
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 
CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 
 
 
 
 

 
IVANESSA SOUSA VIDERES DE SENA 

 
 
 
 
 
 
 
 

A CONSTITUCIONALIDADE DO INTERROGATÓRIO POR 

VIDEOCONFERÊNCIA NO PROCESSO PENAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOUSA - PB 

2010 



IVANESSA SOUSA VIDERES DE SENA 
 
 
 
 

 
 

A CONSTITUCIONALIDADE DO INTERROGATÓRIO POR 

VIDEOCONFERÊNCIA NO PROCESSO PENAL 

 
 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao Curso de 
Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS 
da Universidade Federal de Campina 
Grande, como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharela em 
Ciências Jurídicas e Sociais. 

 

 

 

 

Orientadora: Professora Esp. Vanina Oliveira Ferreira Sousa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOUSA - PB 
2010 



IVANESSA SOUSA VIDERES DE SENA 

A CONSTITUCIONALIDADE DO INTERROGATORS POR VIDECONFERIzNCIA 
NO PROCESSO PENAL 

Trabalho monografico apresentado ao 

Curso de Direito do Centro de Ciencias 

Jurfdicas e Sociais da Universidade 

Federal de Campina Grande, como 

exigencia parcial da obtengao do tltulo 

de Bacharel em Ciencias Jurfdicas e 

Sociais. 

Orientadora: Prof.: Vanina Oliveira 

Ferreira Sousa 

Aprovada em: de de 2009. 

COMISSAO EXAMINADORA 

Prof (a): Vanina Oliveira Ferreira Sousa 

Examinador (a) 

Examinador (a) 

Sousa -PB 

2010 



3 

Dedico esse trabalho aos meus pais, 
minha fortaleza, amor soberano que 
esteve comigo sempre, estimulando 
prudentemente nas minhas atividades 
e me apoiando nos meus propositos 



AGRADECIMENTOS 

Primeiramente a Deus, por nao me deixar desanimar em nenhum momento, 

permitir acreditar que tudo tern seu tempo certo e que ele detem a suprema 

sabedoria que conduz todas as coisas. 

Aos meus pais, que dedicaram toda a vida pelo meu crescimento educacional, 

pelo amor solido, pelo conforto que desprenderam para me manter firme diante de 

todos os aborrecimentos vividos. 

Aos meus irmaos, pela cumplicidade, parceria, preocupacao e estimulo oferecido 

em todos os momentos da minha vida. 

Aos meus sobrinhos, que me encanta e encoraja atraves dos seus olhares e 

feicoes, fazendo crer que um dia eu posso contribuir para o futuro deles. 

A meus cunhados Cristiane, Rammon e Dimitri que sempre acreditaram em mim, 

no meu futuro promissor. 

A minha adorada amiga Christiane, pela sua protegao e parceria, acompanhando 

com aferro as minhas opinioes e decisoes, me estimulando, evidenciando minha 

capacidade. 

Ao meu querido amigo Antonio Gilmar, pela sua amizade, pelos ensinamentos 

aprendidos atraves de suas experiencias. 

Aos meus amigos Honoria, Jaqueline, Flaviane ,Fabiano,Danillo,Cedrigo, 

Carlinhos, Renato,Beto,Railson,Will,Jessica,Netty que muito me honra com suas 

preocupacoes,ternura e amizade. 

A minha orientadora Vanina Oliveira, pela cordialidade, pela paciencia, pela 

cooperagao com este trabalho, pelo o aprimoramento da essencia do texto 

produzido. 



5 

Quando dizes: "Tenho medo.." Deus te 
diz:" Nao temas, que eu estou contigo. 

"Isaias,41:10 



RESUMO 

O processo penal ao longo do tempo suportou varias transformagoes ocorridas na 

vida social, destinadas a necessidade de adequagao das normas jurfdicas. Nesse 

interim, o sistema de videoconferencia veio como instrumento facilitador para 

atender as demandas processuais, capaz de unir as partes de um processo, 

atraves de um servico de conversagao interativa, em tempo real. Usam-se 

mecanismos de audio e imagem, minorando assim, o deslocamento ate as 

comarcas, tornando celere e efetivo a prestacao jurisdicional, sem prejufzo de 

afronta aos direitos individuals e a seguranga jurfdica. Observou-se nesse 

trabalho que o sistema de videoconferencia contribui significativamente para a 

celeridade processual, ja que, reduz o tempo preciso para a realizagao dos atos 

processuais, alem de evitar escusos gastos do erario publico, respeitando 

rigorosamente aos princfpios constitucionais existentes. Desenvolve-se este 

trabalho atraves do metodo hipotetico-dedutivo de abordagem, utilizando a 

pesquisa observacional-bibliografica, nao-experimental, atraves das doutrinas, 

legislagao, periodicos, artigos e informatica sobre o tema. Constata-se que a 

aplicabilidade desse sistema, atraves do interrogators on-line, torna agil a 

atividade jurisdicional, primando pela celeridade processual, dentro dos limites da 

legalidade e garantia dos direitos fundamentals, demonstrando, assim, sua 

evidente constitucionalidade, proporcionando um consideravel avango a justiga 

brasileira. 

Palavras Chave: Videoconferencia. Celeridade processual. Constitucionalidade 



ABSTRACT 

Criminal proceedings over time suffered many changes in order to the need of 

Brazilian society adequacy in view of modern living. Meanwhile, the 

videoconferencing system came as a facilitator instrument to answer the 

procedural demands, able to uniting the parts of a process through an interactive 

talking service, in real time, with audio and image mechanisms, lessening the 

displacement to the judicial districts, turning speedy and effective the jurisdictional 

actuation, without prejudice of affront to individual rights and legal security. It was 

noted in this essay that the videoconferencing system contributes significantly to 

the procedural speedy, since it reduces the time needed to the procedural acts, 

and prevent shady spending of public money which strictly comply with the 

constitutional principles exist. The essay Develops itself through the method of 

hypothetical-deductive approach, using a non-experimental bibliographic-

observational research. It appears that the applicability of this system by online 

questioning becomes agile the jurisdictional activity within the bounds of law and 

fundamental rights guarantee, thereby demonstrating its evident constitutionality, 

providing a considerable advance to the Brazilian justice. 

Keywords: videoconferencing. Procedural speedy. Constitutionality. 
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1 INTRODUQAO 

Em meio a uma sociedade pragmatica, a coletividade vive uma incessante 

atividade criminosa que colidi muitas vezes com a forca protetora do Estado, 

ludibriando o desenvolvimento da politica criminal, gerando limites insuperaveis 

de apenados e carceres superlotados, tendo como consequencia, um 

consideravel numero de processos judiciais. 

Em busca da solucao dessa propagada crise, a politica criminal junto com o 

Principio da Celeridade Processual assegura que e de fundamental importancia 

instaurar um regime democratico que efetivamente realize a justiga social, que 

conceda agilidade nas agoes, garantido essencialmente os direitos do cidadao. 

Atraves do presente trabalho, primou-se observar aspectos constitucionais do 

processo penal, e sua real efetivacao, tendo como foco principal a Video

conferencia. Analisada a materia, percebe-se a necessidade de aplicar os 

objetivos especlficos da Videoconferencia (interrogators on-line) no atual sistema 

processual penal. 

Ao longo do tempo, o Processo Penal passou por varias fases de 

transformagao, com a finalidade de aproximar a Justiga da realidade social, diante 

da complexidade vivida, incapaz de atender as demandas processuais. Diante 

disso foram sendo criadas novas tecnologias e adequagoes como meio de 

pacificagao desses problemas. 

A videoconferencia, na sua amplitude, representa um sistema de grande 

avango forense, possibilitando o contato das partes de um processo a longa 

distancia, em um servigo de conversagao interativa, em tempo real, usando 

mecanismos de audio e video, para a realizagao de audiencias virtuais entre o juiz 

e os detentos em processo de julgamento, com bastante seguranga nas suas 

transmissoes. 

A pesquisa e a experimentagao do sistema de videoconferencia representam 

instrumentos indispensaveis ao desenvolvimento da Justiga Brasileira. Para se 

chegar a escolha desse tema, fez-se um alta analise do real valor dessa 

atividade, da importancia que passa aos operadores do Direito e sua 

conformidade com a Carta Maior. 
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Para melhor compreensao da materia tratada, foram utilizados metodos de 

pesquisa bibliografica e jurisprudencial, estudou-se o exercicio do judiciario e 

suas praticas processuais, onde e de forma unissona a opiniao de melhorar o seu 

exercicio, com a finalidade de tornar evidente o exito do sistema de video

conferencia no processo penal. 

Tendo em vista a contribuicao na celeridade e eficiencia dos processos, e 

principalmente reducao de gastos publicos, com recambeamento de presos ate as 

comarcas. A videoconferencia permite, assim, maior seguranca e rapidez no 

acompanhamento da pena. 

O presente trabalho foi estruturado em tres capitulos, sendo que 

primeiramente foram abordados os aspectos da politica criminal, relatando toda 

a estrutura penitenciaria e as condicoes que culminam em uma afronta a 

efetividade do processo penal e ainda, a garantia e direitos que os detentos na 

presenga da morosidade processual. 

Vislumbrou-se a evolugao tecnologica ate os dias atuais no processo 

judiciario, descrevendo sua importancia na desmaterializagao de atos 

processuais como busca de efetivagao da atividade jurisdicional, dando enfoque 

ao sistema de videoconferencia e o interrogator^ on-line, sem prejuizo da sua 

qualidade. 

Abordaram-se tambem, como forma de tornar mais inteligivel o tema em 

questao, os pontos favoraveis e desfavoraveis do sistema de videoconferencia, 

consagrando como um recurso a favor da nossa Justiga e demonstrando 

claramente a sua constitucionalidade. 

Nesse contexto, observa-se que a pratica da videoconferencia, veio para 

garantir a eficiencia do processo penal Brasileiro, sem interferir, nem afrontar a 

legalidade e direitos de outrem, contribuindo de forma significativa a celeridade 

dos atos processuais. 



2 POLiTICA CRIMINAL 

Nesse primeiro instante da pesquisa, faz-se necessario um estudo do 

desenvolvimento da politica criminal para o entendimento da atuacao do Estado 

como agente regulador da ordem social, restaurador dos conflitos existentes. 

A politica Criminal e a ciencia que executa a tutela dos bens, considerados 

juridicamente essenciais, investigando qual melhor caminho efetivamente protege 

tais bens, fornecendo orientacao aos legisladores para o combate a criminalidade, 

estabelecendo os meios adequados para adequacao a paz social. 

2.1 Consideracao Gerais 

O crime surgiu como uma resposta as violencias ocorridas ao longo do tempo 

pelo homem, como um ato de oposicao e mera rivalidade, estimulando o 

agravamento de violencias, sempre seguidos de severas punigoes (novas 

violencias), chegando ao apice da criminalidade. 

Segundo Barroso Filho (2001), a violencia e: 

6 o ingrediente das experiencias fundamentals que o homem tern de sua 
propria historia, que nos sao reveladas atraves dos arquetipos e mitos, 
os quais sao, portanto, formas como o homem vem vivendo, 
experimentando e interpretando o fenomeno da violencia. 

A narragao historica mostra que se o ato da violencia for entendido na sua 

materialidade e nao na sua razao, tendo como consequencia a criacao de novas 

leis, cada vez mais rigidas, teremos uma perspectiva de novas violencias, em 

grau sempre mais elevado. 

A Politica Criminal surge sempre que sao cometidos crimes de grande 

comogao ou quando a quantidade de crimes ultrapassa o suportavel, onde as 

autoridades sao chamadas para adotarem alguma decisao, no sentido de 

controlar e punir os infratores, no intuito de estabelecer uma seguranca social. 
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Cabem as leis e as autoridades que as editam ressocializar os homens de 

condutas delituosas, para justamente impedir normas incompatfveis ou penas 

desproporcionais. 

Ilustra Capez (2006, p. 2), que: 

Toda lesao aos bens juridicos tutelados pelo Direito Penal acarreta um 
resultado indesejado, que e valorado negativamente, afinal foi ofendido 
um interesse relevante para a coletividade. Isso nao significa, porem, 
que a acao causadora da ofensa seja, necessariamente, em sim mesma 
sempre censuravel. De fato, nao e porque o resultado foi lesivo que a 
conduta deva ser acoimada de reprovavel, pois devemos lembrar aqui os 
eventos danosos derivados de caso fortuito, forca maior ou manifestacao 
absolutamente involuntaria. 

Torna-se claro, assim, que se as politicas criminais direciona o foco apenas 

para as praticas delituosas, sem aterem-se as circunstancias que levaram a tais 

praticas, em vez de buscar uma pacificacao, teremos uma disseminacao de meios 

de coergao, e consequentemente uma ineficaz combate ao crime. 

Nessa esteira a politica criminal, e uma ciencia anticriminal, que busca 

exatamente estudar, organizar, canalizar e deliberar as praticas culposas, anti-

sociais da coletividade, selecionando os bens a serem tutelados, seja 

juridicamente ou penalmente, de acordo com o apelo da sociedade. 

A violencia, na medida em que nao e socializada, ou seja, se torna destrutiva 

e impede uma relagao saudavel em qualquer ambiente. 

Batista (1990, p. 34), conceitua a Politica Criminal como: 

Do incessante processo de mudanca social, dos resultados que 
apresentem novas ou antigas propostas do direito penal, das revelacoes 
empiricas propiciadas pelo desempenho das instituicoes que integram o 
sistema penal, dos avancos e descobertas da criminologia, surgem 
principios e recomendacoes para a reforma ou transformacao da 
legislagao criminal e dos orgaos encarregados de sua aplicacao. A esse 
conjunto de principios e recomendacoes denomina-se politica criminal. 

A politica criminal tern o papel de responder a exigencia de uma sociedade, 

assegurando a permanencia de sua seguranca e seus bens. 

A politica criminal tern como principal objetivo a seguranca publica. Esta trata 

da conservacao da "ordem publica" que abranda a convivencia social, no desejo 
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de findar os riscos ou perigos de uma sociedade. Com o objetivo de preservar a 

ordem publica, garantir a integridade pessoal e resguardar o patrimonio, a 

seguranca publica precisa de polfticas repressivas, que busque alcancar tais 

objetivos. 

Consoante Jaime (2006): 

A Politica Criminal busca formas de atingir uma real seguranca publica. 
Esta tern sua ideia associada a repressao policial. A tendencia moderna 
e a ampliacao do conceito de seguranca publica para abranger Politicas 
Sociais eficazes. Nao ha como dissociar as duas Politicas: Social e 
Criminal. O sucesso desta apenas pode ser alcancado ao se trilharem 
satisfatoriamente os caminhos daquela. Somente atraves de uma 
Politica Social eficiente se atinge o objetivo da Politica Criminal: 
seguranca publica. 

Nesse sentido, o objetivo da Politica Criminal, e a seguranca publica, 

relacionada as formas de reintegralizagao de condutas, que possam inibir a rotina 

de crimes e delinquencias existentes nos dias atuais, agindo juntamente com a 

repressao das autoridades policiais. 

2.2 A Efetividade do processo penal 

Conforme ensinamento de Capez (2009, p.1): "Direito Processual Penal e o 

conjunto de principios e normas que disciplinam a composicao das lides penais, 

por meio da aplicacao do Direito Penal Objetivo". 

O processo penal tern a fungao de aplicar a lei penal, como forma de 

prevencao e punicao de infracoes que perturbem a paz social. 

O mecanismo do processo penal e usado para a procura da verdade real, ou 

seja, tem-se todo um conjunto operatorio, para solucao dos conflitos entre o 

interesse punitivo do Estado e o direito a liberdade, iniciando-se com a 

provocacao ao poder judiciario, logo depois as atividades das partes, obedecendo 

todo um sistema com espacos de tempo. 

