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RESUMO 

Este trabalho de conclusao de curso documenta o estudo do tema "A manifestacao 

mediunica como meio de prova no processo judicial", enfocando os conceitos de 

processo e procedimento, prova e mediunidade, como tambem a investigacao sobre 

a possibilidade de utilizar outras formas de manifestacao mediunica como meio de 

prova judicial. O assunto foi direcionado aos ramos do direito processual penal, civil 

e trabalhista, e a metodologia de pesquisa empregada e de cunho dialetico, perpas-

sando o uso dos metodos exegetico-juridico, historico-evolutivo, de estudo compara

tive e indutivo. O trabalho esta estruturado em tres capitulos: o primeiro capitulo traz 

a abordagem do processo judicial, demonstrando o papel e a presenca fundamental 

do Estado-juiz, como mediador das lides e responsavel pela ordem publica; o se-

gundo capitulo trata das questoes relativas as provas, apresentando pontos com que 

o juiz se depara na apreciagao destas, os sistemas de valoracao, os meios e espe-

cies de prova e sobre a liberdade de provar; por derradeiro, no terceiro capitulo sao 

apresentadas, alem da psicografia, as outras formas de manifestagao mediunica ap-

tas a serem utilizadas como meio de prova no processo judicial, por exemplo, a psi-

cofonia, a psicometria, a clarividencia, etc. Destarte, conclui-se que, nao ha mais 

que se questionar da aceitacao das cartas psicografadas, que apresentam compro-

vado fundamento tecnico-cientifico, pelos quais se opina favoravelmente a utilizacao 

das demais formas de manifestagoes mediunicas, a despeito das convicgoes religio-

sas do julgador, e refutada a possibilidade de considera-la uma prova ilicita. Outros-

sim, restou demonstrada a grande contribuigao dos metodos cientificos usados na 

constatagao da veracidade das provas em questao, por exemplo, a pericia grafosco-

pica e o exame de verificagao da voz do locutor. Portanto, reconhecida a incidencia 

de inumeros casos praticos, onde documentos psicografados ja foram aceitos por 

juizes, principalmente no Tribunal do Juri, servindo como base para absolvigao dos 

reus, atesta-se a viabilidade da utilizagao da psicofonia, da clarividencia, da videncia 

e da gravagao de vozes, entre outros, como meio de prova, pois que tambem exsur-

gem no cenario juridico, nao se admitindo que os operadores do Direito continuem a 

fingir que esta realidade tao latente nao existe. 

Palavras-chave: Meios de prova. Manifestagoes mediunicas. Processo judicial. 



ABSTRACT 

This work of major conclusion documents the study about the theme: The psychic 

manifestations in evidence at the judicial process" focusing the concepts of process 

and procedure, proof and mediumship, also the investigation about the possibility of 

using other forms of psychic manifestation as judicial evidence. The subject was di

rected to the field of criminal, civil and labor procedures, and the used methodology 

of research was the dialectic, bypassing the use of exegetic-juridical, historic- evolu

tional methods, comparative and inductive studies. The scientific study is structured 

into three chapters: the first chapter brings out the approach in the judicial process, 

showing the fundamental role and presence of the State-judge as a mediator of the 

conflicts and responsible for the public order; the second chapter deals with the is

sues of proof, viewing the points when the judge faces the consideration of these, the 

systems of evaluation, the means, types proof and freedom of evidence; at last, in 

the third chapter are presented, above psychographics writing, other forms of psychic 

manifestation, capable of being used as evidence in judicial procedure, for example, 

the psicofonic, psychometric, clairvoyance, etc. Thus, it appears that there is no 

question about the acceptance of psychographic letters, which have proven technic

al-scientific grounds, for the current opinion regarding the use of other forms of 

psychic manifestations, regardless of religious beliefs of the judge, and refuted the 

possibility of considering it illegal evidence. Also, was demonstrated the great contri

bution of the used scientific methods in establishing the veracity of the evidence in 

matter, for example, the grafoscopic expertise and verification test of the speaker's 

voice. Therefore, recognized the incidence of numerous practical cases, where psy

chographic documents have been accepted by judges, especially in the Courtroom, 

serving as a basis for the discharge of the respondent, it's attested the viability of us

ing psicofonic, clairvoyant, clairvoyance and recording of voices, among others, as 

way of proof, since they also appears in the legal scenario, not admitting that the law 

professionals continue to pretend that this latent reality does not exist.. 

Keywords: Ways of proof. Psych manifestations. Judicial Procedure. 
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1 INTRODUQAO 

O presente estudo se dedicara a esclarecer sobre a utilizacao de outras men-

sagens mediunicas (alem da psicografia) como prova aceita no sistema processual 

juridico brasileiro. A metodologia de pesquisa utilizada e de cunho dialetico, priori-

zando o manejo dos metodos exegetico-juridico, historico-evolutivo, de estudo com

parative e indutivo porque sao mais consentaneos com a realidade e concretude dos 

objetivos propostos. 

A possibilidade de exposicao desses materiais mediunicos como meio de se 

provar a veracidade de um fato e o objetivo central deste trabalho, perquirindo sem 

se analisar ou se aprofundar em teorias religiosas pelo necessario distanciamento 

de conviccoes ja existentes, com o fito de demonstrar que o Direito nao e estatico e 

como tal deve evoluir aceitando novos metodos que possam fazer parte deste cres-

cimento. 

No primeiro capitulo se tratara do processo judicial, demonstrando 

inicialmente o papel e a presenca fundamental do Estado-juiz, como mediador das 

lides e responsavel pela ordem publica, sempre na busca da verdade dos fatos 

submetidos ao seu julgamento. Assim, para que exerca a funcao jurisdicional, ao 

Estado incumbe char orgaos especializados e subordinados a um metodo de 

atuagao que e o processo, para isso se impondo a pratica de atos que formam o 

procedimento judicial. 

O segundo capitulo se limitara a abordagem de questoes relativas as provas, 

apresentando alguns pontos com que o juiz se depara na apreciagao destas, os 

sistemas de valoracao, os meios e especies de prova e sobre a liberdade de provar 

e trazendo as atualizacoes decorrentes da Lei n° 11.690/2008, que altera diversos 

dispositivos do Codigo de Processo Penal brasileiro posto justamente sobre as 

provas. 

Por fim, no terceiro capitulo serao apresentadas, alem da psicografia, as ou

tras formas de manifestagao mediunica aptas a serem utilizadas como meio de pro

va no processo judicial, por exemplo, a psicofonia, a psicometria, a clarividencia, 

etc., comprovando-se sua viabilidade, eficacia e aptidao para ser utilizada atraves 

dos meios tecnicos-cientificos ex vi do posicionamento firmado pelos mais renoma-

dos cientistas dos diversos ramos da ciencia. 



Ainda ressaltara o trabalho que os principios constitucionais da ampla defesa 

e do contraditorio sao plenamente garantidos, pois ao reu se facultam todas as con-

digoes que Ihe possibilitem trazer para o processo os elementos propensos a escla-

recer a verdade. 

Alem disso, verificar-se-a que nao ha na legislagao qualquer impedimento pa

ra a utilizagao das provas mediunicas que, portanto, nao podem ser consideradas 

ilicitas. 

E de se refutar a ideia que muitos individuos poderiam aproveitar-se da situa-

gao, utilizando-se, por exemplo, de documentos psicografados falsos e tentar assim 

inocentar individuos culpados. Com efeito, um dos aspectos a se ressaltar neste 

trabalho, e o de que como qualquer meio de prova documental, particular ou publico, 

se alegada sua falsidade seria a manifestagao mediunica submetida a pericia ade-

quada, conhecida como grafoscopia, comprovando-se ou nao a veracidade do do

cumento psicografado, alem disso, estes tipos de prova nao se evidenciariam isola-

das, mas seriam subsidiarias as outras ja existentes ou propulsoras do aparecimento 

daquelas ainda desconhecidas. 

O estudo deste tema traz certo fascinio, por se tratar de um assunto que con-

fronta dogmas da sociedade, da religiao, da ciencia e do Direito, mas urge compre-

ender que a essencia do problema e o reconhecimento juridico de que a mente hu-

mana possui aptidoes extraordinarias, tornando possivel se tomar conhecimento de 

fatos por meios nao convencionais, e que sao comprovados pelos rigorosos criterios 

cientificos. 

Dai se extrai a relevancia do tema, que interessa a comunidade academica, 

cientifica e a sociedade como um todo porque nao alcangou ainda entendimento pa-

cifico acerca de todos os seus aspectos, requerendo debrugamento e investigagao 

que possa nortear futuros estudos postos acerca da tematica. 
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2 DO PROCESSO JUDICIAL 

Uma convivencia social harmonica pressupoe a existencia de regras juridicas 

que, todavia, podem ser intencionalmente desrespeitadas (apesar do seu carater de 

observancia obrigatoria), fazendo surgir no seio da sociedade os conflitos de 

interesses. A insatisfagao de um interesse pode gerar tensao entre os contendores e 

ate mesmo tensao social, contudo, o mais importante e que os conflitos sejam 

eliminados e se encontre a paz social, mediante a atuacao do Estado. Outrossim, e 

de ver-se que os conflitos, atualmente, nao sao mais apenas individuals, podendo 

envolver direitos que dizem respeito a uma coletividade de pessoas ou a todas as 

pessoas de modo indeterminado. 

Atraves da funcao legislativa o Estado estabelece a ordem juridica, fixando de 

forma preventiva e hipotetica as normas que deverao incidir sobre as situacoes ou 

relacdes possivelmente travadas entre os homens no convivio social. Assim se 

estabelecem, portanto, os direitos e deveres dos cidadaos, prefixando-se os limites 

que cada um pode ostentar diante dos outros. Tais limites, que visam a paz social e 

ao bem comum, sao geralmente aceitos e obedecidos pelos membros da 

coletividade, caso contrario, o Estado adotara medidas de coacao para que nao 

venha seu ordenamento juridico a transformar-se em letra morta e desacreditada 

(THEODORO JUNIOR, 2002). 

Nao obstante, prevalecia no passado a justica do mais forte sobre os mais 

fracos, nao tendo o Estado poder suficiente para ditar normas juridicas e fazer 

observa-las; posteriormente, consolidou-se no Direito Romano a chamada justica 

publica, fase que deu ao Estado o poder de ditar solucoes para os conflitos de 

interesses, nao importando a vontade dos particulares (MARINONI, 2006, p. 31). 

Com o Estado fortalecido e o aperfeicoamento do Estado de Direito, a justica 

privada foi substituida pela Justica Publica ou Justica Oficial, pelo que a entidade 

assumiu para si o encargo e o monopolio de definir o Direito aplicavel diante das 

situagoes litigiosas, ressalvados os casos expressos pelo legislador em que se 

admite a primeira (legitimando a defesa dos direitos subjetivos feita pelas proprias 

maos da parte), a exemplo da legitima defesa (artigo 160, n°. I do Codigo Civil). A 

prestagao estatal de Justiga, pois, alem de definir os direitos quando envolvidos em 

litigios, tambem tern a missao de executa-los, quando injustamente resistidos 
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(THEODORO JUNIOR, 2002, p. 29-30). 

Como se ve, o processo judicial contemporaneo denota a presenga do 

Estado-juiz como elemento autonomo que esta sempre na busca da verdade dos 

fatos submetidos ao seu julgamento. Todavia, a relagao juridica processual formada 

por tres pessoas (juiz, autor e reu) que tern por meio a busca da verdade e por fim 

resolver o conflito, ja se fazia presente entre os gregos (em Atenas, no seculo V 

a.C.) e entre os romanos (de 200 d.C. a 565), mas desapareceu e somente ressurgiu 

muitos seculos depois (FOUCAULT, 2001, p. 53-54). 

A busca da verdade nao existia no processo grego arcaico, pois prevalecia a 

forga, ganhava o mais forte; aquele que detivesse o poder era tambem o detentor da 

razao e da verdade. Deveras, no direito germanico, em que a lide caracterizada por 

atos de vinganga era decidida tambem pelo direito da forga, quando nao pela 

transagao economica. Destaca Foucault (2001, p. 57-58), ainda sobre o sistema 

germanico, que: 

O sistema que regulamentava os conflitos e litigios nas sociedades 
germanicas daquela epoca e, portanto, inteiramente governado pela luta e 
pela transac3o; e uma prova de forga que pode terminar por uma transacao 
economica. Trata-se de um procedimento que nao permite a intervencao de 
um terceiro individuo que se coloque entre os dois como elemento neutro, 
procurando a verdade, tentando saber qual dos dois disse a verdade; uma 
pesquisa da verdade nunca intervem em um sistema desse tipo. 

Alerte-se para o fato de que a busca da verdade, no processo judicial, as 

vezes nao se mostra absoluta, mas relativa, posto que a verdade buscada e, assim, 

a colocada o mais proximo possivel da verdade real. Nao obstante, mesmo sendo 

considerada o meio para se atingir o fim do processo, da-se um valor muito grande 

ao formalismo que, muitas vezes, acaba prejudicando a propria verdade, desviando-

a para outros caminhos totalmente alheios. 

Desta maneira, muito embora se entenda que deva prevalecer a verdade real 

sobre a verdade formal, existem casos que contrariam a propria verdade, como e 

exemplo, no Direito Penal, do reu absolvido por falta de provas em favor da 

acusagao, onde nao se permite depois de feita coisa julgada reabrir o caso, mesmo 

surgindo provas concretas e verdadeiras. No entanto, se ao inves da absolvigao 

tratar-se de condenagao, sera permitida a revisao criminal, fundada em nova prova, 

mesmo depois do transito em julgado da decisao (TOURINHO FILHO, 1999). 

Porem, antes mesmo de questionar sobre o uso da verdade no processo 
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judicial, deve-se indagar primeiramente sobre a verdade em si. Assim tratar-se-a, de 

forma breve e generica (trazendo as teorias e concepcoes de filosofos, cientistas e 

religiosos) sobre o tema, buscando da melhor forma entender o seu significado 

numa abordagem que primara pela objetividade, procurando melhor justificar e 

fundamentar este trabalho. 

Como e cedigo, desde tenra idade o homem ouve falar da verdade e, por isso 

mesmo, passa a faze-lo tambem, utilizando-a com muita propriedade. So que, na 

maioria das vezes, movido por um processo de psitacismo1, nao reflete sobre o 

conceito de verdade em si, ou sobre aquilo que defende. O que ocorre e a imposigao 

a reproduzir aquilo que ja e costumeiramente ou popularmente convencionado a 

conceituar e acreditar. Mas, no atual estagio evolutivo do homem, a verdade possui 

um dinamismo extraordinario; o que hoje se compreende de uma forma, amanha se 

compreendera de outra, as ideias vao se aperfeigoando. Nesse diapasao, relevante 

e bastante significativo, principalmente do ponto de vista juridico ou processual 

penal, e o dialogo travado entre Jesus Cristo e o governador romano Poncio Pilatos, 

in verbis: 

Entao, Ihe disse Pilatos: Logo, tu es rei? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes 
que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar 
testemunho da verdade. Todo aquele que e da verdade ouve a minha voz. 
Perguntou-lhe Pilatos: Que e a verdade? 
Tendo dito isto, voltou aos judeus e Ihes disse: Eu nao acho nele crime 
algum. (Joao 18: 37-38). 

Destarte, sao muitas as perguntas filosoficamente relevantes que se pode 

fazer a respeito da verdade, e ha mais de uma resposta dada a cada uma delas ao 

longo da historia, embora algumas predominem, tal como na area da metafisica, 

epistemologia e semantica. Com efeito, ha varias teorias e concepgoes postas entre 

filosofos, religiosos e cientistas conforme a predominancia, no pensamento do 

teorico ou grupo de teoricos, desta ou daquela ideia ou concepgao de verdade; e 

algo que chamam "vontade de verdade" (FOUCAULT, 2001, p.14-20), desejo do 

verdadeiro ou desejo de buscar a verdade ou simplesmente busca da verdade. 

Chaui, em seu livro Convite a Filosofia (1995, p. 100), enumera quatro teorias 

sobre a verdade que respondem as perguntas metafisicas. A Teoria da 

1 Perturbacao psiquica que consiste em repetir as palavras sem ter em mente as ideias por elas 
representadas, ou, palavreado iniitil (verborreia), ou, processo de aprendizagem por memorizacao 
apenas. 
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Correspondencia ou Evidencia, segundo a qual "verdade e a adequacao do nosso 

intelecto a coisa ou da coisa ao nosso intelecto"; a Teoria da Coerencia, pela qual 

"verdade e a coerencia interna ou a coerencia logica das ideias que, de acordo com 

as regras e leis dos enunciados, formam um raciocinio"; a Teoria da Convencao ou 

do Consenso, que afirma que a "verdade e o consenso a que chegam, observados 

principios e convencoes que estabelecem sobre o conhecimento, os membros de 

uma comunidade de pesquisadores ou estudiosos"; e, por fim, a Teoria Pragmatica 

que se funda em criterio pratico de verificabilidade de resultados e segundo a qual "a 

verdade esta nos resultados e aplicacoes praticas do conhecimento, aferivel pela 

experimentacao e pela experiencia". 

De forma que, estudando estas teorias, de acordo com a teoria adotada se 

nota que sao as coisas, ou os fatos, a linguagem ou, ainda, os resultados que 

exprimem ou nao a verdade. Ainda em seu livro, Chaui (1995, p. 100-101) faz 

importante comentario, complementando as teorias acima expostas: 

Na primeira teoria (correspondencia), as coisas e as ideias sao 
consideradas verdadeiras ou falsas; na segunda (coerencia) e na terceira 
(consenso), os enunciados, os argumentos e as ideias e que sao julgados 
verdadeiros ou falsos; na quarta (pragmatica), sao os resultados que 
recebem a denominacao de verdadeiros ou falsos. Na primeira e na quarta 
teoria, a verdade e o acordo entre o pensamento e a realidade. Na segunda 
e na terceira teoria, a verdade e o acordo do pensamento e da linguagem 
consigo mesmos, a partir de regras e principios que o pensamento e a 
linguagem deram a si mesmos, em conformidade com sua natureza pr6pria, 
que e a mesma para todos os seres humanos (ou definida como a mesma 
para todos por um consenso). 

Ve-se, pois, que a busca da verdade sempre foi um dos mais importantes 

principios dos povos. Entretanto, questiona-se inicialmente sobre o que se pode en-

tender por verdade, atestando que esta e uma discussao longa e subjetiva, onde 

certamente nao se esgotaram os estudos, talvez devido a pobreza de linguagem, tao 

insuficiente para definir as coisas que estao alem da inteligencia. Outrossim, cada 

um traz consigo o conceito de verdade, de acordo com o seu modo de enxergar de-

terminada coisa, ou nao, quando apenas segue o senso popular. Com o passar dos 

tempos, entretanto, os conhecimentos adquiridos proporcionam cada vez mais no-

vos conceitos e novas descobertas, contribuindo para o longo processo evolutivo do 

homem. 
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Vislumbra-se, contudo, que a verdade tratada juridicamente difere da ideia 

que povoa o senso cotidiano, associada que esta a algo que seja conforme o real, 

exato, franco e sincero. Fica claro que o objetivo do processo sempre foi a descober-

ta da verdade; utilizando-se do processo o juiz tern ciencia de como se passaram os 

fatos e aplica ao caso concreto a norma abstratamente prescrita. A busca pela ver

dade, entao, se mostra tao importante para a reconstrugao dos fatos preterites que 

no processo de conhecimento, por exemplo, a maioria dos procedimentos volta-se 

para esse fim. 

O processo judicial, pois, e o instrumento ou metodo usado para a 

composigao dos litigios que tern por meio a busca da verdade, nao cabendo a mais 

ninguem a autotutela, salvo nas excegoes legais da legitima defesa, do estado de 

necessidade e do exercicio regular de direito. Nesse diapasao, as partes tern que se 

submeter as regras para que as suas pretensoes, alegagoes e defesa sejam 

eficazmente consideradas. A mais ampla defesa Ihes e assegurada, desde que feita 

dentro de todos os metodos proprios da relagao processual. 

A busca da verdade no processo judicial contempla todas as teorias expostas 

sobre a verdade, pois que busca-se a verdade das coisas ou dos fatos em todos os 

ramos do Direito, como exemplo cite-se a busca da verdade feita atraves dos relatos 

ou enunciados e dos resultados e aplicagoes praticas do conhecimento, como no 

caso das mais variadas formas de pericia aplicaveis aos mais diversos tipos de 

processo e assim por diante. 

2.1 Da resolugao dos conflitos e lides 

Uma vez que o Estado toma para si o poder de resolver litigios, todo esse 

poder passa a ser exercido por meio do processo judicial, que e o instrumento de 

composigao da lide, o meio pelo qual o Estado busca a verdade resolvendo a 

contenda e visando, ao final, aplicar-lhe uma solugao conforme o Direito. 

