O N A L E P R O C E S S U A L 

3.1. Principio do Devido Processo Legal e Processo Eletronico 

Historicamente o devido processo legal tern suas origens no antigo direito 

medieval saxonico, com o instituto do law of the lands, encontrada na Magna Carta 

de 1215. Na Inglaterra este instituto evoluiu para a garantia do devido processo 

legal, refletindo diretamente em suas colonias da America do Norte. Podendo ser 

encontrado nas Declaracoes do Direito (Bill of Rights) e nas Cartas Coloniais, 

sedimentando sua importancia nas 5 a e 14 a Emendas a Constituigao dos Estados 

Unidos. DELGADO (2005) 

A nocao de justiga atraves de um processo justo esta arraigada ao principio 

do devido processo legal. Este principio nao pode ser entendido apenas como o fiel 

cumprimento de mecanismos formais de tramitacao, mas sim como um principio que 

liga indissociavelmente os demais principios processuais contidos na Carta Magna, 

exaurindo a prepotencia e a arbitrariedade de opressores sobre hipossuficientes 

processuais e sociais. 

Observa-se na Constituicao Federal principios que compoem o "due process 

of law". Principios fundamentals como a garantia do juiz natural (art. 5, XXXVII) , da 

competencia judicial (art. 5°, I III), indisponibil idade de bens e da l iberdade sem o 

regular processo (art. 5°, LIV), da ampla defesa e do contraditorio (art. 5°, LV), da 

instituicao do juri (art.5°, XXXVIII) , da impropriedade do uso de provas ilicitas (art. 5° 

LVI). Apl icando-se ao processo eletronico, ainda se observa o principio da garantia 

de acesso a Justiga (art. 5°, XXXV) e principalmente o principio do direito a razoavel 

duragao do processo (art. 5°, LXXVIII), que foi incluido na Carta Magna atraves da 

EC n° 45/2004. 

O Estado Democrat ico de Direito tern em sua essencia a aplicagao do devido 

processo legal, por que nessa forma de estado nao se admite um judiciario 

dissonante com a concretizagao de direitos substancias que garanta justiga a todos. 

Em clara expl icagao, Humberto Theodoro Junior (2010, p. 27) salienta: "Uma vez 

que o atual Estado Democrat ico de Direito se assenta sobre os direitos 
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fundamentals, que nao apenas sao reconhecidos e declarados, mas cuja realizagao 

se torna missao estatal, ao processo se reconhece o papel basico de instrumento de 

efetivacao da propria ordem constitucional". 

Na otica do processo eletronico, o devido processo legal deve ser concebido 

como forma de acesso a justiga, ou seja, como uma garantia e nao com uma 

imposicao. Visto que os tr ibunals, advogados e operadores do direito ainda precisam 

se reestruturar para melhor atender a necessidade do jur isdicionado. 

O Tribunal Regional Federal da 4 a Regiao emitiu portarias para que o papel 

fosse el iminado totalmente, instituindo a obrigatoriedade do tramite eletronico nos 

Juizados Especiais Federals daquela corte. Um mandado de seguranga foi 

interposto contra decisao, alegando o procedimento eletronico um obice ao exercicio 

de seu direito. O remedio constitucional fora denegado. 1 O egregio tribunal em 

acertada fundamentagao da decisao consagra o principio do devido processo legal 

quando da utilizagao do procedimento judicial eletronico visto que o referido sistema 

coaduna-se com os principios processuais da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e da celeridade. 

1 MANDADO DE SEGURANQA N° 2004. 04.01.036333-0/RS 
RELATOR: Des. Federal JOAO SOURREAUX CHAGAS 
IMPETRANTE: CARLOS DE SOUSA GOMES 
ADVOGADO: GUILHERME BOTELHO DE OLIVEIRA 
IMPETRADO: DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 4 a REGIAO. 
EMENTA 
MANDADO DE SEGURANQA. ATO DO PRESIDENTE TRF4. OBRIGAQAO DO PROCESSO 
ELETRONICO (E-PROC) NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. 
1. A institute- do processo eletronico e decorrencia da necessidade de agilizagao da tramitaccio dos 
processos nos Juizados Especiais Federals, representando a iniciativa o resultado de um enorme 
esforgo institucional do Tribunal Regional da 4 a Regiao e das tres Segfies judiciarias do Sul para que 
nao se inviabilize a prestagao jurisdicional a populagao, diante da avalanche de ag6es que recai 
sobre a Justiga Federal, particularmente nos Juizados Especiais Federals. 
2. 0 sistema em implantagao e consentaneo com os criterios gerais da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade que devem orientar os Juizados Especiais, previstos 
no art. 2° da lei 9.099/95, e que sao aplicaveis aos Juizados Especiais Federals, conforme disposto 
no art. 1°da Lei 10. 259/2001. 
3. A sistematica implantada assegura o acesso aos equipamentos e aos meios eletronicos as partes 
e aos procuradores que deles n§o disponham (ResolugSo n° 13/2004, Presidencia do TRF/43 Regi§o, 
art. 2°, §§ 1° e 2°), de forma que, a principio, ninguem tern o acesso a Justiga ou o exercicio da 
profisscio impedido em decorrencia do processo eletronico. 
Seguranga denegada. 
A C O R D A O 
Vistos e relatados estes autos em que sao partes as acima indicadas, decide a Egregia Corte 
Especial do Tribunal Regional Federal da 4 a Regi§o, por maioria, denegar a seguranga, nos termos 
do relatOrio, voto e notas taquigraficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Porto 
Alegre, 29 de setembro de 2005. 
Des. Federal Joao Surreaux Chagas 
Relator 
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0 CNJ- Conselho Nacional de Justiga esta elaborando um software chamado 

PJe com a colaboragao dos diversos tribunals brasileiros com objetivo de manter um 

sistema de processo judicial eletronico capaz de permitir a pratica de atos 

processuais pelos magistrados, servidores e demais participantes da relagao 

processual diretamente no sistema, assim como o acompanhamento desse 

processo judicial, independentemente de o processo tramitar na Justiga Federal, na 

Justiga dos Estados, na Justiga Militar dos Estados e na Justiga do Trabalho. Mais 

que isso, o PJe tern por f inal idade racionalizar gastos, e otimizar o servigo judiciario 

para que o Poder Judiciario possa resolver os conflitos de acordo com os preceitos 

do devido processo legal. CNJ (2010) 

3.2. Principio da Celeridade Processual, Instrumentalidade das Formas e Economia 

de Atos Processuais como corolario do Processo Eletronico 

A Emenda Consti tucional n° 45/2004 acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5°, 

devendo ser assegurado a todos, tanto no ambito do processo judicial quanto no 

ambito do processo administrativo, o direito a razoavel duragao do processo, bem 

como meios que garantam a sua tramitagao se de de modo celere. O que pode ser 

traduzido como o principio da celeridade processual. Mauro Ivandro Dal Pra Slongo, 

em trabalho monograf ico, afirma que: "A Emenda Constitucional n. 45 preocupou-se 

em fornecer os subsidios para materializar a celeridade do processo, a fim de se 

entregar ao jur isdicionado uma prestagao jurisdicional mais rapida e eficaz, para, 

assim, atender aos auspicios da populagao." 

Ao refletir sobre o referido principio, Fredie Didier Jr. (2010) acusa nao existir 

um principio da celeridade, que o processo nao deve ser rapido, e sim durar o tempo 

necessario e adequado a solugao do caso submetido ao orgao jurisdicional. 

Bem pensadas as coisas, conquistou-se, ao longo da historia, um 
direito a demora na solugao dos conflitos. A partir do momento em 
que se reconhece a existencia de um direito fundamental ao devido 
processo, esta se reconhecendo, implicitamente, o direito de que a 
solugao do caso deve cumprir, necessariamente, uma serie de atos 
obrigatorios, que compoem o conteudo minimo desse direito. A 
exigencia do contraditorio, o direito a produgao de provas e aos 
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recursos certamente atravancam a celeridade, mas sao garantias 
que nao podem ser desconsideradas ou minimizadas. E preciso fazer 
o alerta, para evitar discursos autoritarios, que pregam a celeridade 
como valor. Os processos da Inquisicao poderiam ser rapidos. Nao 
parece, porem, que sinta saudade deles. DIDIER JR. (2010, p.59) 

Contudo, no Brasil, o processo judicial em regra tern um periodo de 

tramitacao deveras longo, nao pelo fato de existir uma adequada resposta do reu ou 

ate mesmo uma produgao de provas que seja jur idicamente segura, mas sim pelo 

volume de processos a encharcar os tribunals que por sua vez esta revestido de 

uma burocracia infinda. 