Justamente, por todo esse aparelhamento, o processo penal obedece a 

prazos. Os atos processuais desenvolvem-se por um principio temporal, 
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praticados cada qual em determinado estagio. Embora isso seja taxativo, o 

processo penal nao torna efetivos esses prazos, levando a prejudicar os 

acusados que esperam por decisoes, afetando o seu direito a liberdade, alem de 

desgastes economicos, social e moral. 

Observa-se contudo, que o Direito Processual penal se apoie em uma 

seguranca juridica, no que diz respeito a atos serem praticados com cautela para 

impedir injustigas, tem-se a necessidade de ressaltar que o excesso de prazo 

acaba por resultar em constrangimento ilegal. 

Nesse sentido, e imprescindivel que processo Penal atenda ao principio da 

proporcionalidade, para que o processo ande de forma rapida e justa. 

Segundo Lopes J re Badaro (2006 p. 56/57): 

A natureza do delito e a pena a ele cominada, enquanto criterios de 
razoabilidade de duracao do processo representam, em essencia, o 
criterio da proporcionalidade. Processos que tenham por objeto delitos 
mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, 
poderao durar mais tempo do que outros feitos por delitos de pequena 
gravidade. Todavia, embora o criterio da proporcionalidade seja 
fundamental, na ponderacao da duracao do processo em relacao ao 
binomio 'natureza do delito - pena cominada', nao podera ser aceito, de 
forma isolada, como indice de razoabilidade. Levado ao extremo, delitos 
apenados com prisao perpetua teriam como razoavel um processo que 
durasse toda a vida. 

Portanto, embora o processo deva atender a uma proporcionalidade, nao 

deve sufocar a uma expectativa de direito, sendo usado, pois, de forma 

ponderada e eficiente. 

A demora ou morosidade na prestagao jurisdicional, esta ligada a fatos sociais 

e falta de humanizacao do processo.O Estado perdeu o foco - o homem- como 

bem comum, e passou a atender classes, orgaos. 

Como destaca Manzi (2004): 

O direito esta em crise, porque a etica e a moral tambem estao. 0 
Judiciario, como instituicao, estci em crise porque o pr6prio Estado 
tambem esta. A Justiga e morosa e sua demora e, em si, causadora da 
injustiga; porem, a injustiga generalizada e a causa da morosidade 
judiciaria. Contam-se com as dificuldades no acesso a Justiga e a 
morosidade decorrente do excesso de processos para nao se cumprir, 
voluntariamente, com as obrigagoes. O "va procurar os seus direitos" 
tornou-se lugar comum. Perdeu-se a vergonha de se ver reconhecido 
pelo Judiciario o abuso no pedir ou no resistir, como se fizesse parte de 
um jogo e como se nao estivesse em discussao a pr6pria postura etica 
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das partes. O processo tornou-se um jogo de astucias, em que o 
ganhador sentir-se-ci mais vitorioso quanto menos razao possuia ao 
inicio. 

E cedigo que, se a justiga continuar em numeros crescentes de processos 

sem resolugao ou possfvel solugao, o estado vai ficar impossibilitado de atender 

aos reclamos da sociedade, nascendo assim um caos ao objetivo do mesmo, ou 

seja, incapaz de atingir a paz social. 

Nesse prisma, faz-se necessario, entao, a otimizagao dos sistemas 

judiciarios, modernizagao no aparelhamento estatal com o uso de avangos 

tecnologicos, ja que os meios informatizados facilitam e ajudam a agilizar a vida, e 

consequentemente na prestagao jurisdicional. 

Nao se pode deixar de utilizar um mecanismo mais eficiente, se ele se tornou 

tao corriqueiro e agil, nos ultimos tempos. 

Tendo em vista esse aspecto, a videoconferencia entra como uma alternativa 

para amenizar os problemas enfrentados no sistema prisional, gerando celeridade 

processual, seguranga ffsica e na moralidade, tanto da sociedade, quanto aos 

proprios acusados. 

Nesse sentido, a videoconferencia aparece como um dos instrumentos que 

pode dar grande contribuigao para que as agoes penais tenham curso mais 

rapido, pela eliminagao do demorado procedimento de expedigao e cumprimento 

de precatorias, cartas de ordem e rogatorias, para a tomada de depoimentos e 

interrogatorios. Do mesmo modo, seriam menos os casos de adiamento por nao 

comparecimento de acusados, vftimas, peritos e testemunhas, por motivos de 

viagem ou escassez de recursos publicos com o translado, recambeamento 

dessas pessoas ate o juizo da audiencia. 

Equipamentos de videoconferencia podem ser utilizados onde quer que tais 

intervenientes estejam.se um medico intensivista, testemunha crucial, nao puder 

afastar-se de sua cidade para depor, podera ser ouvido por videoconferencia, 

numa audiencia, em tudo muito mais rapido, porque tudo e gravado, sem 

necessidade do velho e ultrapassado ditado de depoimentos. 

Com base nisso, o Conselho Nacional de Politica Criminal e Penitenciaria 

(CNPCP), em seu art. 27, da resolugao 05 de 19-07-1999, estabelece que "e 

imprescindivel para a otimizagao do sistema penitenciario, seja ele informatizado". 

http://estejam.se


17 

E notorio que, a videoconferencia e de suma importancia para o Poder 

Judiciario, pois, ajuda na oitiva de testemunhas, interrogatorios dos reus presos e 

soltos.alem do que diminuem as chances de nao comparecimento do reu as 

audiencias sao mais frequentes, nao ha necessidade de transports dos reus, 

resultando em um sistema de agilidade e celeridade dos processos jurfdicos. 

Alem do mais, no ponto de vista dos custos, o gasto na organizacao dos 

equipamentos para videoconferencia e bem, mas economico e proveitoso, do que 

a o empenhar recursos para construir novas penitenciarias para abarcar o numero 

de detentos que estao por vir. 

A videoconferencia nao provoca mudangas nos processos, mais sim traz 

agilidade processual, uma vez que passa a ser uma audiencia "virtual", colocando 

as partes de um processo, frente a frente, sem prejuizo, garantindo todos os 

direitos do cidadao. 

2.3 Devido Processo Legal e Garantias Fundamentals 

O Devido Processo Legal e um principio processual, que assegura as partes 

dos seus direitos e poderes processuais diante do Poder Judiciario, a fim de 

satisfazer a um processo com normas previamente estabelecidas. 

O art. 5°, LIV, da Constituigao federal, prescreve que "ninguem sera privado 

da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal." 

Alem disso, a Constituigao Federal tambem preve no seu art. art. 5°, §2°, que 

"os direitos e garantias expressos nesta Constituigao nao excluem outros 

decorrentes do regime e dos principios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a Republica Federativa do Brasil seja parte." 

Desse modo, o principio do devido processo legal, exige que a qualquer 

acusado, onde seu processo esteja em conformidade com a lei, observado todos 

os seus direitos, e garantido um processo em tempo razoavel. Esse principio esta 

relacionado a ideia de adequagao do processo legal, atendendo criterios de 

justiga, como a razoabilidade e proporcionalidade. 
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A morosidade dos processos e a consequente lesao aos direitos dos 

acusados causa afronta ao devido processo legal, ou seja, a um processo justo. 

Se o devido processo legal e um principio em beneficio ao direito dos cidadaos, a 

falta de razoabilidade em seus processos acaba por violar a lei e interromper o 

desenvolvimento do mesmo. 

Em analogia ao exposto, nenhum julgamento pode ser realizado sem a 

observancia das regras e procedimentos pre-estabelecidos, para que possa, 

dessa maneira, tornar efetivos os processos jurisdicionais. 

Inerente ao processo legal devido e o direito da ampla defesa, consagrado no 

art. 5°, LV, da CF, diz que: "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, 

e aos acusados em geral sao assegurados o contraditorio e ampla defesa com os 

meios e recursos a ela inerentes". Nesse passo e permitido ao acusado a 

utilizacao de todos meios possiveis e moralmente admitidos para sua defesa, 

impedindo quaisquer estorvos criados pelo Estado, que possam afetar o direito de 

sua liberdade e seu processo judicial. 

A mera mudanca do modo de apresentacao do acusado ao juiz, 

especialmente nos casos em que estejam em julgamento presos perigosos, nao 

elimina nenhuma garantia processual, nem ofende aos ideais do Estado de 

Direito. Basta que se adote um formato de videoconferencia que permita aos 

sujeitos processuais o desempenho, a distancia, de todos os atos e funcoes que 

seriam possiveis no caso se comparecimento fisico. 

O interrogators, momento culminante da autodefesa do reu, nao e nulificado 

simplesmente porque se optou por este ou por aquele modo de captacao e 

transmissao da mensagem. Destarte, tanto pode o reu falar diante do juiz, e ter o 

seu depoimento transcrito a mao, em maquina de escrever ou em computador, 

quanto pode faze-lo em audiencia gravada in loco, ou em interrogator^ 

transmitido remotamente por video-link. O meio utilizado nao desnatura nem 

contamina o ato. O que importa e que, em qualquer das hipoteses, se assegure 

ao acusado o direito de ser acompanhado por defensor e os direitos de falar e ser 

ouvido, de produzir e contrariar prova e o direito de permanecer em silencio 

quando Ihe convier (ARAS, 2008, p.290). 

O contraditorio, portanto, junto ao principio da ampla defesa, institui-se como 

a pedra fundamental de todo o processo e, particularmente, do processo penal. E 
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assim e porque, como clausula de garantia institufda para a protegao do cidadao 

diante do aparato persecutorio penal, encontra-se solidamente encastelado no 

interesse publico da realizacao de um processo justo e equitativo, unico caminho 

para imposicao da sancao de natureza penal (PACELLI, 2009 ,p.34). 

Em casos mais excepcionais, o Codigo de Processo Penal, reformado a partir 

da Lei 11.819/2005, expressa em seu art. 185, § 2°, mediante decisao 

fundamentada, o uso do interrogators do reu preso por sistema de 

videoconferencia ou outro recurso tecnologico de transmissao de sons e imagens 

em tempo real, desde que a medida seja necessaria para atender a uma das 

seguintes finalidades: 

Art. 185 O acusado que comparecer perante a autoridade judiciaria, no 
curso do processo penal, sera qualificado e interrogado na presenca de 
seu defensor, constituido ou nomeado. 
§2° Excepcionalmente, o juiz, por decisao fundamentada, de oficio ou a 
requerimento das partes, podera realizar o interrogator^ do reu preso 
por sistema de videoconferencia ou outro recurso tecnologico de 
transmissao de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja 
necessaria para atender a uma das seguintes finalidades: 
I - prevenir risco a seguranca publica, quando exista fundada suspeita 
de que o preso integre organizacao criminosa ou de que, por outra razao 
possa fugir durante o deslocamento; 
II- viabilizar a participacao do reu no referido ato processual, quando haja 
relevante dificuldade para seu comparecimento em juizo, por 
enfermidade ou outra circunstancia pessoal; 
III- impedir a influencia do reu no animo de testemunha ou da vitima, 
desde que nao seja possivel colher o depoimento destas por 
videoconferencia, nos termos do art. 217 deste Codigo; 
IV- responder a gravissima questao de ordem publica. 

O principio da razoavel duracao do processo, vem de modo tacito, a auxiliar 

no devido processo legal no que se refere a qualidade da prestagao jurisdicional, 

objetivando assegurar a todos, no ambito judicial e administrative a razoavel 

duragao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitagao.Ressalta-se que o proposito desse principio e tornar o processo mais 

justo e adequado, sem afrontar outros direitos e garantias fundamentals. 

Ante ao exposto, deve-se buscar, uma proporcionalidade entre obediencia 

aos principios, especificamente o devido processo legal e a propria lei, para que o 

processo se desenvolva de forma rapida, e o Estado possa dar uma resposta 

jurisdicional mais efetiva. 
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2.4 Sistema Penitenciario Brasileiro 

A prisao na sua integridade, refere-se a estrutura na qual previne e reprime as 

pessoas que cometem crimes contra os interesses da sociedade. 

Atualmente, o sistema penitenciario exerce um efeito devastador sobre a 

personalidade dos apenados, onde os mesmos nao encontram uma forma de 

ressocializagao ou "reeducacao", pelo contrario, cria nos presos os valores 

negativos, agravando disturbios de conduta, ou seja, uma verdadeira escola pro 

crime. 

As formas de tratamento dos reclusos, a superlotagao das penitenciarias, a 

deteriorizagao da infra-estrutura prisional, abusos sexuais, a precariedade quanto 

a saude e higiene, fuga dos presos, altos custos de transports e principalmente 

falta de recursos materials e tecnologicos para melhoramento dessa situacao. 

E a realidade evidenciada pela sociedade e pelas proprias autoridades 

governamentais, que culminam numa afronta diretamente aos direitos humanos. 

Como bem explica Fioreze(2009,p.43): 

um individuo n§o e mais um individuo, ele passa a ser uma engrenagem 
no sistema da instituicao, e que devera obedecer a todas as regras da 
mesma, e caso nao o faca, sera "reeducado" pelos proprios 
companheiros ou pela equipe de supervisao . A maquina da instituicao 
total nao pode nunca e parar... 

A Lei de Execugao Penal (LEP), e taxativa em seu art. 4 1 , VII , quando fala 

dos direitos dos presos, inclusive a assistencia material, juridica, a saude, 

educagao, social e religiosa, mas infelizmente.essa lei nao e aplicada na pratica. 

Atualmente, de acordo com dados fornecidos pelo INFOPEN (sistema 

integrado de informacoes penitenciarias), do Departamento Penitenciario Nacional 

do Ministerio da Justiga, o sistema penitenciario brasileiro sofre com o problema 

da superlotagao. O total populacional penitenciario, segundo esse sistema chega 

a 417.112 mil presos, com capacidade para 294.684 mil, ou seja, o dobro do que 

uma penitenciaria suporta. Isso significa que superlotagao dos presidios e a 

morosidade do andamento dos processos nos tribunals prejudicam a situagao dos 

detentos cada vez mais. 
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Freitas (2002), d izque: 

O preso, na forma como esta dividido o sistema penitenciario brasileiro, 
deveria seguir a seguinte rota: preso ou autuado em flagrante seria 
levado a uma delegacia para registro da ocorrencia e detencao inicial, 
caso nao seja libertado seria encaminhado a um presidio ou casa de 
detencao, posteriormente, ao ser julgado e ocorrer o transito em julgado 
da sentenga ser remetido a uma penitenciaria, para cumprir a sentenga. 
No entanto, o que se ve, e um verdadeiro desrespeito as normas legais e 
garantias constitucionais. Presos condenados juntos com aqueles que 
aguardam julgamento, presos primarios juntos com reincidentes. 

O artigo 84, da Lei 7210/84 diz que: "o preso provisorio ficara separado do 

condenado por sentenga transitada em julgado" ; Ja o artigo 85 completa dizendo 

que: "O estabelecimento penal devera ter lotagao compativel com a sua estrutura 

e finalidade". Isso mostra o quanto o sistema penitenciario nao age de acordo 

com as normas estabelecidas, significando um verdadeiro ataque a determinada 

Lei. 

Outro ponto a se esclarecer, esta relacionado ao principio da inocencia, 

elencado no art. 5°, inc. LVII, que diz: "ninguem sera considerado culpado ate o 

transito em julgado de sentenga penal condenatoria", evidenciado o proposito de 

nao haver restrigoes pessoais fundadas so na possibilidade de condenagao. 

Naquele campo, como se vera, o principio exerce fungao relevantissima, ao 

exigir que toda privagao da liberdade antes do transito em julgado deva ostentar 

natureza cautelar, com a imposigao de ordem judicial devidamente motivada. Em 

outras palavras, o estado de inocencia (e nao de presungao) proibe a antecipagao 

dos resultados finais do processo, isto e, a prisao, quando nao fundada em razoes 

de extrema necessidade, ligadas a tutela da efetividade do processo e/ou da 

propria realizagao da jurisdigao penal ( PACELLI,2009,p. 37). 