E interessante destacar que a composigao da lide opera-se de acordo com o 

Direito e nao conforme a lei, visto que o conceito de Direito e mais amplo do que o 

de lei, sendo esta ultima apenas uma das fontes do Direito. Como ensina Reale 

(1994, p. 62) "O Direito nao se funda sobre normas, mas sobre os principios que as 
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condicionam e as tornam significantes", razao por que o "jurista tern compromisso 

com o Direito, nao necessariamente com as leis". 

A Lei de Introducao ao Codigo Civil Brasileiro (Decreto-lei n.° 4.657, de 4 de 

setembro de 1942) estabelece, no seu artigo 4°, que "quando a lei for omissa, o juiz 

decidira o caso de acordo com a analogia, os costumes e os principios gerais de 

direito". Na busca pela solucao de possiveis lacunas deixadas pela lei, estatui o 

Codigo de Processo Civil, no artigo 126, que: 

Art. 126 - O juiz nao se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna 
ou obscuridade da lei. No julgamento da lide caber-lhe-a aplicar as normas 
legais; nao as havendo, recorrera a analogia, aos costumes e aos principios 
gerais de direito. (Alterado pela L-005. 925-1973). 

Desta forma, havendo lacunas, cabe ao juiz recorrer aos instrumentos que o 

artigo 4° da LICC Ihe oferece (como tambem ao artigo 126 do CPC) nao podendo 

ficar a lide sem julgamento por omissao da lei. Destarte, entre as formas de solucao 

da lide tem-se: a autotutela, isto e, a hipotese em que as partes solucionam suas 

controversias de maneira direta, sem a intervengao de um terceiro estranho a propria 

lide; a autocomposigao, feita mediante o concurso de terceiro desinteressado e 

imparcial, eleito pelos contendores, como no caso da atual arbitragem; e a jurisdigao, 

em que somente com o desenvolvimento da nocao de Estado e, bem mais tarde, 

com a nocao de Estado de Direito, e que a tarefa de solucionar a lide entre as 

pessoas foi admitida como fungao do Estado (DIDIER JR., 2007). 

Com efeito, a solucao jurisdicional estatal tern uma preferencia maior na 

resolucao dos conflitos de interesses, de maneira que se considera monopolio do 

poder estatal. No entanto, essa opcao nao e absoluta, pois a parte tern a faculdade 

de, em algumas hipoteses, buscar o exercicio da arbitragem, de acordo com a 

previsao da Lei n. 9.307/96. E importante frisar que a arbitragem e um meio 

alternative de solugao de conflitos e, por conseguinte, de pacificacao social, nao 

afastando o controle jurisdicional (artigo 5°, inciso XXXV da Constituigao Federal). 

A atividade jurisdicional estatal esta em consonancia com o artigo 1° da Lei n. 

9.307/96, segundo o qual: "As pessoas capazes de contratar poderao valer-se da 

arbitragem para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis". Trata-se, 

portanto, de mecanismo alternativo a atividade do Poder Judiciario, nao ha uma 

substituigao da jurisdigao, ja que esta resguarda inclusive o correto e regular 
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exercicio da arbitragem, passivel de eventuais anulagoes, revisoes e modificagoes 

pelo Poder Judiciario. 

Como acima mencionado, a execucao ou o desempenho da fungao 

jurisdicional estatal da-se atraves da jurisdigao. Com muita propriedade, conceitua 

Didier Jr. (2007, p.65) que "a jurisdigao e a realizagao do direito em uma situagao 

concreta, por meio de terceiro imparcial, de modo criativo e autoritativo (carater 

inevitavel da jurisdigao), com aptidao para tornar-se indiscutivel". Ressalte-se, 

tambem, o conceito que traz Theodoro Junior (2002, p. 30): 

Para desempenho da funcao acima, estabeleceu-se a jurisdicao, como o 
poder que toca ao Estado, entre as suas atividades soberanas, de formular 
e fazer atuar praticamente a regra juridica concreta que, por forca do direito 
vigente, disciplina determinada situagao vigente. 

Tem-se, portanto, que a atuagao jurisdicional efetua-se diante de casos 

concretos de conflitos de interesse (lide ou litigioj e sempre na dependencia de 

invocagao dos interessados. Todavia, vale dizer que nao sao todos os conflitos de 

interesse que se compoem por meio da jurisdigao, mas apenas aqueles que 

configurarem a lide ou litigio, qualificando-se por uma pretensao resistida. 

Entao, cabera a parte deduzir em juizo a lide existente e requerer ao juiz que 

a solucione na forma da lei, uma vez que os respectivos titulares do conflito nao 

encontrem meio voluntario ou amistoso para harmoniza-lo. Depois de tomar 

conhecimento das alegagoes o magistrado definira qual delas corresponde ao 

melhor interesse, de acordo com as normas do ordenamento juridico vigente, 

fazendo prevalecer a que melhor corresponder (THEODORO JUNIOR, 2002). 

Segundo Pellegrini (2004, p. 131): "a jurisdigao e um complexo de atos do juiz 

no processo, exercendo o poder e cumprindo a fungao que a lei Ihe comete". O juiz e 

equidistante dos interessados e se submete a imparcialidade para a solugao do 

conflito de interesses, pois a prestagao jurisdicional, via de regra, e uma atividade 

invocada pelas partes e nao prestada espontaneamente pelo Estado, embora seja 

uma das expressoes de sua soberania. 

Ademais, tres principios fundamentals pautam o poder jurisdicional e 

informam a essencia da jurisdigao: o principio do juiz natural, ou seja, so pode 

exercer a jurisdigao aquele orgao a quern a Constituigao atribui o poder jurisdicional, 

nao podendo o legislador ordinario faze-lo; a jurisdigao e improrrogavel, pelo que os 
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limites sao igualmente trocados pela Constituigao e nao se permite ao legislador 

ordinario altera-la ou reduzi-la; por fim, a jurisdigao e indeclinavel, isto e, o orgao 

jurisdicional tern a obrigagao de prestar a tutela e nao a simples faculdade, nao pode 

eximir-se de julgar quando legitimamente provocado nem pode delegar a outros 

orgaos o seu exercicio (THEODORO JUNIOR, 2002, p. 33). 

Dai e que, em se promovendo a jurisdigao, consequentemente ocorre o 

restabelecimento da ordem juridica, mediante eliminagao do conflito de interesse 

que ameaga a paz social, tudo atraves da verdadeira Justiga concedida ao caso 

concreto e realizada pelo representante estatal competente: o juiz. 

2.2 Do processo 

Como se ve, para exercer a fungao jurisdicional cabe ao Estado char orgaos 

especializados e subordinados a um metodo de atuagao (o processo); entre o 

pedido da parte e o provimento jurisdicional se impoe a pratica de uma serie de atos 

que formam o procedimento judicial, e cujo conteudo sistematico e o processo. 

Na visao do promotor de justiga do Estado de Sao Paulo e professor 

Fernando Capez (1999, p. 13), o processo e uma serie ou sequencia de atos 

conjugados que se realizam e se desenvolvem no tempo, destinando-se a aplicagao 

da lei penal no caso concreto. Diz ainda o autor: "Sem processo nao ha como 

solucionar o litigio, razao porque e instrumento imprescindivel para o resguardo da 

paz social". 

Atraves do Direito Processual o Estado presta um servigo, suprimindo as 

questoes que surgem entre os individuos e os grupos. A solugao do conflito de 

interesses se exerce atraves do processo; esta e a forma com que o Estado impoe a 

sua vontade no interesse de compor litigios, atraves dos orgaos proprios da 

administragao da Justiga. Assim conceitua tambem, com muita propriedade, Amaral 

(1998, p. 9): 

Processo e o instrumento de composigao da lide. Compor a lide e dar-lhe a 
solugao, mediante a aplicagio do direito. Lide e o conflito de interesses que 
se qualifica pela resistencia de alguem a pretensao de outrem. Pretensao e 
a exigencia da subordinagao de um interesse de outrem ao interesse 
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proprio. 

Pelos conceitos acima tem-se que o processo, a lide e a pretensao sao 

elementos que se complementam, fazendo com que haja uma integracao mutua 

para sua existencia. Havendo resistencia de alguem a pretensao de outrem, 

instaura-se uma lide entre os interessados, e atraves do processo busca-se a 

solugao para o conflito. Ensina Theodoro Junior (2002, p. 40) que processo "e o 

metodo, isto e, o sistema de compor a lide em juizo atraves de uma relacao juridica, 

vinculativa, de direito publico". Em obra classica de Teoria Geral do Processo 

(PELLEGRINI, 2004) afirma-se que o "processo, entao, pode ser encarado pelo 

aspecto dos atos que Ihe dao corpo e das relagoes entre eles e igualmente pelo 

aspecto das relagoes entre os seus sujeitos". 

Diante destas ligoes pode-se entender que processo e um instrumento pelo 

qual o Estado se coloca a disposigao do jurisdicionado para administrar Justiga, ou 

seja, resolver a lide; considerando que nao e juridicamente aceitavel que o 

jurisdicionado busque a satisfagao do seu direito com base na forga, necessaria se 

faz a presenga do Estado-Juiz para solucionar o confl i to. 2 

Ve-se que o processo judicial exerce importante fungao social, qual seja, a da 

pacificagao social pela composigao da lide, fundada na busca previa e determinagao 

da verdade. Portanto, a fungao punitiva do Estado so deve prevalecer, ou melhor, so 

pode ser aplicada contra quern realmente praticou a infragao; nao se pode apenar 

de forma temeraria o acusado, antes de ser apurada sua culpabilidade, razao por 

que "o Processo Penal deve tender a averiguagao e descobrimento da verdade real, 

da verdade material, como fundamento da sentenga" (TOURINHO FILHO, 1999, p. 

40). 

Enquanto metodo de solugao de litigios, embora figure como principal o 

processo, nao e ele o unico, visto que em determinadas circunstancias a ordem 

juridica faculta a autocomposigao (transagao entre as proprias partes) e a autotutela 

(legitima defesa). O processo tambem nao se submete a uma unica forma, variando 

conforme as particularidades da pretensao do autor e da defesa do reu; o modo pelo 

qual se desenvolve e exatamente o procedimento do feito, isto e, o rito que da 

2 Esta e a regra. Porem, ha casos em que o sistema permite a autotutela (autodefesa) pelo proprio 
titular do direito. O caso mais significativo envolve a protecao da posse (CC art. 1.210, § 1.°): o pro
prio possuidor lesado pode agir em legitima defesa para manter sua posse ou, se esbulhado, atuar 
em desforco imediato para se reintegrar. 
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exterioridade ao processo, ou a relacao processual, revelando-lhe o modus faciendi 

com que se vai atingir o escopo da tutela jurisdicional (THEODORO JUNIOR, 2002, 

P- 40). 

Em todo processo ha declaragao de direito, ainda que em carater negative 

Assim, primeiro declara-se a verdadeira situacao juridica, para depois realiza-la; 

porem, dependendo da posicao em que se acham as partes, o processo atua de 

forma diversa, resultando nas suas tres especies distintas, conforme a tutela 

jurisdicional posta a disposicao das partes: processo de conhecimento ou cognigao, 

processo de execugao e processo cautelar (THEODORO JUNIOR, 2002). Com 

efeito, o Codigo de Processo Civil disciplina sobre as tres especies de processo 

(CPC, artigo 270): o processo de conhecimento (Livro I do CPC, artigos 1°-565); o 

de execugao (Livro II do CPC, artigos 566-795) e o cautelar (Livro III do CPC, artigos 

796-889). 

No processo de conhecimento, o objetivo maior do Estado, representado pelo 

juiz, e reconhecer o direito que esta sendo ofendido por alguem, entao o Poder 

Judiciario, considerando as provas produzidas, o declarara ou reconhecera como 

direito liquido e certo. Em se levando a pretensao a apreciagao do juiz, aquele 

contra quern foi movido o processo tera que se manifestar sobre o pedido do autor, 

exercendo o contraditorio; realizadas as formalidades pertinentes, o juiz sentenciara, 

julgando o pedido procedente ou nao, pois no processo de conhecimento o objetivo 

e a busca pela constituigao de uma decisao judicial que aplique o direito ao caso 

concreto. O processo de conhecimento esta previsto no Codigo de Processo Civil 

Brasileiro envolvendo o rito ordinario e o sumario. (PELLEGRINI, 2004). 

O processo de execugao civil inicia-se apos o termino da fase de 

conhecimento, ou seja, com a sentenga de merito proferida, se transita em julgado; 

seu objetivo e fazer cumprir pelo devedor a obrigagao assumida, sob pena de uma 

sangao, ja que esta imposigao e feita pelo Estado; a obrigagao e decorrente de uma 

sentenga judicial transitada em julgado (equivalente a um titulo executivo) ou advem 

de titulos de credito ou documentos que preencham certas formalidades apontadas 

em lei, chamados de titulos executivos extrajudiciais e previstos no artigo 585 do 

CPC. Enfim, sera este processo utilizado pelo credor quando tern a certeza previa 

do seu direito e a lide se firmar apenas na inercia do devedor diante do cumprimento 

da obrigagao assumida (PELLEGRINI, 2004). Como ultima das especies de 

processo civil tem-se o processo cautelar, que e utilizado emergencialmente, em 
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carater provisorio, com base no perigo da demora e na fumaga do bom direito, 

pedindo ao juiz providencias preventivas para o direito discutido ou que ainda sera 

submetido ao Poder Judiciario; neste, prima-se pela preservagao do direito, 

evitando-se o comprometimento do pedido formulado na agao principal; assim 

sendo, o processo cautelar e uma medida de emergencia que deve ser proposta se 

observados os requisitos acima indicados. 

No caso do processo trabalhista existem os seguintes ritos: ordinario, 

sumarissimo e sumario; o rito sumario (tambem chamado de algada) deixou de 

existir com o advento do rito sumarissimo, previsto no artigo 852-A e seguintes da 

CLT, neste se versa normalmente sobre materias nao complexas, sendo necessario 

que o valor da agao nao exceda a 40 vezes o valor do salario minimo vigente na 

data do ajuizamento da reclamagao. Tern como caracteristicas basicas que seus 

pedidos devem ser apresentados de forma liquida; os incidentes processuais devem 

ser necessariamente resolvidos em audiencia; o numero de testemunhas arroladas 

por parte sao duas; o recurso de revista admite somente materia constitucional 

(ofensa direta a Constituigao Federal) ou violagao a sumula; a sentenga dispensa o 

relatorio; penalidade com arquivamento de pedidos iliquidos e impossibilidade de 

citagao por edital. Por fim, o rito ordinario abarca os processos que nao se 

enquadram no rito sumarissimo; o numero de testemunhas e de tres por parte (salvo 

no inquerito para apuragao de falta grave, que admite seis testemunhas); os pedidos 

podem ser iliquidos; na sentenga ha exigencia de relatorio; o recurso de revista 

admite divergencia jurisprudencial; atinge normalmente as causas mais complexas 

ou contra os entes publicos. 

No campo penal, o Codigo de Processo Penal seleciona uma forma padrao 

de procedimentos (a qual denominou de comum) e outras (especiais) que fogem a 

regra. O procedimento comum esta previsto nos artigos 394 a 405, tornando a ser 

estabelecido no artigo 498 e seguindo ate o artigo 502; e aplicado para todos os 

delitos punidos com a pena de reclusao, salvo aqueles que se amoldem em leis 

especiais, contendo procedimentos especiais (a exemplo do trafico de drogas, 

previsto na Lei n° 11.343/2006). Depois, tem-se os procedimentos especiais, que 

sao os de competencia do juri (artigos 406-497) e outros previstos em leis 

extravagantes (NUCCI, 2008, p. 658). Os procedimentos comuns subdividem-se em 

procedimentos ordinarios, sumarios e sumarissimos (Lei n° 9.099/95): o 

procedimento comum ordinario caracteriza-se pela solenidade, com um maior 
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numero de atos juridicos processuais e prazos mais extensos que asseguram ao 

acusado maior possibilidade de defesa; o sumario e mais simplificado (seus atos 

processuais) e com prazos mais reduzidos; e no comum sumarissimo se procede de 

piano, pela verdade sabida, com a maxima brevidade de tempo possivel e quase 

sem formalidades processuais. 

O processo, portanto, e indispensavel a fungao jurisdicional exercida com 

vistas a eliminacao dos conflitos com justiga, mediante a atuagao da vontade 

concreta da lei. Contudo, sabe-se que os processos (ao se desenvolverem rumo a 

solugao do conflito) nao sao iguais, tramitando de forma diferenciada no que se 

entende por procedimento (conhecimento, execugao e cautelar), que se desenvolve 

atraves do chamado rito, o qual pode ser comum, ordinario, sumario, sumarissimo e 

especial. 

2.2.1 Dos principios relativos ao processo 

Em relagao aos principios que informam o processo, desde muito cedo a 

processualistica atentou para salientar-lhes a importancia, a luz da Constituigao. 

Com o avango dos estudos passou-se, alem da Carta Magna, a encara-los sob a 

perspectiva de um determinado tipo de norma constitucional, que prescreve os 

direitos fundamentals; fala-se entao do estudo do processo a luz dos direitos 

fundamentals (THEODORO JUNIOR, 2002). A Constituigao Federal de 1988 deu um 

grande impulso no assunto, incluindo no rol dos direitos e garantias fundamentals 

uma serie de dispositivos de natureza processual. Didier Jr. (2007, p. 26) diz terem 

dupla dimensao os direitos fundamentals: 

[...] Subjetiva, que sao direitos subjetivos, que atribuem posicoes juridicas 
de vantagem a seus titulares; objetiva, que traduz valores basicos e 
consagrados na ordem juridica, que deve presidir a interpretacao/aplicacao 
de todo ordenamento juridico, por todos os atores juridicos. 

Nesse diapasao, tendo em vista a dimensao objetiva tem-se como 

consequencia a realizagao, pelo magistrado, de uma interpretagao de acordo com a 

que e feita para os direitos fundamentals, dando-lhe o maximo de eficacia. O juiz 
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tambem devera afastar, aplicando o principio da proporcionalidade, qualquer regra 

que se coloque como empecilho desproporcional a efetivagao de todo direito 

fundamental, restringindo um direito fundamental se este desrespeitar outros da 

mesma natureza. No que tange a Constituigao Federal, ve-se que impoe, 

expressamente, alguns principios que devem prevalecer em relagao a processos de 

toda especie, dentre os quais cite-se o principio da igualdade, o do contraditorio, o 

da ampla defesa etc. 

Entre os principios fundamentals presentes e reguladores do ambito 

processual, tem-se o do devido processo legal; o da efetividade ou maxima maior 

coincidencia possivel; do processo sem dilagoes indevidas; da igualdade, da 

participagao em contraditorio; da amplitude de defesa; da adequagao e 

adaptabilidade do procedimento; da instrumentalidade; da publicidade; da 

cooperagao e os principios dispositivos ou inquisitivos (DIDIER JR., 2007). 

O devido processo legal e um principio constitucional que garante aos 

cidadaos o direito de participar de um processo, seja administrativo ou judiciario, 

sendo respeitadas de forma integral as regras previstas na legislagao pertinente. 

Sua violagao importa, por ser de natureza constitucional, na nulidade de todos os 

atos praticados e dos que se seguirem; modernamente, correlaciona-se a ideia de 

processo justo, ou seja, aquele que obedece aos parametros impostos pela 

Constituigao e aos valores consagrados pela coletividade. 

Outrossim, dois outros principios tambem sao relevantes como pressupostos 

processuais, restando insculpidos no artigo 5°, inciso LV da Constituigao Federal: os 

principios do contraditorio e da ampla defesa significam que a lei deve instituir meios 

para a participagao dos litigantes no processo, oferecendo o juiz os meios devidos e 

inerentes a ele, e ainda, que o proprio juiz deve participar da preparagao do 

julgamento a ser feito, exercendo ele proprio o contraditorio. 

Ha entre a defesa e o contraditorio uma conexao, pois e do contraditorio que 

nasce a propria defesa. Esta e que garante o contraditorio, pois e a partir dela que 

se manifesta e representa um aspecto integrante do proprio direito de agao. Assim, 

como um conjunto de atos o processo deve ser estruturado contraditoriamente; tal 

como impoe o devido processo legal, que e inerente a todo sistema democratico 

onde os direitos do homem encontrem garantias eficazes e solidas. Aos litigantes a 

lei garante o contraditorio e a ampla defesa, de tal forma que tanto o direito de agao 

quanto o direito de defesa resultam do principio do contraditorio. Deste modo, o 
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principio do contraditorio e a ligagao entre o principio da ampla defesa e o principio 

da igualdade das partes (THEODORO JUNIOR, 2002). 