Cada vez mais as pessoas tern buscado o poder judiciario para que sejam 

reconhecidos seus direitos, sejam individuals ou coletivos, o que constitui outro fator 

para a lentidao para processamento e ju lgamento dos feitos. O aumento da 

demanda advem de diversos fatores como o aumento populacional e a propria 

melhora no conhecimento dos direitos tern est imulado a busca pela justiga como 

efetivagao da cidadania. 

Como bem inflama o discurso MOREIRA (1994) ao afirmar que a progressiva 

elevagao no numero de habitantes ja e por si so condigao de aumento da demanda 

no poder judiciario. Nao se trata de simples aumento da populagao. Ao passo que se 

vai difundindo o conhecimento dos direitos, a consciencia da cidadania por parte da 

populagao e esta vai percebendo suas carencias e necessidades, vai aumentando a 

demanda ate entao simploria a percentagem dos que pleiteiam, reclamam e litigam 

em juizo. 

Destaca-se o principio da celeridade processual, nao so como norteador do 

processo eletronico, mas como uma finalidade, pois e atraves da modernizagao da 

prestagao jurisdicional que se podera efetivar a melhor aplicagao deste principio, 

visto que a real idade dos tr ibunais pathos e de assoberbamento e de lentidao na 

prestagao jurisdicional conhecida por todos. 

E de bom alvitre, que atraves de procedimentos rapidos e eficazes seja 

realizado o verdadeiro intento do processo. Onde reside a necessidade de que um 

novo processo seja mais agil, sem as amarras arcaicas do passado, e moderno 

suficiente para viabil izar a realizagao da justiga, defendendo os direitos basicos de 

cada cidadao, proporcionando a vida e convivencia harmoniosa fundada em direitos 

humanos fundamentals. 



29 

Em muitos paises, as partes que buscam uma solugao judicial 
precisam esperar dois ou tres anos, ou mais, por uma decisao 
exequivel. Os efeitos dessa delonga, especialmente se considerados 
os indices de inflagao, podem ser devastadores. Ela aumenta os 
custos para as partes e pressiona economicamente fracos a 
abandonar suas causas, ou aceitar acordos por valores muito 
inferiores aqueles a que teriam direito. A Convengao Europeia para a 
Protegao dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentals 
reconhece explicitamente, no artigo 6°, paragrafo 1° que a justiga que 
nao cumpre suas fungoes dentro de "um prazo razoavel" e para 
muitas pessoas, uma Justiga inacessivel. CAPPELLETI (1988, p.20) 

De acordo com Jose Carlos de Araujo Almeida Filho (p. 17; 2008); "com a 

ampliagao dos conflitos e a necessidade de um Judiciario mais rapido e eficaz, o 

meio eletronico se apresenta adequado e eficaz para enfrentar essa situagao". Ou 

seja, o meio eletronico utilizado nos procedimentos judiciais e uma poderosa 

ferramenta para agilizar os procedimentos judiciais e enfrentar a morosidade que 

enfada os jur isdicionados e afoga os tribunals em pilhas de papel. 

Contudo, existem alguns ceticos que nao acreditam que o arrastar dos 

processos durante anos nos tribunais brasileiros deve-se prioritariamente a 

insuficiente capacitagao humana em vista da demanda que assombra o judiciario. 

Alexandre Vidigal de Oliveira (Consulex; n° 272; p. 35) alerta que: "o mal maior do 

Judiciario nao esta na morosidade do tramitar e sim no atraso em julgar". Pois a 

maioria dos processos atrasados nao esta em fase de tramitagao e sim aguardando 

julgamento. 

Na mesma esteira, a Ministra do Superior Tribunal de Justiga, Fatima Nancy 

Andrighi, (2011) faz perceber que somente a virtualizagao dos processos judiciais 

nao e suficiente para solucionar os problemas de morosidade do poder judiciario, por 

que mesmo sendo enviado rapidamente um processo para um dos Tribunais 

Superiores, la chegando aguara com paciencia o ju lgamento, visto que ainda sao os 

mesmos seres humanos que farao a analise e o ju lgamento de cada um. 

Porem com a informatizagao dos processos no Brasil, a tendencia sera 

eliminar entraves burocraticos como fases desnecessarias da burocracia processual 

como juntada, termos, remessas, malotes e etc. O que reduz consideravelmente a 

duragao de um processo judicial. 

Alem da fuga ao tecnicismo exagerado, bem como do empenho em 
reformas tendentes a eliminar entraves burocraticos dos 
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procedimentos legais (que hoje em dia, diga-se, a bem verdade, sao 
raros), a efetividade da prestagao jurisdicional, dentro da duragao 
razoavel do processo e da observancia de regras tendentes a 
celeridade procedimental, passa por programas de modernizagao da 
Justiga, de feito bem mais simples: (i) modernizagao do 
gerenciamento dos servigos judiciarios, para cumprir-se o 
mandamento constitucional que impoe a Administragao Publica o 
dever de eficiencia (CF, art. 37); e (ii) efetiva sujeigao ao principio da 
legalidade, fazendo com que os tramites e prazos das leis 
processuais sejam realmente aplicados e respeitados, na so pelas 
partes, mas sobretudo pelos orgaos judiciais ( CF, arts. 5°, LXXVIII.e 
37, caput). Na maioria das vezes, para se realizar a contento o 
respeito a garantia de duragao razoavel do processo, bastara que se 
cumpra o procedimento legal. THEODORO JUNIOR (2010, p.32). 

Nao pode o processo em seus atos proporcionar vantagens a uma parte em 

detrimento da outra fer indo o principio da isonomia pois assim o processo que seria 

o instrumento de realizagao da justiga passaria a ser a arma que proporcionaria a 

derrocada processual dos hipossuficientes processuais. Ou seja, o processo e uma 

luta a garantir as mesmas oportunidades e os mesmos instrumentos processuais 

para que possam fazer valer os direitos e pretensoes dos lit igantes. 

O principio da economia processual infere que nao podera haver um 

excessivo dispendio para consumagao da prestagao jurisdicional, mas haver certa 

proporcionalidade entre meios e fins, para que haja equil ibrio na relagao custo 

beneficio, estratif icando o maximo resultado na atuagao do direito com o minimo 

emprego possivel de atividades processuais. 

Um processo gratuito pode ser idealizado para facilitar o acesso a todos os 

cidadaos, em condigao de plena igualdade. No Brasil, as despesas processuais 

correm por conta dos litigantes, salvo apenas os casos de assistencia judiciaria 

gratuita propiciada aos comprovadamente mais pobres. Um pais como o Brasil, 

onde o custo de um processo constitui um obstaculo para grande parte dos 

brasileiros que nao possuem condigoes f inanceiras veem seus direitos serem 

violados sem propor agao, um procedimento judicial gratuito e acessivel viria a 

calhar para acalentar o clamor dos excluidos socialmente. 