A falta de tratamento descente, ou pelo menos, condizente com o crime 

cometido, leva o condenado a desenvolver condutas danosas para sociedade, do 

que, desenvolver atividades de ressocializagao, que e um dos fins da prisao. 

Ainda esclarece F re i tas (2002) que : 

O sistema penitenciario brasileiro pelas questoes expostas em nada tern 
contribuido para ressocializar o preso, ao contrario, contribui para 
direciona-lo a caminhos mais perigosos, tern contribuido para 
encaminhar aqueles menos afetos aos delitos, pelo convivio nos 
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presidios e penitenciarias, a entrarem no mundo do crime mais 
organizado, chefiado pelos delinquentes mais experientes, com os quais 
conviveram quando estavam reciusos. E quase que consenso no meio 
social que a melhor forma de se combater o crime e a privacao da 
liberdade, ou seja, as prisoes, entretanto, observaram que pouco tern 
sido o efeito desta no combate ao crime, outras formas de punicao, como 
as ja conhecidas penas alternativas, devem ser empregadas, deixando 
os carceres para aqueles reconhecidamente perigosos, ou tornando o 
sistema penitenciario menos nocivo. 

A aplicacao de penas alternativas como forma de resolver a dificuldade de 

superlotagao, seria uma das solugoes para o sistema carcerario, mas, carece de 

meios de fiscalizacao capazes, que certamente custariam muito menos para o 

Estado do que investir em casos de reclusao, com construgao de novas 

penitenciarias por exemplo. 

Tendo em vista a precariedade de recursos por parte do Estado, a ausencia 

de assistencia material e judicial adequada, torna-se preciso uma adequacao, 

renovacao do aparelhamento prisional mediante a utilizagao dos avancos 

tecnologicos para gerar celeridade processual. A videoconferencia surge como 

um meio de atingir essa agilidade processual, seja pelos in ter rogators de reus 

presos ou soltos, como medida de seguranca fisica e moral aos detentos e a 

propria sociedade e respeito aos principios constitucionais. 

Com a insergao da informatica no mundo atual, nao se justifica a falta de 

sistemas de informatizagao no judiciario ,pois esse sistema ajuda na realizagao de 

otimizagao da fungao de orgaos judiciarios, solucionando os conflitos da 

morosidade das demandas processuais. 

O uso de novas tecnologias implica na agilidade e otimizagao de processos. 

Um exemplo disso e a videoconferencia que faz com que as audiencias se 

realizem com mais frequencia, com economia nos custos de transporte dos 

detentos para sua apresentagao no tribunal, acelerando os processos que 

consequentemente evita a superlotagao nos presidios 



3 A INFORMATIZAQAO DO P R O C E S S O JUDICIARIO 

O avango tecnologico esta marcado na justiga brasileira devido aos metodos 

que foram usados ao longo dos tempos, que servem como um meio facilitador de 

quern trabalha nesse ramo, desde leis baseadas em costume ate a abrangencia 

de normas do Direito processual com seus ritos. 

Desde entao, a justiga brasileira moldou-se as necessidades da sociedade, 

criando leis e Codigos que disciplinasse as formas de procedimentos da Uniao, 

Estados, direitos, deveres e condutas das pessoas. 

Com a amplitude das leis e a demanda jurisdicional frequente, a justiga passou 

a desenvolver meios que possibilitasse um maior alcance e mais eficiencia nos 

sistemas judiciarios, nesse caso com o sistema de tecnologias de informatica, 

com solugao para os obstaculos temporais e espaciais. 

3.1 Atecnologia implementada no mundo do Direito 

Nos dias atuais, diante da modernizagao que a sociedade impoe e pelo o 

aprimoramento de maquinas, que cada vez substitui e favorece o processamento 

de agoes humanas, e praticamente impossivel nos manter de modo ainda arcaico, 

ligado a modos de atividades antigas. 

No direito, isso nao e diferente. Os servigos forenses, precisa atender as 

necessidades de desmaterializagao de um processo, se adequando as novas 

tecnologias implementadas pela informatica, proporcionando eficiencia, qualidade 

e agilidade. 

Sobre o tema Fioreze (2009,p. 107) afirma que: 

O verdadeiro direito e aquele que anda de maos dadas com a 
Justiga Social e com a realidade. A lei e uma amostra do 
comportamento que traduz a consciencia social de um povo e de 
uma era e deve se harmonizar com as novas tecnologias que 
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despontam, para nao se apartar de vez do homem e fenecer 
solitaria. 

Tendo em vista essa adequacao ao meio informatizado, em busca de uma 

moderna lei processual, levando em conta a exigencia de um servico 

automatizado, porem ainda limitado, foi criada em 26 de maio de 1999, a lei 

federal n. 9800, afirmando em seu art.1° que: " E permitida as partes a utilizagao 

de sistema de transmissao de dados e imagens tipo fac-simile ou outro similar, 

para a pratica de atos processuais que dependam de petigao escrita". 

Essa Lei nao abandonava o processo fisico (material dos atos processuais), 

ja que se exigia em seu art. 2° que: "A utilizagao de sistema de transmissao de 

dados e imagens nao prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais 

ser entregues em jufzo, necessariamente, ate cinco dias da data de seu termino". 

A lei n. 9800/99 nao trouxe grande evolugao nos tribunals, haja vista que os 

processos sempre regrediam a formas fisicas e tramites usuais, normalmente 

utilizados outrora, servindo, portanto de base para a criacao de novas Leis, que 

impulsionasse o processo eletronico no ambiente judicial, como, por exemplo a 

lei n. 10.256/01, que permitiu aos orgaos da justiga federal (Juizados Federais) a 

desenvolverem o sistema informatizado em comunicagao e atos processais, alem 

de tornar possivel a uniao de juizes em locais diferente, por via eletronica e ainda, 

abdicou o deslocamento dos Advogados as comarcas, fazendo com seus atos 

fossem todos feitos em meio digital. 

Na advocacia, ficaram mais viaveis as tarefas judiciarias, levando em 

consideragao agilidade do processo no meio informatizado. Os advogados 

finalizam seus trabalhos em tempo razoavel, sem a necessidade de sua presenga 

nos foruns, ja que todas as consultas sao feitas via internet, com sistemas de 

seguranga especializado. 

Como bem relata Silva (2009): 

Como ja sabemos, atualmente, a prestagao jurisdicional, a qual e 
obrigacao do Estado, acaba de certa forma, tornando-se ineficaz devido 
a demora, a lentidao da solugao da lide, contudo com o advento da 
tecnologia no meio judiciario, com computadores e internet, podemos 
vislumbar a possibilidade de ter esse quadro, nao revertido, mas pelo 
menos diminuido.Tentando -se, pelo menos, equilibrar a deficiencia do 
apoio pessoal, que hoje amargura o judiciario, com a implementagao 
dos meios eletronicos para de certo modo satisfazer a demanda. 
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A forma eletronica foi cada vez alargando-se no ambiente jurfdico, como 

pressuposto de dar maior celeridade ao processo em si. Podemos ver o avanco 

tecnologico implementado no Direito com a criacao de certificacao digital -

assinatura digital, capaz de identificar a autenticidade dos documentos; a penhora 

on-line e o leilao on-line; precatorias eletronicas, enfim, todos esses dispositivos, 

sao sinonimos hoje de maior eficiencia, economia, reducao de custos aos atos 

processuais. 

Nesse interim, a tftulo de exemplo, pode-se lembrar que a Justiga do Trabalho 

criou o sistema e-doc, que permite o envio eletronico de documentos referentes 

aos processos que tramitam nas Varas do Trabalho dos 24 TRTs e no TST, 

atraves da Internet, sem a necessidade da apresentagao posterior dos 

documentos originais, representando um grande passo na informatizagao, pois 

aproxima os operadores do Direito a informacoes e maior rapidez processuais. 

E indispensavel o cuidado e o estudo dessas novas tecnicas existentes para 

aprimorar os atos processuais, ja que se trata de algo novo, resultando 

consequente receio em utilizar tais tecnicas. Mas devemos nos prender na ideia 

de que a sociedade exige cada vez mais que a justiga se ajuste a realidade 

tecnologica. 

Outros ramos, como a medicina, por exemplo, usa uma moderna 

aparelhagem tecnica para auxiliar no retardamento de doengas de maior risco, 

onde muitas vezes o computador pode de maneira eficaz, diagnosticar sinais que 

evitem problemas futuros, disso se vale a radioterapia, quimioterapia, ressonancia 

magnetica, ultra-som especializada, etc. 

Alem da questao da exigencia da sociedade, tem-se a confiabilidade de 

profissionais que garantem a eficacia de mecanismos que estimula o progresso 

do Judiciario, como e o caso sistemas como o da videoconferencia. 

A videoconferencia denota um grande avango tecnologico, caracterizando a 

desmaterializagao no mundo judicial. A videoconferencia permite a comunicagao 

a uma longa distancia, aproximando os participantes do processo 

(juiz.defensores, reus, advogados, MP), colocando-os, frente a frente, para a 

pratica dos atos processuais, usando um conjunto de aparelhos proprios pra esse 

sistema,que sao cameras,TV, redes de telecomunicagoes. 
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O sistema de videoconferencia utilizado hoje em grande escala em varias 

ocupacoes profissionais, evita o custo com transporte, seja do reu no 

comparecimento ao tribunal.seja do advogado ate o forum, alem de reduzir, 

consideravelmente, as despesas com material e seguranga. 

Todas essas fases serviram pra consolidar o sistema digital no meio judicial 

atraves da Lei n. 11.419 de 19 de fevereiro de 2006, que admitindo em seu art. 1° 

o processo informatizado, afirmando que: "O uso de meio eletronico na tramitacao 

de processos judiciais, comunicacao de atos e transmissao de pecas processuais 

sera admitido nos termos desta Lei." 

Essa lei caracterizou o marco da total digitalizacao do processo judicial, em 

toda estrutura da justiga, seja qual for o orgao ou grau de jurisdigao, sendo 

protegidos e armazenados em meios capazes de sua total preservagao (art. 12 § 

1°), garantindo integridade e seguranga nas transmissoes de dados. 

3.2 Aplicagoes do Sistema da Videoconferencia nos processos judiciais 

A origem dos sistemas de videoconferencia se deu em meados do ano de 

1964, com um sistema chamado Picture Phone, apresentado pela empresa AT&T, 

o qual permitia visualizar fotos sem movimento ao mesmo tempo em que se ouvia 

a voz do interlocutor. Mas esta novidade nao foi bem recebida, pois era algo novo, 

sem tradigao e na epoca nao havia tecnologia necessaria disponivel. 

Nos anos 70 surgiam sistemas do tipo Freeze (Congelamento da imagem da 

TV quadro a quadro) e Slow Motion (Camera lenta), com o principal objetivo de 

levar esta novidade para as organizagoes, mas esta nova tentativa tambem foi 

frustrada, pois devido a camera lenta notava-se uma redugao consideravel da 

banda que proporcionava certo desconforto as pessoas que utilizavam o recurso. 

Ja nos anos 80, atraves da introdugao de tecnicas de compressao adequada, 

observou-se um avango consideravel para este tipo de tecnologia. Esta ainda 

obteve impulso devido a criagao de um consorcio europeu onde duas empresas 

inglesas investiram na utilizagao de codecs (codificadores/decodificadores), 
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equipamento responsavel pela compressao de dados desenvolvidos para 

sistemas de videoconferencia, nas velocidades que cobriam a faixa de 1.544 

Kbps a 2.048 Kbps, que possibilitaram um melhor gerenciamento da banda 

utilizada e diminuicao do custo de processamento envolvido. 

O proximo passo foi o desenvolvimento de codecs para operar nas faixas de 

velocidade inferiores a 1.544 Kbps, condicao que possibilitou o aproveitamento de 

canais de largura de faixa estreita e de boa qualidade e a custo mais em conta. A 

partir dos anos 90 comecaram a surgir sistemas que nao necessitavam de uma 

aparelhagem totalmente dedicada a videoconferencia, como por exemplo, o CU-

SeeMe, combinando equipamentos a computadores pessoais. E importante 

salientar, que nesta epoca, devido aos avancos tecnologicos houve um 

crescimento no numero de salas de reuniao adequadas com equipamentos para 

videoconferencia (GONQALVES, 2009). 

A utilidade desse mecanismo seguiu-se por varios setores, seja educacional, 

administrativo, na area da medicina, como tambem no Judiciario. Como viemos 

mostrando, o judiciario necessitava de um processo que desencadeasse sua 

efetividade e celeridade, para atender a grande demanda de processos 

existentes, principalmente na esfera criminal. E a videoconferencia, representou a 

possibilidade dessa efetivacao dos processos. 

No Brasil, a videoconferencia teve inicio em 1986, na 5 a Vara Criminal do Foro 

Central, situado em Campinas ( Sao Paulo) presidido pelo Juiz Edilson Aparecido 

Brandao. 

Ha tempos o Tribunal de Justiga da Paraiba pos em funcionamento nas Varas 

de Execucoes Penais de Joao Pessoa um sistema de teledepoimento.O link entre 

as varas e a Penitenciaria do Roger permite aos juizes das execucoes realizar o 

interrogatorio de condenados, por meio de videoconferencia. O Tribunal Regional 

Federal da 4 a Regiao, um dos mais progressistas do Pais, regulamentou o 

interrogatorio de reus por videoconferencia, por meio do Provimento n. 5, de 20 

de junho de 2003, expedido pela Corregedoria-Geral ( ARAS,2008,p.303). 

Em 2001, o Tribunal de Justiga de Pernambuco tambem fez uso da tele-

audiencia, para o interrogatorio de tres presos do presidio Anibal Bruno. O 

sistema contou com cameras de video, aparelhos de televisao e computadores, 
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semelhante a teleconferencia, possibilitando o contato "virtual" entre juiz e os 

detentos. 

Na regiao Sul do Brasil, alem realizar sessoes por videoconferencia o TRF 

utiliza o sistema de videoconferencia nas sustentacoes orais perante as Turmas 

Recursais dos Juizados Especiais Federals e na Turma de Uniformizagao de 

Jurisprudencia (TUJ), que foram bem aceitas. 

Nesse lume, importante frisar que o Decreto n. 5015, de 12 de margo de 

2004, que introduziu no Brasil a Convencao das Nacoes Unidas contra a 

Criminalidade Organizada Transnacional, conhecida como Convencao de 

Palermo, assevera em seu art. 18 que: 

Art. 18. Se for possivel e em conformidade com os principios 
fundamentais do direito interno, quando uma pessoa que se encontre no 
territbrio de um Estado Parte deva ser ouvida como testemunha ou como 
perito pelas autoridades judiciais de outro Estado Parte, o primeiro 
Estado Parte podera, a pedido do outro, autorizar a sua audicao por 
videoconferencia, se nao for possivel ou desejavel que a pessoa 
compareca no territorio do Estado Parte requerente. Os Estados Partes 
poder§o acordar em que a audicao seja conduzida por uma autoridade 
judicial do Estado Parte requerente e que a ela assista uma autoridade 
judicial do Estado Parte requerido. 

Realizou-se em maio de 2009,a experiencia da videoconferencia, no forum 

Criminal Mario Guimaraes, a oitiva de testemunhas, no qual foram ouvidos 

quatorze criminosos do PCC( Primeiro Comando da Capital). 

De modo gradativo, a videoconferencia foi sendo aplicada, tendo em vista a 

praticidade e agilidade que resultava nos processos em andamento, e ainda a 

questao da seguranga de maneira geral, tanto no que se refere ao contato dos 

acusados com as testemunhas, evitando qualquer assim qualquer atrito; quanto a 

questao de possiveis fugas. 