O contraditorio surge mediante reagao aos atos desfavoraveis provenientes 

da parte contraria ou do juiz; protagonizando a contestagao da inicial e da sentenga 

adversa recorrendo. Dai se percebe a importancia da publicidade e comunicagao 

dos atos, essencial a parte contraria e promovida pelo juiz, para que assim se possa 

estabelecer o contraditorio. Os elementos informagao e reagao sao relevantes na 

relagao processual que se instalar, pois a eficacia da participagao das partes no 

processo requer atraves dos juizes e seus auxiliares o exercicio da atividade 

consistente na comunicagao processual, oferecendo as partes ciencia de todos os 

atos no processo. Exemplo desta comunicagao e a citagao prevista no artigo 213 do 

CPC (ato pelo qual o demandado fica ciente da demanda contra si proposta, em 

todos os seus termos, tornando-se parte no processo a partir de entao); e a 

intimagao, descrita no artigo 234 CPC, e realizada para dar conhecimento dos atos 

que se realizam ao longo do procedimento (PELLEGRINI, 2004, p. 61-63). 

Este principio tambem se volta ao juiz, que participa efetivamente do processo 

com a pratica de atos de diregao, de prova e de dialogo, em face do procedimento 

do qual a lei o encarrega. E o impulso oficial descrito no artigo 262, parte final, do 

CPC 3 impondo ao juiz o dever de determinar ou realizar os atos necessarios, 

independentemente de requerimento das partes, mediante o uso de poderes que 

devem ser exercidos em beneficio da tutela jurisdicional justa, tempestiva e efetiva. 

O juiz ha de ser, portanto, imparcial, para o fim de dar tratamento igual aos 

litigantes ao longo do processo e na decisao da causa. Outrossim, nao se deve 

confundir imparcialidade com neutralidade, pois embora vinculado a lei o juiz tern 

legitima discricionariedade para interpretar os textos desta e as situagoes concretas 

com que se deparar para julgamento, segundo os valores da sociedade. 

Tern, ainda, o juiz, o poder de saneamento do processo, exercendo-o diante 

de imperfeigoes e conforme iniciativas probatorias de que dispoe em certos casos e 

em algumas medidas. Exige-se, portanto, que o Estado-juiz seja um personagem 

participativo e responsavel, que saia de uma postura de indiferenga e, diante de 

3 Art. 262. O processo civil comeca por iniciativa das partes, mas se desenvolve por impulso oficial. 
4 Art. 331: Se nao ocorrer qualquer das hip6teses previstas nas sec6es precedentes, e versar a causa 
sobre direitos que admitam a transacao, o juiz designara audiencia preliminar, a realizar-se no prazo 
de 30 dias, para a qual serao as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por 
procurador ou preposto, com poderes para transigir. 
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alguma prova que as partes nao requereram, se julga-la pertinente, tome a iniciativa 

que elas nao tomaram e mande que a prova se produza e seja levada aos autos dos 

processos (DIDIER JR., 2007). O artigo 339 dispoe expressamente quanto a esse 

poder-dever que e concedido ao juiz: "ninguem se exime do dever de colaborar com 

o Poder Judiciario para o descobrimento da verdade". 

O magistrado participa do processo tambem pelo dialogo, quando tenta uma 

conciliagao, nao perdendo a equidistancia entre as partes (artigo 331, CPC); nas 

questoes processuais sobre a pretensao ou a prova; quando esclarece sobre o onus 

da prova ou quando adverte da necessidade de provar melhor. Em sintese, o 

contraditorio e o direito que tern as partes de serem ouvidas nos autos, produzindo 

suas versoes sobre o caso. A ampla defesa representa uma garantia constitucional 

prevista no artigo 5°, inciso LV da Constituigao Federal, com fundamento legal no 

direito ao contraditorio, segundo o qual ninguem pode ser condenado sem ser 

ouvido. Na atualidade, deve ser projetada com base no principio da igualdade 

substancial, ja que nao pode se desprender das diferengas sociais e economicas 

que impedem a todos de participar efetivamente do processo. 

Por fim, saliente-se que outros principios processuais sao mais especificos 

em relagao ao assunto, quais sejam os da jurisdigao (juiz natural e inafastabilidade), 

das provas (busca da verdade e proibigao das provas ilicitas), da lealdade (deveres 

das partes), dos recursos (duplo grau de jurisdigao) e da decisao (motivagao), sem 

olvidar o direito fundamental a assistencia juridica e a assistencia judiciaria 

(THEODORO JUNIOR, 2002). No que concerne aos principios voltados as provas, 

no capitulo seguinte e que serao devidamente explanados, visto que sao primordiais 

a fundamentagao do trabalho. 

2.3 Do procedimento 

O processo compoe-se de uma serie ou uma sequencia de atos agrupados, 

utilizada pelo orgao jurisdicional para o julgamento da pretensao do autor: o 

procedimento, que relaciona-se a um conteudo ou a um aspecto formal do processo, 

disciplinado pela legislagao processual e que dita a ordem em que os atos 

processuais sao praticados. 
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Destarte, o processo e o instrumento pelo qual o Estado exerce a jurisdigao, 

atraves do juiz; para que se de o exercicio da jurisdigao por meio do processo, sao 

tragados pela lei os chamados procedimentos, que devem estar de acordo com os 

valores e normas constitucionais. Deve, pois, o procedimento observar as chamadas 

garantias de Justiga ofertadas na Constituigao Federal, como por exemplo, o direito 

a fundamentagao das decisoes do juiz e o direito fundamental ao contraditorio, 

dentre outros ja mencionados (MARINONI, 2006, p. 70). 

O procedimento e a forma material com que o processo se realiza em cada 

caso concreto, e o que da exterioridade ao processo ou a relagao juridica 

processual, revelando o modus faciendi com que se vai atingir a tutela jurisdicional 

(THEODORO JUNIOR, 2002, p. 40). O processo distingue-se do procedimento na 

medida em que este da a forma pela qual se sucedem os atos processuais, ou seja, 

e meio extrinseco pelo qual se instaura, desenvolve-se e termina o processo; da 

soma dos atos do processo tem-se, portanto, o procedimento e, dentro deste, cada 

ato tern o seu momento oportuno e os posteriores dependem dos anteriores para 

sua validade, tudo porque o objetivo com que todos sao praticados e um so: 

preparar o provimento final. 

Quanto as formas procedimentais, sabe-se que nao devem se ater a uma 

rigorosa disciplina, caracterizada por um sistema procedimental rigido; como 

tambem nao se pode eliminar por completo as exigencias formais, consubstanciando 

os sistemas procedimentais flexiveis. No primeiro caso, as formas obedecem a 

disposigoes rigorosas, desenvolvendo-se o procedimento atraves de fases 

determinadas pela lei e atingidas pelo fenomeno da preclusao; no segundo caso, as 

formas procedimentais sao mais livres e as fases sao mais fluidas. O procedimento 

brasileiro e do tipo rigido (PELLEGRINI, 2004). 

Ainda de acordo com Pellegrini (2004, p. 346) "as formas dos atos 

processuais sao determinadas por tres circunstancias: o lugar, o tempo e o modo". 

No que pertine ao lugar cumprem-se normalmente na sede do juizo, salvo quando, 

por sua natureza ou por disposigao legal, devam efetuar-se em outro lugar; no que 

tange ao tempo, deve ser levada em consideragao pelo legislador a epoca em que 

se devem exercer os atos processuais e estabelecer-se os prazos para sua 

execugao; por fim, quanto ao modo, o procedimento pode ser analisado 

relativamente a linguagem (os atos processuais sao representados pela palavra), a 

atividade que o move de fase em fase (o impulso do procedimento pode ser 
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atribuido as partes ou ao juiz), e do rito (a propria natureza do processo e que o 

determina). 

Ademais, sabe-se que os varios tipos de processos exigem uma diferenca de 

procedimentos, levando em consideragao a natureza da relagao juridica material 

mais ou menos relevante para a sociedade; diante dessas circunstancias, existem 

varios tipos de procedimento, penais e civis. No campo penal os procedimentos de 

cognigao, por exemplo, classificam-se em comuns e especiais. Os procedimentos 

comuns, por sua vez, subdividem-se em: procedimentos ordinarios (abrangendo os 

crimes aos quais se comina pena de reclusao) e procedimentos sumarios (limitados 

as contravencoes e aos crimes a que seja cominada pena de detengao). Os 

procedimentos especiais sao os de competencia do juri, os arrolados a partir do 

artigo 503 do Codigo de Processo Penal e os outros previstos em leis extravagantes 

(MARINONI, 2006). Alem desses procedimentos especiais, a Constituigao Federal 

determinou aos Estados e ao Distrito Federal a criagao de juizados especiais para 

examinar as infragoes penais de menor potencial ofensivo, mediante processo de 

rito sumario; esse procedimento foi criado pela Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 

1995. 

No que pertine especificadamente ao processo de conhecimento civil, o 

Codigo de Processo Civil classifica os procedimentos em comum (artigo 272) e 

especial, subdividindo-se o primeiro em ordinario e sumario e os procedimentos 

especiais sao de jurisdigao contenciosa (artigo 890 ss.) ou de jurisdigao voluntaria 

(artigos 1.103-1.210). 

No processo civil o rito sumario, regido pelo artigo 275 do CPC, atinge as 

causas que nao excederem a 60 vezes o valor do salario minimo ou, independente 

do valor, as que versem sobre parceria, arrendamento, danos causados em acidente 

de veiculo; suas caracteristicas mais importantes sao: autor apresenta na petigao 

inicial o rol de testemunhas; a audiencia de conciliagao sera realizada no prazo de 

trinta dias; na audiencia o reu deve apresentar sua defesa, no caso de nao ocorrer a 

conciliagao, sob pena de revelia; nao admite agao declaratoria incidental e 

intervengao de terceiros (salvo intervengao fundada em contrato de seguro). Ja o rito 

ordinario, regido pelo artigo 282 e seguintes do CPC, atinge na fase de 

conhecimento as causas nao incluidas no rito sumario e traz como caracteristicas a 

admissao de intervengao de terceiros e agao declaratoria incidental; resposta 

apresentada por escrito, mediante protocolo; prazo para replica; rol de testemunhas 
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apresentado no prazo de dez dias antes da audiencia. 

No processo trabalhista de conhecimento, os procedimentos costumam ser 

classificados, por exemplo, em ordinarios (dissidios individuals - CLT, artigos 837-

852) e especiais; entre estes, incluem-se o chamado rito sumario (para reclamagoes 

com valor ate duas vezes o salario minimo da sede do juizo) e diversos outros, 

inclusive alguns procedimentos do procedimento civil comum que tern aplicabilidade 

na Justiga do Trabalho (PELLEGRINI, 2004, p. 354- 355). 

Tem-se, portanto que o procedimento e o conjunto de normas que 

estabelecem as condutas a serem observadas no desenvolvimento da atividade 

processual pelos sujeitos do processo, os auxiliares da justiga e os terceiros que 

eventualmente sejam chamados a participar da atividade processual. Atraves dele e 

que se definira o que os sujeitos do processo deverao fazer, de que forma se 

comportarao dentro do processo e como alcangarao o resultado final. 

De todo o exposto se nota que toda pretensao prende-se a algum fato, ou aos 

fatos em que se fundamental deduzindo sua pretensao em juizo, ao autor da 

demanda incumbe afirmar a ocorrencia do fato que Ihe serve de base, qualificando-o 

juridicamente e dessa forma extraindo as consequencias juridicas que resultam no 

seu pedido de tutela jurisdicional. 
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3 DO SISTEMA DE PROVAS 

Neste capitulo se abordam questoes relativas as provas, apresentando-se 

certos pontos enfrentados pelo juiz no que tange a sua apreciacao, os sistemas de 

valoracao, os meios e especies de prova e sobre a liberdade de provar; e ofertando-

se tambem as atualizacoes decorrentes da Lei n° 11.690 (de 9 de junho de 2008) 

que entrou em vigor em 11 de agosto de 2008 alterando diversos dispositivos do 

Codigo de Processo Penal brasileiro, que versa justamente sobre as provas. 

E cedico que qualquer decisao judicial resulta de um convencimento produzi-

do a partir do exame de diversas circunstancias, de fato ou nao, baseadas em ele-

mentos de prova; dai se afirmar que nao ha decisao sem prova. Os litigios a solu-

cionar por meio do processo se originam de fatos; sendo assim, o autor e o reu invo-

cam os fatos para justificar suas pretensoes no processo. Em seguida, analisados os 

fatos e feitas as devidas adequagoes ao direito objetivo, o juiz extraira a solugao do 

litigio atraves da sentenga. A relevancia das provas surge nesse momento, pois para 

que a sentenga declare o direito, ou seja, para que a relagao de direito litigiosa seja 

resolvida, e necessario que o juiz se certifique da verdade do fato alegado, o que se 

dara atraves do exame das provas (THEODORO JUNIOR, 2002). 

Destarte, as afirmagoes de fato feitas pelo autor podem corresponder ou nao 

a verdade, e a elas se contrapoem as afirmagoes de fato feitas pelo reu em sentido 

oposto, as quais, por sua vez, tambem podem ser ou nao verdadeiras. As duvidas 

quanto a veracidade dessas afirmagoes feitas por ambas as partes no processo 

constituem as questoes faticas que devem ser resolvidas pelo juiz, a vista da prova 

dos acontecimentos preterites relevantes. A prova constitui, pois, o instrumento por 

meio do qual se forma a convicgao do juiz a respeito da ocorrencia ou inocorrencia 

dos fatos controvertidos no processo. 

3.1 As provas no direito processual 

A prova e a base da legalidade de todo o processo, uma vez que e sobre o 

conjunto probatorio que se desenvolvem a defesa e a acusagao. Ademais, e com 
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base nas provas presentes nos autos que se permite ao juiz conhecer a verdade dos 

fatos e julgar a lide, consoante seu livre convencimento. O direito a prova reflete as 

garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presungao 

de inocencia, indispensaveis ao bom deslinde e legalidade do processo judicial. A 

prova, como se ve, e o ponto crucial para a correta aplicagao do Direito, consequen-

temente, tudo o que se pleiteia em juizo tern de ser provado. 

A palavra prova, num sentido comum reflete, para Carnelutti (2002, p. 67): "a 

demonstracao da verdade de uma proposicao", ou seja, aquele que alegou um fato 

como sendo verdadeiro devera fornecer os meios necessarios para prova-lo. Num 

sentido juridico, sao basicamente tres as acepcoes com que o vocabulo e utilizado. 

De acordo com Didier Jr. (2007, p. 20): 

[...] a) as vezes, e utilizado para designar o ato de provar, e dizer, a 
atividade probatoria; e nesse sentido que se diz que aquele que alega um 
fato cabe fazer prova dele, isto e, cabe fornecer os meios que demonstrem 
a sua alegacao; b) noutras vezes, e utilizado para designar o meio de prova 
propriamente dito, ou seja, as tecnicas desenvolvidas para extrair a prova 
de onde ela jorra; nesse sentido, fala-se em prova testemunhal, prova 
pericial, prova documental etc.; c) por fim, pode ser utilizado para designar o 
resultado dos atos ou dos meios de prova que foram produzidos no intuito 
de buscar o convencimento judicial e e nesse sentido que se diz, por 
exemplo, que o autor fez prova dos fatos alegados na causa de pedir. 

A primeira acepgao juridica assemelha-se ao sentido comum, enquanto que a 

segunda acepgao visa demonstrar o lado tecnico (os meios utilizados para produzir a 

prova), por ultimo, a terceira designa os resultados dos atos ou dos meios, buscando 

o convencimento judicial. Como se ve o conceito de prova, que nao pertence ao 

Direito mas ao pensamento cientifico em geral, possui varios significados no campo 

do direito processual. Modernamente, assentou-se o entendimento de que a prova 

constitui o instrumento por meio do qual o juiz forma sua convicgao a respeito da 

concorrencia ou incoerencia dos fatos controvertidos no processo (PELLEGRINI, 

2004). Nesse contexto, pois, entende-se que a atividade probatoria deve ser 

desenvolvida de forma organizada para possibilitar ao juiz a busca da verdade 

possivel, isto e, da verdade processual. 

Dai a nogao de procedimento probatorio, que se revela como atividade 

composta por um conjunto de atos, sucessivos e coordenados, pelo qual o juiz 

procura reconstruir os fatos noticiados no processo pelas partes. Durante o 

processo, tal procedimento, destinado a trazer a prova dos fatos, se realiza durante 
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as seguintes fases: de proposigao (que consiste na busca dos elementos de prova 

que serao expostos em juizo atraves dos meios de prova); de admissao (fase onde o 

juiz aceita ou nao os meios de prova propostos); producao da prova (onde o objeto 

da prova e introduzido no processo) e valoracao da prova (por intermedio do qual o 

juiz aprecia os meios de prova constantes no processo) (SILVA, 2003, p. 62). 

O primeiro momento da atividade probatoria e o da obtengao da prova, onde 

se usam os meios de busca da prova. No primeiro momento, em regra, ocorre na 

fase pre-processual, que se destina a colheita de elementos de prova essenciais a 

formacao da opiniao daquele que e responsavel pela acusagao em juizo. Esses atos 

de investigagao podem ser realizados de oficio pela autoridade policial (quando a lei 

autorizar); por determinagao da autoridade judiciaria ou por requisigao do Ministerio 

Publico. Nada impede que o Promotor de Justiga, excepcionalmente, obtenha dire-

tamente a prova, embora essa nao seja sua fungao primordial no atual contexto do 

processo penal brasileiro (SILVA, 2003, p. 65). 

Nada obsta, porem, que a obtengao da prova ocorra na fase processual, atra

ves de requerimento das partes; preve a lei processual que "acusagao e defesa po-

derao requerer as diligencias que julgarem convenientes", respectivamente, quando 

do oferecimento da denuncia e da apresentagao da defesa previa (artigo 399 do 

CPP). O mesmo ocorrera ao final da fase de instrugao, cuja necessidade ou conve-

niencia se origine de circunstancias ou de fatos apurados na instrugao (artigo 499 do 

CPP). 

A fase da proposigao da prova trata da indicagao dos meios de prova que se 

pretende inserir no processo para ulterior produgao em juizo, de forma que as partes 

deverao observar os momentos processuais previstos na lei, sob pena de preclusao 

(SILVA, 2003, p. 67). O juiz tambem pode, excepcionalmente, introduzir meios de 

prova no processo penal, visando suprir eventuais deficiencias das partes em sua 

iniciativa probatoria. Dessa forma, ve-se que o magistrado nao exerce sua fungao 

sob uma posigao estatica (limitando-se a deferir ou nao os meios de prova) e pode 

ter a iniciativa (sanando a omissao nesse sentido) da busca de noticiar os fatos apu

rados (PELLEGRINI, 2004). Ainda, ao assistente de acusagao preve o artigo 271 do 

Codigo de Processo Penal que "sera admitido propor meios de prova". 

Apos a proposigao do meio de prova por qualquer representante das partes, 

afere-se sobre a sua admissao, sendo este um ato privativo do juiz que deve ficar 

atento a observancia dos requisitos legais para a colheita da prova. Destarte, com-
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pete ao juiz, quanto a admissibilidade verificar a inexistencia de proibigoes feitas pe

lo legislador, as quais acarretam sua inadmissibilidade ou a inutilizabilidade da pro

va. Sobre a sua admissibilidade, tem-se, portanto, que deve ocorrer uma analise so

bre a licitude ou ilicitude da prova; no que tange a sua pertinencia e relevancia, de

vera verificar o juiz se as provas a serem introduzidas sao uteis ao julgamento ou se 

representam uma perda de tempo (SILVA, 2003). 

Uma vez admitida, a prova devera entao ser produzida no processo, na pre-

senga do juiz e das partes, observando-se o contraditorio. A audiencia de instrugao e 

julgamento e a fase procedimental tipica para a produgao das provas orais, salvo as 

excegoes, no caso de pessoas enfermas (artigo 336 do CPC), pessoas egregias (ar

tigo 411 do CPC) e na produgao de prova documental que ocorre, via de regra, no 

momento do ato postulatorio inicial (DIDIER JR., 2007). 

Uma vez produzida a prova, ela pertence ao processo e pode ser utilizada por 

qualquer das partes, desgarrando-se de quern a produziu. Na hipotese de o proprio 

juiz determinar de oficio a produgao da prova, conforme faculta a lei processual (ar

tigo 156 do CPP), igualmente devera ser colhida na presenga das partes, que deve-

rao participar do ato processual sob pena de nulidade (SILVA, 2003). 

Como se ve, no campo processual as normas procedimentais fixam o mo

mento oportuno para a produgao das provas pelas partes, evitando-se, assim, atro-

pelos ou tumulto no andamento do processo. Em regra, as provas sao produzidas no 

curso da agao principal, todavia, muitas vezes surge para a parte o interesse ou a 

necessidade de produzir determinada prova antes do momento processual oportuno 

fixado pela norma processual. Portanto, demonstrado motivo relevante, podera o 

interessado produzir antecipadamente a prova utilizando-se de uma medida caute

lar. Na Justiga do Trabalho e comum a produgao antecipada de provas em relagao 

ao interrogator^ de parte ou testemunha, quando tais pessoas forem ausentar-se 

por longo periodo (SARAIVA, 2007, p. 344). 

Por derradeiro, anote-se que o juiz devera valorar a prova produzida, para as

sim formular sua convicgao acerca dos fatos debatidos no processo e das teses a-

presentadas pelos representantes da partes. Portanto, a valoragao sera feita na de

cisao, quando o magistrado demonstrara que forga teve a prova na formagao do seu 

convencimento (MARINONI, 2006). 