E atraves de um procedimento judicial informatizado este principio processual 

podera ser cumprido com efetividade, visto que as custas processuais nao 

representam somas pecuniarias de relevante melhoramento dos servigos judiciarios 

por que se assim fosse a justiga nao padeceria sob o marasmo existente. 
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Cumprindo os preceitos de economia, celeridade e instrumental idade 

processual, o PJe tern potencial idade de reduzir o tempo da pratica dos atos 

processuais de varias maneiras como: 

Extinguindo atividades antes existentes e desnecessarias em um 
cenario de processo eletronico, tais como juntadas de petigoes, baixa 
de agravos de instrumento, juntadas de decisoes proferidas por 
Cortes especiais ou pelo Supremo Tribunal Federal; suprimindo a 
propria necessidade de formacao de autos de agravo em razao da 
disponibilidade inerente do processo eletronico; eliminando a 
necessidade de contagens e prestagao de informagoes gerenciais 
para orgaos de controle tais como as corregedorias e os conselhos; 
atribuindo ao computador tarefas repetitivas antes executadas por 
pessoas - e, portanto, propensas a erros - , tais como a contagem de 
prazos processuais e prescricionais; otimizando o proprio trabalho 
nos processos judicias, acrescentando funcionalidades antes 
inexistentes capazes de agilizar a apreciagao de pedidos e pegas 
processuais; deslocando a forga de trabalho dedicada as atividades 
suprimidas para as remanescentes, aumentando a forga de trabalho 
na area fim; automatizando passos que antes precisavam de uma 
intervengao humana; permitindo a execugao de tarefas de forma 
paralela ou simultanea por varias pessoas. CNJ (2010, p. 6) 

Destarte, essas medidas tern o condao de reduzir o tempo de atividades 

acessorias ao processo judicial, permitindo que sejam praticados mais atos 

processuais tendentes a solugao do embate judicial de forma eletronica como, por 

exemplo, distribuigao, comunicagao de atos processuais e o direito de impetrar 

recursos. 

A distribuigao atraves do meio eletronico pode ser uma forma de ampliar o 

acesso a justiga, pois os advogados podem de onde estiver, pleitear o direito em 

questao sem ter que se deslocarem ate as comarcas, segoes, subsecgoes e 

tribunais acarretando uma melhoria significativa na atividade advocaticia e 

consequentemente na prestagao jurisdicional. Como bem alude OLIVEIRA (2009) as 

partes e os advogados podem atraves da internet, de qualquer lugar do pais, e a 

qualquer hora ou dia, ter dados da sua causa, sendo desnecessar io o deslocamento 

dos advogados, por exemplo, de alguns estados para outros, com a finalidade de 

fazer postulagoes ou acompanhamento presencial de processos, representando 

economia f inanceira para o cidadao. 

Ante a sombra que deixa obscura a imagem do Poder Judiciario no ato da 

distribuigao de um processo, e internamente, a sensagao de injustiga na distribuigao 
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do trabalho que sentem muitos magistrados, a distribuigao no PJe recebeu uma 

atengao especial. 

Embora seja possivel manter o modelo atual mais comum, fundado na 

igualdade de processos entre classes processuais, a distribuigao sera regida por um 

conjunto de fatores que levarao a medir o verdadeiro trabalho decorrente do 

processo. Estes criterios a serem adotados pelas corregedorias e presidencias de 

tribunais terao por f inal idade uma distribuigao mais transparente sem afetar o 

principio do Juiz natural e a obrigagao legal de sorteio dos processos entre os 

igualmente competentes. CNJ (2010) 

Da mesma maneira como se dara na distribuigao, os atos demais atos 

processuais deverao adaptar-se a nova forma de processo, visto que os atos 

processuais tern por objetivo char, modif icar ou extinguir a relagao jur idico-

processual. 

Bastante adequado ao principio da instrumental idade das formas, economia e 

celeridade tambem e o uso do meio eletronico tocante as cartas precatorias e 

rogatorias, pois em questao de segundos podera haver remessa de carta precatoria, 

seja o juiz estando na Comarca de Sousa-PB e o outro na Comarca de Joao 

Pessoa, suprimindo a demora e a distancia na comunicagao entre tribunais juizes de 

primeiro grau. 

Bem observado, nas mais avangadas concepgoes de um novo projeto de 

processo, presentes sempre estao as ideias de celeridade e simplif icagao o que faz 

perceber que a morosidade e as formal idades desnecessar ias tendem a 

desaparecer das relagoes jur idicas processuais. Em outras palavras TEIXEIRA 

(2005) sintetiza af i rmando que tecnicas devem ser util izadas para instrumentalizar, 

com a justiga possivel e a custos toleraveis, a pacif icagao civil izada dos conflitos 

sociais. 

Evidentemente que sem a transcendencia do direito processual com o direito 

material nao se pode pensar em processo justo. E sem eficiencia a resposta do juizo 

para a pacificagao do litigio a tutela nao atingira sua f inal idade. Ainda se reconhega 

e proteja o direito violado, o tempo em que o titular passou esperando o provimento 

jurisdicional nao voltara jamais. Por tais motivos o Estado nao pode deixar de 

combater a morosidade judicial e assegurar a todos que dependam ou venham a 

depender da tutela da Justiga garantir como direito fundamental uma duragao 
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razoavel para o processo empenhar-se para garantir a celeridade da respectiva 

tramitagao. 

3.3. Principio da Publicidade, Segredo de Justiga e a Privacidade do Cidadao no 

Processo Eletronico 

O principio da publicidade no processo tern o objetivo de possibilitar o 

conhecimento a todos das decisoes judiciais, ou pelo menos nao ocultar os atos do 

poder judiciario, constituindo uma garantia individual do cidadao no Estado 

Democratico de Direito. O poder judiciario tendo por sua essencia a publicidade de 

seus atos e nao devera ocultar de todos os individuos suas atividades para que nao 

haja abusos, tr ibunais de excegao, ou quaisquer ameagas as garantias individuals 

sejam prontamente acusadas pelo povo e seus representantes. 

Na prestagao jurisdicional ha um interesse publico maior que o 
privado defendido pelas partes. E a garantia da paz e da harmonia 
social, procurada atraves da manutengao da ordem juridica. Todos, e 
nao apenas os litigantes, tern direito de reconhecer e acompanhar 
tudo o que se passa durante o processo. (...) Por isso a justiga nao 
pode ser secreta, nem podem ser as decisoes arbitrarias, impondo-
se sempre a sua motivagao, sob pena de nulidade. THEODORO 
JUNIOR (2010, p.38-39) 

O inciso do IX art. 93 da CF/1988 (redagao conforme a EC. n° 45/2004) 

expressa o principio da publicidade juntamente com o principio da motivagao das 

decisoes: 

IV - todos os julgamentos dos orgaos do poder judiciario serao 
publicos, e fundamentadas todas as decisoes, sob pena de nulidade, 
podendo a lei limitar a presenga, em determinados atos, as proprias 
partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais 
a preservagao do direito a intimidade do interessado no sigilo nao 
prejudique o interesse publico a informagao. 

Em contraposigao ao dever de o Poder Judiciario tornar publico seus atos e 

decisoes a Constituigao Federal de 1988 mitiga a publicidade em seu art. 5°, LX: "a 
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lei so podera restringir a publ icidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem". Outrossim, a privacidade e consagrada 

no rol dos direitos fundamentals atraves do inciso X do mesmo artigo : " sao 

inviolaveis a int imidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito a indenizagao pelo dano material ou oral decorrente de sua 

violagao" 

Ha que se equil ibrar o principio da publicidade, que constitui um dever do 

poder judiciario, com o direito a privacidade, elencado como direito fundamental da 

pessoa humana, pois o poder judiciario nao podera expor a intimidade de ninguem 

sob o prisma da publicidade de seus atos. Com o acesso livre e universal a rede 

mundial de computadores torna-se deveras perigoso a publ icidade deglutir atraves 

da publicacao de nomes e imagens o direito fundamental a privacidade. Em alerta 

GRINOVER (2006, p.77) aduz: "Alias, toda precaucao ha de ser tomada contra a 

exasperacao do principio da publicidade. Os modernos canais de comunicagao de 

massa podem representar um perigo tao grande como o proprio segredo. 

Como por exemplo, caso um cidadao deseje excluir seu nome de sites de 

busca para nao expor sua vida privada malograra em sua tentativa, pois uma vez 

seus dados pessoais, profissionais ou ate mesmo patrimoniais est iverem inseridos 

na internet mult ipl icar-se-ao de tal maneira que nao sera mais possivel ser apagado 

da memoria digital mundial. 

O Poder Judiciario nao pode ser equiparado a redes sociais como Orkut, 

Facebook ou Twiter, que expoem relagoes interpessoais e a conduta dos individuos 

de tal maneira que atualmente pode-se bisbilhotar a vida de qualquer participante 

destas redes sem sair de casa. 