O Estado de Sao Paulo em 2005 editou uma lei, que previa a utilizagao de 

aparelho de videoconferencia nos procedimentos judiciais destinados ao 

interrogatorio e a audiencia. O STF, em 2008, declarou a inconstitucionalidade da 

lei ,por tratar que a mesma teria afrontado a competencia privativa da Uniao para 

legislar sobre direito processual. Apos varios entendimentos e exames, em Janeiro 

de 2009, foi aprovada a Lei n. 11.900/2009 que, alterou o CPP (arts. 185 e 222), 

passando a permitir o interrogatorio do reu preso por sistema de videoconferencia 
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ou outro recurso tecnologico de transmissao de sons e imagens em tempo real, 

excepcionalmente e sobre decisao fundamentada. 

Ver-se dessa maneira que a utilizagao do sistema de videoconferencia e 

imprescindivel para o mundo judicial e principalmente o criminal, permitindo 

celeridade nos atos processuais, diante de algumas dificuldades de 

deslocamento, seguranga e constrangimentos entre testemunhas, vitimas e 

acusados. 

3.3 O sistema da Videoconferencia 

Inicialmente, para uma melhor compreensao a respeito do tema que se 

pretende analisar, impende tecer rapidas consideragoes sobre Videoconferencia. 

A videoconferencia e uma tecnologia nova que esta entrando no mundo 

judicial, sendo realizada nos presidios. Esse metodo nao tern necessidade de 

locomogao do preso, o que traz muitas mudangas no sistema judiciario e, 

principalmente, na diminuigao dos gastos publicos, com carros, policiais, 

gasolinas etc. 

3.3.1 Consideragoes Iniciais 

A Videoconferencia e a uma tecnologia de conversagao interativa, dinamica, 

que permite o contato visual e sonoro entre pessoas fazendo com que possam 

estar frente a frente, em tempo real, estando elas em lugares diferentes. 

Alem disso, o sistema de Videoconferencia possibilita compartilhar programas 

de computador; dialogar atraves de canais de bate-papo, podendo visualizar e 

alterar documentos pelos integrantes do dialogo em tempo real; apresentar slides, 

videos, e fazer anotagoes em um quadro-branco compartilhado. Verifica-se a 

instalagao de equipamentos de digitalizagao de imagens para a realizagao de 
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audiencias virtuais entre o Forum onde estao as varas criminais e o presidio, onde 

ficam os detentos em processo de julgamento. Sendo que, de qualquer modo, a 

validade de todos os atos judiciais informatizados requer varios cuidados: 

presenga de um funcionario da Justiga no local onde se encontra o acusado ou a 

testemunha; o ato deve ser publico,isto e, feito em sala especial de audiencias, e 

nenhum ato judicial a distancia pode ser realizado sem a presenga de advogado 

ao lado do acusado, na sala onde ele se encontra.Essa e a maior garantia da sua 

validade e espontaneidade. A presenga do Ministerio Publico do Juiz tambem e 

indispensavel. 

O ambiente da Videoconferencia requer salas adequadas para tal recurso e 

consiste na utilizagao de cameras, telao ou televisao(depende dos recursos 

utilizados), um canal de TV bidirecionaljinhas digitals de alta qualidade como 

ISDN(Rede de Servigos Digitals Integrados) e IP, como tambem via satelite, que 

serao especificados nos capitulos seguintes. 

Salienta Fioreze (2009,p.56): 

A videoconferencia foi criada para facilitar a comunicagao entre as 
pessoas, viabilizando uma interagao rapida, facil, e dinamica, pois tern 
por objetivo colocar em contato, atraves de um sistema de video e audio, 
duas ou mais pessoas separadas geograficamente. 

E justamente pela interatividade, rapidez e praticidade que o recurso da 

videoconferencia oferece vantagens ao sistema processual, destacando sua 

capacidade de compartilhamento de dados e informagoes, a economia do tempo, 

nao necessitando do deslocamento flsico, alem de redugao de gastos com 

viagens, transportes e escoltas policiais, ja que eles poderiam, por exemplo, estar 

nas ruas lindando com a seguranga da populagao. 

A aplicagao da videoconferencia confere maior capacidade ao andamento 

processual, ja que o torna mais celere com a mesma seguranga de um 

julgamento materializado. 

3.3.2 Aspectos Tecnicos da Videoconferencia 
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Para que o sistema de videoconferencia funcione e se desenvolva de modo 

eficaz, e preciso de equipamentos que oferecam suporte para aplicacao desse 

sistema. A videoconferencia requer uma infra-estrutura de comunicagao e 

qualidade de servico de acordo com suas necessidades e propositos. Com isso a 

videoconferencia deve se adequar da melhor forma possivel aos recursos que a 

infra-estrutura de rede oferece. 

Destacam-se os principals equipamentos utilizados em uma videoconferencia: 

Camera de video, microfones, TV ou telao, um Codec,um modem.uma conexao 

ISDN ou outro meio de transmissao e uma interface usuaria, camara de 

documentos. 

A camera de video serve para captacao das imagens. Existem dois tiposde 

cameras: uma fixa, e camera com controle remoto, tambem chamadas de PTZ, ou 

pan/tilt/zoom. Os microfones presta servigos de audio e a TV ou telao, 

acompanha sons e imagens vindas do outro ponto. 

O codec e o aparelho encarregado da codificagao/decodificagao dos sinais de 

som e imagem para serem transmitidos a outro ponto. O modem , recebe os 

sinais digitals, transformam em sinais analogicos e os transmite para um outro 

modem. 

Exigi-se uma conexao ISDN, ou outro meio de transmissao, uma interface 

usuaria de controle automatico, teclados, aparelho de fax etc, e ainda, a camara 

de documentos para scanear documentos e transmiti-los ao receptor. 

Com a estrutura organizada, para se estabelecer comunicagao e preciso 

servigos de conexao, que melhor atenda a videoconferencia, com qualidade de 

audio e imagem, que funciona sobre diversos tipos de comunicagao. 

Simplificadamente ha os seguintes tipos de comunicagao em 

videoconferencia: a) Conexao ponto a ponto, em que os terminals se conectam 

diretamente, trocando dados entre si; b)Conexao por difusao, ou brodcast, em 

que as informagoes sao enderegadas a todos os terminals da rede; c)Conexao 

por difusao seletiva(multicast), em que as informagoes sao enderegadas a um 

grupo selecionado de terminals numa rede. 

Os dois tipos de conexao mais utilizados sao ISDN ou RDSI e Redes de IP 
banda larga. 

Quanto a rede Digital de Servigos Integrados (ISDN) FIOREZE(2009, p.58): 
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e uma rede de comunicagao de dados que suporta uma variedade de 
fontes de trafego, tais como: video, voz e dados, em um ambiente 
integrado a altas velocidades e a um custo baixissimo, sendo que essas 
altas velocidades permitirao a utilizagao de aplicacao como 
teleconferencia e visualizacao remota. 

A rede ISDN possibilita videoconferencia ponto a ponto ou multiponto, com 

canais de velocidade de acordo com tamanho da solugao. 

Segundo Meneses (2003, p.22), a ISDN transformou a videoconferencia e um 

meio de comunicagao privilegiado, tornando as comunicagoes: 

Rapidas, nas sessoes para fins profissionais, utilizando-se como padrao 
tres linhas ISDN equivalentes a 600 Kbps, no minimo; Confiaveis, porque 
a ISDN, por ser digital, e imune aos ruidos e as interferencias; 
Integradas, porque a ISDN permite que numa unica linha sigam voz, 
video e dados; Economicas, pois o utilizador apenas paga os periodos 
de utilizagao (o circuito so e formado na hora em que a comunicagao 
esta se dando). Isso, ajuntando as altas velocidades, implica uma 
redugao obvia nos custos de comunicagao. 

As redes IP de banda larga, e usado nas solugoes de uso individual,solugoes 

simples , com conexao ao microcomputador,composto com uma pequena camera 

com codec integrado. 

Para o desenvolvimento do sistema da videoconferencia, e utilizado softwares 

, capazes de transmitir audio e video tais como: Microsoft Netmeeting e 

CuSeeMe. 

O Netmeeting e um software que permite a comunicagao entre dois ou mais 

terminals em tempo real, ou seja, ponto a ponto ou multiponto, capaz de trocar 

informagoes de audio e video. Alem disso, permite o compartilhamento de 

aplicagoes atraves de areas de transmissao, recursos de quadro-branco 

(whiteboard) eletronico e comunicagao atraves de um sistema de chat. Este 

aplicativo e um servigo de diretorio, onde e possivel visualizar uma lista de 

participantes on-line, realizar logon ou logoff de um grupo em conferencia, ou 

mesmo, char e gerenciar um grupo de usuarios disponiveis. 

Nas sessoes de videoconferencia, o Netmeeting apresenta os seguintes 

recursos: a) Capacidade de alterar o tamanho da janela de video; b)capacidade 

de enviar ou nao uma determinada midia, como por exemplo, audio ou video; 
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c)lntegracao com diversos hardwares de captura de video compativeis com o 

padrao Video for Windows; d)capacidade de receber imagens sem o hardware de 

video instalado localmente; e) audio e video alternaveis entre diversos usuarios 

participantes de uma conferencia; f) capacidade de copiar imagens de video para 

a area de transferencia; g) capac idade de a jus ta r a qua l idade do v fdeo ; 

h)lnteroperacionalidade com outros produtos e servigos devido a compatibilidade 

com o padrao ITU-T H.323, utilizando codigo de video H.263, codigo de audio 

G711e G723 e codigo de dados T.120; i) suporte a tecnologia MMX da Intel, o 

que permite melhor aproveitamento do poder de processamento da CPU; 

j)recursos de Area de Transferencia Compartilhada utilizando comandos Cortar, 

Copiar e Colar; k)transferencia de Arquivos em segundo piano nas conexoes 

ponto-a-ponto ou multiponto; I) tela em Branco Compartilhada multi-pagina e 

multi-usuario, que permite dividir com outros participantes desenhos e estruturas 

graficas; m) bate-papo, onde pode-se enviar e receber mensagens de texto 

livremente durante uma sessao ( EAD-CCUEC - Mini cursos Virtuais). 

O software do CuSeeMe.e um aplicativo simplorio, multiponto(diversas 

pessoas interagindo mutuamente)que se efetiva a curta e longa distancia, atraves 

do sistema Internet Protocol{\P).Esse recurso e apto para transferencia de audio e 

video em computadores pessoais. 

Nas experiencias realizadas com este software, verificou-se que o mesmo, ao 

contrario do NetMeeting, permite visualizar simultaneamente varios usuarios 

conectados. A sua tela principal possui todas as ferramentas disponlveis 

integradas, como a lista dos usuarios conectados naquela sala no momento, a 

transmissao de video e audio de cada um deles e um ambiente de chat. No 

entanto, nao possui as opcoes de compartilhamento de aplicativos, quadro branco 

compartilhado e FTP. 

Tal como outros aplicativos da sua categoria, o CuSeeMe depende da captura 

de multiplas midias, oriundas de placas de som e/ou captura de video, a fim de 

estabelecer o trafego de multimidia. 

A qualidade do conteudo de multimidia transmitido em tempo real na rede 

atraves do CuSee-Me, pode variar em funcao dos perifericos empregados para a 

captura de audio e de video. Assim sendo, quanto melhor for a geracao de 
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multimfdia, melhor sera a transmissao, e consequentemente, melhor sera a 

sessao de videoconferencia. 

Apesar de ser um software multiponto, efetivando com trafego de multimidia, 

esse sistema e competente para conecta-se a outro sistema de CuSeeMe, 

realizando uma sessao de videoconferencia ponto a ponto.Porem em sessoes 

tipo ponto-multiponto, e indispensavel a presenga de um servidor denominado 

refletor, que comandara as transmissoes de pacotes, abertura de canais de 

comunicagao, estabelecimentos de novas chamadas, enderecamento dos 

clientes, entre outras funcoes. 

Tendo em vista o que se mostrou patente, o sistema de videoconferencia, 

pode ser aplicado em tres tipos de sala: a) Sistemas de Salas (Room System): 

Sao os produtos de primeira linha, utilizados para aplicacoes que requerem alta 

qualidade e desempenho e operam com taxa de transmissao de video entre 600 

Kbps a 2014 Kops.Contemplam um monitor de TV para imagem local e um 

aparelho de TV para apresentagao de imagem remota, recursos de interface de 

camera de documentos e compartilhamento de arquivos; b) Sistema Set Top: Os 

aparelhos se assemelham aos equipamentos do tipo sala. Possuem um aparelho 

de TV para apresentagao de imagem remota, permitindo uma velocidade maxima 

de transmissao de video de 768 Kbps; c) Sistemas Desktop: Sao aqueles que 

oferecem solugoes simples de hardware e sofware para utilizagao direta de um 

microcomputador.Normalmente constituidos de uma camera, uma placa de 

digitalizagao e um aplicativo que permite a operagao de um sistema IP ou ISDN 

(FIOREZE,2009,p.63). 

A videoconferencia acrescentou tantas vantagens por sua praticidade nos 

dias atuais que as empresas e instituigoes como: PictureTel, Intel, VTEL e VCON 

estao fazendo uso desse recurso como forma de permitir grande economia de 

tempo e de dinheiro. 

3.3.3 Formas de Utilizagao do sistema de Videoconferencia 
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Analisada as questoes de ordem tecnicas do referido sistema de 

videoconferencia, cabe nos prender agora as formas de sua utilizagao. 

Sabe-se que a videoconferencia, nos varios setores e utilizada como meio 

habil, de suporte aos trabalhos, seja da area administrativa, medicinal, 

educacional e jurisdicional. 

Vale lembrar a classificacao dos tipos de intervengoes processuais que 

podem ser realizadas por videoconferencia, assim temos: a) Teleinterrogatorio, 

para a tomada de declaragoes do indiciado ou suspeito, na fase policial, ou do 

acusado ou reu, na fase judicial; b)Teledepoimento,para a tomada de declaragoes 

de vitimas,testemunhas e peritos; c)Telerreconhecimento, para a realizagao de 

reconhecimentos do suspeito ou do acusado, a distancia, ato que hoje ja se faz 

com o uso de meras fotografias; d)Telessustentagao, ou sustentagao oral a 

distancia, perante tribunals, por advogados, defensores e membros do Ministerio 

Publico; e) Telecomparecimento, mediante o qual as partes ou seus advogados e 

os membros do Ministerio Publico acompanham os atos processuais a distancia, 

neles intervindo quando necessario; f)Telessessao, ou reuniao virtual de juizes 

integrantes de tribunals, Turmas Recursais ou Turmas de Uniformizagao de 

Jurisprudencia; g)Telejustificagao, em atos nos quais seja necessario o 

comparecimento do reu perante o juizo, como em casos de sursis processual e 

penal, fianga, liberdade provisoria, etc.(ARAS,2009,p.272). 

A videoconferencia sera utilizada tanto em primeira como segunda instancia, 

e tambem perante a autoridade judicial e em procedimentos investigatorios 

conduzidos pelo Ministerio Publico. Todas essas possibilidades de concretizagao 

dos atos judiciais geram celeridade processual, alem de diminuigao do custo e 

prevengao se situagoes intimidatorias. 

3.3.4 Seguranga nas Transmissoes 

Outro requisito importante a videoconferencia, diz respeito a sua seguranga. 

Diante de toda evolugao tecnologica e aperfeigoamento de softwares, 
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principalmente na videoconferencia, hoje nos deparamos com um sistema capaz 

de garantir fidedignamente uma producao de imagens e audio aprazivel e 

protecao contra ameacas tais como funcionarios mal preparados ou mal 

intencionados, virus e hackers. 

O sistema de videoconferencia assevera a seguranga atraves de 

equipamentos especializados em assegurar o sigilo das comunicacoes, como 

tambem de documentos (camara de documentos) e ainda e possivel a codificagao 

de mensagens, abrangendo audio e video, por criptografia assimetrica. 

Com bem consolida Fioreze(2009,p.68): 

Aparatos que assegurem a redundancia do sistema contra falham 
de conexao ou invasoes de hackers e que permitam o registro, 
mediante gravacao audiovisual, sao tambem indispensaveis. 
Igualmente, e preciso que existam canais reservados e seguros 
para comunicacoes entre o acusado e o seu advogado, a fim de 
assegurar a confidencialidade das declaragoes daquele e o sigilo 
profissional deste. 