O objetivo principal do processo jurisdicional e a efetivagao de um determina-

do resultado pratico favoravel a quern tenha razao, produto de uma decisao judicial 
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que se baseie nos fatos suscitados no processo e postos sob o crivo do contradito

rio. O processo moderno procura solucionar os litigios a luz da verdade real, e e na 

prova dos autos que o juiz busca localizar essa verdade. Ao juiz (para garantia das 

proprias partes) so e licito julgar aquilo que e alegado e provado nos autos, pois o 

que nao se encontra no processo para o julgador nao existe. 

E preciso destacar que a descoberta da verdade e sempre relativa, pois o que 

e verdadeiro para uns, pode ser falso para outros. A meta da parte no processo, 

portanto, e convencer o magistrado (atraves do raciocinio) de que sua nogao da 

realidade e a correta, isto e, de que os fatos se deram no piano real exatamente 

como esta descrito em sua peticao. Desta forma, o magistrado, ainda que possa 

estar equivocado, alcanca a certeza necessaria para proferir sua decisao. 

3.2 O sistema de apreciacao de provas e os meios de prova 

A prova se destina a produzir a certeza ou a conviccao do julgador a respeito 

dos fatos litigiosos. Contudo, nao pode o juiz, arbitrariamente, manipular as provas 

em busca de seu convencimento, cabendo-lhe utilizar-se de um metodo ou sistema. 

Na verdade substancial (tambem denominada de real) o juiz busca os elementos 

necessarios para o esclarecimento verdadeiro do fato concreto, por meio do uso de 

um raciocinio logico e coerente, fundamentando a decisao prolatada. A verdade pro

cessual que tanto se busca em um processo tern o seu ponto culminante na avalia-

cao das provas feita pelo juiz, pois e exatamente o processo intelectual realizado 

com o escopo de se atingir esta verdade produzida pelas provas que assenta em um 

determinado sistema. 

Leciona Theodoro Junior (2002, p. 378), sobre o metodo ou sistema a ser uti

lizado no julgamento: "tres sao os sistemas conhecidos na historia do direito proces

sual: o criterio legal, o da livre conviccao e o da persuasao racional". O criterio legal 

esta totalmente superado, pois, "representa a supremacia do formalismo sobre o 

ideal da verdadeira justiga", desta forma "o processo produzia simplesmente uma 

verdade formal, que na maioria dos casos, nenhum vinculo tinha com a realidade". 

No sistema da livre convicgao, oposto ao anterior, prevalecia a intima convicgao do 
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juiz, significando nao haver necessidade de motivagao; este sistema ainda prevalece 

no Tribunal do Juri, visto que os jurados nao motivam o voto. Por fim, o sistema de 

persuasao racional (tambem chamado do convencimento racional ou livre conven

cimento) e o adotado, majoritariamente, pelo processo penal brasileiro, onde se 

condiciona a convicgao aos fatos nos quais se funda a relacao juridica controvertida, 

as provas desses fatos colhidas no processo e as regras legais e maximas de expe-

riencia, pelo que o julgamento devera sempre ser motivado (THEODORO JUNIOR, 

2002, p. 379). 

O artigo 131 do Codigo de Processo Civil afirma que o juiz apreciara os fatos 

segundo as regras de livre convencimento, todavia, devera atender aos fatos e cir-

cunstancias constantes dos autos, cumprindo-lhe ainda dar na sentenga as razoes 

de seu convencimento, pena de que seja declarada nula de pleno direito (Constitui

gao Federal, artigo 93, IX). Embora o artigo 131 do CPC adote expressamente o sis

tema da persuasao, existem outras regras legais de apreciagao da prova, previstas 

tanto no Codigo Civil como no Codigo de Processo Civil. Igualmente, estabelece o 

artigo 832 da CLT que deverao constar da sentenga "a apreciagao das provas" e os 

"fundamentos da decisao". Tem-se, assim, um sistema temperado em que prevalece 

o livre convencimento motivado, onde estas normas servem como tecnica para evitar 

arbitrariedades judiciais, restando espalhadas pela legislagao material e processual. 

Expressa o professor Capez (2007, p. 314), sobre o sistema adotado como regra 

pela legislagao processual penal patria: 

O juiz tern a liberdade para formar a sua convicgao, nao estando preso a 
qualquer criterio legal de prefixagao de valores probat6rios. No entanto, es-
sa liberdade nao e absoluta, sendo necessaria a devida fundamentagao. O 
juiz, portanto, decide livremente de acordo com a sua consciencia, devendo, 
contudo, explicitar motivadamente as razoes de sua opgao e obedecer a 
certos balizamentos legais, ainda que flexiveis. 

A convicgao do juiz, pois, em relagao aos fatos e as provas nao pode formar-

se diferentemente da de qualquer pessoa que, desinteressadamente, examine e a-

nalise tais elementos, devendo ser tal que produza o mesmo resultado na maioria, 

ou entre aqueles que por ventura examinem o conteudo probatorio. 

A liberdade de apreciagao da prova nao significa que o magistrado possa fa

zer de sua opiniao pessoal ou vivencia acerca de algum fato um elemento integrante 

do conjunto probatorio, tornando-se, pois, a prova. O juiz extrai a sua convicgao das 
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provas produzidas legalmente no processo, e nao a partir de depoimento pessoal ou 

exposicao de suas ideias como se fossem fatos incontroversos. Um magistrado deve 

ter discernimento suficiente para nao se entregar ao odio a determinados agentes 

criminosos, nem deve ser racista ou preconceituoso, pois estes nao sao atributos 

que se aguarda do juiz de direito. 

Desta forma, "o juiz formara sua convicgao pela livre apreciagao da prova" (ar

tigo 157, caput do CPP) produzida em contraditorio judicial, nao podendo fundamen-

tar sua decisao em elementos informativos colhidos na investigagao, ressalvadas as 

provas cautelares, nao repetitivas e antecipadas. Na sentenga o juiz devera, portan

to, motivar a razao de sua aplicagao jurisdicional, como discorre o artigo 381, III do 

mesmo caderno processual: 

Art. 381: A sentenga contera: 
[...] omissis. 
Ill - a indicagao dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisao. 
[...] omissis. 

Como se ve, impera o sistema da persuasao racional ou convencimento moti

vado, uma especie de sintese das outras teorias em que, embora se permita ao ma

gistrado apreciar livremente as provas, sua convicgao deve ser formada com base 

nas provas produzidas nos autos. Logo, nota-se que o juiz apreciara livremente a 

prova, atendendo aos fatos e circunstancias constantes nos autos, ainda que nao 

alegadas pelas partes, mas devera indicar na sentenga os motivos que Ihe formaram 

o convencimento. Os Codigos de Processo Civil, Processo Penal e CLT adotaram 

claramente o principio da persuasao racional (livre convencimento motivado), con

forme previsto nos artigos 131 do CPC, 832 da CLT e 157 do CPP. 

No que concerne aos meios de prova, sabe-se que sao eleitos de forma ade-

quada a fixa-los em juizo, variando conforme a natureza do ato porque um mesmo 

fato pode vir a ser provado de maneira diversa. Na prova judiciaria os meios preci-

sam ser juridicamente idoneos, tal como preve o artigo 332 do CPC que autentica a 

afirmagao ao eleger todos os meios legais assim como os moralmente legitimos, 

especificados ou nao em norma processual como habeis para provar a verdade dos 

fatos. Assim, moralmente legitimos sao a prova emprestada, o reconhecimento de 

pessoas e a reconstituigao de fatos sem o rigor da inspegao judicial; dessa forma, 
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atente-se ao fato de que sao inadmissiveis as provas obtidas por meio ilicito (artigo 

5°, LVI da Constituigao Federal). 

E certo que, atualmente, doutrina e jurisprudencia entendem que o direito a 

prova nao e absoluto, de forma que esbarra em restrigoes impostas por preceitos 

eticos e por regras do ordenamento juridico, corroborando com o direito a exclusao 

de prova ilegal na esfera processual penal. Nesse contexto, o constituinte de 1988 

vedou, em seu artigo 5.°, LVI a admissao de provas ilegalmente obtidas na instrugao 

processual, a fim de prevenir violagoes aos direitos e garantias fundamentals e, con-

comitantemente, evitar a interferencia do Estado na privacidade dos cidadaos. 

Em razao dessa previsao constitucional adveio a Lei n° 11. 690/08 que, dentre 

outros temas, tratou da prova ilicita, estabelecendo-lhe o conceito como referente 

aquelas obtidas em violagao a normas constitucionais, de modo que hoje nao se dis

tingue mais se a norma legal e material ou processual, basta a violagao a uma nor

ma, seja ela constitucional ou infraconstitucional. 

Ademais, como tipos especificos (nao unicos) de meios de prova tem-se: a 

prova documental, prova testemunhal, reconhecimento de pessoas, reconstituigao 

de fatos, pericias, inspegao e depoimentos, todos esses considerados licitos e utili-

zados no processo para que se chegue a verdade dos fatos. Alguns desses meios 

sao especificados tanto no Codigo de Processo Penal (artigos 158 a 250) como no 

Codigo de Processo Civil. Em sede de processo civil, sao especificados em lei os 

seguintes meios de prova: depoimento pessoal (artigo 342 a 347), confissao (artigo 

348 a 354), exibigao de documentos ou coisas (artigo 155 a 363), prova pericial (ar

tigo 420 a 439) e inspegao judicial (artigo 440 a 443). 

O depoimento pessoal ou depoimento da parte traz o julgamento dos fatos 

pelo autor ou reu, dizendo o que sabem a respeito do pedido, da defesa ou das pro

vas produzidas ou a serem produzidas, como esclarecimentos de que se sirva o juiz 

para formar o seu convencimento. O depoimento da parte justifica-se como meio 

que efetiva o principio da oralidade na colheita das provas (DIDIER JR., 2007, p. 

71). 

Ha confissao quando alguem reconhece a existencia de um fato contrario ao 

seu interesse e favoravel ao do seu adversario (artigo 348 do CPC). Trata-se de 

uma declaragao voluntaria de ciencia de fato; nao se trata de declaragao de vontade 

para a produgao de determinado efeito juridico (FEITOZA, 2008). 
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Outro meio de prova e manejado quando o magistrado, em qualquer fase do 

processo, inspeciona pessoalmente certas pessoas ou coisas, a fim de esclarecer-

se sobre fato que interesse a decisao da causa (artigo 440, CPC). Trata-se da cha-

mada inspegao judicial, tambem conhecida como inspegao ocular, exame judicial ou 

reconhecimento judicial, que pode ser determinada ex officio ou a requerimento da 

parte, e ainda ser utilizada como prova principal e unica, se for o caso. Todos os 

meios de prova citados tern sua relevancia na busca da verdade dos fatos de um 

processo. Para este trabalho, contudo, vale destacar os meios de prova documental, 

pericial e testemunhal, que diante dos outros podem atuar subsidiariamente ou ser a 

prova cabal do processo, sendo ratificados pelos demais. 

No que diz respeito a prova documental, nos termos legais considera-se do

cumento qualquer escritos, instrumentos ou papeis publicos ou particulares (artigo 

232 do CPP). Atualmente, considera-se prova documental nao somente os escritos, 

mas tambem as provas fotograficas, fonograficas e cinematograficas (fitas cassetes, 

disquetes de computador, disco rigido de computador, CD-ROM etc.), os quais po

dem ser classificados quanto a origem e a forma. No que tange a origem subdivi-

dem-se em: publicos ou oficiais (os formados ou lavrados por quern esteja no exer-

cicio de uma fungao publica que o autorize a tal e dentro dos limites de suas atribui-

goes); e particulares ou privados; quanto a forma podem ser originais ou copias 

(FEITOZA, 2008). O documento oferecido como prova so sera aceito se apresen-

tando em original, certidao autentica ou copia autenticada, o que podera ser conferi-

do perante o juiz ou o tribunal (artigo 830 da CLT). 

Outrossim, sabe-se que dois aspectos sao importantes para a valoragao dos 

documentos. Segundo Feitoza (2008, p. 662): "a) verdade ou veracidade dos fatos 

representados ou comunicados b) autenticidade". O documento publico tern presun-

gao de veracidade, aferida quanto a sua formagao ou relativamente aos fatos que o 

serventuario, escrivao ou tabeliao declarar que ocorreram na sua presenga. Ja os 

documentos particulares consideram-se autenticos quando a firma signataria for re-

conhecida por oficial publico (aceitos como autenticos por quern possa prejudicar) ou 

quando a letra ou firma forem provadas por exame pericial (artigo 235 do CPP). 

O autor de um documento, segundo Didier Jr. (2007, p. 106) "e a pessoa a 

quern se atribui a sua formagao, sendo, entao, pressuposto de existencia do docu

mento que derive de um ato humano". Um dos elementos do documento e o meio 

fisico com que ele se materializa, podendo-se subdividir a sua autoria em: autoria 
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material (atribuida aquela pessoa que criou o documento em que o fato esta repre-

sentado; por exemplo, a pessoa que escreveu o documento); autoria intelectual (a-

tribuida a pessoa a mando de quern essa criagao foi feita; por exemplo, a pessoa 

que ditou o que deveria ser escrito no documento). De acordo com o artigo 371 do 

CPC, reputa-se autor do documento particular tanto aquele que o fez e o assinou 

(inciso I), como aquele que o mandou fazer e assinou (inciso II), como ainda aquele 

que o mandou fazer, ainda que nao o tenha assinado (inciso III). 

A autoria e, como se ve, um elemento de formagao do documento precisando, 

obviamente, ser demonstrada e comprovada. O meio mais comumente usado para 

tanto e a chamada subscrigao, que e a aposigao de um sinal exclusivo ou uma im-

pressao digital, no caso de pessoa analfabeta. Contudo, esse nao e o unico meio de 

identificagao previsto, pois a autenticagao mecanica e um meio eficaz e bastante 

difundido de se demonstrar a autoria de uma declaragao, como por exemplo na au

tenticagao mecanica langada por instituigoes bancarias ao pe do boleto (THEODO

RO JUNIOR, 2002). 

Em sendo demonstrada a sua autoria cumpre investigar da sua autenticidade, 

na busca por saber se e autentico o documento quando a autoria aparente corres-

ponde a autoria real, isto e, quando provem do autor nele indicado. Em relagao ao 

documento publico, presume-se essa autenticidade, ja que ele faz prova da sua for

magao (artigo 364, CPC). Da mesma forma, reputa-se autentico o documento parti

cular, se o tabeliao reconheceu a firma do signatario (artigo 369, CPC). No que con-

cerne ao documento particular cuja firma nao tenha sido reconhecida por tabeliao, 

reputar-se-a ele autentico se a parte contra quern foi produzido nao impugnar a sua 

autenticidade nos prazos previstos (DIDIER JR., 2007, p. 108-109). 

Segundo o mesmo autor (2007, p. 112-113), e importante saber quando um 

determinado documento formou-se ou quando se passaram os fatos nele represen-

tados. A principio, presume-se que o documento se formou na data nele aposta e 

que os fatos ali narrados se passaram na data afirmada. Havendo impugnagoes, 

porem, esse e um dado que pode ser demonstrado por todos os meios de prova 

admitidos (de acordo com o artigo 370 do CPC) e dentre os meios de prova utiliza-

dos para a impugnagao esta a pericia. 

Em algumas situagoes, a investigagao dos fatos envolvidos na causa exige 

conhecimentos tecnicos especializados de que um juizo medio nao dispoe, devendo 
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o orgao jurisdicional valer-se da chamada prova pericial. Conceitua Didier Jr. (2007, 

p. 171): 

A prova pericial e aquela pela qual a elucidacao do fato se da com o auxilio 
de um perito, especialista em determinado campo do saber, devidamente 
nomeado pelo juiz, que deve registrar sua opiniao tecnica e cientifica no 
chamado laudo pericial, que podera ser objeto de discussao pelas partes e 
seus assistentes tecnicos. 

O perito substitui o juiz na percepgao e analise das fontes da prova, contribu-

indo assim, para a investigacao dos fatos, onde a fonte pode ser uma pessoa ou 

coisa, sendo objeto de exame. Portanto, o perito e um auxiliar eventual da Justiga 

que contribui para o julgamento da causa transmitindo ao juiz suas impressoes tec-

nicas e cientificas sobre os fatos postos a sua apreciagao, as quais deverao ser re-

gistradas, via de regra, no chamado laudo pericial, que e um instrumento escrito no 

qual registra suas respostas aos quesitos de maneira objetiva. 

De acordo com o artigo 420 do CPC, a pericia pode consistir em um exame, 

vistoria ou avaliagao. O exame e a vistoria sao atividades substancialmente iguais, 

pois ambas consistem no ato de inspegao, distinguindo-se pelo seu objeto. No exa

me, inspecionam-se pessoas e bens moveis ou semoventes; enquanto na vistoria 

sao objeto de inspegao os bens imoveis. Ja a avaliagao e a atividade de fixagao do 

valor de coisas e direitos (DIDIER JR., 2007, p. 175-176). 

Trata o artigo 202 do CPP que "toda pessoa podera ser testemunha", ou seja, 

o ser humano capaz de direitos e obrigagoes pode ser testemunha. Assim, conside

ra-se testemunha a pessoa que declara ter tornado conhecimento de algo, podendo 

confirmar a veracidade do ocorrido e agindo sob o compromisso de ser imparcial e 

dizer a verdade (NUCCI, 2007, 443). O depoimento prestado em juizo e, de acordo 

com o artigo 419, paragrafo unico do CPC, considerado servigo publico, (nao sendo 

portanto uma faculdade), um dever publico de colaboragao com o Estado no exerci-

cio do poder-dever de prestar a tutela jurisdicional. 

Sabe-se que podem depor como testemunha todas as pessoas fisicas que 

estejam no pleno exercicio de suas capacidades e que tenha conhecimento de fatos 

relativos a lide. Nessa esteira dispoe o artigo 405 do CPC que podem depor como 

testemunha todas as pessoas, exceto os incapazes, impedidos ou suspeitos. Porem, 

conforme previsao do artigo 829 da CLT e do § 4° do artigo 405 do CPC, embora os 
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incapazes, suspeitos e impedidos nao possam prestar depoimento como testemu

nhas, podera o magistrado ouvi-los como simples informantes. 

Outrossim, os meios de provas especificados em lei nao limitam a possibilida

de da produgao das provas, tanto que, na atual conjuntura do direito moderno, os 

mais diversos meios considerados licitos e moralmente legitimos podem ser pelas 

partes introduzidos no processo, tal como informa Ribeiro (2004, p. 48): 

Existe uma certa inclinaccio dos modernos ordenamentos processuais para 
abandonar, na materia, a tecnica da enumeracao taxativa e permitir que, a-
lem de documentos, depoimentos, pericias e outros meios legais tradicio-
nais, em geral, minuciosamente regulados em textos especificos, recorram-
se a expedientes nao previstos em termos expressos, mas eventualmente 
idoneos para ministrar ao juiz informacoes uteis a reconstituicao dos fatos. 
Ora nao poderia ser diferente, vez que o legislador nunca poderia prever to
dos os meios de provas existentes ou que venham a existir. Citam-se como 
exemplo os exames de DNA, as fitas magneticas, gravacoes eletronicas, 
cujo desenvolvimento s6 foi conseguido no ultimo quartel do seculo passa-
do. 

Em regra, as provas legalmente admitidas nao conferem a verdade real as 

partes ou ao juiz, nem tampouco a faculdade de violar normas legais para sua ob

tengao ou introdugao no processo, pois isto estaria em desacordo com a Constitui

gao Federal, como ja destacado. E o que estabelece o Codigo de Processo Civil, no 

artigo 332: "Todos os meios legais, bem como os moralmente legitimos, ainda que 

nao especificados neste Codigo, sao habeis para provar a verdade dos fatos, em 

que se funda a agao ou a defesa", e reforga o artigo 257 do Codigo de Processo Pe

nal: "Todos os meios legais, ainda que nao especificados neste Codigo, sao admis-

siveis para provar a verdade dos fatos". O unico limite existente diz respeito a inad-

missibilidade da prova obtida por meio ilicito, ensinando Tourinho Filho que: 

O Codigo de Processo Penal, contudo, nao limita os meios de prova. Logo, 
n§o ha qualquer impedimento a produgao de outras provas alem daquelas 
indicadas nos arts. 185 a 239 do estatuto processual penal. O veto as provas 
que atentam contra a moralidade e dignidade da pessoa humana, de um 
modo geral, decorre de principios constitucionais e que, por isso mesmo, 
n§o pode ser olvidado. 

A ideia de meios de prova, portanto, corresponde a tudo que puder servir dire-

ta ou indiretamente para a comprovagao da verdade que se busca no processo. Ob-
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serve-se que no sistema juridico brasileiro se permite a utilizacao de meios de prova 

moralmente legitimos, mesmo que nao previstos em lei, que sao as chamadas pro

vas atipicas (tambem chamadas de inominadas, a exemplo da prova cibernetica e 

da prova emprestada), sendo entao habeis para provar a verdade dos fatos. 