Essencialmente nao reside uma ilegalidade no uso em tais redes sociais, 

alias, estas nao trazem apenas maleficios aos seus usuarios, t razem tambem 

benesses aos seus participantes como as comunicagoes intersubjetivas em tempo 

real. Apenas, o Poder Judiciario, revestido de um munus publico tern por obrigagao 

proteger a honra e a intimidade dos cidadaos e nao ser o primeiro a escancara-la. 

Uma maneira de proteger o jurisdicionado de abusos e constrangimentos e o 

processo tramitar em segredo de justiga tambem no meio eletronico para as causas 

que envolvam direito de famil ia, interesse de menores, ou que de qualquer forma 

exponha o jur isdicionado a situagoes vexatorias. 

Como bem alude o atual codigo de processo civil: 
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Art. 155. Os atos processuais sao publicos. Correm, todavia, em 
segredo de justiga os processos: 

I - em que exigir o interesse publico 
II - que dizem respeito a casamento, filiacao, separacao dos 
conjuges, conversao desta em divorcio, alimentos e guarda de 
menores. 

Paragrafo unico: O direito de consultar os autos e de pedir certidoes 
de seus atos e restrito as partes e a seus procuradores. O terceiro, 
que demonstrar interesse juridico, pode requerer ao juiz certidao do 
dispositivo da sentenca, bem como de inventario e partilha resultante 
do desquite. 

Observando o disposit ivo legal, o processo eletronico devera adptar-se a 

realidade normativa, veiculando cada vez menos, decisoes judiciais em seus sitios 

como se fosse uma noticia de um jornal sensacional ista. Com o mesmo 

pensamento, ALMEIDA FILHO (2008) nao encerra o principio da publicidade, 

minorando e relativizando em detr imento do excesso de informagao que vem 

tomando conta do nosso sistema judicial. As noticias ocupam cada vez mais os 

jornais e com o advento da internet, o direito ao esquecimento nao existe mais, ante 

os dados f icarem perpetuamente instalados nos servidores podendo ser acessados 

a qualquer tempo. 

Constitui um desafio para os sistemas processuais informatizados dosarem a 

publicidade dos atos processuais e as garantias individuals de privacidade como o 

direito de estar sozinho e o da autodeterminagao informativa, que consiste em o 

individuo escolher quais dados e informagoes deseja que possa ser publicada a seu 

respeito. Caso este direito for tolhido sob quaisquer fundamentos a democracia sera 

obscurecida e nao mais podera ser chamado de estado democrat ico de direito. 

3.4. Principio do Contraditorio e a Ampla Defesa, Documento Eletronico 

Armazenamento de Dados e Assinatura Digital 

Nos termos do art. 5°, LV encontra-se o principio do contraditorio e da ampla 

defesa: "aos litigantes, e aos acusados em geral sao assegurados o contraditorio e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". O que garante ao individuo 

a chance de colacionar ao processo todos os elementos de prova obtidos l icitamente 
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necessarios a sua defesa, outrossim, de conhecer do processo em todos os seus 

atos e de manifestar-se acerca destes de tal forma que sua defesa seja considerada 

em todos os seus termos. 

A problematica da insergao da tecnologia da informagao nos procedimentos 

judiciais vai de encontro ao principio do contraditorio e da ampla defesa. Para que 

seja exercida a plena defesa no processo e ate mesmo o direito de agao os 

advogados deverao possuir certif icagao digital, que nada mais e uma assinatura 

cr iptografada 2 com fungao de validar documentos na forma eletronica. 

A Medida Provisoria n. 2.200-2, de agosto de 2 0 0 1 , institui a Infraestrutura de 

Chaves Publicas Brasileira, uma autarquia que possui a f inal idade de autenticar e 

validar os documentos publicos na forma eletronica, como reza o seu artigo primeiro: 

Art. 1° Fica instituida a Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira-
ICP- Brasil -, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade 
juridica de documentos em forma eletronica, das aplicagoes de 
suporte e das aplicagoes habilitadas que utilizem certificados digitals, 
bem com a realizagao de transagoes eletronicas seguras. 

Nessa perspectiva, o processo eletronico pode ser t ido como um obice ao 

exercicio do direito de agao e uma afronta a garantia constitucional da ampla defesa 

e do contraditorio, pois as partes em regra nao possuem certif icagao digital nem se 

pode obrigar a n inguem adquirir, alem do que seria inconcebivel num pais como o 

Brasil, os reus em processos criminais possuirem certif icagao digital, fundado no 

preceito de que ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senao em virtude de lei (Art. 5°, II, CF/1988) 

As certif icagoes para assinatura geralmente custam caro e com a insergao do 

procedimento judicial eletronico e ante a "realidade virtual" que ira vigorar a 

advocacia, que e atividade essencial ao exercicio da justiga, nao pode ficar aquem 

do futuro que se aproxima, sob pena de ver-se padecer direitos por causa do que 

pode ser chamado de "inercia analogica". O que se observa e que a advocacia tern 

avangado lentamente em diregao a inclusao digital devido principalmente a 

resistencia cultural e falta de estrutura do Judiciario e dos tr ibunais. 

2 Segundo o dicionario Aurelio Buarque de Holanda Ferreira criptografia significa a arte de escrever 
em cifras ou em cOdigos. Assim os programas que utilizam a criptografia funcionam transformando 
documentos de forma legivel em um agrupamento de caracteres sem sentido. Utilizando um par de 
chaves, codificando o documento texto de tal modo que o transforme numa chave publica, que s6 
podera ser acessada e decodificada atraves de uma chave privada. CORRIzA (2008) 
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Aos 27 de setembro de 2011 a OAB publicou em seu site um artigo de Pedro 

Canario (2011) demonstrando a baixa adesao da advocacia a certif icagao digital. De 

cerca de 670 mil advogados registrados na OAB, apenas 68,8 mil tern certif icados 

digitals para fazer peticoes atraves do meio eletronico e ter acesso a justiga digital. 

Ou seja, apesar da adesao ao procedimento judicial estar aumentando, ainda cerca 

de 10% dos advogados do pais possuem certificagao digital. 

Segundo o presidente do Conselho Federal da OAB, Ophir Cavalcante, a 

maioria dos advogados nao esta acostumada com a informatica. Onde toda sua vida 

profissional trabalhou-se com processo em papel, de repente terao que aprender e a 

se acostumar a trabalhar com documentos digitals, em telas de computadores 

requisitando que se invista em equipamentos propicios para tais atividades em seus 

escritorios como scanner, ou ate mesmo leitores de cert i f icados digitals. CANARIO 

(2011). 

Contudo, alguns tr ibunais tern criado sistemas de cadastro e de 

movimentagao processual, contendo login e senha, sem exigir cert i f icados digitals, 

como por exemplo, o sistema Creta, que e um sistema de movimentagao processual 

utilizado nos Juizados Especiais Federals da 5 a regiao. Constitui, assim, um sistema 

de facil manuseio, e bastante eficiente na tramitagao dos feitos. 

Outros problemas ainda afl igem a comunidade jur idica como, por exemplo, a 

inseguranga na internet ante as atividades cr iminosas praticadas em rede como 

invasao de banco de dados, alteragao de cadastros e senhas que podem afetar 

signif icativamente as relagoes jur idico-processuais. CALANDRA (2009) informa que 

o recorde de atividades de hackers e brasileiro. Em 2004, a Policia Federal divulgou 

que a cada dez hackers existentes no mundo, oito sao brasileiros. 

Muitos obstaculos hao de serem superados para que a pratica da advocacia 

atraves do processo eletronico se efetive. A capacitagao humana e o investimento 

logistico em equipamentos seguros que possibil i tem a defesa do advogado num 

futuro proximo ao inves de dificultar a vida dos advogados contribuira para o 

equil ibrio das relagoes jur idicas processuais de tal modo que no futuro nao se 

discutira com o temor atual acerca da seguranga juridica da assinatura digital e dos 

documentos na forma eletronica. 