O sistema de videoconferencia e composto de cameras de video com zoom e 

gravagoes, permitindo a preservagao real das provas,captando expressoes e 

reagoes do interrogado. A gravagao torna possivel um novo exame das provas 

obtidas, para melhor analise do fato. 

O que transforma "inseguro" a utilizagao de equipamentos para o sistema de 

videoconferencia e o chamado conservadorismo, o insistente pensamento que 

essa evolugao tecnologica pode prejudicar o Judiciario. Na epoca das sentengas 

manuscritas, a datilografia era repudiada, por se mostrar insegura, hoje se perfaz 

com a videoconferencia. O paradigma tern que ser quebrado, veneer o temor pelo 

novo, modernizando com razoabilidade. 

Cabe ressaltar outro fator importante sobre a seguranga, no que se refere a 

seguranga publica. A videoconferencia age em beneficio a sociedade, ao evitar o 

transporte do acusado, advogados e defensores ate o forum, agindo na protegao 

contra fugas, principalmente no que refere a detentos de alta periculosidade. 

Acentua Exner (2009)que: 

"[...] defende-se o uso da tecnologia tanto para seguranga do 
preso quanto da populagao. Justifica-se por exemplo, no trasporte 



37 

dos presos dos presidios em que se encontram ate os foruns, vez 
que, nao raro, ocorrem resgate ou tentativas de resgate colocando 
em risco a ordem e seguranga publica". 

E notavel que, alem de proporcionar seguranga da coletividade, assegurando 

a paz social, os servidores de orgaos sociais de repressao criminal, 

especialmente da Policia Militar, da Policia Federal e dos departamentos 

penitenciarios, agiriam em suas atividades mais importantes, de investigagao, de 

policiamentos ostensivos, e de execugao penal. 

O CPP, referente a seguranga, cita no art. 185,§2°,I: 

I - prevenir risco a seguranca publica, quando exista fundada suspeita de 
que o preso integre organizagao criminosa ou de que, por outra razao 
possa fugir durante o deslocamento; [...] 

Portanto a videoconferencia nao beneficia so o Estado, ou a sociedade, mas 

tambem os reus sejam eles presos ou soltos. 



4 CONSTITUCIONALIDADE DO SITEMA DE VIDEOCONFERENCIA 

Diversas sao as manifestacoes contrarias ao interrogatorio, sendo menos 

energetica ao teledepoimento(para peritos, vitimas e testemunhas) e a 

telessustentagao, esta para advogados, defensores e membros do Ministerio 

Publico. A utilizagao de videoconferencia para a tomada de declaragoes de 

suspeitos ou acusados de crimes levanta maior repulsa entre os criticos das 

aplicagoes de informatica juridica, tendo em vista a necessidade de assegurar os 

preceitos constitucionais que garantam aos acusados a ampla defesa e devido 

processo legal. 

4.1 O interrogatorio por videoconferencia: solugao para celeridade processual ou 
cerceamento de defesa 

Primeiramente, devemos nos limitar ao conceito do interrogatorio. O 

interrogatorio consiste no conjugado de respostas e depoimentos esclarecidos 

pelo acusado e testemunhas, em meio a perguntas formuladas pela autoridade 

judiciaria, pertinentes aos fatos. 

A politica processual discute a natureza juridica do interrogatorio. A discussao 

reside na destinagao do mesmo, se ele e meio de prova ou meio de defesa. 

Compreende-se que, muito embora, a doutrina o encare como meio de 

defesa, o interrogatorio dedica-se a revelagao da realidade dos fatos, em busca 

da verdade real, baseado na declaragao do acusado, sendo assim considerado 

meio de prova. Porem nada impede a possibilidade de autodefesa. O acusado, 

como sujeito processual, alem do dever de ser ouvida, tern o direito de apresentar 

sua versao dos fatos, ou apenas silenciar. 

Em relagao ao interrogatorio on-line, teleinterrogatorio, 

teleaudiencia,interrogatorio virtual, como quer que seja suas 

nomenclaturas,BEZERRA(2005) ensina que: 

O interrogatorio on-line,e um ato judicial, presidido pelo juiz, em que se 
indaga ao acusado sobre os fatos imputados contra ele, advindo de uma 
queixa ou denuncia, dando-lhe ciencia ao tempo em que oferece 



39 

oportunidade de defesa, realizado atraves de um sistema que funciona 
com equipamentos e software especificos. 

No interrogatorio presencial e on-line, as caracteristicas sao identicas, ou 

seja, traz em bojo a pessoalidade (ato personalissimo),judicialidade(cabe proferir 

o interrogatorio somente o juiz),oralidade e publicidade. 

O Codigo de Processo Penal, em seu art. 185, esclarece que: 

Art. 1 8 5 - 0 acusado que comparecer perante a autoridade judiciaria,no 
curso do processo penal,sera qualificado e interrogado na presenca de 
seu defensor .constituido ou nomeado: 
§ 1 - 0 interrogatorio do reu preso sera realizado, em sala propria, no 
estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas 
a seguranca do juiz, do membro do Ministerio Publico e dos auxiliares 
bem como a presenca do defensor e a publicidade do ato; 
§ 2° Excepcionalmente, o juiz, por decisao fundamentada, de oficio ou a 
requerimento das partes, podera realizar o interrogatorio do reu preso 
por sistema de videoconferencia ou outro recurso tecnologico de 
transmissao de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja 
necessaria para atender a uma das seguintes finalidades. 
I - prevenir risco a seguranca publica, quando exista fundada suspeita de 
que o preso integre organizacao criminosa ou de que, por outra razao, 
possa fugir durante o deslocamento; 
II - viabilizar a participacao do reu no referido ato processual, quando 
haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juizo, por 
enfermidade ou outra circunstancia pessoal; 
III - impedir a influencia do reu no animo de testemunha ou da vitima, 
desde que nao seja possivel colher o depoimento destas por 
videoconferencia, nos termos do art. 217 deste Codigo; 
IV - responder a gravissima questao de ordem publica. 

A audiencia a distancia - interrogatorio on-line- e realizado de maneira que, 

os advogados, promotores, testemunhas permanecam na sala durante a 

videoconferencia; no presidio, o detento ficara numa sala especial, tendo direito a 

um advogado (ele escolhera onde ficara), alem de um funcionario da casa; o juiz 

tern autonomia para manejar a camera de video dentro do seu gabinete.Ele pode 

aproximar imagens ou ampliar o campo de visao por meio de um controle de lente 

grande angular, instalada na camera do presidio; as cameras de video sao 

acopladas a um computador dentro da prisao. O som e imagens sao transmitidos 

em tempo real por fibra optica ao Foro Central; toda a audiencia e gravada em 

arquivos digitals e os dados transmitidos criptografados para evitar 

interceptacoes; o preso e o advogado podem se comunicar por videofone sempre 

que se acharem conveniente. A conversa e reservada em sala separada; Ao final 
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da audiencia e impresso o depoimento do preso .Ele confere, assina, e o 

documento e recolocado no computador, por meio de uma camera fotografica de 

documentos(similar ou scannear), e anexado ao processo pelo juiz. 

A teleaudiencia representa um estarrecedor avanco tecnologico que combate 

a morosidade, garantindo constitucionalmente os direitos dos acusados e vitimas. 

A justiga e a sociedade rogam por um processo breve e eficaz, nao obstante, 

isso e consagrado pela Carta Magna em seu art 5°, LXXVIII, quando afirma que: 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
LXXVIII - a todos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados a 
razoavel duracao do processo e os meios que garantam a celeridade de 
sua tramitacao. 

Alem do mais, assegura o Pacto Internacional dos Direito Civis e Politicos em 
seu art. 14, § 3° certifica que: 

Artigo 14 - Todas as pessoas sao iguais perante os Tribunals e as 
Cortes de Justica. Toda pessoa tera o direito de ser ouvida publicamente 
e com as devidas garantias por um Tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido por lei, na apuracao de qualquer acusacao de 
carater penal formulada contra ela ou na determinacao de seus direitos e 
obrigacoes de carater civil. 
[...]. 
3. Toda pessoa acusada de um delito tera direito, em plena igualdade, as 
seguintes garantias minimas: 
[-] 
c) a ser julgada sem dilacoes indevidas;" 

E conhecedor que, um dos principals impasses da efetividade processual e a 

lentidao jurisdicional, causando inutilidade do provimento, sem falar em outras 

circunstancias que terminam por invalidar o processo. O interrogatorio por 

videoconferencia vem a solucionar esse problema, agindo como elemento 

essencial e util. 

Evita-se o envio de oficios, de requ i s i t es , de precatoria, e dizer, economiza-

se tempo, papel, servico etc. Pode-se ouvir uma pessoa em qualquer ponto do 

pais sem necessidade do seu deslocamento. Eliminam-se riscos.seja para o 

preso (que pode ser atacado quando esta sendo transportado),seja pela 

sociedade.Previne acidentes.Evite fugas. O transporte do preso envolve gastos 
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com combustivel, uso de muitos veiculos, escolta muitas vezes o gasto de 

dinheiro para o transports aereo, terrestre, etc. O sistema do interrogatorio a 

distancia evitaria todos esses gastos. Representaria uma economia incalculavel 

para o erario publico, e mais policiais nas ruas, mais policiamento ostensivo, mais 

seguranga publica. Realizando-se o interrogatorio prontamente por computadores, 

praticamente o preso nao interrompe sua rotina no presidio, isto e, nao precisa se 

ausentar das aulas quando esta estudando, nao precisa se privar da assistencia 

religiosa, nao precisa cessar seu trabalho.Isso significa vantagens para a sua 

ressocializagao, principalmente porque o trabalho permite a remissao.(GOMES 

2004 apud FIOREZE, 2009,p.141). 

Impende ressaltar que o deslocamento de acusados e advogados, gera 

economia para o Estado, tendo em vista, a desnecessidade de instalagao de 

unidade de comarcas em cada municipio do Pais e ainda contengao de gastos 

com servidores, que despensa pagamentos de diarias. Alem disso, impedi-se o 

grande numero de policiais e agentes , que se ausentam das suas atribuigoes 

para prestar seguranga aos detentos, deixando de efetuar, dessa forma, o seu 

servigo usual e util nas ruas , como repressiva da criminalidade. 

Explica ARAS (2008,p.273): 

Tais mobilizagoes de pessoal e de recursos sao muito dispendiosas e 
podem ser eliminadas, na medida em que se passe a usar a 
videoconferencia. As audiencias processuais podem ser realizadas 
mediante o telecomparecimento do acusado, respeitadas as garantias da 
ampla defesa e do contraditorio e assegurando-se um canal de 
comunicagao exclusiva e sigilosa entre reu e seu defensor. 

O sistema de videoconferencia caracteriza-se pela simplificagao dos 

procedimentos jurisdicionais, ja que em uma audiencia comum - interrogatorio 

presencial- levam-se dias para ser realizada, com o interrogatorio on-line, e 

realizado em 24h. 

Ademais, o interrogatorio on-line, estabelece uma ligagao entre a efetividade, 

seguranga juridica e prevengao dos direitos fundamentals do individuo.e 

justamente nesse aspecto que o principio da celeridade ou brevidade processual 

age. 

A implantagao do teleinterrogatorio certifica o direito a ampla defesa do 

acusado. O interrogatorio on-line evita o desperdicio de tempo na pratica de atos 
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processuais e nao retira a possibilidade de autodefesa do reu, o protegendo 

contra a auto-incriminagao, sem prejuizo da fidelidade das declaragoes. 

Consoante Fioreze (2009,p.161): 

O interrogatorio on-line nao elimina nenhum direito constitucional, 
tampouco cerceia qualquer liberdade, pois o juiz nao abandona sua 
imparcialidade, nao se institui nenhum tribunal de excegao, o reu nao e 
proibido de falar ou impedido de calar-se, a comunicagao entre as partes 
e o magistrado nao e interrompida, vedada ou limitada, nao se elimina a 
interagao do acusado com o juiz,a acusagao e os demais intervenientes 
do processo, enfim.nao ha nenhum impedimento para o feedback 
comunicacional, respeitando-se , assim,todas as formalidades dos arts. 
185 a 196 do CPP. 

No curso do interrogatorio, o acusado tern a oportunidade e declarar sobre o 

material produzido, e os fatos que Ihe sao atribuidos, sendo garantido a 

imediagao com defensor, o juiz e as provas. 

A constituigao afirma em seu art 5°, inciso LXIII, que "o preso sera informado 

de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a 

assistencia da familia e de advogado." E ainda em seu art. 5°,LV prescreve que: 

"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

sao assegurados o contraditorio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes." 

Isso mostra que o interrogatorio nao influi na participagao do reu, pelo 

contrario, contribui para a autodefesa e a defesa tecnica, ja que ele nao esta 

presente a forte pressao que a sociedade oferece, quando o acusado se submete 

a interrogatorio no tribunal. 

Ha que ressaltar tambem, a questao das nulidades. O interrogatorio on-line, 

nao torna o ato nulo, por justamente atender as formalidades e normalidades dos 

atos processuais, sem que afete a acusagao e defesa. 

Sabe-se que nao ha nulidade sem prejuizo. E a regra do art. 563 do CPP: 

"nenhum ato sera nulo declarado nulo, se da nulidade nao resultar prejuizo para a 

acusagao ou para a defesa".Por sua vez, o art. 564, inciso III, alinea "e", 

determina a nulidade do processo em caso de falta do interrogatorio, e nao a sua 

realizagao por meios tecnologicos. Pergunta-se objetivamente aos opositores da 

teleaudiencia: falando em tese, ha algum real prejuizo para o reu com o 

teleinterrogatorio? Nao. Logo, nao ha qualquer justificativa juridica, nos pianos da 
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razoabilidade e do garantismo, para tolher ou proibir tal forma de interrogatorio, 

em que o comparecimento continua a correr, sendo o reu conduzido a presenga 

virtual do juiz da causa, sem prejuizo do contraditorio efetivo (ARAS,2008,p. 291) 

Alias a lei 9099/95(l_ei dos juizados Especiais Criminais), declara em seu art. 

65 que: "os atos processuais serao validos sempre que preencherem as 

finalidades para os quais foram realizados, atendidos os criterios indicados no art. 

62 desta Lei." 

O acordao referido ao sistema de realizagao de audiencias on-line da 

Procuradoria Geral do Estado (PGE) relata que: 

Nao ha ofensa a plenitude de defesa. A autodefesa permanece, 
resguardada a liberdade de expressao do interrogado, prestada diante 
dos olhos do magistrado, embora com a visao projetada com cameras de 
video, mas preservado o controle entre ele. 

No mesmo sentido a Lei 9099/95(Lei dos Juizados Especiais Criminais) 

preceitua em seu art. 65,§2° que: "a pratica de atos processuais em outras 

comarcas podera ser solicitada por qualquer meio habil de comunicagao". 

Comprovando, desta maneira a utilizagao do sistema da videoconferencia em 

todas as fases processuais. 

4.2 A aplicagao do Sistema da Videoconferencia segundo a jurisprudencia 
Brasileira 

Nao restam extremes de duvida que o sistema de videoconferencia e possivel 

juridicamente como meio de celeridade do processo penal brasileiro. 

A teleaudiencia tern sua formalidade identica a realizagao de uma audiencia 

presencia, com a diferenga que proporciona a agilidade no andamento dos feitos 

e permite prestagao jurisdicional pronta, assegurando sempre a ampla defesa e o 

contraditorio, ficando provado atraves das decisoes jurisprudencias do pais. 