3.3 As especies de prova e a liberdade das provas 

Como e cedigo, as provas dividem-se em duas especies distintas: provas 

tipicas e atipicas; provas tipicas ou nominadas sao aquelas elencadas e reguladas 

pelo direito positivo, ao passo que as provas atipicas sao aquelas uteis ao 

conhecimento dos fatos da causa posta em juizo, sem estar reguladas em lei. 

As provas atipicas sao admitidas constitucionalmente por meio dos incisos LV 

e LVI do artigo 5° da Constituigao Federal de 1988, que garante o direito a prova 

como mecanismo para assegurar a ampla defesa e o contraditorio (somente 

vedando as provas obtidas por meio ilicito) e ainda previstas no artigo 332 do CPC. 

Desta especie sao exemplos a prova cibernetica, a reconstituigao de fatos e a prova 

emprestada (CAPEZ, 2007). Na produgao de provas atipicas se busca a obtengao 

de conhecimentos sobre fatos por formas diversas daquelas previstas em lei para as 

chamadas tipicas. E importante dizer que se uma prova nao pode ser utilizada como 

tipica porque na sua formagao violou uma norma, certamente nao pode ser admitida 

como prova atipica, pena de estar servindo para encobrir a desconsideragao de uma 

regra. 

As especies de prova podem ser resumidas em 03 (tres) grandes categorias, 

seriam elas: pericial, documental e testemunhal, estando abordadas nos artigos 342 

a 443 do Codigo de Processo Penal. A pericia, que e um meio de prova consistente 

no parecer tecnico de pessoa habilitada, tern como especies o exame, a vistoria e a 

avaliagao. Segundo Tourinho Filho (1999) pericia significa: 

O exame realizado por pessoas que tern determinados conhecimentos tec-
nicos, cientificos, artisticos ou praticos acerca dos dados, circunstancias ob-
jetivas ou condicoes pessoais inerentes ao fato punivel a fim de comprova-
los. 
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Os peritos, pois, sao os auxiliares tecnicos do juiz, podendo ser classificados 

em: peritos oficiais (que sao do proprio Estado) e nao-oficiais (porque o juiz pode 

nomear pessoa qualificada para realizar essas pericias). 

A prova documental, como ja mencionado anteriormente, e um tipo de prova 

que tanto pode ser requisitada pelo juiz como apresentada pela livre vontade das 

partes, e o que mais se espera deste tipo de documento e a veracidade e a honesti-

dade de quern o apresenta. A sua autenticidade pode ser contestada, exigindo-se a 

prova feita por todos os meios admitidos em juizo; provada a autenticidade, fala-se 

em documentos autenticados. 

Por fim, testemunha e a pessoa que preenche os requisitos legais para ser 

colocada a depor, judicial ou extrajudicialmente, sobre o ato ou fato de que tern co

nhecimento; assim se considera uma pessoa, distinta de um dos sujeitos processu

ais, que e chamada a juizo para dizer o que sabe sobre o fato (DIDIER JR., 2007, p. 

153). 

Ainda e possivel mencionar, como especie de prova, o interrogator^ do reu 

em que, mesmo entre aqueles que defendem ser este um meio de defesa e nao de 

prova, sustenta-se o seu valor como fonte de prova. Ha tambem a confissao, que 

mesmo ocorrendo perante o juiz, tern um valor probante relativo, significando dizer 

que em cada caso concreto o juiz deve analisar se a confissao se apresenta coeren-

te com os demais elementos de provas produzidos no processo. 

A busca da verdade impede, ao menos em principio, que se cogite sobre 

qualquer especie de restricao a liberdade probatoria, pois frustraria o interesse 

estatal na justa aplicacao da lei. Pode-se afirmar que a tendencia atual e pela nao 

taxatividade das provas, cuidando-se apenas de vedar os meios de prova que 

atentem contra a moralidade e atinjam a dignidade da pessoa humana (TOURINHO 

FILHO, 1999, p. 207). Nesse sentido vislumbram-se, dentre outras, as constantes no 

proprio CPP (nos artigos 155; 158; 406, § 2° e 475) e na Constituigao Federal, 

notadamente a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilicitos (CF/88, artigo 

5°, LVI). Segundo Rangel (2007, p. 411): 

O principio da liberdade de prova e um consectario logico do principio da 
verdade processual, ou seja, se o juiz deve sempre buscar a verdade dos 
fatos que Ihes sao apresentados, obvio nos parece que tern toda a liberdade 
de agir, como o fim de reconstruir o fato praticado e aplicar a ele a norma 
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juridica que Ihe for cabivel. 

Assim, na busca da verdade deve o juiz desenvolver as atividades 

necessarias com o escopo de dar a cada um aquilo que, efetivamente, a ele 

pertence. O referido principio significa a mais ampla liberdade probatoria quanto ao 

momento da prova, tema de prova e meios de prova; com efeito, as provas no 

processo penal podem ser produzidas em qualquer momento, por exemplo, os 

documentos podem ser juntados aos autos a todo momento (artigo 231, CPP). 

Sobre o tema saliente-se, ainda, que podem geralmente ser produzidas provas 

sobre quaisquer fatos se necessario a uma decisao ou julgamento. Em relagao aos 

meios sabe-se que podem ser utilizados no processo penal quaisquer meios 

probatorios, ainda que nao especificados em lei, desde que nao sejam 

inconstitucionais, ilegais ou imorais (FEITOZA, 2008, p. 624 - 625). 

Entrementes, ja se sabe que a liberdade na produgao da prova nao e 

absoluta, pois muitas vezes o juiz manter-se-a restrito em sua pesquisa sobre a 

verdade dos fatos. O fundamento desta limitagao esta em que a lei considera certos 

interesses de maior valor do que a simples prova de um fato, mesmo que seja ilicito, 

pois os principios constitucionais de protegao e garantia da pessoa humana 

impedem que a procura da verdade utilize-se de meios e expedientes condenaveis 

dentro de um Estado Democratico de Direito (RANGEL, 2007, p. 411). 

Por fim, nota-se que a aplicagao da tutela da jurisdigao constitucional ao caso 

concreto o magistrado necessita de elementos que evidenciem o fato controverso, e 

o meio utilizado seriam as provas colhidas ao longo do processo. O Direito nao e 

estatico, mas dinamico, pois acompanha as necessidades do momento, as 

mudangas de conceito havidas nos mais diversos ramos da sociedade. O sistema 

probatorio, como nao poderia deixar de ser, tambem deve acompanhar a evolugao 

das ciencias juridicas, e a maioria das inovagoes que acontecem no ambito 

processual basicamente giram em torno das provas, o que releva a importancia do 

tema analisado, principalmente restando demonstrada a viabilidade e licitude das 

provas mediunicas como fundamento para decisoes judiciais. 
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As ciencias juridicas tern como fim disciplinar acerca da vida em sociedade, 

regulamentando as inovagoes havidas nas relagoes firmadas. As crengas humanas, 

por seu turno, se mostram como um ponto de estado de consciencia importante na 

organizagao da sociedade; a busca por explicagoes e interagoes entre o mundo es-

piritual e o fisico agugam a curiosidade humana, pois o sobrenatural e ainda misteri-

oso, objeto de duvidas e preconceitos por parte de alguns. 

Outrossim, fenomenos que escapam as leis da ciencia comum manifestam-se 

por toda parte. As comunicagoes entre o mundo espiritual e o mundo corporeo per-

tencem a natureza e nao constituem nenhum fato sobrenatural, como se comprova 

atraves dos estudos realizados pelos mais renomados cientistas5 da fisica quantica 6. 

Nesse contexto se enquadram as manifestagoes mediunicas entre todos os povos, 

religioes e em todas as epocas, sendo hoje gerais e evidentes por todo o mundo. 

Com maior expressao na Doutrina Espirita, a mediunidade e, consequente-

mente, as manifestagoes mediunicas, desde o seculo passado, tern sido alvo de es

tudos e tema para eminentes cientistas e escritores, pois que a partir da Codificagao 

Espirita efetuada por Allan Kardec em 15 de Janeiro 1861, em Paris, a mediunidade 

passou a ser melhor compreendida e possivel a todos os homens, atraves do "O 

Livro dos Mediuns". 

De acordo com "O Livro dos Mediuns", a mediunidade e o nome atribuido a 

uma capacidade humana que permite uma comunicagao entre homens e espiritos, 

se manifestando de forma mais ou menos intensa em todos os individuos, porem, 

5 Charles Robert Richet (Fisiologista de renome internacional, descobridor da soroterapia, criou a 
Metapsiquica, recebeu o Premio Nobel da Medicina, em fisiologia, em 1913; investigou os fenomenos 
de telepatia, hipnose, psicocinesia e ectoplasmaticos); Sir William Crookes (Quimico e fisico ingles, 
frequentou o Royal College of Chemistry em Londres, trabalhou em espectroscopia; Em 1861, desco-
briu um elemento antes desconhecido que tinha uma linha de emissao verde brilhante no seu espec-
tro e deu ao elemento o nome de talio; foram feitas experiencias na sua casa, selecionou os especta-
dores de forma a nao haver possibilidade de fraude). Mediuns que estudou: Kate Fox, Florence Cook 
e Daniel Dunglas Home. Em 1874 concluiu: Os fenomenos observados "sugerem a atuacao de uma 
inteligencia externa". Em 1898, no discurso de posse da presidencia da British Association for the 
Advacement of Science (Associacao Britanica para o Avanco da Ciencia), afirmou: "Ja se passaram 
trinta anos desde que publiquei um relat6rio das experiencias tendentes a mostrar que fora do nosso 
conhecimento cientifico existe uma Forga utilizada por inteligencias que diferem da comum inteligen
cia dos mortais...Confirmo as minhas declarac6es ja publicadas. Na verdade, muito teria que acres-
centar a isto". 
6 A fisica quantica e ramo da fisica derivado da Fisica At6mica e Nuclear. Seu objeto de estudo e a 
investigacao da dualidade materia e energia, em que os fenomenos ocorrem ora expressando-se a 
materia como onda ou energia, ora como corpusculo. 
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usualmente apenas os que apresentam-na num grau mais perceptivel sao 

chamados mediuns. Assim, um espirito que desejar comunicar-se entra em contato 

com a mente do medium e, por esse meio, se comunica oralmente (psicofonia), pela 

escrita (psicografia), ou ainda se faz visivel ao medium (videncia). Allan Kardec, 

codificador da Doutrina Espirita, descreve tambem fenomenos de ordem fisica, 

como batidas (tiptololigia), escrita direta (pneumatografia), voz direta 

(pneumatofonia), e ainda materializacoes ectoplasmaticas em que o espirito 

desencarnado se faz visivel e ate palpavel aos presentes no ambiente onde ocorra o 

fenomeno (KARDEC, 2005). 

O desconhecimento de tais estudos leva a total negagao do Espiritismo como 

ciencia, alegando os seus adversarios que nao ha como provar o respectivo objeto. 

O professor Henrique Rodrigues (1985, p. 20) afirmou, a este proposito, em "A Cien

cia do Espirito", que "jamais alguem conseguiu mostrar a mecanica da fisica do pen

samento". A preocupacao da ciencia, no entanto, se resume a tres grandes ques

toes: origens da vida, da mente e do universe Moura (2006), em "A psicografia co

mo meio de prova", diz que: 

O Espiritismo caracteriza-se como ciencia por conter os chamados indicado-
res de consistencia das teorias cientificas, que sao: logica, testabilidade, u-
niversalidade, convergencia, simplicidade, similaridade ou analogia, e pro-
fundidade. Portanto, e ciencia por todos esses aspectos, por que: a) funda-
se em estrutura desenvolvida e se fundamenta na coerencia de seus postu-
lados; b) e possivel ter seus fenomenos verificados, questionados, experi-
mentados; c) tern amplitude, generalidade do alcance de suas teorias com a 
confirmagao da validade delas submetidas a diversas circunstancias, e 
questionadas sobre a sua natureza; d) possui direcionamento harmonioso 
no sentido da consolidacao definitiva e coerente dos seus postulados; e) 
explica a ocorrencia de fatos espirituais sem complicacao ou dificuldade ao 
seu entendimento e de modo acessivel a todos, com racionalidade e eco-
nomia; f) permite a analogia com outras formas de manifestagao, ou seja, a 
comparagao, por parecenga, de fenomenos que, de inicio, nao possuem 
correlagao direta entre si; g) descreve, a fundo, com minucia qualitativa os 
seus fenomenos. 

Se caracterizada, portanto, nao ha razao para o Direito nao se valer das pro

vas decorrentes de uma manifestagao mediunica. Ademais, dos argumentos postos 

como supedaneo cientifico importa ressaltar a possibilidade de adogao pelo Direito 

das chamadas provas espiritas, buscando-se a verdade real dos fatos com a recons-

trugao mais proxima possivel de acontecimentos ja ocorridos, desde que essas se-
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jam eivadas de licitude e legitimidade constitucional, porque a verdade buscada em 

juizo deve ser etica, constitucional e processualmente valida. 

4.1 Manifestagao mediunica 

Os fenomenos mediunicos nao sao recentes; com efeito fatos historicos mos-

tram registros de suas manifestagoes entre os povos antigos. A fenomenologia me

diunica, portanto, e de todos os tempos e de todos os paises e religioes, pois desde 

as idades mais remotas existiram relagoes entre a humanidade terrena e o mundo 

dos espiritos. 

Kulcheski (2005), em "A mediunidade na antiguidade" diz que "os fenomenos 

mediunicos, no passado remoto, eram tidos como maravilhosos, sobrenaturais, sob 

a feigao fantasiosa dos milagres que Ihe eram atribuidos em razao do desconheci-

mento das leis que os regem". Destarte, aqueles que podiam manter intercambio 

com o mundo invisivel eram considerados privilegiados; os sacerdotes bramanes, 

iniciados nos misterios sagrados, preparavam individuos chamados faquires 7 para a 

obtengao dos mais notaveis fenomenos mediunicos, tais como a levitagao, o estado 

sonambulico ate o nivel de extase, a insensibilidade hipnotica a dor, entre outros. No 

Egito antigo, os magos dos faraos evocavam os mortos e muitos comercializavam os 

dons de comunicabilidade com os mundos invisiveis para proveito proprio ou dos 

seus clientes, fato esse comprovado pela proibigao de Moises aos hebreus: "Que 

entre nos ninguem use de sortilegio e de encantamentos, nem interrogue os mortos 

para saber a verdade" (Deuteronomio). A ciencia dos sacerdotes do Egito antigo ul-

trapassava em muito a ciencia atual, pois conheciam o magnetismo, o sonambulis-

mo, curavam pelo sono provocado, usavam a clarividencia com fins terapeuticos e 

se tornaram celebres pelas praticas de curas hipnoticas. 

Ainda segundo Kulcheski (2005), mediante a invocagao de poderes sobrena

turais, o homem sempre recorreu a varios tipos de adivinhagao. No mundo greco-

romano um dos meios mais difundidos foram os oraculos, que eram as respostas 

7 Hindu mendicante que vive em ascetismo rigoroso. Individuo que se exibe, deixando-se picar ou 
mutilar sem dar o menor sinal de sensibilidade. 



46 

dadas pelos deuses a perguntas a eles formuladas, de acordo com determinados 

rituais executados por uma pessoa que atuava como medium ou pitonisa. 

A Biblia Sagrada (com o Velho e o Novo Testamento) e uma fonte rica de fe

nomenos mediunicos. A tao divulgada proibicao de Moises a evocagao dos espiritos 

e uma das maiores confirmagoes sobre a existencia da mediunidade. Com efeito, 

um caso de incorporagao aparece em Jeremias (39:15), quando diz: "O profeta da 

paz era medium de incorporagao; quando o espirito o tomava, pregava contra a 

guerra aos exercitos de Nabucodonosor"; e outra passagem significativa e a materia-

lizagao realizada por Moises que, mediante o fenomeno, recebeu do alto a Tabua 

dos Dez Mandamentos, manifestagao de uma vontade superior visando o despertar 

moral dos povos. Ademais, Paulo de Tarso deixa claro o intercambio entre os dois 

mundos ao afirmar: "Nao extingais o espirito; nao desprezeis as profecias; examinai 

tudo". Tambem o apostolo Joao mostra a possibilidade de comunicagao entre os 

dois mundos, mas alerta para a qualidade dessa comunicagao: "Nao creais em to

dos os espiritos, mas provai se os espiritos sao de Deus" (Evangelho segundo Joao 

i). 

Na Biblia encontram-se ainda documentadas varias manifestagoes de mediu

nidade, como a mediunidade de audiencia (Noe; Genesis: 6,13); mediunidade de 

clariaudiencia (Abrahao; Genesis: 12); mediunidade de videncia e audiencia (Agar; 

Genesis: 16, 7-12); mediunidade de materializagao (Abrahao; Genesis: 18,1-3 e Ja

cob 32: 23-33); mediunidade onirica ou concernente ao sonho (Jacob; Genesis 

28:10-19); mediunidade de efeito fisico, atraves da voz direta (Exodo 3: 1-22). 

Assim, os anais de todas as nagoes mostram que, desde epocas remotas da 

historia, a evocagao de espiritos era praticada, sendo visivel sua expansao na hu-

manidade. Atualmente, ve-se que o fenomeno mediunico continua a sua trajetoria 

evolutiva, passando a ser condigao natural do ser humano, de acordo com aspectos 

racionais e cientificos. As manifestagoes mediunicas, perceptiveis atraves dos me

diuns, sao cientificamente comprovadas. O neurologista Nubor (2005), explica de 

maneira cientifica o processo mediunico em seu artigo intitulado "Neurofisiologia da 

mediunidade": 

No cortex cerebral se origina a atividade motora, voluntaria e consciente. 
Nele sao decodificadas todas as percepcoes sensitivas que chegam ao ce-
rebro e sao organizadas todas as funcoes cognitivas complexas. A atividade 
cerebral para se expressar conscientemente, estabelece uma interacao en-
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tre o cortex cerebral, o talamo e a substancia reticular do tronco cerebral e 
do diencefalo onde se situa o centra da nossa consciencia. Uma lesao nesta 
area provoca o estado de coma. A partir da substancia reticular, se projetam 
estimulos neuronais que ativam ou inibem a atividade cerebral cortical como 
um todo, levando a um maior ou menor estado de atencao, alerta ou sono-
lencia. Pelo exposto podemos compreender que fenomenos como a psico
grafia, a videncia. a audiencia e a fala mediunica. devem implicar numa par
ticipacao do cortex do medium, ja que aqui se situam areas para a escrita. 
visao, audicao e a fala. Se o espirito comunicante e o medium nao discipli-
narem seu intercambio para promoverem um bloqueio no "sistema reticular 
ativador ascendente" que nos referimos atras. as mensaqens serao sempre 
conscientes e, g medium, alem de acrescentar sua participacao intelectual 
na comunicaccio, podera por em duvida a autenticidade da participacao es-
piritual no fenomeno. Por outro lado, nenhuma mensagem podera ser total-
mente inconsciente, visto que em todas ha participacao do c6rtex do me
dium e, se por acaso este nao se recordar dos eventos que se sucederam 
durante a comunicacao, o esquecimento deve ser atribuido a ocorrencia de 
uma simples amnesia. Considera-se, portanto, que o processo mediunico 
transcorre sempre em parceria, com assimilacao das ideias do espirito co
municante e a participacao cognitiva do medium. Sendo comum uma amne
sia que ocorre logo apos a rotura da ligacao fluidica (interacao de campos 
de forca), entre o medium e a entidade espiritual. £ do conhecimento dos 
pesquisadores do fenomeno mediunico que a clarividencia, a telepatia e a 
capacidade de desenhar objetos fora do alcance da visao do medium, ocor-
rem com caracteristicas muito semelhantes a organizacao de nocao geome-
trica e espacial que ultimamente tem-se identificado na fisiologia normal do 
hemisferio cerebral direito. Quando ocorrem lesoes no hemisferio cerebral 
direito as falhas nos desenhos sao muito caracteristicas. Os objetos s3o es-
quematizados com negligencia de detalhes, ficando as figuras incompletas. 
Um 6culos, por exemplo, e desenhado sem uma das hastes e uma casa 
pode ser rabiscada sem um dos seus lados ou sem o telhado. Os mediuns 
que captam as informacoes a distancia ou registram visoes imateriais, tam
bem costumam descrever suas percepcoes com falta de detalhes ou ampu
t a t e s das imagens de maneira muito semelhante a negligencia observada 
nas sindromes do hemisferio direito. f= possivel que estes mediuns regis-
trem as imagens utilizando as areas corticais especificas para funcoes visu-
ais e gnosticas (de reconhecimento) do hemisferio direito do cerebro. O 
grau de distorcao ou de falta de detalhes mais preciso deve depender do 
maior ou menor grau de desenvolvimento mediunico. [...] Considerando g 
fenomeno mediunico da psicografia e da fala mediunica. podemos observar 
corriqueiramente que, gs mediuns ao discursarem ou psicoqrafarem um tex-
tg sob a influencia do espirito comunicante. g fazem revelando qestos, pos-
turas e expressoes mais ou menos comuns a todos eles. No caso da psico
grafia, a escrita se processa frequentemente com muita rapidez. as palavras 
podem aparecer escritas com pouca clareza. as letras as vezes sao qran-
des, provavelmente, para facilitar a escrita rapida, a caliqrafia tern pouco 
capricho. nao ha necessidade do medium acompanhar g que escreve e QC> 
de ocorrer escrita em espelho. (qrifo nosso). 