A assinatura digital conferira aos documentos o mesmo valor juridico 
daqueles em papel, assinados de proprio punho. Esse sistema tern 
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como pilares a autenticidade, a integridade e a confiabilidade, 
minimizando os riscos em torno da seguranga. O Tribunal de Justiga 
de Sao Paulo ja adquiriu muitos certificados com a Serasa, que e 
autoridade certificadora vinculada a Infra-Estrutura de Chaves 
Publicas Brasileira (ICP - Brasil). No entanto, ainda precisara obter 
outros para toda demanda de funcionarios. Aqui, mais uma vez, 
resvalamos na necessidade de investimentos. CALANDRA (2009, 
p.35) 

No projeto do CNJ, a assinatura digital nao ficou de fora (CNJ, 2010, p. 19): "O 

PJe trabalhara desde o inicio como uso de assinaturas digitais com base em 

certif icados da estrutura do ICP-Brasil." 

Para que o advogado nem o tribunal nao precise adquirir processadores de 

texto deveras oneroso f inanceiramente o PJe possibilita que o advogado util izando 

editor de texto do proprio software produza seus documentos, com tamanho 

reduzido de armazenamento e transmissao, atraves do proprio sistema para que se 

garanta maior rapidez para acesso do conteudo. CNJ (2010) 

Ha que se observar que o processo de informatizagao da justiga passa por 

transformagoes gradativas e que requer paciencia daqueles que estao ansiosos para 

a implantagao do procedimento judicial eletronico tanto nos servigos advocaticios 

quanto nos tr ibunais, visto que tais mudangas requerem investimentos e nao 

acontecerao de forma repentina. 
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4 O P R O C E S S O E L E T R O N I C O A A S P E R S P E C T I V A S P A R A O D IREITO 
P R O C E S S U A L CIV IL B R A S I L E I R O . 

4.1. Lei 11.419/2006 e Informatizagao do Processo Judicial Brasileiro 

A lei 11.419/2006 foi um prenuncio a informatizagao do processo civil 

brasileiro. Atraves desta se permitiu ao Poder Judiciario da Uniao e dos Estados, 

atraves de seus orgaos competentes, de primeiro e segundo graus desenvolvesse 

sistemas eletronicos de processamentos de atos judiciais, util izando, 

preferencialmente a internet, bem como por meio de redes internas e externas: "Art. 

1° O uso de meio eletronico na tramitacao de processos judiciais, comunicagao de 

atos e transmissao de pegas processuais sera admitido nos termos desta lei." 

O paragrafo unico do art. 154 do atual codigo de processo civil, com redagao 

dada pela lei n° 11.280/06 reflete essa ideia e faz do principio da instrumental idade 

das formas a sua essencia: "Os tribunais, no ambito da respectiva jurisdigao, 

poderao disciplinar a pratica e a comunicagao oficial dos atos processuais por meios 

eletronicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, val idade juridica e 

interoperabil idade da ICP - Brasil". 

Ass im, cada tr ibunal ou orgao jurisdicional foi cr iando a seu proprio criterio 

seu proprio sistema de tramitagao processual, seja de forma total ou parcialmente 

digital, coadunando-se com os principios da autonomia f inanceira e administrativa 

dos tribunais. E desta forma aos poucos foi e vem acontecendo a estruturagao dos 

tribunais para que seja permit ido a pratica de atos processuais na forma eletronica 

como bem indicava o § 3° do Art. 10 da referida lei: "Os orgao do Poder Judiciario 

deverao manter equipamentos de digitalizagao e de acesso a rede mundial de 

computadores a disposigao dos interessados para distribuigao de pegas 

processuais." 

Contradiz os preceitos de instrumental idade e de eficiencia processual o § 2° 

do Art. 12 da lei 11.419/2006 ao determinar a possibi l idade de o procedimento 

tambem podera de dar na forma f isica, ou seja, em papel: "os autos de processos 

eletronicos que t iverem de ser remetidos a outro ju izo ou instancia superior que nao 

disponham de sistema compativel deverao ser impressos em papel (...)". 
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Constitui um atropelo operacional a ausencia de compatibi l idade entre os 

diversos sistemas, pois ante a informatizagao das segoes e subsegoes judiciarias, 

das comarcas, dos tr ibunais de primeiro grau, se faz necessario que paralelamente 

os tribunais de instancia superior tambem se informatizem para que a comunicagao 

dos atos processuais e os recursos processuais tambem possam ser ju lgados de 

forma justa e eficiente, consagrando tambem ao procedimento judicial eletronico o 

principio do duplo grau de jurisdigao. 

Nessa perspectiva, a Resolugao n° 90 aprovada pelo Conselho Nacional de 

Justiga dispoe acerca dos equivocos cometidos pela Lei 11.419/06, apontando a 

necessidade de equiparagao da evolugao tecnologica no ambito do poder judiciario. 

Atacando o § 2° do Art. 12 da referida lei o art. 7 da resolugao amadurece o 

processo eletronico nivelando a tecnologia da informagao no processo entre os 

tribunais: "deve ser garantida a integragao entre os sistemas do primeiro, segundo 

graus e tr ibunais superiores." Portanto sera razoavel que uma carta precatoria, um 

recurso de apelagao, e suas contrarrazoes, por exemplo, seja enviada ao juizo 

deprecado e a instancia superior respect ivamente na forma eletronica. 

A assinatura digital no processo eletronico compreende um tema de relevante 

preocupagao do legislador ordinario, assim como em todos os atos processuais, 

como forma de identif icagao a sua val idade depende inexoravelmente da assinatura 

de quern os pratica. O § 2°, inciso III, do art. 1° da Lei do Processo Eletronico infere 

que a assinatura digital baseada em certif icado digital emit ido por Autor idade 

Certif icadora credenciada, na forma da lei, devera ser feita mediante cadastro de 

usuario no Poder Judiciario conforme disciplinado pelos orgaos respectivos. 

Isto devera acontecer para que haja seguranga juridica para que os 

integrantes do Poder Judiciario, juizes, conci l iadores e serventuarios tenham sua 

assinatura conferida com sua senha pessoal, para que depois de registrada a 

assinatura o teor documento seja indelevel e permanente protegida por recursos 

informaticos que impegam sua destruigao ou alteragao. 

Quanto a seguranga de documentos eletronicos podemos citar o 
Tribunal de Justiga de Sao Paulo, que nos dias de hoje tern 
informatizado todo o seu servigo cartorial de emissao de certidoes. 
Quatro sao as rotinas de seguranga utilizadas em Sao Paulo: (i) os 
"dataglyphs", que nada mais sao que uma sequencia numerica 
criptografada de todo o teor da decisao, sendo possivel, inclusive, 
recuperar a mesma no caso de deterioragao ou destruigao parcial. 
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Um codigo de barras de leitura (ii) vinculando as informagoes 
criptografadas complementa os "dataglyphs". Tambem e utilizado o 
selo digital (iii), impresso digitalmente em 600 pontos de polegada, 
com caracteres ocultos, microletras e padroes geometricos, o que 
impede sua reprodugao por copia. Por fim, (iv) a assinatura eletronica 
- como pudemos observar - complementa o processo de atribuicao 
de seguranga e autenticidade das certidoes. FONTAINHA (2009, p. 
128-129) 

A Lei do Processo Eletronico enfatizou que serao presumidamente originais 

os documentos apresentados na forma eletronica, lembra Mario Paiva (Consulex n° 

3 0 1 , 2009, p. 44): "O ordenamento patrio passou, assim a prestigiar o chamado 

principio da verdade documental , que considera documento como verdadeiro ate 

que se prove o contrario". Como bem observado no caput do art. 1 1 : "Os 

documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletronicos com 

garantia da or igem e de seu signatario, na forma estabelecida nesta Lei, serao 

considerados originais para todos os efeitos. 

Outrossim, previu como deveria se dar a comunicagao dos atos processuais 

no processo eletronico. Estabelecendo o Diario de Justiga Eletronico, disponibil izado 

em site na internet, com a finalidade de publicar os atos judiciais e administrativos 

proprios e dos orgaos a ele subordinados, bem como comunicagoes em geral. (Lei 

11.419 Art. 4°). Com isso os advogados t iveram que se adaptar de forma imperativa 

a receber intimagoes atraves do meio eletronico o que nao constitui um onus, mas 

sim tende a facilitar bastante a vida do advogado pois o mesmo de qualquer lugar 

pode tomar ciencia dos atos praticados pelo orgao jurisdicional. 