O Supremo Tribunal de Justiga, cuidou do reconhecimento do sistema 

informatizado, no recurso de habeas corpus n. 4788/SP, diante da morosidade 



44 

para a conclusao da instrucao criminal, tendo como relator o Ministro Lima, 

atraves da 5° turma, decidindo: 

Acordao RHC 4788/SP 

Processo Penal. Excesso de prazo na instrucao.Peculiaridades.1. 
Impetracao alegando excesso de prazo para concluir a instrucao. O tema 
implica em se considerar a epoca em que foi elaborado o Codigo de 
Processo Penal, as mudancas ocorridas no pais e, especialmente, em se 
cuidando de processo incluindo varios reus, as dificuldades por eles 
opostas para serem citados ou a demora na apresentagao ao juizo, a fim 
de serem interrogado, o que n§o depende do Poder Judiciario. 
Reconhego que se poderia caminhar com o emprego da informatica 
para agilizar o andamento processual, utilizando-se a 
teleconferencia para se interrogar reus e testemunhas residentes 
em outras comarcas, com o que se evitaria, no caso dos reus, as 
comuns fugas. No caso, por evidente, se nao esta demonstrado que a 
coacao decorre de ato provocado pelo Ministerio Publico e nem pelo 
Juizo da causa, a demora encontra-se justificada.Em oportunidade 
anterior salientei que se trata de reu de acentuada periculosidade, tendo 
agido com mais doze "colegas", interceptando um carro forte com 
rajadas de metralhadora e disparos de revolveres e fuzis subtraindo 
apreciavel quantidade em dinheiro.); 2.Recurso conhecido, mas 
improvido pelos proprios fundamentos do julgado.(Grifo nosso) 

O STJ, posicionou-se sobre o tema, entendendo inexistir prejuizo na 

realizagao do interrogatorio por videoconferencia, atraves do recurso de HC 

n.6.272/SP, da 5 a Turma do STJ, acolhido pelo Ministro Publico Federal em 3 de 

abri lde 1997: 

Recurso de habeas-corpus.Processo Penal.interrogatorio feito via 
sistema conferencia em real time.lnexistindo a demonstragao de 
prejuizo, o ato reprochado nao pode ser anulado, ex vi art. 563 do 
CPP.Recurso desprovido( STJ,RHC 6272/SP, 5a Turma,Rel.Ministro 
Felix Fischerj. 3/4/97, impetrante Evaldo Aparecido dos Santos). 

A 10 a Comarca do Tribunal de Algada Criminal decidiu por unanimidade, na 

apelagao 1.393.005/9, em 22 de outubro de 2003,nao ser possivel o interrogatorio 

on-line por ofensa ao principio da ampla defesa.Reconhecendo os julgadores, no 

entanto, que no caso concreto, nao foi demonstrada a existencia de prejuizo 

efetivo para o reu,a saber: 

Interrogatorio on-line. Nulidade. O interrogatorio judicial realizado a 
distancia, por sistema de videoconferencia, que tern sido denominado 
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interrogat6rio on-line,revela patente nulidade por violar principios de 
natureza constitucional, em especial os da ampla defesa e do devido 
processo legal.(TACRIM/SP - Apelacao 1.393.005/9 - SP - 10a Camara 
- Rel. Ary Casagrande -22.10.2003 - v.u).(Grifo nosso) 

De maneira curiosa, a mesma corte, , no dia anterior, decidiu em 21 de 

outubro de 2003, pela plena validade do interrogatorio por videoconferencia. 

Interrogatorio judicial on-line. Entendimento. O sistema de 
teieaudiencia, utilizado no interrogatorio judicial e valido, a medida 
que sao garantida visao, audicao, comunicagao reservada entre o 
reu e seu defensor e facultada, ainda, a gravagao em compact diss, 
que sera anexada aos autos para eventuais condicoes de dialogar com o 
julgador, podendo ser visto e ouvido, alem de conversar com seu 
defensor em canal de audio reservado. ( TACRIM/SP - Apelagao 1. 
384.389/8 -SP - 4 a Camara - Rel. Ferraz de Arruda - 21.10.2003 -
v.u.Voto 11.088).(Grifo nosso) 

O Tribunal de Justiga de Sao Paulo, no HC n. 428.580-3/8, da Comarca da 

Capital, tambem decidiu pela validade o teleinterrogatorio: 

Habeas Corpus.Pretensao de se anular instrugao realizada pelo sistema 
de videoconferencia.Alegagao de violacao dos principios do devido 
processo legal, contraditorio, e ampla defesa.Nulidade inocorrente. 
Violagao nao caracterizada porque facultada a permanencia de um 
defensor na sala de audiencia e outro na sala especial onde o reu se 
encontra. Medida que, ademais, acarreta celeridade na prestagao 
jurisprudencial e sensivel redugao de custos para o Estado. Ordem 
denegada (PT. 113.719/2003). 

Nessa esteira, fica evidente a seguranga e eficacia do processo, porque alem 

de permitir o contato visual e direito entre as partes, faculta a presenga de 

defensor na sala especial, instalada nos presidios, reduzindo assim os custos 

advindos com o deslocamento de advogados e reu, escoltas, transporte e 

gasolina. 

O STJ analisou e decidiu, o recurso em HC 15558/SP, em 14 de setembro de 

2004, atraves da 5 a Turma, em favor de Jair Facca Junior, que o uso de 

videoconferencia em agao penal nao acarreta restrigao do direito de defesa: 

STJ- 161409. Recurso ordinario em habeas corpus. Processual penal. 
Interrogatorio realizado por meio de videoconferencia ou teieaudiencia 
em real time. Cerceamento de defesa. Nulidade, para cujo 
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reconhecimento faz-se necessario a ocorrencia de efetivo prejuizo, nao 
demonstrado, no caso. Recurso desprovido. (Rec. Ord. Em HC 
15.558/SP (200/0006328-1) - 5a T. do STJ - Rel. Min.Jose Arnaldo da 
Fonseca- j . em 14.09.2004, unanime-DJ 11.10.2004). 

Do parecer do Ministerio Publico Federal tambem se colheu mencao a 

utilizagao do sistema em outro julgamento, examinada no HC n. 410.640.3/6, 

impetrado perante a 3 a Camara Criminal do TJ/SP: 

Na videoconferencia em causa, o paciente e os co-reus sempre tiveram 
a possibilidade de contato e dialogo, a qualquer momento, com seus 
advogados. Para tanto, instalados links privativos(linhas exclusivas que 
garantem a conversa reservada - fls 41).AIem disso, propiciadas, e 
claro, a reciproca visao e audigao dos acontecimentos e 
desenvolvimento da audiencia, ainda com facultada gravagao em 
compact disc que pode ser anexado aos autos para qualquer eventual 
consulta. Nas salas especiais dos diversos estabelecimentos de imagem, 
escuta perfeita dos depoimentos, e canal de audio reservado para 
comunicagao com defensores. Para quase tenha nocao completa e 
exata da perfeigao do sistema que, assegurando a ampla defesa e 
contraditorio, agiliza o andamento dos feitos e permite prestagao 
jurisdicional pronta, conforme as mais prementes necessidades sociais, 
e coviniente a leitura atenta do termo de assentada em teieaudiencia e 
do termo de apresentagao dos reus presos. 

O Tribunal Regional federa l , 7 a Turma, da 4 a Regiao, no julgamento do HC n. 

026884-2 de 1 de abril de 2005, anulou o depoimento por videoconferencia da 

testemunha Maria Carolina Nolasco, gerente do Mercans Bank, que estava nos 

Estados Unidos, contra o reu Renato bento Maldonnet Junior, que respondia por 

crime de lavagem de dinheiro. Veja-se : 

Habeas Corpus.Penal. Processo Penal. Inquirigao de testemunha no 
estrageiro. Videoconferencia. Ferimento do principio da ampla 
defesa.Cabimento ante previo acordo com o estado requerido e 
comunicagao as partes. 1. Possivel e a coleta da prova oral a distancia, 
por meio de videoconferencia, desde que assegurada a possivel 
presenga dos advogados das partes em ambos os locais - na sala com 
o magistrado e com a pessoa a ser ouvida-, bem como o direito e 
sigiloso contato com os reus, garantido-se dessa forma o direito de 
acesso e de reperguntas, e o pleno acornpanhamento do ato em tempo 
real; 2. Regulada pelo Provimento 2/05( e pelo antigo Provimento 5/03), 
da Corregedoria do TRF 4 a Regiao, a possibilidade da videoconferencia 
para o interrogator^ art. 297,caput);3. Tratando-se de ato a ser 
realizado no estrangeiro, imprescindivel e o previo acordo com o Estado 
requerido quanto ao local e forma de realizagao do ato, nos moldes 
orientados pelo art. 18,§ 18, da Conversacao de Palermo(Decreto 
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5.015/04);4. A presenga do magistrado ou autoridade no estrangeiro se 
dara de acordo com o interesse do Estado requerido, pois para o 
processo no Brasil nao traz a falta dessas autoridades diretos prejuizos. 
E que nesse ato desenvolve-se a audiencia perante o magistrado da 
causa e das partes, pelo auxilio dos meios de videoconferencia, que 
poderao diretamente questionar os aspectos faticos que tiverem 
relevancia para o processo, nao necessitando da intermediacao de juizo 
local;5. Possivel e a realizagao de ouvida de testemunha no estrageiro, 
on-line, desde que seja o ato realizado em local e forma previamente 
acordados com as autoridades do Estado requerido e desde que 
tempestivamente comunicado as partes do processo, paa que possam -
querendo - perante o magistrado, como na sal sala de ouvida da 
testemunha. 6 .Concessao parcial da ordem. 

O entendimento, dessa decisao, refere-se tao somente a impossibilidade de 

depoimentos sem a presenga de advogados e ainda, e preciso um previo acordo 

com o Estado requerido, nao citando em nenhum momento que a 

videoconferencia e irrealizavel. E permitido o sistema de videoconferencia sim, 

desde que seja combinada com antecedencia entre os envolvidos no caso. 

Nessa acepgao , o STJ decidiu pela 6 a Turma o HC n. 34.020/SP: 

Processual Pena. Habeas Corpus. Nulidade. Interrogatorio. 
Videoconferencia. Devido processo legal. Prejuizo nao demonstrado. O 
interrogatorio realizado por videoconferencia, em tempo real, nao viola o 
principio do devido processo legal e seus consectarios. Pra que seja 
nulidade do ato, mister a demonstragao do prejuizo nos termos do art. 
563 do CPP. Ordem denegada (HC 34020/SP, Rel. Min. Paulo Medina, 
6 a Turma, j . 15.09.2005). 

O STJ atraves da 5 a Turma, em 10 de maio de 2007, consolidou a decisao 
validando o teleinterrogatorio: 

Habeas corpus. Roubo tentado. Interrogatorio por 
videoconferencia. Nulidade.Nao-ocorrencia.Ordem Denegada.1. A 
estipulagao do sistema de videoconferencia para o interrogatorio 
do reu nao ofende as garantias constitucionais do reu, o qual, na 
hipotese, conta com o auxilio de dois defensores, um na sala de 
audiencia e outro no presidio; 2.A declaragao de nulidade, na 
presente hipotese, depende da demonstragao do efetivo prejuizo, 
o qual nao restou evidenciado;3. Ordem Denegada. 

O Supremo Tribunal Federal , em 30 de outubro de 2008,declarou a lei 

819/05(que permite a realizagao de interrogatorio por videoconferencia) 
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inconstitucional. Segundo o Min. Ricardo Lewandowski so a Uniao pode legislar 

sobre o processo penal. A ministra do STF Ellen Gracie, contudo defende que : 

Alem de nao haver diminuigao da possibilidade de se verificarem as 
caracteristicas relativas a personalidade, condicao socio-economica, 
estando psiquico do acusado, entre outros,por meio da videoconferencia, 
e certo que ha muito a jurisprudencia admite o interrogatorio por carta 
precatoria, rogatoria ou de ordem, o que reflete a ideia da ausencia de 
obrigatoriedade do contato fisico direto entre juiz da causa e o acusado, 
para a realizagao do seu interrogatorio. 

De todo o descrito, e notorio as decisoes favoraveis ao sistema de 

videoconferencia. 

Verifica-se que o interrogatorio por videoconferencia so e invalido, se resultar 

eminente prejuizo ao reu, nada obsta, portanto a sua efetivacao e procedimento. 

4.3 A constitucionalidade do Sistema de Videoconferencia 

Conquanto a atual conjuntura, englobe o sistema de videoconferencia como 

meio eficaz e agil na prestagao jurisdicional, a fim de evitar a lentidao dos 

procedimentos, encontra-se posigoes contrarias, discutindo a natureza do 

interrogatorio on-line em torno dos principios constitucionais. 

Na analise do tema, constata-se que o sistema de videoconferencia nao fere 

os obices constitucionais, agindo de acordo com nossa Carta Magna. 

Primeiramente, em relagao ao andamento do processo, a CF consagra em 

seu art. 5°, inc. LXXVIII que: "a todos, no ambito judicial e administrativo, sao 

assegurados a razoavel duragao do processo e os meios que garantam a 

celeridade de sua tramitagao". Assim, nao basta que o Estado preste 

simplesmente a demanda judicial, mas, que a torne rapida, efetiva e adequada, 

dentro dos parametros da proporcionalidade. 

Sao varias as criticas referentes ao sistema da videoconferencia. A rejeigao 

desse sistema assenta na afronta aos principios constitucionais como: dignidade 

da pessoa humana, ampla defesa, contraditorio, publicidade. 
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Como bem esclarece o art. 5°, inc. Ill, "- ninguem sera submetido a tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante". Nao e aceitavel, que hoje os 

acusados sejam eles, presos ou soltos possam passar vexame, na espera de 

uma prestagao jurisdicional justa, submetendo-se a constrangimentos. 

Vislumbra Novelino (2009, p.348): 

Umas das caracteristicas da consagracao da dignidade humana no texto 
constitucional e o reconhecimento de que a pessoa nao e simplesmente 
um reflexo da ordem juridica, mas, ao contrario, deve constituir o seu 
objetivo supremo, sendo que na relagSo entre individuo e o Estado deve 
haver sempre uma presuncao a favor do ser humano e de sua 
personalidade. 0 individuo deve servir de "limites e fundamentos do 
dominio politico da republica", pois o Estado existe para o homem e nao 
o homem para o Estado.(grifo nosso). 

Qualquer ser humano, independentemente de raga, cor, sexo,credo, ele tern 

que ser tratado dignamente. 

Afirma ainda, Fioreze(2009,p.241): 

Os suspeitos e acusados em geral, em nosso sistema processual, sao 
tratados nao como pessoas, mas sim, como objetos, recebendo todo 
tratamento degradante, o que caracteriza uma verdadeira afronta aos 
mais simples concertos de respeito a dignidade humana. A pratica 
normal e que os presos deixem a casa de detengao dentro de um 
camburao e sejam entregues como mercadorias nas lojas de 
departamentos, ou came, no agougue.Muitos fleam nos camburoes, 
estacionados em frente ao forum para serem ouvidos.Nao foram 
condenados ainda, nao sao animais perigosos para ficarem enjaulados.E 
um quadro deprimente que deve ser extinto o mais pronto possivel. E, 
uma das solugoes encontradas e a possibilidade de realizagao do 
interrogatorio on-line. 

O interrogatorio on-line evita todo esse aparato, respeitando o principio da 

dignidade humana, dispensado passar por tais condigoes para a efetiva 

realizagao do ato processual. 

A rejeigao em relagao ao sistema de videoconferencia afrontar o principio da 

ampla defesa e contraditorio reside no fato de o reu nao possuir um real dialogo 

com o juiz e ser prejudicado na sua autodefesa. 

O interrogatorio on-line nao prejudica em nada as garantias de defesa do reu, 

pelo contrario, preserva o principio da ampla defesa, sem restrigoes, de forma 

celere e economica, evitando o transports fisico ate os tribunals e comarcas, alem 
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da seguranga existente, ja que a videoconferencia e gravada.e assegurada a 

liberdade dialogica, participagao efetiva, direitos de previa ciencia e autodefesa. 