A manifestagao mediunica, como ja mencionado no trabalho, da-se atraves 

dos mediuns que, segundo consta no Livro dos Mediuns (KARDEC, 2005), podem 

ser conscientes (facultativos, voluntaries) ou inconscientes (involuntarios); e possivel 

dividir os mediuns em duas grandes categorias: os mediuns de efeitos fisicos (que 

tern o poder de provocar efeitos materials); e os mediuns de efeitos intelectuais (os 



48 

que sao mais aptos a receber e a transmitir comunicacoes inteligentes, a exemplo 

dos mediuns audientes, mediuns falantes, mediuns videntes, mediuns de pressenti-

mentos, mediuns profeticos, mediuns pintores ou desenhistas, mediuns musicos). 

Os mediuns naturais ou inconscientes (involuntarios) sao os que produzem 

espontaneamente os fenomenos, sem intervengao da propria vontade e, no mais 

das vezes, a sua revelia. Sao os que exercem sua influencia sem querer, de forma 

involuntaria e frequentemente, em adolescentes e criancas pequenas. Os mediuns 

facultativos ou conscientes (voluntarios) tern consciencia do seu poder e produzem 

fenomenos espiritas pela propria agao da vontade (KARDEC, 2005, p. 182). 

O Livro dos Mediuns (KARDEC, 2007, p. 181-221) elenca as especies de me

diuns, seja de acordo com os efeitos fisicos ou intelectuais, segundo o desenvolvi-

mento das faculdades, consoante as qualidades morais e fisicas do medium, con

forme o genero e particularidades das comunicagoes e, por fim, ante o modo de e-

xecugao, dai a variedade de mediuns escreventes (escreventes ou psicografos, se-

mimecanicos, intuitivos, poligrafos, poliglotas e os iletrados). 

Os mediuns de efeitos fisicos sao aptos a produzir fenomenos materiais, co

mo o movimento de corpos inertes, ruidos, pancadas, vozes diretas, materializa-

goes, transportes etc. A mediunidade de efeitos fisicos fez-se muito comum a epoca 

do surgimento do Espiritismo, tudo com o objetivo de chamar a atengao dos encar-

nados para as coisas do alem, tal como ocorreu em Hydesville e depois na Franga, 

em meados do seculo passado (BERNARDES, 2007). 

Os mediuns sensitivos ou impressionaveis sao pessoas suscetiveis de sentir 

a presenga dos Espiritos por uma impressao vaga, por uma especie de leve rogadu-

ra sobre todos os seus membros; nao apresentando carater bem definido, visto que 

todos os mediuns sao mais ou menos sensitivos. Esta faculdade pode adquirir tal 

sutileza que aquele que a possui reconhece nao so a natureza (boa ou ma) do Espi

rito que esta ao lado, mas ate a sua individualidade, como o cego reconhece a apro-

ximagao de tal ou tal pessoa (KARDEC, 2007, p. 186). 

Ha, no entanto, pessoas que desenvolvem determinado tipo de mediunidade, 

tal como os mediuns audientes, que ouvem a voz dos Espiritos (algumas vezes uma 

voz interior, que se faz ouvir no foro intimo, doutras vezes uma exterior, clara e dis-

tinta, qual a de uma pessoa viva) podendo ate realizar conversagao, que pode ser 

agradavel ou desagradavel, dependendo do nivel do Espirito comunicante. Ja os 
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mediuns falantes transmitem a mensagem espirita atraves da fala; os Espiritos atu-

am sobre o orgao da fala, como atuam sobre a mao dos mediuns escreventes. 

Os mediuns videntes sao dotados da faculdade de ver os Espiritos; alguns a 

possuem no estado normal, ou seja, acordados (lembrando-se do que viram), outros 

so a possuem em estado sonambulico ou proximo do sonambulismo (que quase 

sempre e efeito de uma crise passageira). Sabe-se que ver os Espiritos durante o 

sono resulta de uma especie de mediunidade, mas nao constitui, propriamente fa-

lando, o que se chama videncia. O medium sonambulico e aquele que, nos momen-

tos de emancipacao, ve, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos; muitos so-

nambulos veem perfeitamente os Espiritos e os descrevem com precisao (como os 

mediuns videntes), podendo conversar com eles e transmitir seus pensamentos. 

(KARDEC, 2007, p. 188 - 193). 

Os mediuns curadores sao aqueles que tern o dom de curar pelo simples to

que, olhar ou imposicao das maos, sem o uso de medicacao; e a agao do magne-

tismo animal que produz a cura, mas essa faculdade deve ser classificada como 

mediunidade porque as pessoas que possuem esse dom nao agem sozinhas, mas 

sao auxiliadas por Espiritos que se dedicam a essa tarefa. Por fim, os mediuns 

pneumatografos sao os que produzem a escrita direta, sem tocarem no lapis ou no 

papel; ja os mediuns escreventes ou psicografos transmitem a mensagem espiritual 

utilizando lapis e papel (KARDEC, 2007, p. 193 - 196). Sobre a psicografia, Kardec 

(2005, p. 197) diz que: 

De todos os meios de comunicagao, a escrita manual e o mais simples, o 
mais comodo e o mais complete Para esse meio devem tender todos os es-
forgos, porquanto ele permite se estabelegam com os Espiritos relagoes 
continuadas e regulares, como as que existem entre nos, e e por ele que os 
Espiritos revelam melhor sua natureza e o grau do seu aperfeigoamento ou 
de sua inferioridade. 

A mente encontra-se na base de todas as manifestagoes mediunicas, por isso 

e imprescindivel enriquecer o pensamento, incorporando-lhe valores morais e cultu-

rais; a mediunidade, pois, nao basta por si mesma. Assim, o dom mediunico, por ser 

uma conquista evolutiva da humanidade, nao deve se limitar a mera produgao de 

fenomenos; o medium consciente de seu papel precisa buscar disciplina e ilumina-

gao intimas, para tornar-se um instrumento de progresso, com vistas a felicidade 

propria e coletiva. 
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4.2 Provas espiritas - psicografia 

A percepcao das influencias espirituais, como se observa, se da pelo fenome

no mental da sintonia, ou seja, a mente, sendo um nucleo de forcas inteligentes, ge-

ra pensamentos que, ao se exteriorizarem, entram em comunhao com as faixas de 

ideias do mesmo teor vibratorio, estabelecendo-se, assim, a sintonia mediunica. 

Dentre os meios de comunicagao, a escrita manual feita atraves da psicografia se 

mostra como a prova mais completa da ligagao entre o mundo material e o dos espi

ritos, assim como a que da mais resultados satisfatorios. 

A palavra psicografia origina-se do grego phyche, que significa borboleta, al

ma; e grapho, escrevo; seria a escrita dos espiritos atraves da mao de um intercep

tor, denominado medium. A mediunidade origina-se do latim medium, meio, interme-

diario; e a pessoa que pode servir de intermediario entre os espiritos e os homens e 

isso independe da condigao moral do receptor, de suas crengas ou mesmo de seu 

desenvolvimento intelectual (BARBOSA, 2007). 

Segundo a doutrina espirita, a psicografia seria uma das varias possibilidades 

de expressao mediunica existentes. Contudo, nao somente a ela pertencente, mas 

tambem a correntes misticas e religiosas que admitem a possibilidade da ocorrencia 

desse fenomeno, como a Umbanda e a Teosofia 8. Alem disso, uma observagao 

muito importante do entrevistador Herculano Pires feita na noite de 28 de julho de 

1971 no Canal 4, no programa "Pinga Fogo" da TV Tupi, Sao Paulo, quando Chico 

Xavier foi entrevistado por diversas pessoas, informa que entre os catolicos, tambem 

se faz presente o uso da psicografia: 

Herculano Pires — Almir, eu queria que voce me concedesse apenas o 
direito de fazer uma observacao a respeito do que o Chico acabou de falar. 
Eu queria lembrar a existencia. no mundo catolico. tambem de psicografia. 
do fenomeno psicoqrafico. A Edicoes Paulinas, aqui de Sao Paulo, ha uns 5 
anos. mais ou menos, publicaram um livro muito curioso e que se chama "O 
Manuscrito do Purgatorio". E um livro recebido na Espanha, num convento 
de l ^ gor uma freira. Ela recebeu g livro atraves do espirito de outra freira 
que havia morrido no proprio convento. Um trabalho. evidentemente, de 
psicografia cat6lica. Esse livro foi traduzido para g portugues pelo padre 

8 A Umbanda e um culto religioso e magico afro-brasileiro; designacao dos cultos gue se confundem 
com o da macumba, do candomble (BA), do xango (PE), da pajelanca (AM) e outros cultos 
sincreticos. Ja a Teosofia e uma ciencia gue tern por objeto a uniao com Deus; doutrina espiritualista 
iniciada por Helena Petrovna Blavatsky (1831-1896), mistica norte-americana ligada ao budismo e ao 
budismo e ao lamaismo. 
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Julio Maria, tao conhecido, principalmente pela sua atuacao na revista "Ave 
Maria". E saiu publicado aqui em Sao Paulo com todas as autorizacoes 
eclesiasticas, tendo vindo. tambem da Espanha, com essas autorizacoes. 
Mas acrescento g sequinte: as proprias Edicoes Paulinas anunciaram que 
outros livros da mesma natureza seriam publicados por ela. Entretanto, nao 
foram. Mas existe. portanto, bastaria este livro, 'X) Manuscrito do 
Purqat6rio". que foi publicado para provar que existe uma psicografia 
catolica. Chico Xavier — Emmanuel pede para mencionar diante do nosso 
caro escritor e entrevistador que levantou o problema com tanta distincao e 
com tanto carinho que nos nao podemos esquecer um problema muito 
importante em nossa vida crista. E que o livro e mesmo um instrumento de 
cultura extraordinario, um instrumento que esta entre esse mundo e o outro. 
E tao importante, que o primeiro livro que veio para a humanidade e um livro 
do mundo espiritual, um livro de pedra, que foi os "Dez Mandamentos", de 
Moises (grifo nosso). 

Destarte, nao se pode alegar a ilegitimidade da carta psicografada com fun

damento em preconceitos religiosos, ja que, reafirmando, a psicografia nao e um 

fenomeno particular da religiao espirita kardecista, apenas essa doutrina se propos a 

demonstrar com maior clareza os fenomenos tidos como sobrenaturais ou do alem, 

desmistificando-os atraves de comprovacoes nos diversos ramos da ciencia (medici-

na, biologia, fisica quantica etc;). 

Kardec classifica-a como um tipo de manifestagao inteligente, por consistir na 

comunicagao discursiva escrita de uma suposta entidade sobrenatural ou espirito 

havido por intermedio de um homem. O mecanismo de funcionamento da psicografi-

a, ainda segundo Kardec (2007, p. 197 - 199), em "O Livro dos Mediuns", pode ser 

consciente, semi-mecanico ou mecanico, a depender do grau de consciencia do 

medium durante o processo de escrita. 

A psicografia obedece ao mecanismo geral da mediunidade de efeito inteli

gente; o fenomeno mediunico necessita obrigatoriamente de um medium, ou seja, 

um encarnado que disponha da faculdade de propiciar a comunicagao mediunica de 

um espirito que va transmitir sua comunicagao e das variaveis ambientais favoraveis 

a comunicagao. E evidente que a vontade do medium e do espirito em participar do 

processo de comunicagao e fundamental no processo, pois nenhuma das duas par

tes pode ser obrigada a isso. 

Conforme o Livro dos Mediuns (KARDEC, 2005, p. 222 - 228) no momento da 

comunicagao o medium, devidamente concentrado, expande suas vibragoes energe-

ticas, o mesmo ocorrendo com o espirito comunicante. Assim e que, estando proxi-

mos, os perispiritos9 de medium e de espiritos de interpenetram, misturando suas 

9 Organismo homogeneo que desempenha todas as funcSes da vida psiquica, ou da vida separada 
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energias e vibracoes, constituindo o que se denomina de "atmosfera fluidico-

espiritual comum". Atraves dessa atmosfera, que constitui uma verdadeira ponte en

tre espirito e medium e que o desejo, a vontade e a mensagem do espirito flui ate o 

medium. No caso especifico da psicografia, o espirito faz chegar ate o consciente do 

medium suas ideias, pensamentos e sentimentos na forma de impressoes, que o 

medium, em plena consciencia de seus sentidos, capta e traduz na forma de uma 

mensagem, relatando aquilo que percebeu e entendeu. 

Ante tais licoes entende-se que o medium e um interprete do pensamento e 

da vontade dos espiritos, que se comunicam por seu intermedio utilizando-se da es

crita manual, ou seja, da psicografia para assim transmitir relevantes informacoes. 

Como acima demonstrado, denomina-se psicografia a transmissao mediunica 

atraves da escrita que se utiliza, para tanto, de um medium psicografo, ou seja, a-

quele medium que tern a capacidade de transmitir mensagens dos espiritos atraves 

da escrita. No Livro dos Mediuns (KARDEC, 2005, p. 197-199) ha tres tipos de 

psicografia, segundo o modo de execugao: seriam elas a semimecanica (onde a 

mao do medium se move sem a vontade do mesmo, embora possua ele a 

consciencia do que escreve); a intuitiva (no qual e facultativo e voluntario o 

movimento das maos, tendo ele consciencia do que vem a escrever) e a psicografia 

mecanica (em que o movimento da mao do medium e involuntario e este nao possui 

consciencia do que escreve). 

Ainda de acordo com o mesmo livro, na primeira o medium poderia ate estar 

consciente da ocorrencia do fenomeno, perceber o influxo de ideias, mas seria 

incapaz de influenciar o texto, que basicamente Ihe escorreria das maos. O impulso 

de escrita e mais forte do que sua vontade de parar ou conduzir voluntariamente o 

processo. No segundo caso (o menos passivel de validacao experimental) o medium 

tern plena consciencia daquilo que escreve, apesar de nao reconhecer em si a 

autoria das ideias contidas no texto; tern a capacidade de influir nos escritos, 

evitando informacoes que Ihe parecam inconvenientes ou formas de se expressar 

inadequadas. No terceiro caso (o mais adequado para uma averiguacao 

experimental controlada) o medium poderia escrever sem sequer se dar conta do 

que esta fazendo, incluindo-se ai a possibilidade de conversar com interlocutores 

sobre determinado tema enquanto psicografa um texto completamente alheio ao 

do corpo; invblucro intermediario entre o corpo material e o espiritual, n§o destrutivel pela morte e 
agente dos fenomenos espirituais, magneticos e telepaticos. 
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assunto em pauta. Isso porque, segundo Kardec, esses mediuns permitiriam ao 

espirito agir diretamente sobre sua mao ou seu braco, sem recorrer a mente. 

Portanto, de acordo com o modo de execugao da psicografia, ve-se que pode 

se dar atraves dos mediuns escreventes ou psicografos (os que tern a faculdade de 

escrever por si mesmos sob a influencia dos Espiritos). Estes mediuns podem ser 

mediuns escreventes mecanicos, cuja mao recebe um impulso involuntario e que 

nenhuma consciencia tern do que escrevem; mediuns semimecanicos, onde a mao 

se move involuntariamente, mas que tern, instantaneamente, consciencia das pala-

vras ou das frases, a medida que escrevem; e por fim os mediuns intuitivos, que sao 

aqueles com quern os Espiritos se comunicam pelo pensamento e cuja mao e con-

duzida voluntariamente. 

4.2.1 Psicografia como documento 

E de ver-se, a priori, que o documento psicografado nao deve, ser considera-

do uma prova ilegal, pois que em nenhum momento fere normas de cunho proces

sual ou material. Na legislagao formal tem-se que a enumeragao dos meios de prova 

e exemplificativa e nao faz alusao a qualquer hierarquia de provas, basta apenas 

que a evidencia psicografada seja juntada no momento oportuno, segundo as regras 

da propria lei processual; e no que se refere a legislagao substancial, ve-se que o 

uso do documento psicografado nao e causa de crime ou de contravengao, pois as 

partes sao livres para desfrutar de quaisquer meios probatorios de ordem legal e 

moralmente permitidos; o litigante que usufrui da psicografia com fundamento cienti-

fico nao tern o animus delict, mas apenas a intengao de comprovar as suas alega-

goes. 

A psicografia nao e prova ilicita porquanto nao e proibida, nao viola o principio 

do contraditorio e da ampla defesa, pois nao nega a oportunidade de contestagao, 

no processo, da prova apresentada; se nao pode ser submetida ao principio do con

traditorio na produgao, o sera em juizo. Reza o artigo 232 do Codigo de Processo 

Penal brasileiro sobre a liberdade na produgao das provas documentais: "conside-

ram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papeis, publicos ou particu

lares"; pelo qual a legislagao processual penal abre margem para o uso de quais-
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quer tipos de evidencias que tenham a possibilidade de esclarecer e comprovar a 

verdade real dos fatos controvertidos, desde que, logicamente, nao afrontem as re

gras basilares do Estado Democratico de Direito. 

Na descricao quaisquer escritos, pode-se incluir sem duvida a prova psicogra-

fada, por se tratar de um documento escrito de cunho cientifico. Todavia, o escrito 

deve vir acompanhado de uma pericia grafotecnica, que compare a grafia do faleci-

do e a do documento psicografado, para inseri-la juntamente com as demais provas 

colhidas. Para Mirabete (2005): 

Os documentos chamados publicos, aqueles expedidos na forma prescrita 
em lei, por funcionarios publicos no exercicio de suas atribuicoes, gozam de 
protecao juris tantum de autenticidade, sendo impossivel imputar-lhe valor 
diverso do que contem. Ja os documentos chamados particulares, assina-
dos ou mesmo feitos por particulares, sem a presenca oficializante dos fun
cionarios publicos, no exercicio de suas funcoes, so sao considerados au
tenticos quando reconhecidos por oficial publico, quando aceitos ou reco-
nhecidos por quern possa prejudicar e quando provados por exame pericial. 

Destarte, se alegada a falsidade da carta psicografada, esta pode ser subme-

tida a verificacao de sua autenticidade atraves da pericia especializada, conforme 

artigo 235 do CPP; quando for contestada havera inclusive incidente processual 

proprio a tanto. 

O uso da psicografia e uma necessidade iminente na estrutura probatoria pro

cessual brasileira, configurando um meio inovador de comprovar a veracidade de um 

fato desde que possua teor cientifico, respeite os principios constitucionais e as de

mais provas existentes no processo. Nao ha como negar a possibilidade do uso de 

documento psicografado como meio de prova, uma vez que e habil moral, legitima e 

licitamente e, o mais importante, nao e uma prova imprestavel, ja que o seu funda

mento esta na ciencia, sendo facil de comprovar-se a autoria e autenticidade do es

crito por pericia grafotecnica, como evidencia nitidamente legal e constitucional. 

A constitucionalidade na utilizagao da psicografia como evidencia dentro da 

conjuntura processualistica e inteiramente admissivel, pois que alem de possuir fun

damento em estudos cientificamente comprovados, tern garantida tambem a sua 

legalidade, ja que a legislagao processual penal elenca um rol exemplificativo e nao 

exaustivo de meios de prova e a Constituigao Federal garante que as partes litigan

tes podem utilizar-se de todas as provas admissiveis para o bom andamento do pro-



55 

cesso, desde que se atue com boa-fe em relacao ao conjunto de principios e garan-

tias constitucionais existentes, pois que nenhum principio ou garantia e absolute 

4.2.2 Exame grafotecnico 

A pericia grafistica e de fundamental importancia dentro da processualistica, 

pois o seu carater tecnico embasa de maneira substancial a prova de que se neces-

sita verificar a autenticidade ou determinar a autoria. No que se refere aos documen

tos psicografados esta importancia se torna ainda maior, pois a sua associacao a 

religiao Espirita ainda Ihe impoe desconfianca e preconceito. 

A grafoscopia e a psicografia sao duas formas de expressoes que necessitam 

sempre estarem juntas, sendo esta ultima definida, segundo o perito na area Peran

drea (1991): 

[...] como um conjunto de conhecimentos norteadores dos exames graficos, 
que verifica as causas geradoras e modificadoras da escrita, atraves de 
uma metodologia apropriada, para a determinacao da Autenticidade Grafica 
e da Autoria Grafica. 