O paragrafo unico do art. 14 preleciona: "Os sistemas devem buscar 

identificar os casos de ocorrencia de prevengao, l i t ispendencia e coisa julgada". Aos 

primeiros olhos pode parecer extremamente funcional a aplicagao deste recurso nos 

procedimentos judiciais, e atraves de um sistema integrado se possa evitar vicios 

materials de direito. No entanto corre-se o risco de os procedimentos judiciais sejam 

robotizados de tal forma a nao permitir que a agao humana incida sobre a pratica de 

determinados atos, de forma que algum eventual erro tecnico no sistema prejudique 

uma pessoa ou ate uma coletividade inteira. 

Todo cuidado e pouco com automatizagao da pratica de determinados atos 

judiciais, pois o direito, o processo e o poder judiciario nao poderao estar aquem da 

sensibil idade e do bom senso do homem e ser trocado por maquinas, pois estas por 
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mais eficientes que sejam sempre estarao longe da criatividade e do senso critico do 

homem. 

4.2. O Processo de Execugao atraves dos meios eletronicos 

Em linhas gerais, processo de execugao tern a f inal idade de conferir ao credor 

seu direito material expresso em titulo executivo judicial ou extrajudicial. Pode o 

processo de execugao obrigar ao reu dar, fazer ou deixar de fazer algo, como 

tambem atraves do Poder Judiciario realizando a penhora de bens do devedor, o 

que ocorre quando o titulo esta fundado em uma obrigagao liquida certa e exigivel. 

MARINONI (2008, p. 69) conf irma: "(...) Isto esta correto quando se pensa na 

execugao que objetiva o pagamento de dinheiro ou de qualquer prestagao que 

envolva a transferencia de patrimonio, bem como da coisa imovel ou movel, seja em 

virtude de direito real ou obrigacional". 

A penhora tern a fungao de apreender os bens do devedor para que seja paga 

a divida constante no titulo executivo. Depois de realizada a penhora os bens que 

outrora estavam em posse do devedor nao mais poderao ser objeto de alienagao 

nem pode o devedor se desfazer dos bens, sob pena de se incorrer em ato 

atentatorio contra a dignidade da justiga. (Art. 600, CPC) 

A medida processual em destaque, embora seja inegavelmente 
agressiva em vista dos efeitos que gera, e necessaria para que dela 
sejam desencadeados varios efeitos, objetivando o alcance maior da 
execugao, a saber: a plena satisfagao do credor. MONTENEGRO 
FILHO (2007, p. 402) 

A melhor forma de satisfazer o credito acontece quando a penhora e em 

dinheiro, pois possibil ita penhorar apenas a quantia necessaria ao seu pagamento. 

Visto que, o dinheiro em especie seja a melhor forma de adimplir a obrigagao 

crediticia, o art. 655 do codigo de processo civil elenca em seu rol como primeira 

forma de pagamento: "Art. 655. A penhora observara, preferencialmente, a seguinte 

ordem: I - dinheiro, em especie ou em deposito ou aplicagao em instituigao 

financeira". Destarte, ressalvado o direito de o devedor nomear bens a penhora (§3° 
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do art. 475-J, CPC), o pagamento em dinheiro da divida e a forma mais pratica de 

finalizar o processo de execugao. 

Contudo, nem sempre o credor, de boa vontade, entregara a quantia exigida 

judicialmente, necessi tando que imperat ivamente o estado-juiz utilize de sua forga 

para que a justiga cumpra seu papel. Convem explicar que o estado nao entrara 

sorrateiramente na residencia dos devedores e Ihes confiscara seus bens, nem 

direcionara uma arma a cabega de nenhum individuo a esvaziar-lhe os bolsos e sim 

utilizara de meios idoneos e educados para fazer valer o direito do credor, devendo 

aplicar sempre o principio do devido processo legal. 

Uma maneira de se observar se o devedor possui dinheiro suficiente para 

saldar seu debito e consultando se o devedor possui tais cifras em conta bancaria. A 

consulta permitida tao somente ao juiz da causa, a requerimento da parte, realizada 

atraves do meio eletronico, tern guarida no art. 655 - A do CPC. 

Art. 655 - A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em deposito ou 
aplicagao financeira, o juiz, a requerimento do exequente, requisitara 
a autoridade supervisora do sistema bancario, preferencialmente por 
meio eletronico, informagoes sobre a existencia de ativos em nome 
do executado, podendo no mesmo ato determinar a sua 
indisponibilidade, ate o valor indicado na sua execugao. 

£ notorio o uso do meio eletronico no processo de execugao a facilitar a agao 

do poder judiciario na constrigao dos bens do devedor em favor do credor. O 

BACENJUD, sistema informatizado, fruto de um convenio do Banco Central com o 

STJ, TST e o CJF, permite que os ju izes, com senhas cadastradas, consultem 

atraves da internet se existe dinheiro depositado em conta corrente, poupanga, ou 

qualquer aplicagao f inanceira em nome do executado em qualquer lugar do pais. 

O mecanismo do BACENJUD encontra opositores como Jose Carlos de 

Araujo Almeida Filho (2008) que afirma que tal instituto age dissonante com o 

dispositivo legal, visto que a lei permite que sejam apenas prestadas informagoes 

acerca do instituto, e o BACENJUD age confiscando bens sem permitir ao devedor 

demonstrar a impenhorabi l idade dos bens ferindo o principio do contraditorio e a 

ampla defesa e causando transtornos imensuraveis para a reversao da penhora 

realizada. Para o autor a interpretagao da norma devera ser restritiva, e o instituto 

nao devera padecer, pois os procedimentos judiciais informatizados devem agilizar 

os processos e nao aniquilar garantias processuais. 
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Contudo, quando os juizes sem sair de seu gabinete, real izam uma consulta 

on line e veri f icam se existe algum ativo f inanceiro que permita a satisfacao do 

credito o que nao viola o direito a intimidade, visto que se fosse uma faculdade do 

devedor demonstrar os valores pertencentes em sua conta, este nao o faria nunca, o 

que tornaria o processo de execugao e a penhora on line inocuos. 

O instituto do BACENJUD merece aplausos, visto que o direito material do 

credor deve ser efetivado, e abolir mecanismos que viabil izam o exercicio do poder 

judiciario, constitui um retrocesso para a sociedade. Nao se trata propriamente de 

confisco e sim garantia processual de o credor um dia vir a locupletar-se do que e 

seu por direito, pois apenas uma consulta ao sistema bancario nao trara garantia 

que seu credito sera pago, mas atraves do bloqueio de valores atraves de uma 

penhora on line de fato sera permitido. 

4.3. Processo Eletronico e Sustentabilidade Ambiental 

O meio ambiente pode ser entendido em seu conceito amplo como a uniao, 

dos espagos f is icos naturais ou artificiais que possibilita a vida e especialmente o 

convivio humano em interagao com o planeta. Para Talden Farias (2007) a unidade 

de protegao jur idica ao meio ambiente tern por f inal idade de garantir nao somente a 

vida, mas sim a qual idade de vida principalmente pelo fato de que o meio ambiente 

natural, ou artificial, intr insecamente faz parte da vida humana. 

A exploragao dos recursos naturais devera ser de forma equil ibrada e sadia 

para que os recursos naturais nao se acabem de uma vez e traga problemas para 

humanidade com ja vem ocorrendo atualmente com as atitudes predatorias do 

homem. O que pode ser perfeitamente denominado de principio do desenvolvimento 

sustentavel. O professor Erivaldo Moreira Barbosa em sintese ensina que: 

(...) o principio do desenvolvimento sustentavel procura conciliar o 
economico, o social, o ambiental e o politico. Dai porque as 
exploragoes economicas dos recursos ambientais devem harmonizar 
com a preservagao do meio ambiente, resultando em melhor 
qualidade de vida para as presentes e futuras geragoes. BARBOSA 
(2007, p.36) 



O direito ao meio ambiente sadio e equil ibrado se afirma coercit ivamente 

punindo agentes que prat icam danos ambientais e paralelamente obrigando o 

Estado e a sociedade em geral a implementarem medidas efetivas a proteger os 

recursos naturais. Pois nao pode o Estado agir hipocri tamente a punir a iniciativa 

privada pelo uso indevido dos recursos ambientais e ao mesmo tempo esse mesmo 

Estado nao adotar polit icas de preservacao ambiental . 