Nesse entendimento, relata Aras (2008,p.289): 

Portanto, desde que seja garantida a liberdade probatoria ao acusado e 
que sejam assegurados ao reu os direitos de ciencia previa, participagao 
efetiva ampla defesa (inclusive com o acompanhamento do ato in loco 
por seu defensor e/ou por um oficial de justiga, nao ha razao para temer 
o teleinterrogatorio, sob o irreal pretexto de violacao a direitos 
fundamentals do acusado no processo penal. So ha nulidade processual, 
quando existir prejuizo, e nao se pode afirmar de antemao que os 
teledepoimentos criminais sempre geram prejuizo. 

O contraditorio representa a bilateralidade do interrogatorio, ou seja, possui o 

acusado, o direito de manifesta-se diante do juiz, presente seu defensor, sobre o 

fato que Ihe e atribuido. A caracterfstica principal do contraditorio e sua real 

participagao, fazendo- se presente diante das partes do processo. 

O sistema de videoconferencia nao invalidada o ato processual, sob alegagao 

de ferir o principio do contraditorio, ja que protege todas formalidades relacionado 

ao andamento do processo. 

Alem do mais, o art. 5°, inc. LV, da CF, preceitua que: "Aos litigantes, em 

processo judicial ou administrative e aos acusados em geral sao assegurados o 

contraditorio e a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes" . Se e 

comprovado atraves de varias audiencias realizadas, que o interrogatorio on-line, 

economiza tempo e dinheiro e ainda, torna o a prestagao jurisdicional, mas agil, 

resguardados todos os direitos de vitimas e acusados, no que ha se falar em 

impedimento desse sistema? 

O ato presencial, na sistematica do termo "comparecer", nao representa, o 

comparecimento fisico do acusado, mas sim da participagao das incumbencias 

processuais, bastando que o ato seja real e atual. O caput do art. 185 do CPP, 

usa o termo comparecer em sentido de apresentar-se diante do juiz e nao 

obrigatoriamente, no mesmo ambiente que ele. 

Conforme o art. 72 da Lei 9099/95 (Lei de Juizados Especiais Civeis e 

Criminais): 

Art. 72. Na audiencia preliminar, presente o representante do Ministerio 
Publico, o autor do fato e a vitima e, se possivel, o responsavel civil, 
acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecera sobre a 
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possibilidade da composigao dos danos e da aceitagao da proposta de 
aplicagao imediata de pena nao privativa de liberdade. 

O que desnatura o ato processual nao e o sistema de videoconferencia, nem 

a presenga fisica do acusado e sim, a ausencia de seus defensores, a produgao 

de provas etc. 

Impede ressaltar o dizer de Pinto (2007 apud FIOREZE,2009,p.142): 

Quando o interrogatorio e realizado por meio de carta precatoria (cuja 
validade foi inumeras vezes reafirmada pelo STF), tambem nao ha 
qualquer contato entre juiz sentenciante e o acusado. Pior: quantas 
vezes o Tribunal, em grau de recurso, a letra a sentenga - seja para a 
absolvigsto ou para condenar - valendo-se, como elemento de prova, do 
interrogatorio judicial, do qual apenas conheceu atraves da letra fria 
impressa no papel, sem que nenhum contato visual com o reu tenha 
ocorrido. Ve-se, destarte, que jamais se condicionou a validade da 
decisao ao obrigatorio contato entre reu e julgador. 

Quanto ao principio da publicidade, o interrogatorio por videoconferencia nada 

obsta a publicidade do ato, ao inverse ele amplia o horizontes de 

acompanhamento do processo. A sociedade da mesma forma, participa da 

exposigao dos atos processuais, tendo informagao de maneira democratica ao ato 

que bem entender, resguardados aqueles a qual e de inteira intimidade e 

requerem sigilo. Atraves do sistema on-line, milhares de pessoas podem assistir 

de maneira simultanea as audiencias e ainda, verificar o andamentos dos feitos. 

Outra questao polemica reclamada pelos opositores do sistema de 

videoconferencia, diz respeito sobre as "pressoes" sofridas contra o acusado no 

ambiente prisional, impedindo dessa maneira, a verdade real. 

Contrariamente a esse pensamento, nao ha o que averiguar na psicologia 

forense algo referente a perturbagao de comportamento do acusado em sala 

especial do presidio, tendo em vista, a seguranga e confiabilidade que ele tera de 

manifestar diante do juiz e defensor, em um tipo conversagao reservada. Alem 

disso, sofreria bem mais "pressoes" tendo que se submeter a constrangimentos e 

reclamos da sociedade no transports ate o Tribunal. 

Nesse lume esclarece Aras (2008,p.291): 

[...] Em julgamento de crimes sexuais ou crimes de extrema violencia 
pode-se, mediante a teleconferencia, retirar o reu da sala de audiencia, 
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mantendo o seu direito de intervengao (presenga e participagao), sem 
causagao de transtornos psicologicos para a testemunha ou a vitima. Na 
decada de 1940, quando sancionado o C P P , os legisladores nao tinham 
esta opcao, salvo permitir a retirada do reu do recinto judicial. Hoje, 
como o avango tecnologico, a videoconferencia permite harmonizar os 
interesses do acusado, de vitimas e testemunhas, sem prejuizo a quern 
quer que seja. 

Ver-se, diante do exposto, o sistema de videoconferencia evita a coagao das 

declaragoes, sob forte pressao ao constrangimento e riscos quanto a seguranga 

das vitimas e testemunhas e ainda a propria defesa do acusado. 

E Notorio esse assunto, quando verificado o art. 217 do CPP que diz: 

Art. 217. Se o juiz verificar que a presenga do reu podera causar 
humilhacao, temor, ou serio constrangimento a testemunha ou ao 
ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fara a 
inquirigao por videoconferencia e, somente na impossibilidade dessa 
forma, determinara a retirada do reu, prosseguindo na inquirigao, com a 
presenga do seu defensor. 

Outro ponto a se esclarecer corrobora-se na ideia de que o interrogatorio on

line, esta ligado ao principio da inocencia e brevidade processual. 

No principio da inocencia verifica-se que "ninguem sera considerado culpado 

ate o transito em julgado de sentenga penal condenatoria"(art. 5°,LVII, C F ) . Cabendo 

assim, a presungao da inocencia, atraves de um processo justo, para tanto celere. 

E como bem afirma Capez (2009,p.40): 

Recomenda-se sejam evitadas questoes demoradas e 
protelatorias,adotando-se a decisao mais rapida de acordo com o que 
normalmente acontece, em vez de se ficar aprofundando em uma 
polemica de dificil solugao[...] 

Constata-se , que a Justiga precisa de meios suficientes para otimizagao do 

processo sem inviabilizar os direitos constitucionalmente garantidos pelo acusado 

e vitimas do processo, e isso repousa na sustentagao do interrogatorio on-line. 



5 CONSIDERAQOES FINAIS 

Com intuito de controlar a criminalidade e desenvolver politicas beneficas a 

ressocializagao do delinquente e proteger os bens juridicos considerados de 

suma importancia, como a liberdade e a vida, o Estado age de forma reguladora, 

em busca da ordem social e reeducagao de individuos que confere algum tipo de 

ameaca. 

Uma das finalidades do Processo Penal e proporcionar mudancas no 

andamentos doas atos processuais , no sistema penal brasileiro, a fim de evitar 

lides processual e impulsionar a aceleracao dos processos com seguranca 

juridica, atraves das novas legislagoes criminais. O mecanismo do processo penal 

e usado para a solucao do conflito entre o poder punitivo do Estado e o direito a 

liberdade. 

Justamente por esse motivo, o processo penal precisa atender os reclamos 

da criminalidade em tempo razoavel e tornar efetivo o trabalho das politicas 

criminais. Para tanto se faz necessario o emprego de aparelhagem moderna, que 

amenize os problemas de morosidade da prestagao jurisdicional, gerando 

celeridade processual. 

A videoconferencia e um sistema que contribui para que processo tenha 

andamento mais rapido, eliminando processos como precatorias, rogatorias, ou 

casos em que nao e possivel o comparecimento de um das partes do processo, 

ou ainda, evita o encontro entre acusado e/ou vitima e testemunhas, sem causar 

constrangimentos, interferindo no interrogatorio. 

O sistema de interrogatorio on-line via videoconferencia, acontece em tempo 

real, com mecanismos de audio e imagem, com aparelhagem toda 

esquematizada e segura, capaz de deixar juiz e acusado frente a frente e 

comunicagao simultanea com defensores. Esse sistema possui camera de 

captagao de imagem, possibilitando, por meio de controle do juiz, a aproximagao 

direta com acusado, sem prejuizo do processo, garantidos todos os direitos do 

cidadao 

Verifica-se que sistema da videoconferencia evita os deslocamentos de 

advogados, membros do Ministerio Publico, vitimas, testemunhas, acusados, 
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facilitando a vida, revertendo em economia financeira publica e privada; evita 

possiveis fugas e resgates de presos perigosos, economizando no transports e 

escoltas. Os policiais e agentes nao precisa deixar seus servigos de maior 

relevancia para seguranga publica em proveito de acompanhamento de um unico 

preso; evita o cancelamento de audiencias em detrimento pessoal; proporciona 

maior seguranga, tendo em vista que, o interrogatorio e gravado em compact 

disc; e proporciona contato direto e atual entre as partes do processo sem 

nenhum prejuizo quanto a nulidade do processo. 

Embora tenha fortes oposigoes a esse sistema de videoconferencia, quanto a 

sua constitucionalidade, nao se deve entender que a audiencia virtual afronta as 

garantias constitucionais, sendo inverdade essa afirmagao. 

E inerente ao devido processo legal, qualquer meio necessario a defesa do 

reu, eliminando qualquer embarago que prejudique o seu direito a liberdade e o 

processo judicial, para tanto o sistema de videoconferencia e bastante eficaz. 

O principio do contraditorio e amplas defesas encontram-se solidificados no 

sistema de videoconferencia, ja que de maneira semelhante ao interrogatorio 

presencial nao retira ao acusado, a garantia de manifestar-se sobre as provas 

atribuidas a sua pessoa, como forma de autodefesa. 

O conteudo transmitido pela rede pode ser acessado por qualquer pessoa, 

em qualquer regiao, tendo em vista, a amplitude tecnologica, garantindo a 

publicidade do ato judicial. 

So ha, portanto, nulidade do ato processual, caso verifique algum prejuizo nos 

direitos do acusado, protelando o seu processo, e o interrogatorio on-line nao 

acarreta tal efeito, pois, e assegurado a eficiencia e agilidade da audiencia, com 

nitidez de imagem, com mecanismos de zoom e audio-imagem, nao ha perda de 

dados, ha um canal de conversagao reservada com o defensor, sistemas de 

criptografia para transmissao de documentos. 

Alem disso, varios julgados, mostram evidente o desenvolvimento do uso da 

videoconferencia e consagrada hoje, atraves da Lei 11.900/2009. 

Como se ve, o uso da videoconferencia nao fere as obices constitucionais e 

soluciona o problema da morosidade processual, o tornando mais justo, segura, 

economico e celere, assimilando a crescente demanda judicial aos avangos 

tecnologicos da informagao. 
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Anexo A 

LEI N° 11.419. D E 19 D E D E Z E M B R O DE 2006. 

Mensaqem de veto 
Dispoe sobre a informatizacao do processo 
judicial; altera a Lei n 2 5.869, de 11 de Janeiro de 
1973 - Codigo de Processo Civil; e da outras 
providencias. 

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

CAPiTULO I 

DA INFORMATIZAQAO DO PROCESSO JUDICIAL 

Art. 1 2 O uso de meio eletronico na tramitagao de processos judiciais, comunicagao 
de atos e transmissao de pegas processuais sera admitido nos termos desta Lei. 

§ 1 9 Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e 
trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdigao. 

§ 2- Para o disposto nesta Lei, considera-se: 

1 - meio eletronico qualquer forma de armazenamento ou trafego de documentos e 
arquivos digitals; 

II - transmissao eletronica toda forma de comunicagao a distancia com a utilizagao 
de redes de comunicagao, preferencialmente a rede mundial de computadores; 

III - assinatura eletronica as seguintes formas de identificagao inequivoca do 
signatario: 

a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade 
Certificadora credenciada, na forma de lei especifica; 

b) mediante cadastro de usuario no Poder Judiciario, conforme disciplinado pelos 
orgaos respectivos. 

Art. 2- O envio de petigoes, de recursos e a pratica de atos processuais em geral 
por meio eletronico serao admitidos mediante uso de assinatura eletronica, na forma do 
art. 1 9 desta Lei, sendo obrigatorio o credenciamento previo no Poder Judiciario, 
conforme disciplinado pelos orgaos respectivos. 

§ 1 2 O credenciamento no Poder Judiciario sera realizado mediante procedimento 
no qual esteja assegurada a adequada identificagao presencial do interessado. 

§ 2s Ao credenciado sera atribuido registro e meio de acesso ao sistema, de modo a 
preservar o sigilo, a identificagao e a autenticidade de suas comunicagoes. 
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§ 3 2 Os orgaos do Poder Judiciario poderao criar um cadastro unico para o 
credenciamento previsto neste artigo. 

Art. 3° Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletronico no dia e 
hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciario, do que devera ser fornecido protocolo 
eletronico. 

Paragrafo unico. Quando a peticao eletronica for enviada para atender prazo 
processual, serao consideradas tempestivas as transmitidas ate as 24 (vinte e quatro) 
horas do seu ultimo dia. 

CAPlTULO II 

DA COMUNICAQAO ELETRONICA DOS ATOS PROCESSUAIS 

Art. 4 2 Os tribunals poderao criar Diario da Justiga eletronico, disponibilizado em 
sitio da rede mundial de computadores, para publicagao de atos judiciais e 
ad mini strati vos proprios e dos orgaos a eles subordinados, bem como comunicagoes em 
geral. 

§ 1 - 0 sitio e o conteudo das publicagoes de que trata este artigo deverao ser 
assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada na forma da lei especifica. 

§ 2 2 A publicagao eletronica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e 
publicagao oficial, para quaisquer efeitos legais, a excegao dos casos que, por lei, exigem 
intimagao ou vista pessoal. 

§ 3° Considera-se como data da publicagao o primeiro dia util seguinte ao da 
disponibilizagao da informagao no Diario da Justiga eletronico. 

§ 4 2 Os prazos processuais terao inicio no primeiro dia util que seguir ao 
considerado como data da publicagao. 

§ 5° A criagao do Diario da Justiga eletronico devera ser acompanhada de ampla 
divulgagao, e o ato administrativo correspondente sera publicado durante 30 (trinta) dias 
no diario oficial em uso. 

Art. 5 2 As intimagoes serao feitas por meio eletronico em portal proprio aos que se 
cadastrarem na forma do art. 2 2 desta Lei, dispensando-se a publicagao no orgao oficial, 
inclusive eletronico. 

§ 1 2 Considerar-se-a realizada a intimagao no dia em que o intimando efetivar a 
consulta eletronica ao teor da intimagao, certificando-se nos autos a sua realizagao. 

§ 2 2 Na hipotese do § 1 s deste artigo, nos casos em que a consulta se de em dia 
nao util, a intimagao sera considerada como realizada no primeiro dia util seguinte. 

§ 3 2 A consulta referida nos §§ 1 2 e 2 s deste artigo devera ser feita em ate 10 (dez) 
dias corridos contados da data do envio da intimagao, sob pena de considerar-se a 
intimagao automaticamente realizada na data do termino desse prazo. 
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§ 4° Em carater informative podera ser efetivada remessa de correspondencia 
eletronica, comunicando o envio da intimagao e a abertura automatica do prazo 
processual nos termos do § 3° deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse 
servigo. 

§ 5- Nos casos urgentes em que a intimagao feita na forma deste artigo possa 
causar prejuizo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer 
tentativa de burla ao sistema, o ato processual devera ser realizado por outro meio que 
atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. 