Sao, portanto, objeto da grafoscopia os exames feitos para a verificacao da 

autenticidade (que podem resultar em falsidade grafica ou autenticidade grafica) e 

os exames para a verificacao da autoria. O perito em grafoscopia, Carlos Augusto 

Perandrea 1 0, escreveu um Livro chamado "A Psicografia a Luz da Grafoscopia", um 

trabalho cientifico, publicado na Revista Cientifica Semina da Universidade Estadual 

de Londrina, onde o autor prova a comunicagao psicografica comparando a letra, 

padrao do individuo aposta antes da morte e depois em mensagens mediunicas de 

psicografia, analisando tudo em laudo tecnico e chegando a conclusao de autentici

dade grafica. O autor tambem confirma a autoria grafica de mais de 400 psicografias 

recebidas atraves do medium Chico Xavier quando comparadas com a grafia das 

pessoas enquanto ainda vivas, o que se constituiria em uma prova da sobrevivencia 

Perandrea e professor da Universidade Estadual de Londrina Parana, Criminologo, Perito Judiciario 
em Documentoscopia; Professor Universitario, na Universidade Estadual de Londrina, desde 1972 
(Medicina Legal - Identificacao Datilosc6pica e Grafotecnnica - Curso de Direito); Disponivel em: 
<http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2005/09/328872.shtml>. Acesso em: 16 out 2009. 

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2005/09/328872.shtml
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da consciencia humana ao fenomeno da morte fisica. Outrossim, das 400 psicogra-

fias, 398 foram tambem confirmadas por outros peritos da area. A metodologia utili

zada por Perandrea e a padrao em Grafoscopia Judiciaria, que e uma area que tern 

solido respaldo cientifico ja ha muitas decadas. 

Chico Xavier psicografou centenas de cartas consoladoras dirigidas a familia-

res; muitas delas, revelando nomes totalmente desconhecidos pelo medium, foram 

grafadas com a mesma letra dos falecidos. Dentre os casos examinados pelo grafo-

tecnico Perandrea, um dos que despertou mais interesse foi o da mensagem psico-

grafada por Chico Xavier no dia 22 de julho de 1978, em italiano, do espirito de llda 

Mascaro Saullo desencarnada em Roma em 20 de dezembro de 1977, dirigida aos 

seus familiares residentes no Brasil. Nessa altura, e bom esclarecer que o medium 

mineiro nunca aprendeu a falar e a escrever a lingua italiana. Apos os exames efe-

tuados com base nos estudos tecnico-cientificos de grafoscopia, pode a pericia 

comprovar sem duvidas a sua veracidade, chegando aos seguintes resultados cate

gor ies : 

A mensagem psicografada por Francisco Candido Xavier, em 22 de julho de 
1978, atribuida a llda Mascaro Saullo, contem demonstracao fotografica, em 
"numero" e em "qualidade", consideravel e irrefutaveis caracteristicas de 
genese grafica suficientes para a revelacao e identificacao de llda Mascaro 
Saullo como autora da mensagem questionada (PERANDREA, 1991). 

Observa-se que o trabalho feito pelo conceituado perito em muito ajudou na 

evolugao do Direito. De acordo com Lauro Denis, em "Uristas apoiam psicografias 

espiritas" (2005): 

O metodo grafoscopico empregado por esse perito e totalmente aberto a in
ves t iga tes , sendo amplamente utilizado pela Justiga, em casos de ambito 
geral de todo o mundo ha muito tempo (tanto para condenar um reu, como 
para absolver). 

Como visto, Perandrea e um perito especialista que trabalha com psicografia 

e, como orienta Tourinho Filho (1999): "frequentemente os peritos sao chamados a 

procederem a exames grafologicos ou grafotecnicos, trata-se de exames delicados e 

que, por isso mesmo, devem ser entregues a pessoas altamente credenciadas". 

Nesta seara, fundamenta o artigo 174 do Estatuto Processual Penal brasileiro: 
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Art. 174. No exame para o reconhecimento de escritos, por comparacao de 
letra, observar-se-a o seguinte: 
[...] omissis. 
II- para a comparacao, poderao servir quaisquer documentos que a dita 
pessoa reconhecer ou ja tiverem sido judicialmente reconhecidos como de 
punho, ou sobre cuja autenticidade nao houver duvida; 
III- a autoridade, quando necessario, requisitara, para exame, os documen
tos que existirem em arquivos ou estabelecimentos publicos, ou nestes rea-
lizara a diligencia, se dai nao puderem ser retirados. 
[...] omissis. 

Tem-se, portanto, no ordenamento juridico processual atual, que nao existe 

qualquer texto normativo ou principio que limite o uso pratico de documento produzi-

do pela psicografia como meio de prova penal, civel e trabalhista. A sua utilizacao 

figura naturalmente como um dos meios de prova, neste caso como um documento 

escrito onde, se alegada suspeita de falsidade ou fraude, sera o mesmo submetido 

(como quaisquer escritos) a exame de comparagao de letra a diligencias que com-

provem as circunstancias descritas na carta psicografada. 

4.2.3 Casos de psicografia 

No Direito Penal brasileiro ha casos vastamente conhecidos cuja decisao ju

dicial se fundamentou em comunicacoes psicografadas pelo conhecido medium 

Francisco Candido Xavier, nas quais os espiritos das vitimas de homicidio inocenta-

ram os acusados. 

A exemplo cite-se o crime de homicidio ocorrido na cidade de Goiania-GO, 

em 10 de Fevereiro de 1976, praticado por Joao Batista Franca contra Henrique 

Emmanuel Gregoris. Neste caso, Joao Batista, empresario na cidade de Goiania e 

ha pouco tempo tornado amigo de Henrique, combinou de encontrarem-se em um 

motel com duas garotas para se divertirem. Em meio a bebidas e distracao, Henri

que pede a Joao Batista que pegue a arma dele no carro para emprestar-lhe, pois 

estava terminando a obra de uma casa e precisava de uma arma para evitar futuros 

roubos. Joao Batista assim o fez, e em meio a brincadeiras, uma das mulheres ten-

tando retirar a arma das maos de Joao Batista, dispara sem querer em Henrique 

Gregoris, que morre imediatamente. O medium Chico Xavier psicografou uma carta 

do falecido no qual isentava de total responsabilidade o acusado pela morte do jo-
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vem, como isso o juiz acatou o documento como prova habil e ao sentenciar absol-

veu sumariamente o indiciado (DENIS, 2009). 

Em 1979 o juiz Orimar de Bastos absolveu o acusado Jose Divino Nunes com 

base em uma carta psicografada onde o isentava de dolo ou culpa 1 1 . O juiz encon-

trava-se em sua casa sozinho quando comecou a preparar a sentenga; na terceira 

lauda, o juiz ja nao tinha mais consciencia do que escrevia, parecia encontrar-se em 

transe. Tres horas depois acordou com 09 laudas de sentenga prontas, e a partir da 

terceira lauda com nenhum erro de datilografia. Esta decisao foi confirmada pelo Tri

bunal goiano (DENIS, 2009): 

Do Acordao exarado pelo Egregio Tribunal de Justica de Goias, constituido 
as fls. 246/256 do processo: (...) Sobre a admissibilidade das Provas, dispoe 
o art. 155 do C6digo de Processo Penal: "No juizo penal, somente quanto 
ao estado das pessoas serao observadas as restricoes a prova estabeleci-
das na Lei Civil". Verifica-se, entao, que no Juizo penal NAO HA LIMITA-
gOES DOS MEIOS DE PROVA, SENDO AMPLA A INVESTIGAQAO, Dl-
LATADOS OS MEIOS PROBATORIOS, VISANDO ALCANQAR A VERDA
DE DO FATO E DA AUTORIA, OU SEJA, DA IMPUTAQAO. "Ensina Espi-
nola Filho em seu Codigo de Processo Penal, vol. II/453: "Como resultado 
da inadmissibilidade de limitacao dos meios de Provas, utilizaveis nos pro
cesses criminals, e-se levado a conclusao de que, para recorrer a qualquer 
expediente, reputado capaz de dar conhecimento da verdade, nao e preciso 
seja um meio de prova previsto, ou autorizado pela Lei, basta nao seja ex-
pressamente proibido, nao se mostre incompativel com o sistema geral do 
Direito Positive n§o repugne a moralidade publica e aos sentimentos de 
humanidade e decoro, nem acarrete a perspectiva de dano ou abalo a sau-

1 1 No desenrolar da instrugao foram juntados aos autos recortes de Jornal e uma mensagem Espirita 
enviada pela vitima, atraves de Chico Xavier, em que na mensagem enviada do alem, relata tambem 
o fato que originou sua morte." "Lemos e relemos depoimentos das Testemunhas, bem como anali-
samos as pericias efetivadas pela especializada, e ainda mais, atentamos para a mensagem espiritu-
alista enviada, pela vitima aos seus pais." "Fizemos analise total de culpabilidade, para podermos 
entrar com a cautela devida no presente feito "sub judice", em que nao nos parece haver o elemento 
DOLO, em que foi enquadrado o denunciado, pela explanacao longa que apresentamos. O Jovem 
Jose Divino Nunes, em pleno vigor de seus 18 anos, ve-se envolvido no presente processo, acusado 
de delito doloso, em que perdeu a vida de seu amigo inseparavel Mauricio Garcez Henrique." "Na 
mensagem psicografada retro, a vitima relata o fato isentando-o. Coaduna este relato com as decla-
racoes prestadas pelo acusado, quando do seu interrogators, as fls.100/vs. Por essa analise, fizemos 
a indagacao: "HOUVE A CONDUTA INVOLUNTARIA OU VOLUNTARIA DO ACUSADO, A FIM DE 
SE PRODUZIR UM RESULTADO? QUIS O ILlCITO?" "Afastado o dolo, poderia aventar-se a hipote-
se de culpa, mas na culpa existe o nexo de previsibilidade (...) Jose Divino, estando sozinho em seu 
quarto, no momento em que foi ligar o radio, estava conscio de que ninguem ali se encontrava. Acio-
nou o gatilho inconscientemente. Donde se afastar a culpa, pois o fundamento principal da culpa esta 
na previsibilidade." "Julgamos improcedente a denuncia, para absolver, como absolvido temos, a 
pessoa de JOSiz DIVINO NUNES, pois o delito por ele praticado nao se enquadra em nenhuma das 
sancoes do Codigo Penal Brasileiro, porque o ato cometido, pelas analises apresentadas, nao se 
caracterizou de nenhuma previsibilidade. Fica portanto, absolvido o acusado da imputacao que Ihe foi 
feita. 
Publique-se, Registre-se e Intimem-se. 
Goiania. 16 de julho de 1979 (a) ORIMAR DE BASTOS Juiz de Direito, em plantao na 2 a Vara. 
Disponivel em: http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2005/09/328872.shtml. Acesso em: 08 de 
outde 2009. 

http://www.midiaindependente.org/pt/blue/2005/09/328872.shtml
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de fisica ou mental dos envolvidos, que sejam chamados a intervir nas dili-
gencias (grifo do autor). 

Cite-se ainda o crime de homicidio, ocorrido em Campo Grande-MS em mar-

go de 1980, praticado por Jose Francisco Marcondes de Deus contra a sua esposa 

Cleide Maria, ex-miss Campo Grande, sendo o mesmo absolvido com base em uma 

carta psicografada No Parana, ha registro de um caso onde nao houve absolvigao, 

mas as cartas psicografadas serviram como atenuantes da pena (DENIS, 2005). 

Em Viamao-RS, em 2006, lara Barcelos, acusada pelo assassinato do aman-

te Ercy Cardoso, foi absolvida pelo juri depois que a defesa apresentou uma carta 

psicografada por um medium e que teria sido enviada pelo espirito de Ercy. O advo-

gado dela, Lucio de Constantino, disse que a carta foi uma prova relativa, que "so-

mada as outras firmas o contexto probatorio" (FRUTUOSO, 2009). Mais 

recentemente, em 17 de maio de 2007, o julgamento do reu Milton dos Santos pelo 

assassinato de Paulo Roberto Pires (o "Paulinho do Estacionamento") em abril de 

1997, foi suspenso devido a uma carta recebida pelo medium Rogerio Leite em uma 

sessao espirita realizada em 2004, na qual Paulinho inocenta o acusado; fotografias 

da sessao espirita foram anexadas aos autos do processo (GOMES, 2007). 

Os casos acima relatados sao apenas alguns exemplos do cotidiano forense 

em que se usou a transcrigao psicografada como meio de prova habil, legitima e lici-

ta, portanto, evidentemente constitucional. Todavia, nao basta aceitar a psicografia 

como prova, e preciso desvincular-se do aspecto religioso para, amparando-se na 

ciencia, torna-la meio de prova amplamente utilizavel, como as demais existentes no 

Direito. 

4.2.4 Aspectos positivos e negativos das cartas psicografadas 

Como um dos aspectos contrarios as cartas psicografadas usadas como pro

va judicial, pode-se alegar a possibilidade de fraude (NUCCI, 2009). Nesse contexto, 

nao e qualquer carta psicografada que pode ser utilizada como prova, ja que essas 

cartas devem alcancar respaldo cientifico atraves da pericia grafotecnica. Da mesma 

forma que uma testemunha pode mentir em juizo ou um documento apresentado 
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pode ser materialmente ou ideologicamente falso, enfim, como qualquer outra prova 

as cartas psicografadas tambem podem nao ser autenticas; desse modo e importan

te o respaldo do medium e, na duvida, o exame grafotecnico (BORGES, 2009). 

Acerca disso, Nucci (2009), em "Da ilegitimidade da psicografia como meio de 

prova no processo penal a luz da Reforma Processual Penal de 2008", considera as 

cartas psicografadas uma prova ilicita, relatando que estas cartas estao desconexas 

com os outros artigos do Codigo de Processo Penal e que sua admissao como pro

va documental e inaceitavel, pois que nao admitem a consideragao de relatos de 

uma pessoa que nao faz mais parte do mundo fisico: 

[...] Diante disso, a prova de fatos impossiveis esta alheia ao contexto das 
provas juridicamente relevantes e admissiveis no processo. A sua introdu-
cao constitui violacao a preceitos constitucionais, em primeiro piano, mas 
tambem a normas legais. Houvesse prova cientifica e patente acerca da vi
da apos a morte e de onde ela se desenvolve, sob guais criterios e diante 
de quais regras, certamente, inexistiriam tantas religioes, mas somente u-
ma. [...] A psicografia faz parte da doutrina espirita kardecista. Deve, indu-
bitavelmente, ser respeitada, como desenvolvimento de uma crenca. Po
rem, e inadmissivel no processo. como meio de prova. uma vez gue se volta 
a fato impossivel de ser demonstrado: a vida apos a morte. [...1 A lesao ag 
contraditorio e nitida, cuidando-se da psicografia. pois a parte contraria nao 
tern instrumentos juridicos para contrariar a prova, nem para oferecer con-
tra-prova. Imagine-se o surrealismo de uma acareacao entre a vitima, por 
meio de psicografia, inocentando o reu, e uma testemunha presencial, gue 
diz ter visto o acusado matando o ofendido. O gue faz o magistrado? Coloca 
frente a frente g medium e a testemunha no plenario do Tribunal do Juri? O 
medium ouviria as perguntas dg juiz presidente, transmitiria a vitima. que 
deveria estar presente tambem (por intimacao?) e rediqiria a resposta? Co
mo confrontar face a face g desencarnado e g encarnado?. [...] Ademais, in-
troduzida a comunicagao enviada pelo morto, por intermedio do medium, a 
parte contraria teria o direito de levantar uma questao prejudicial heteroge-
nea: para gue a prova seja admitida, convem evidenciar, antes, a existencia 
de vida apos a morte. Superada esta questao, pode-se aceitar e guestionar 
a palavra da "vitima". Se insuperavel a questao prejudicial, como evidente 
gue e, torna-se apocrifa a carta oferecida. Afinal, nao e anonima, pois esta 
assinada. Mas nao se pode comprovar a identidade de guem assinou. Tor
na-se prova de impugnagao impossivel. Seria, pois, um documento ile-
galmente constituido. [...] Garantir-se legitimidade a psicografia. como meio 
de prova, considerando-a licita, e medida arriscada e temeraria. Um dia, ela 
poderia ser usada para absolver; noutro, para condenar. E o processo penal 
deslocar-se-ia, com isso, do mundo da ciencia para o cenario da irracionali-
dade, da fe e da pura emocao (grifo nosso). 

Observe-se que este assunto e regido por envolvimento religioso e que seria 

ignorancia dizer que e um tipo de prova nao aceito, ja que o Brasil e um pais dotado 

de leis que organizam, inclusive, o direito ao livre exercicio dos cultos religiosos. A-

pesar de a Constituigao brasileira assegurar a liberdade de culto (artigo 5°, VI) e pro-

clamar um Estado laico, a analise da psicografia tern fundamento explicitamente ci-
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entifico em estudo tecnico de fatos reais apurados ao longo dos anos e que reune 

varias ciencias afins, como por exemplo, a Medicina, a Fisica Quantica, a Grafosco

pia, a Psicologia, a Filosofia e a Neurofisiologia, dentre outras nao menos importan-

tes (BORGES, 2009). Ressalte-se, novamente, que a psicografia nao e condigao 

particular dos espiritas ou de qualquer outra religiao, e sim uma condigao natural, 

que caminha independente destes. 

Afirme-se mais uma vez que nao ha qualquer violagao a direito material ou 

processual em sua obtengao, pois mesmo nao estando explicitada em lei a psicogra

fia ja vem sendo utilizada, por exemplo, como prova no Tribunal do Juri onde os ju-

rados podem aceita-la ou nao, pois decidem por convicgao intima e nao necessitam 

fundamentar suas decisoes, decidindo por livre convencimento e fundamentando-se 

nas demais provas dos autos. Portanto, observa-se que nao consta em nenhum arti

go, lei ou norma que a carta seria ilicita, assim nao e proibida; tambem nao viola o 

principio do contraditorio ou o da ampla defesa, pois nao nega a oportunidade de 

contestagao, no processo, da prova apresentada. 

Nesse diapasao, considera-se prova constitucional como qualquer outra, pos-

suindo a mesma importancia de uma exumagao, de um testemunho ou ate mesmo 

de uma confissao. O que se levara em consideragao e sua devida comprovagao de 

autenticidade atraves de pericia tecnica, como tambem, se possui uma harmonia 

com as demais provas do processo. 

Outro aspecto questionado diz respeito ao artigo 202 do Codigo de Processo 

Penal: "Toda pessoa podera ser testemunha". E que muitos alegam que neste artigo 

fala-se da pessoa natural, pelo que os espiritos jamais poderiam ser testemunhas de 

um processo. Contudo, ressalte-se que as cartas psicografadas nao tratam de prova 

testemunhal, sendo admitidas como prova documental; entao nao cabe discutir se a 

mensagem psicografada se originou de uma pessoa falecida, pois nao compete ao 

juiz pronunciar-se sobre questoes metafisicas e a sobrevivencia post-mortem nao e 

uma questao juridica (BARBOSA, 2007). Destarte, sob esse aspecto, nao se deve 

atribuir a autoria da mensagem psicografada a um espirito, mas ao psiquismo 1 2 in-

consciente do psicografo. A essencia do problema e o reconhecimento juridico de 

que a mente humana possui aptidoes extraordinarias, capazes de tomar conheci

mento de fatos por meios nao convencionais. 

1 2 Conjunto dos fenomenos ou dos processos mentais, conscientes ou inconscientes, de um individuo 
ou de um grupo de individuos. 
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Quanto a punicao em relacao as consequencias no caso de falsidade ou de-

nunciagao caluniosa, se esta seria feita pelo medium ou o espirito, mais uma vez 

compara-se o caso as testemunhas vivas quando nao dizem a verdade perante o 

julgador: o mesmo poderia ocorrer com os espiritos. O que se deve observar e a 

consideragao em relacao a todos os fatos de um processo, como se fosse um jogo 

de quebra cabegas, ate chegar-se a verdade real. Portanto, em sendo contestado 

por falsidade o documento, que seja realizada pericia ou confronto com outras pro

vas do processo, e a prova seria entao desentranhada ou desconsiderada pelo juiz 

(BORGES, 2007). 

Enfim, as cartas psicografadas podem ser consideradas provas licitas, como 

bem demonstrado no trabalho, por nao existir qualquer impedimento ou infragao. Se 

as cartas psicografadas forem entao consideradas documentos probatorios pela lei 

processual, alguns artigos do Codigo Penal, por exemplo, teriam que ser vetados, 

pois a partir desse momento se levaria em consideragao tambem que o direito da 

pessoa natural nao termina com a morte fisica. Talvez seja esse o fundamento para 

a grande dificuldade de aceitagao destas cartas perante o direito brasileiro e a ques

tao, portanto, nao e religiosa, mas cientifica. 

4.3 Demais formas de manifestagao mediunica como meio de prova 

A ciencia exata contribui de modo brilhante com o Direito, a exemplo de varios 

crimes considerados perfeitos que foram e sao descobertos com apenas um fio de 

cabelo da vitima servindo de base para que o juiz sentenciasse de forma correta, 

pela comprovagao da verdade atraves de pericias. Outrossim, desde a decada de 70 

uma nova discussao trouxe a baila um novo tipo de prova a ser admitido no sistema 

juridico brasileiro: as cartas psicografadas. Esta forma de manifestagao mediunica 

(colocada como uma nova possibilidade probatoria) e hoje utilizada como prova pe

rante os tribunals, embora na comunidade juridica seja um tema ainda polemico. 