O principio do desenvolvimento sustentavel faz dupla com o principio da 

economia processual, visto que quando se economiza com material de escritorio 

como papeis e tinta, por minimo que seja no ambito de cada tr ibunal, a nivel 

nacional torna-se significativa a preservacao do meio ambiente. 

Os processos virtuais terao como fator importante a sustentabil idade 

ambiental, pois com a insergao do procedimento eletronico sera de bom alvitre a 

economia ambiental . Em entrevista para revista jur idica Consulex (2008), o Doutor 

Alexandre Rodrigues Atheniense informa que: "Para se ter uma ideia, so no ano de 

2006, o Supremo Tribunal Federal movimentou cerca de 680 Toneladas de Papel, 

portanto o processo digital impacta favoravelmente na questao ambiental a partir do 

papel que sera subst i tuido pelo documento eletronico". 

Nao podem ser desprezadas ante o forte apelo ecologico, a redugao de 

espagos f isicos e a economia de gastos com pessoal, papel, tintas de impressao e 

outros materiais. Como constitui uma injustiga a degradagao ambiental que perpassa 

o mundo em seus dias, nao pode o poder judiciario ser o primeiro ha comete-la, e 

sim internamente procurar minimizar atraves da pratica de seus atos o problema da 

poluigao ambiental que assola o mundo. 

4.4. O Processo Eletronico e o Novo Codigo De Processo Civil 

O presidente do Senado Federal, Jose Sarney, em 2009, criou uma comissao 

de juristas, advinda do Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP -, para 

elaborar um anteprojeto de lei destinado a reforma do Codigo de Processo Civil. 

O anteprojeto do novo codigo de processo civil profetiza o ritmo da nova e 

futura realidade processual brasileira- celeridade processual para efetiva prestagao 

jurisdicional - expressando em seu artigo 107, I o principio da celeridade processual 
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como incumbencia do juiz: "Art. 107 O juiz dirigira o processo conforme as 

disposicoes deste codigo incumbindo-lhe: I - promover o andamento celere da 

causa." 

Atento a nova ordem processual, o anteprojeto traz a baila insergao do 

processo no futuro, e porque nao presente realidade processual virtual que cingira 

os atos processuais em suas mais diversas formas variadas, sem esquecer os 

principios processuais. 

Presente no Ti tulo VII I , Capitulo I, que trata das formas e dos atos 

processuais, o caput art. 151 do anteprojeto, repetindo o caput do art. 154 do atual 

codigo de processo civil consagra o principio da instrumental idade das formas, 

assim dizendo: "Os atos e termos processuais nao dependem de forma 

determinada, senao quando a lei expressamente o exigir, considerando-se validos, 

os que realizados de outro modo, Ihe preencham a f inal idade essencial ." 

Anuncia ainda a implementagao de um procedimento judicial informatizado 

pelos tr ibunais pathos atraves do § 2° do Art. 151 : 

Os tribunais no ambito de sua competencia poderao disciplinar a 
pratica e a comunicagao oficial dos atos processuais por meios 
eletronicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, 
validade juridica, e interoperabilidade estabelecida pelo orgao 
competente, nos termos da lei. 

Um processo judicial eletronico - e uma nova solugao para o tratamento de 

processos digitais e que devera, no futuro, incorporar em um so sistema todos os 

demais sistemas judiciais existentes. Esses sistemas estao de acordo com a 

proposta do novo codigo de processo civil no § 4° do art. 151 : "O procedimento 

eletronico devera ter sua sistematica unificada em todos os tr ibunais, cumprindo ao 

Conselho Nacional de Justiga a edigao de ato que incorpore e regulamente os 

avangos tecnologicos." 

Deve-se advertir que os processos se iniciados deverao tambem ser 

f inalizados na forma fisica; nao havera migragao de um sistema para outro. Os 

processos f isicos nao serao digital izados. Da mesma maneira que ocorre nos 

processos f isicos, os processos iniciados na forma eletronica tambem nao poderao 

ser convert idos em processos f isicos. 
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O CNJ- Conselho Nacional de Justiga esta elaborando um software chamado 

PJe com a f inal idade racionalizar gastos, e otimizar o servigo judiciario para que o 

Poder Judiciario possa resolver os conflitos de acordo com os preceitos do devido 

processo legal. CNJ (2010) 3 

A estrategia de implantagao e escolher varas piloto, que estejam mais 

dispostas a atuar como cobaias de implantagao do sistema para que os eventuais 

problemas possam ser resolvidos sem afetar o judiciario como um todo e a partir da 

experiencia e evitar um caos no poder judiciario. 

Por enquanto, o uso do PJe ainda nao e obrigatorio, cabendo aos advogados, 

escolherem entre iniciar seus processos f is icamente, como se faz hoje, ou 

eletronicamente, atraves do novo sistema. Se o advogado escolher iniciar seu 

processo f is icamente ou eletronicamente, ele assim seguira ate o seu f im, nao sendo 

possivel peticionar no processo em meio diverso do escolhido inicialmente. Os 

advogados do Brasil, apesar de alguns ainda relutarem, aos poucos estao se 

adaptando a nova realidade, visto que mais cedo ou mais tarde, a realidade 

processual sera uma realidade virtual, existe certo interesse na implantagao do PJe. 

Atraves das Comissoes de Acesso a Justiga, Tecnologia da Informagao, 

Justiga do Trabalho, Juizados Especiais, Justiga Federal e Sociedade da 

Informagao, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Paraiba (OAB-PB), 

realizou , no auditorio da OAB-PB, dia 16 de setembro deste ano, o I minisseminario 

sobre Processo Judicial Eletronico para os advogados. O objetivo do evento foi 

discutir e entender a implantagao e o funcionamento do PJe colet ivamente com 

todos os advogados. 4 

Entretanto, ainda se faz necessario para implantagao total do Processo 

Judicial no Brasil uma adaptagao dos tribunais, Henrique Nelson Calandra (Consulex 

n° 289), alerta que: "para se chegar a esse estagio e preciso superar alguns 

entraves, entre eles a diversidade de equipamentos - por exemplo, impressoras, em 

que ocorre a ausencia de padronizagao, gerada por varias aquisigoes parciais" 

O mesmo autor enfatiza a necessidade de conferir seguranga, val idade e 

autenticidade para os documentos e processos virtuais atraves de uma assinatura 

digital que: "conferira aos documentos o mesmo valor jur idico daqueles em papel, 

3 Disponivel em: http://www.tjpb.jus.br/portal/page/portal/tj/docs/processoJudicial_eletronico.pdf 
4 Fonte: Assessoria de imprensa da OAB/PB. 
Disponivel em: 
http://www.jfpb.jus. br/manterNoticia?metodo=detalhar&codigo=295&pagina=mural.jsp 

http://www.tjpb.jus.br/portal/page/portal/tj/docs/processoJudicial_eletronico.pdf
http://www.jfpb.jus
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assinados em proprio punho, tendo como principios a autenticidade, a integridade e 

a confiabil idade, minimizando os riscos em torno da seguranga." Este pensamento 

esta em consonancia com o § 3° do Art. 151 do CPC: 

§ 3° Os processos podem ser, total ou parcialmente eletronicos, de 
modo que todos atos e termos do processo possam ser produzidos, 
transmitidos, armazenados e assinados por meio eletronico, na forma 
da lei, cumprindo aos interessados obter tecnologia necessaria para 
acessar dados, sem prejuizo da disponibilizacao nos foros judiciarios 
e nos tribunais dos meios necessarios para o acesso as informagoes 
eletronicas e da porta de entrada para carregar o sistema com as 
informagoes. 