§ 6 2 As intimagoes feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Publica, serao 
consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 

Art. 6 9 Observadas as formas e as cautelas do art. 5 9 desta Lei, as citagoes, 
inclusive da Fazenda Publica, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e 
Infracional, poderao ser feitas por meio eletronico, desde que a Integra dos autos seja 
acessivel ao citando. 

Art. 7 2 As cartas precatorias, rogatorias, de ordem e, de um modo geral, todas as 
comunicagoes oficiais que transitem entre orgaos do Poder Judiciario, bem como entre os 
deste e os dos demais Poderes, serao feitas preferentemente por meio eletronico. 

CAPlTULO III 

DO PROCESSO ELETRONICO 

Art. 8 2 Os orgaos do Poder Judiciario poderao desenvolver sistemas eletronicos de 
processamento de agoes judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitals, 
utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de 
redes internas e externas. 

Paragrafo unico. Todos os atos processuais do processo eletronico serao assinados 
eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei. 

Art. 9 S No processo eletronico, todas as citagoes, intimagoes e notificagoes, 
inclusive da Fazenda Publica, serao feitas por meio eletronico, na forma desta Lei. 

§ 1 2 As citagoes, intimagoes, notificagoes e remessas que viabilizem o acesso a 
Integra do processo correspondente serao consideradas vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. 

§ 2° Quando, por motivo tecnico, for inviavel o uso do meio eletronico para a 
realizagao de citagao, intimacao ou notificagao, esses atos processuais poderao ser 
praticados segundo as regras ordinarias, digitalizando-se o documento fisico, que devera 
ser posteriormente destruido. 

Art. 10. A distribuigao da petigao inicial e a juntada da contestagao, dos recursos e 
das petigoes em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletronico, podem 
ser feitas diretamente pelos advogados publicos e privados, sem necessidade da 
intervengao do cartorio ou secretaria judicial, situacao em que a autuagao devera se dar 
de forma automatica, fornecendo-se recibo eletronico de protocolo. 
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§ 1- Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por 
meio de petigao eletronica, serao considerados tempestivos os efetivados ate as 24 (vinte 
e quatro) horas do ultimo dia. 

§ 2- No caso do § 1 2 deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciario se tornar 
indisponivel por motivo tecnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro 
dia util seguinte a resolugao do problema. 

§ 3 2 Os orgaos do Poder Judiciario deverao manter equipamentos de digitalizacao e 
de acesso a rede mundial de computadores a disposicao dos interessados para 
distribuigao de pegas processuais. 

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 
eletronicos com garantia da origem e de seu signatario, na forma estabelecida nesta Lei, 
serao considerados originais para todos os efeitos legais. 

§ 1° Os extratos digitals e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos 
orgaos da Justiga e seus auxiliares, pelo Ministerio Publico e seus auxiliares, pelas 
procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas repartigoes publicas em geral e por 
advogados publicos e privados tern a mesma forga probante dos originais, ressalvada a 
alegagao motivada e fundamentada de adulteracao antes ou durante o processo de 
digitalizacao. 

§ 2° A arguigao de falsidade do documento original sera processada 
eletronicamente na forma da lei processual em vigor. 

§ 3° Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2- deste artigo, 
deverao ser preservados pelo seu detentor ate o transito em julgado da sentenca ou, 
quando admitida, ate o final do prazo para interposigao de acao rescisoria. 

§ 4° (VETADO) 

§ 5Q Os documentos cuja digitalizacao seja tecnicamente inviavel devido ao grande 
volume ou por motivo de ilegibilidade deverao ser apresentados ao cartorio ou secretaria 
no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de peticao eletronica comunicando o fato, os 
quais serao devolvidos a parte apos o transito em julgado. 

§ 6° Os documentos digitalizados juntados em processo eletronico somente estarao 
disponiveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes 
processuais e para o Ministerio Publico, respeitado o disposto em lei para as situagoes de 
sigilo e de segredo de justiga. 

Art. 12. A conservagao dos autos do processo podera ser efetuada total ou 
parcialmente por meio eletronico. 

§ 1 9 Os autos dos processos eletronicos deverao ser protegidos por meio de 
sistemas de seguranga de acesso e armazenados em meio que garanta a preservagao e 
integridade dos dados, sendo dispensada a formagao de autos suplementares. 

§ 2° Os autos de processos eletronicos que tiverem de ser remetidos a outro juizo 
ou instancia superior que nao disponham de sistema compativel deverao ser impressos 
em papel, autuados na forma dos arts. 166 a 168 da Lei n° 5.869. de 11 de Janeiro de 
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1973 - Codigo de Processo Civil, ainda que de natureza criminal ou trabalhista, ou 
pertinentes a juizado especial. 

§ 3- No caso do § 2- deste artigo, o escrivao ou o chefe de secretaria certificara os 
autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando, ressalvada a 
hipotese de existir segredo de justice, a forma pela qual o banco de dados podera ser 
acessado para aferira autenticidade das pegas e das respectivas assinaturas digitals. 

§ 4 Q Feita a autuagao na forma estabelecida no § 2° deste artigo, o processo seguira 
a tramitagao legalmente estabelecida para os processos ffsicos. 

§ 5° A digitalizacao de autos em midia nao digital, em tramitagao ou ja arquivados, 
sera precedida de publicagao de editais de intimagoes ou da intimagao pessoal das 
partes e de seus procuradores, para que, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, se 
manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum dos 
documentos originais. 

Art. 13. O magistrado podera determinar que sejam realizados por meio eletronico a 
exibigao e o envio de dados e de documentos necessarios a instrucao do processo. 

§ 1° Consideram-se cadastros publicos, para os efeitos deste artigo, dentre outros 
existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionaries de 
servigo publico ou empresas privadas, os que contenham informagoes indispensaveis ao 
exercicio da fungao judicante. 

§ 2 - 0 acesso de que trata este artigo dar-se-a por qualquer meio tecnologico 
disponivel, preferentemente o de menor custo, considerada sua eficiencia. 

§ 3° (VETADO) 

CAPlTULO IV 

DISPOSIQ6ES GERAIS E FINAIS 

Art. 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos orgaos do Poder Judiciario 

deverao usar, preferencialmente, programas com codigo aberto, acessiveis 

ininterruptamente por meio da rede mundial de computadores, priorizando-se a sua 

padronizagao. 

Paragrafo unico. Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrencia de 

prevengao, litispendencia e coisa julgada. 

Art. 15. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso a justiga, a parte devera 

informar, ao distribuir a petigao inicial de qualquer agao judicial, o numero no cadastro de 

pessoas fisicas ou juridicas, conforme o caso, perante a Secretaria da Receita Federal. 
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Paragrafo unico. Da mesma forma, as pegas de acusagao criminais deverao ser 

instruidas pelos membros do Ministerio Publico ou pelas autoridades policiais com os 

numeros de registros dos acusados no Instituto Nacional de Identificagao do Ministerio da 

Justiga, se houver. 

Art. 16. Os livros cartorarios e demais repositories dos orgaos do Poder Judiciario 

poderao ser gerados e armazenados em meio totalmente eletronico. 

Art. 17. (VETADO) 

Art. 18. Os orgaos do Poder Judiciario regulamentarao esta Lei, no que couber, no 
ambito de suas respectivas competencias. 

Art. 19. Ream convalidados os atos processuais praticados por meio eletronico ate a 
data de publicagao desta Lei, desde que tenham atingido sua finalidade e nao tenha 
havido prejuizo para as partes. 

Art. 20. A Lei n 2 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil, passa a 
vigorar com as seguintes alteragoes: 

Art. 38 

Paragrafo unico. A procuracao pode ser assinada digitalmente com base em 
certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma da lei especifica." 
(NR) 

Art. 154 

Paragrafo unico. (Vetado). (VETADO) 

§ 2° Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, 
armazenados e assinados por meio eletronico, na forma da lei." (NR) 

Art. 164 

Paragrafo unico. A assinatura dos juizes, em todos os graus de jurisdigao, pode ser 
feita eletronicamente, na forma da lei." (NR) 

Art. 169 

§ 1° E vedado usar abreviaturas. 

§ 2° 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 arquivo eletronico inviolavel, na forma da lei, mediante 
registro em termo que sera assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivao ou chefe de 
secretaria, bem como pelos advogados das partes. 
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§ 3- No caso do § 2- deste artigo, eventuais contradicoes na transcrigao deverao ser 
suscitadas oralmente no momento da realizagao do ato, sob pena de preclusao, devendo 
o juiz decidir de piano, registrando-se a alegagao e a decisao no termo." (NR) 

Art. 202 

$ 3° A carta de ordem, carta precatoria ou carta rogatoria pode ser expedida por 
meio eletronico, situacao em que a assinatura do juiz devera ser eletronica, na forma da 
lei." (NR) 

Art. 221 

IV - por meio eletronico, conforme regulado em lei propria." (NR) 

Art. 237 

Paragrafo unico. As intimagoes podem ser feitas de forma eletronica, conforme 
regulado em lei propria." (NR) 

Art. 365 

V - os extratos digitais de bancos de dados, publicos e privados, desde que atestado 
pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informagoes conferem com o que consta 
na origem; 

VI - as reprodugoes digitalizadas de qualquer documento, publico ou particular, 
quando juntados aos autos pelos orgaos da Justiga e seus auxiliares, pelo Ministerio 
Publico e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartigoes publicas em geral e por 
advogados publicos ou privados, ressalvada a alegagao motivada e fundamentada de 
adulteragao antes ou durante o processo de digitalizagao. 

§ 1- Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso VI do caput 
deste artigo, deverao ser preservados pelo seu detentor ate o final do prazo para 
interposigao de agio rescisoria. 

§ 2- Tratando-se de copia digital de titulo executivo extrajudicial ou outro documento 
relevante a instrucao do processo, o juiz podera determinar o seu deposito em cartorio ou 
secretaria." (NR) 

Art. 399 

§ 1° Recebidos os autos, o juiz mandara extrair, no prazo maximo e improrrogavel 
de 30 (trinta) dias, certidoes ou reprodugoes fotograficas das pegas indicadas pelas 
partes ou de oficio; findo o prazo, devolvera os autos a repartigao de origem. 
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§ 2° As repartigoes publicas poderao fornecer todos os documentos em meio 
eletronico conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de 
extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do documento digitalizado." (NR) 

Art. 417 

§ 1° O depoimento sera passado para a versao datilografica quando houver recurso 
da sentenga ou noutros casos, quando o juiz o determinar, de oficio ou a requerimento da 
parte. 

§ 2- Tratando-se de processo eletronico, observar-se-a o disposto nos §§ 2- e 3 2 do 
art. 169 desta Lei." (NR) 

Art. 457 

§ 4° Tratando-se de processo eletronico, observar-se-a o disposto nos §§ 2- e 3 2 do 
art. 169 desta Lei." (NR) 

Art. 556 

Paragrafo unico. Os votos, acordaos e demais atos processuais podem ser 
registrados em arquivo eletronico inviolavel e assinados eletronicamente, na forma da lei, 
devendo ser impressos para juntada aos autos do processo quando este nao for 
eletronico." (NR) 

Art. 21. (VETADO) 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias depois de sua publicagao. 

Brasilia, 19 de dezembro de 2006; 1852 da Independencia e 118s da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Marcio Thomaz Bastos 

Este texto nao substitui o publicado no DOU de 20.12.2006 
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Anexo B 

L E I N° 11.900, D E 8 D E J A N E I R O D E 2009. 

Altera dispositivos do Decreto-Lei n e 3.689, de 3 
de outubro de 1941 - Codigo de Processo Penal, 

, . para prever a possibilidade de realizagao de Mensagem de veto • * • - • * * a interrogatorio e outros atos processuais por 
sistema de videoconferencia, e da outras 
providencias. 

O P R E S I D E N T E D A R E P U B L I C A Fago saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 2 Os arts. 185 e 222 do Decreto-Lei n 2 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo 
de Processo Penal, passam a vigorar com as seguintes alteragoes: 

Art. 185. 

§ 1- O interrogatorio do reu preso sera realizado, em sala propria, no 
estabelecimento em que estiver recolhido, desde que estejam garantidas a seguranga do 
juiz, do membro do Ministerio Publico e dos auxiliares bem como a presenga do defensor 
e a publicidade do ato. 

§ 2 2 Excepcionalmente, o juiz, por decisao fundamentada, de oficio ou a 
requerimento das partes, podera realizar o interrogatorio do reu preso por sistema de 
videoconferencia ou outro recurso tecnologico de transmissao de sons e imagens em 
tempo real, desde que a medida seja necessaria para atender a uma das seguintes 
finalidades: 

I - prevenir risco a seguranga publica, quando exista fundada suspeita de que o 
preso integre organizagao criminosa ou de que, por outra razao, possa fugir durante o 
deslocamento; 

II - viabilizar a participagao do reu no referido ato processual, quando haja relevante 
dificuldade para seu comparedmento em juizo, por enfermidade ou outra circunstancia 
pessoal; 

III - impedir a influencia do reu no animo de testemunha ou da vitima, desde que nao 
seja possivel colher o depoimento destas por videoconferencia, nos termos do art. 217 
deste Codigo; 

IV - responder a gravissima questao de ordem publica. 

§ 3 2 Da decisao que determinar a realizagao de interrogatorio por videoconferencia, 
as partes serao intimadas com 10 (dez) dias de antecedencia. 

§ 4 2 Antes do interrogatorio por videoconferencia, o preso podera acompanhar, pelo 
mesmo sistema tecnologico, a realizagao de todos os atos da audiencia unica de 
instrugao e julgamento de que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Codigo. 
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§ 5 2 Em qualquer modalidade de interrogatorio, o juiz garantira ao reu o direito de 
entrevista previa e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferencia, fica 
tambem garantido o acesso a canais telefonicos reservados para comunicagao entre o 
defensor que esteja no presidio e o advogado presente na sala de audiencia do Forum, e 
entre este e o preso. 

§ 6° A sala reservada no estabelecimento prisional para a realizagao de atos 
processuais por sistema de videoconferencia sera fiscalizada pelos corregedores e pelo 
juiz de cada causa, como tambem pelo Ministerio Publico e pela Ordem dos Advogados 
do Brasil. 

§ 1- Sera requisitada a apresentagao do reu preso em juizo nas hipoteses em que o 
interrogatorio nao se realizar na forma prevista nos §§ 1 2 e 2 2 deste artigo. 

§ 8 2 Aplica-se o disposto nos §§ 2 2 , 3 2, 4 2 e 5 2 deste artigo, no que couber, a 
realizagao de outros atos processuais que dependam da participagao de pessoa que 
esteja presa, como acareagao, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirigao de 
testemunha ou tomada de declaragoes do ofendido. 

§ 9 s Na hipotese do § 8 2 deste artigo, fica garantido o acompanhamento do ato 
processual pelo acusado e seu defensor." (NR) 

Art. 222. 

§ 1 2 (VETADO) 

§ 2 2 (VETADO) 

§ 3 2 Na hipotese prevista no caput deste artigo, a oitiva de testemunha podera ser 
realizada por meio de videoconferencia ou outro recurso tecnologico de transmissao de 
sons e imagens em tempo real, permitida a presenga do defensor e podendo ser 
realizada, inclusive, durante a realizagao da audiencia de instrugao e julgamento." (NR) 

Art. 2 2 O Decreto-Lei n 2 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Codigo de Processo Penal, 
passa a vigorar acrescido do seguinte art. 222-A: 

Art. 222-A. As cartas rogatorias so serao expedidas se demonstrada previamente a 
sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os custos de envio. 

Paragrafo unico. Aplica-se as cartas rogatorias o disposto nos §§ 1 2 e 2 2 do art. 222 
deste Codigo." 

Art. 3 2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 8 de Janeiro de 2009; 1882 da Independencia e 121 2 da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Jose Antonio Dias Toffoli 