Outrossim, resta comprovado que a psicografia e fundamentada em criterios 

tecnico-cientificos solidos, sem enfase a crengas ou a religioes, possuindo amparo 

em outras ciencias de grande prestigio. E uma forma de prova legitima, pois nao 

infringe nenhum aspecto de ordem processual; assim como tambem e licita, porque 
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nao e obtida por meio de crime ou contravencao; e habil, por ser possivel comprovar 

a existencia ou nao da autoria e da materialidade criminosa. Ainda se revela que em 

instante algum a aplicacao da psicografia como prova afronta os preceitos basilares 

constitucionais e legais do ordenamento juridico brasileiro, pelo que o seu uso pode

ra dar-se tanto perante o juiz togado, quanto em relagao aos jurados do Tribunal do 

Juri. E por fim, ve-se que e ainda uma prova inominada, por nao se encontrar obriga-

toriamente disposta no rol dos codigos processuais brasileiros, por tudo isso se pode 

afirmar que serve a carta psicografada para fundamentar a sentenga do orgao judi-

cante. 

Assim como a psicografia, evidente e passivel de utilizagao a partir do surgi-

mento de inumeros acontecimentos praticos ve-se a possibilidade de utilizagao de 

outras formas de manifestagao mediunica como meio de prova judicial. A psicofonia, 

por exemplo, consiste na transmissao mediunica atraves da fala, por intermedio de 

um medium psicofonico, ou seja, aquele medium que tern a capacidade de transmitir 

mensagens dos espiritos atraves da fala. Na incorporagao, o medium cede o corpo 

ao comunicante, mas, de acordo com os seus proprios recursos, pode comandar a 

comunicagao, fiscalizando os pensamentos, disciplinando os gestos e controlando o 

vocabulario do Espirito, portanto ocorre a psicofonia consciente. Do contrario, quan

do o medium adormece, ficando sob o controle total do espirito desencarnado, ocor

re a psicofonia inconsciente; o pensamento do Espirito, antes de chegar ao cerebro 

fisico do medium, passa pelo cerebro perispiritual, resultando disso a propriedade 

que tern o medianeiro, em tese, de fazer ou nao fazer o que a entidade pretende 

(MACHADO, 2005). 

Esta forma de manifestagao pode-se dar atraves dos mediuns audientes, co

mo tambem dos mediuns falantes. Por medium audiente, o Livro dos Mediuns 

(KARDEC, 2005, p. 186-188) identifica aquele em que o espirito comunicante trans-

mite suas ideias ao encarnado que as entende, interpreta-as e as anuncia com suas 

proprias palavras; enquanto que o medium falante e aquele que fala sob influencia 

dos Espiritos. A utilizagao da psicofonia pode ser comparada ao meio de prova tes-

temunhal, por exemplo, em uma audiencia civil onde se discute questao relativa ao 

reconhecimento de paternidade ou numa agao de inventario, onde o falecido que 

tenha deixado uma carta (sem preencher os requisitos legais para formagao de um 

testamento) vem ratificar o seu ato de ultima vontade; o medium, dessa forma, 

transmite as respostas dadas pelo espirito perante o juiz e as partes; seu mecanis-
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mo de execugao e similar ao da psicografia, a diferenga e que na psicofonia a men

sagem transmitida seria em audio. 

Uma argumentagao contraria pode surgir, como no caso do artigo 202 do Co

digo de Processo Penal que afirma que "toda pessoa podera ser testemunha". Pode-

se alegar que neste artigo fala-se da pessoa natural; contudo, mais uma vez, nao 

cabe discutir se o depoimento se originou de uma pessoa falecida, pois nao compete 

ao juiz pronunciar-se sobre questoes transcendentais, e sim buscar a essencia do 

problema, que e o reconhecimento juridico de que a mente humana possui aptidoes 

extraordinarias, tornando possivel tomar conhecimento de fatos por meios nao con-

vencionais. Deve-se levar em consideragao que esta seria uma prova subsidiaria, 

pois a partir da analise do que foi relatado e consequentes diligencias, pode-se che-

gar a outras provas que a confirmariam. Se ainda assim nao for satisfatorio, dentre 

as formas de mediunidade de efeitos fisicos (como ja explanado) e possivel a grava-

gao das vozes dos espiritos em fitas magneticas, podendo facilmente serem confir-

madas ou nao atraves do exame pericial de comprovagao de voz, assim como tam

bem cogitar a possibilidade da materializagao do espirito comunicante atraves dos 

mediuns de efeitos fisicos de aparigao, que podem assim provocar a aparigao fluidi-

ca ou tangivel, visivel para os assistentes (KARDEC, 2005, p. 207). 

Dentro do estudo da mediunidade de efeitos intelectuais, cumpre o registro do 

fenomeno da psicometria que, com a mesma fundamentagao posta acerca dos pos-

siveis questionamentos contrarios, e tambem possivel sua utilizagao como meio 

probatorio. Na mediunidade estudada a luz da Doutrina Espirita e da metafisica, a 

psicometria e uma variedade da psicoscopia, isto e, uma faculdade que tern alguns 

individuos ou o medium de estabelecer contato com toda a vida psiquica de alguem, 

coisa ou ambiente, podendo explorar o passado, presente e o futuro (MACHADO, 

2005). O medium localiza no tempo e no espago o objeto de suas indagagoes, se-

guindo-o por uma especie de rastreamento psiquico, de forma que o mesmo relata-

ria aquilo que estaria vendo, facultando-se as diligencias cabiveis comprovar ou nao 

o procedimento. Desta forma, seria entao possivel atraves do medium reconstituir, 

por exemplo, a cena de um homicidio ou a descrigao do provavel suspeito. 

O jornalista Phil Stewart (2005) em "Medium italiana resolve crime apos "ou-

vir" mulher morta em lago" traz mais um exemplo de manifestagao mediunica utiliza-

vel com eficacia na investigagao policial, como ja se faz nos Estados Unidos e na 

Europa, atraves da clarividencia: 
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Uma medium italiana, que levou a policia ate o corpo de uma mulher no 
fundo do lago. Disse que uma visao permitiu que ela elucidasse um misterio 
de tres anos. Maria Rosa Busi disse ter visto os ultimos momentos da vida 
de Chiara Bariffi antes que ela mergulhasse no lago com seu carro, no fim 
de 2002, e chegou mesmo a ouvir uma mensagem da morta. "Eu fui ao lago 
e vi o que aconteceu... Eu a escutei, eu a vi e desenhei um mapa", disse 
Busi a Reuters. "Ninguem achou que ela estivesse no lago." Busi, que afir-
ma ter poderes clarividentes, foi contatada pelos pais da vitima no inicio 
deste ano, para tentar descobrir o que havia acontecido com a filha deles. 
Eles Ihe deram uma fotografia de Chiara, que tinha por volta de 30 anos 
quando desapareceu. "Quando vi a foto, soube que ela tinha morrido", disse 
Busi. "Sou clarividente. Posso dizer quando alguem esta vivo ou morto." A 
policia nao conseguira resolver o misterio. O homicidio era cogitado e, ja 
que Chiara estava com problemas emocionais, havia uma teoria de que ela 
cometera suicidio. A familia chegou a escutar que Chiara havia saido do pa
is e vivia agora na Espanha. Busi se recusou a dizer o que teria motivado a 
morte de Chiara. Ela so disse isso a mae da vitima. Mas sugeriu que o tem
po ruim perto do lago provavelmente desempenhou um papel no destino de 
Chiara. "Naquela noite houve uma enchente, um deslizamento de terra, ha
via problemas na estrada", disse. Os ceticos dizem que Busi teve sorte ao 
descobrir o corpo, e que deu um palpite certeiro, ja que Chiara morava na 
area ao redor do lago. Outros disseram que ela deve ter pesquisado na in
ternet em vez de ter falado com a morta. Mas Remo Bonetti, um membro da 
equipe de resgate que ja fez buscas por corpos no passado, disse que o 
misterio nao teria sido solucionado sem a ajuda de Busi. "Sem as instrucoes 
de Maria Rosa (Busi), ninguem teria sido capaz de encontra-la, muito me-
nos por acidente", disse Bonetti. (grifo do autor). 

De acordo com o Livro dos Espiritos (KARDEC, 2003, p. 202) a clarividencia e 

definida como "um conhecimento extra-sensorial sobre objetos ou acontecimentos 

materiais que nao e captado pela mente de outra pessoa", ou seja, nao se trata de 

simples telepatia. A clarividencia assume diferentes formas, desde a vaga conscien

cia de um fato distante ate uma visao em que as cenas se desenrolam nitidamente 

diante dos olhos do vidente. Nas pessoas comuns, e mais provavel que a clarividen

cia ocorra em situacoes de tensao, ou quando pessoas ou lugares a elas ligados 

estao em perigo. 

No Brasil ja se tern conhecimento, ainda em fase de julgamento, da carta do 

vidente Jucelino Nobrega da Luz, enviada ao Tribunal de Justiga do Estado de Sao 

Paulo sobre o assassinato do casal Sebastiao Esteves Tavares, 71 anos e Hilda Ta-

vares, 68 anos, moradores da Rua Caiowaa, em Perdizes na zona oeste de Sao 

Paulo, onde segundo o medium ja era sabido no alem pelo menos 17 dias antes de 

o crime ser executado. Em contrario a apuracao da Policia Civil, o remetente diz que 

o crime teria sido praticado a mando de uma pessoa da familia por interesse finan-

ceiro. No documento protocolado no Tribunal de Justiga do Estado de Sao Paulo, no 
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dia 23 de novembro o vidente pediu ao presidente, o desembargador Celso Limongi, 

que determinasse melhor apuracao do crime, pressentindo que houve facilitagao da 

entrada do assassino na casa das vitimas. A justiga quer que Jucelino comprove 

que previu o crime duas semanas antes, pois do contrario o Ministerio Publico adian-

tou que vai processa-lo por denunciagao caluniosa. O medium, por sua vez, anexou 

ao pedido de investigagao uma carta que diz ter escrito a Sebastiao Tavares no dia 

1° de novembro de 2006, descrevendo seu sonho premonitorio. De acordo com a 

materia, "Justiga apura previsao paranormal do crime de perdizes" (2007) 1 3 o que 

chama atengao e que a visao do medium foi detalhada, revelando o enderego e no-

mes das vitimas, o nome do assassino e ate do mandante: 

Eis que pude observar na Rua Cayowaa, n° 1690, Perdizes-SP, o casal Se
bastiao Esteves Tavares e sua esposa Hilda Goncalves serem mortos (sic) 
a facadas (...) "Na continuacao do relato ha um equivoco, nao se sabe se de 
redacao ou da premonicao do vidente: "(...) pelos assassinos Luiz Eduardo 
Cirino e Hilda Goncalves (vizinhos da vitima)." Na realidade, Hilda e a vitima 
e nao a autora do crime. "... "E ha uma grande suspeita por visoes que tive 
que o mandante desse crime e seu filho, Rogerio Tavares, porque tern odio 
e intencao de retencao dos bens de seus pais", continua a carta. 

Ainda de acordo com a materia jornalistica, nas primeiras horas apos o crime 

a policia suspeitava que o filho do casal, Rogerio Gongalves Tavares, de 42 anos, 

pudesse ser o assassino dos pais, pois nada havia sido levado da casa, como tam

bem ninguem observou fuga; alem de Rogerio nao ter aberto a porta para os polici-

ais entrarem. Contudo, essa hipotese foi descartada apos Cirino se entregar e as-

sumir sozinho a autoria do crime. Na duvida, o desembargador Limongi encaminhou 

a missiva para analise do procurador-geral da Justiga Rodrigo Pinho, que acabou 

determinando que a carta fosse anexada aos autos para ser investigada. 

Segundo a promotora de justiga do caso, Robinete Le Fosse, e pertinente que 

se faga uma investigagao minuciosa, ja que se trata de uma denuncia grave. A carta 

do vidente levou a promotora criminal a perguntar a Cirino, em seu interrogator^ a 

Justiga, se ele conhecia Jucelino Nobrega da Luz e se matou o casal a mando de 

alguem. A primeira questao, de pronto, o reu respondeu que nao conhecia o vidente, 

mas se recusou a responder se o duplo homicidio foi encomendado. A policia, Cirino 

apresentou versoes diferentes sobre a eventual participagao de terceiros. O caso 

1 3 Disponivel em: http://g1.globo.eom/Noticias/Brasil/0,,AA1464080-5598,00.html. Acesso em: 17 out 
2009. 

http://g1.globo.eom/Noticias/Brasil/0
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aguarda julgamento, em face de ainda estarem sendo feitas as devidas investiga

t e s . 

No que pertine aos casos relatados, e importante observar que nao foram 

prontamente descartadas as informagoes trazidas pelos mediuns, o que ja demons-

tra um pouco de flexibilidade na sua aceitacao despindo-as, assim, dos preconceitos 

religiosos. No caso do Brasil, a aceitacao da carta do medium vidente ja demonstra 

que nao so a psicografia, mas tambem outras formas de manifestagao mediunica, 

desde que passadas sob o crivo cientifico e da analise de outras provas, sao licitas 

e legitimas para compor o rol de provas no sistema juridico brasileiro. 

Sobre esse avango, Lauro Denis (2009) em "A Psicografia de Chico Xavier e 

os Meios Juridicos" informa que a Constituigao de Pernambuco, promulgada em 05 

de outubro de 1989, obrigou-se a prestar assistencia a pessoa dotada de aptidao 

extra-sensorial, conforme determina o seu artigo 174: 

Art. 174. O Estado e os Municipios, diretamente ou atraves de auxilio de en-
tidades privadas de carater assistenciais, regularmente constituidas, em 
funcionamento e sem fins lucrativos, prestarao assistencia ao superdotado, 
ao paranormal 1 4, o que inclui sensibilidades que extrapolam os sentidos or-
ganicos normais. 

A Constituigao de Pernambuco, portanto, e pioneira no reconhecimento ex-

presso da paranormalidade e efeitos extra-sensoriais, obrigando o Estado e os Mu

nicipios a prestar assistencia a pessoa dotada com esse dom, comprovado por pro-

fissionais especializados. 

Em suma, apos esta avaliagao entende-se que a psicografia ja e hoje inques-

tionavelmente um meio de prova no ambito penal, assim como esta aberta a possibi

lidade de ser utilizada nas outras esferas processuais, pois o que se leva em conta 

sao os aspectos cientificos daquilo que esta escrito (o seu conteudo) alem de sua 

complementagao por outras provas que venham a surgir a partir dela ou que ja exis-

tem nos autos processuais, deixando de lado os preconceitos religiosos. A titulo de 

exemplo, imagine-se o caso de se utilizar uma mensagem espiritual (qualquer uma 

das formas de manifestagao citadas) em uma agao de responsabilidade civil por aci-

dente de transito, em que a maioria das vitimas faleceu; ou a discussao quanto a 

1 4 Paranormal e aquele que esta fora dos limites da experiencia normal ou dos fenomenos que se 
pode explicar cientificamente. 
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suposta existencia de plagio ou lesao a direitos autorais em casos de transmissao 

de mensagens psicografadas. 

Dai se cogita, a partir da mesma fundamentagao posta acerca do uso da psi

cografia nas situacoes acima exemplificadas, sobre a admissao no Direito Proces

sual brasileiro de outras formas de manifestagao mediunica, quais sejam a psicofo

nia, a psicometria, a videncia, a clarividencia, gravacoes de vozes dos espiritos e 

quica (a depender da evolucao dos conhecimentos do homem) a materializacao da 

entidade espiritual. 

Assim, considerando que o Direito guarda a tutela dos bens juridicos de gran

de relevancia, como a vida e a liberdade, a protecao e defesa destes bens nao pode 

ser tolhida pela simples resistencia fundamentada em preconceitos religiosos ou 

verdadeira ignorancia de alguns operadores do Direito, urge examinar mais profun-

damente a perspectiva, para que a sua insergao no sistema processual contribua, 

deveras, com o ideario de prestagao jurisdicional tempestiva, efetiva e justa tao al-

mejada pela sociedade. 
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5 CONCLUSAO 

As Ciencias Juridicas tern buscado ao longo dos tempos disciplinar a socie

dade analisando as inovagoes das relagoes juridicas surgidas. O Direito faz parte da 

formagao do Estado, dos povos, e das proprias convicgoes religiosas que envolvem 

os individuos. Com efeito, mudam os pensamentos, a cultura, as convicgoes, o mo

do de raciocinio, as decisoes e, as vezes, o que parecia estar funcionando de forma 

adequada nao funciona como deveria, tudo isso fazendo parte da evolugao do ho

mem. 

O trabalho em questao se desenvolve em meio cientifico, examinando-se as 

praticas mediunicas segundo a doutrina espirita (apesar do estudo e a pratica medi

unica nao se restringir somente a esta) porque a religiao utiliza com maior frequencia 

e clareza o metodo da mediunidade. O estudo se torna ainda mais complicado, por 

ser a doutrina conceituada alem de religiao, como filosofia e ciencia sendo que para 

muitas pessoas nao se concebe tal uniao. 

A pericia cientifica em muito colabora para comprovar a autenticidade das 

provas, pois que este metodo cientifico permite aos humanos descobrir algo que ja

mais poderia ser visto sem o auxilio de objetos especializados e sem o estudo minu-

cioso dos especialistas conceituados como peritos. Porem quando se pensa nas car

tas psicografadas ou demais mensagens mediunicas, muito se tern a questionar so

bre a pericia, que perde a eficacia e passa a ser considerado inutil. 

De fato, quando se envolve religiao, ciencia e Direito a discussao se torna 

complexa, pois sao multiplas as opinioes divergentes. A pericia e esquecida, levan-

do-se somente em consideragao nao a verdade dos fatos, mas sim a convicgao reli-

giosa de cada individuo que se pergunta como poderia uma pessoa que nao tern 

mais vida natural escrever, falar ou ate ver atraves de outra pessoa, (denominada 

medium) e relatar o fato que ocorrera. 

O importante e que a sociedade esta em constante evolugao, sempre procu-

rando aprimorar seus conhecimentos. Nao se concebe mais que as novas ideias 

encontrem a oposigao e resistencia daqueles que se sentem prejudicados ou afron-

tados em suas convicgoes. A ideia de utilizar as manifestagoes mediunicas como 

prova juridica traz muitos opositores e argumentagoes solidas, mas que desconhe-

cem o assunto. 
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Assim sendo, buscou-se esclarecer neste trabalho que no caso da psicografi-

a, havendo duvida, e possivel afastar o questionamento atraves da pericia grafotec

nica; no caso da transmissao da mensagem pela voz (psicofonia) e possivel a gra-

vacao da voz, que tambem sera comprovada atraves do exame de verificacao da 

voz do locutor e, na situacao de nao ser gravada ou no caso de clarividencia, sera 

pertinente que se confrontem as informacoes apresentadas com outras provas ou 

com aquelas surgidas a partir delas, assim como ja se faz naquelas provas tradicio-

nalmente utilizadas (inspegao judicial, acareagao entre testemunhas, novas diligen

cias, pericias etc.;). 

Considerando, portanto que o Direito guarda a tutela dos bens juridicos de 

grande relevancia, como a vida e a liberdade, interessante ressaltar que, apos con-

sulta a bibliografia juridica, cientifica e espirita, a argumentagao apresentada contra 

a aceitabilidade das mensagens mediunicas no Direito mostrou-se bastante fragil. 

Com efeito,constatou-se que a assertiva de que as mensagens tern apenas cunho 

religioso e sem fundamentagao e denota falta de conhecimentos acerca das outras 

ciencias, como por exemplo, a parapsicologia, a psicologia, a fisica quantica e ate 

mesmo a medicina. 

A prova e muito importante para a resolugao de uma lide, e um meio de se 

chegar a verdade respaldando-se nos mecanismos de comprovagao cientifica, onde 

o juiz tern a certeza dos fatos. Assim, contribui de forma imensuravel para todos os 

ramos do Direito Processual, tornando-se impossivel descobrir a verdade caso nao 

existissem. Destarte, considera-se grande a injustiga se em alguns casos continua-

rem sendo ignoradas as provas obtidas pelas varias formas de manifestagao mediu

nica, simplesmente por falta de conhecimento ou preconceito religioso, pois que em 

muito tern a contribuir essas provas naqueles casos de dificil solugao. 

Neste trabalho de conclusao de curso, pois, demonstra-se como funciona o 

sistema juridico no ambito processual, as especies de provas admitidas no Direito 

Processual Brasileiro, os sistemas de avaliagao dessas provas, a analise da carta 

psicografada como prova documental, definindo-a e trazendo a importancia da peri

cia para dar respaldo ao texto e analisando, por fim, a possibilidade de aceitagao 

das outras formas de manifestagao mediunica no processo judicial como meio de 
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