Complementa ainda o § 1° do Art. 164: 

§ 1 0 Quando se tratar de processo total ou parcialmente eletronico, 
os atos processuais praticados na presenga do juiz poderao ser 
produzidos e armazenados de modo integralmente digital em artigo 
eletronico inviolavel, na forma da lei, mediante registro em termo, que 
sera assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivao, bem como pelos 
advogados das partes. 

A implantagao de um processo judicial eletronico nao esta tao distante de se 

efetivar nos tr ibunais pathos. A Justiga Federal de 1° e 2° Graus da 5 a Regiao esta 

implantando o Sistema de Processo Judicial Eletronico - PJe. A Justiga Federal da 

5 a Regiao conta hoje com quatro sistemas processuais em funcionamento. 

Na Justiga Federal, existem dois sistemas para o acompanhamento de 

processos f isicos (em papel). No primeiro grau utiliza-se o "Tebas", ja no segundo 

grau o sistema e o "Esparta". Para os processos digitals, ha outros dois sistemas, o 

Creta e o PJE. O primeiro e especif ico para processos digitals no ambito dos 

Juizados Especiais Federals e encontra-se em uso desde o ano de 2003. 

O Pje comegou a ser util izado pelas varas civeis do 1° grau da 5 a Regiao 

durante o ano de 2010 e o seu uso no 2° grau, ou seja, no TRF5, iniciou em margo 

de 2011 . Na Paraiba o Tribunal de Justiga do Estado previu um cronograma 5 de 

implantagao para a justiga comum. Onde a previsao para implantagao da primeira 

vara piloto seria em julho de 2011 na 3 a vara mista, feitos de famil ia em Bayeux; em 

agosto de 2011 tres novas varas piloto seriam implantadas (juizado especial misto 

de Santa Rita - Civel , 2 a vara mista de Itabaiana - Infancia e juventude e 3 a vara 

mista de Cabedelo - Executivos fiscais); em setembro de 2011 em todas agoes 

5 Disponivel em: http://www.tjpb.jus.br/portal/page/portal/tj/docs/pje_cronograma_de_implantacao.pdf 

http://www.tjpb.jus.br/portal/page/portal/tj/docs/pje_cronograma_de_implantacao.pdf
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originarias de 2° Grau; em dezembro de 2011 nas demais varas dos foruns de 

Cabedelo, Santa Rita, Bayeux e Itabaiana, alem da 2 a vara cr ime da capital; em 

maio de 2012 em todas as varas de 3 a entrancia; em setembro de 2012 em Todas 

as varas de 2 a entrancia e em dezembro de 2012 em Todas as varas de 1 a 

entrancia. 

Observando o cronograma, o Tribunal de Justiga da Paraiba, atraves da 

resolugao 26 de 1° de julho de 2 0 1 1 6 , implanta como experiencia piloto o PJe na 3 a 

vara mista de Bayeux, restrito aos feitos de famil ia, nas 3 a e 4° Varas da Comarca 

de Cabedelo, restrito aos processos fiscais, no Juizado Especial Misto da Comarca 

de Santa Rita, somente para os processos civeis e na 2 a comarca de Itabaiana, 

restrito aos processos relativos a infancia e a juventude. E ainda anuncia atraves de 

seu artigo 14 a implantagao total do PJe no estado da Paraiba. 

6 Disponivel em: http://www.tjpb.jus.br/portal/page/portal/tj/docs/resolucao_pje-2.pdf 

http://www.tjpb.jus.br/portal/page/portal/tj/docs/resolucao_pje-2.pdf
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5 C O N S I D E R A g O E S FINAIS 

A sociedade caminha para um futuro virtualizado, porem nao se sabe ao certo 

ate que ponto a podera chegar esta virtualizagao. Esta reservado um futuro cheio de 

incertezas e surpresas para a sociedade que sem perceber vai adentrando num 

universo de relagoes pessoais atraves da internet. Seja efetuando compras, 

procurando emprego, se relacionando atraves de redes sociais, obtendo 

informagoes das mais variadas possiveis, em f im, um sem numero de atividades ja 

pode ser praticada sem sair de casa, constituindo o cerne da sociedade pos-

moderna. 

O estado, como ator social preponderante para o desenvolv imento e 

constituigao da sociedade, nao pode ficar so olhando essas transformagoes 

acontecerem sem tomar nenhuma providencia para o adequado desenvolv imento 

dos sistemas tecnologicos. Ou seja, o estado precisa vestir a camisa da cyber 

informagao e ser o primeiro a regulamenta-las conferindo l iberdade para quern as 

usa e seguranga jur idica com o fito de coibir abusos nocivos ao convivio social visto 

que a internet e a tecnologia nao deve estar a servigo daqueles que querem 

envenenar a sociedade. 

O direito, instrumento de regulamentagao social, exerce o poder de ponderar 

valores e normas diante dos fatos sociais, coberto sempre com os valores da justiga 

e do bom senso atraves da jurisdigao exercida pelo poder judiciario. Diante das 

transformagoes sociais, nao poderia o direito, muito menos o poder judiciario ficar 

para tras dos avangos da tecnologia. Com isso o CNJ no Brasil nos ultimos tempos 

tern se preocupado em adaptar a informatica aos atos do poder judiciario. 

Com a informatizagao dos feitos no judiciario brasileiro, mais precisamente 

nos processos judiciais a justiga tendera a alcangar sua f inal idade precipua, uma 

melhor prestagao jurisdicional ampliara o acesso ao poder judiciario e 

consequentemente a justiga. Observa-se que um procedimento judicial na forma 

eletronica nao desvirtuara a essencia do processo que os principios processuais 

encontram-se atrelados tambem no processo judicial eletronico. 

Atualmente ja existem atos como o a penhora on line, legislagoes como a lei 

11.419 de 2006, que regula o processo eletronico, tambem sistemas como o Creta e 

o mais novo PJe, que ja estao sendo implantados demonstrando que a realidade 
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virtual nao e coisa do futuro, e sim ja bate a porta do judiciario brasileiro para 

permanecer a longo prazo. 

Um dos grandes principals problemas do poder judiciario e a demora na 

prestagao jurisdicional e o procedimento informatizado surge com a esperanca que o 

judiciario podera melhorar e cumprir sua fungao social. A morosidade dos servigos 

judiciarios decorre principalmente da incompatibi l idade da legislagao processual e da 

estrutura dos tr ibunais com o aumento monstruoso nos ult imos tempos advindos da 

pobreza, de negocios economicos, meio ambiente, execugoes fiscais, seguridade 

social, famil ia, infancia e juventude. 

Faz-se necessario entao que o poder judiciario atualize seu aparato 

tecnologico para que, injetando agil idade no tramite processual, a informatizagao 

cumpra sua f inal idade e de andamento celere aos processos judiciais, concret izando 

o mandamento constitucional de acesso a justiga e eficiente prestagao jurisdicional, 

reduzindo consideravelmente o alto volume de processos que assoberba os 

tribunais pathos. 

A lem do investimento logistico, se faz necessario um investimento na 

capacitagao humana para operar os sistemas. Os servidores do poder judiciario 

deverao ser treinados em conjunto com o pessoal da area de tecnologia da 

informagao, ao passo que estes deverao estar atento aos reclames do judiciario e 

das necessidades sociais quando forem implantar e dar manutengao aos sistemas. 

Assim com pratica e convivencia a longo prazo como o ambiente informatizado, irao 

se reparar eventuais pontos negativos do sistema 

Os advogados nao podem ser desconsiderados, visto que serao 

preponderantemente os que mais utilizarao os sistemas de informatica e consti tuem 

o elo entre os cidadaos e a justiga. Portanto, os advogados devem ser escutados e 

suas opinioes de grande valia para os procedimentos judiciais na forma eletronica. 

A justiga virtual e irreversivel. O progresso tecnologico aos poucos devora os 

autos em papel. Pois atualmente o sistema a ser implantado sera o PJe, mas no 

futuro provavelmente novos sistemas surgirao acompanhados de novos problemas a 

serem solucionados. 

Ante a nova realidade processual, a comunidade jur idica tern recebido com 

otimismo o processo judicial eletronico e sua efetiva aplicagao a partir do novo 

Codigo de Processo Civil, porem avaliando com cautela suas especif icidades e 

contornos sociais. 
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