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RESUMO 

O anseio por uma prestacao jurisdicional eficiente reflete o legado de conquistas historicas, 
principalmente a partir da segunda metade do seculo XX, as quais foram positivadas no texto 
constitucional patrio, consagrando o Estado Democratico de Direitos. Todavia, tal legado nao 
tem obtido uma resposta de forma satisfatoria no que se atine ao poder jurisdicional, ante ao 
volume de demandas e a morosidade do Poder Judiciario, o que gera descredito aos poderes 
constituidos e provoca um entrave na consecucao da pacificagao social. A fim de suprir 
tamanha deficiencia, nos ultimos anos, vem se tomando iniciativas substanciais no trato da 
prestacao jurisdicional, aduzindo como marco legal a Emenda Constitucional n°. 45/2004, 
intitulada de reforma do Poder Judiciario. Essa emenda instigou e desencadeou uma gama de 
reformas no direito processual, sob a egide dos direitos fundamentais da razoavel duracao do 
processo e do acesso a Justica. Nesse contexto, como mais uma alternativa de socorrer a 
realizaeao da Justica, eclode a Lei n°. 11.419/ 2006, denominada Lei da Informatizacao do 
Processo (LIP), com o fito de integrar, definitivamente, o processo judicial a tecnologia da 
informacao, o que implica na gradativa transmudacio da forma tradicional (papel) para a 
forma eletronica. Nessa perspectiva e que se subsume o presente trabalho academico de 
indole cientifica, tendo como escopo principal realizar uma visao panoramica da Lei 11.419/ 
2006 e demonstrar sua efetividade a prestacao jurisdicional, bem como destacar os aspectos 
praticos da informatizacao dos atos processuais, identificando os novos mecanismos 
tecnologicos voltados a otimizacao da pratica dos atos processuais e do acesso a Justica, alem 
de descobrir os possiveis beneficios e fragilidades da implementacao do processo virtual. A 
presente investigacao cientifica tem como hipotese a concepgao de que a otimizacao dos 
meios operacionais, mediante o emprego da tecnologia da informacao e da rede mundial de 
computadores tem o condao de desburocratizar as praticas processuais e de ampliar a 
acessibilidade e a eficiencia da Justica. Essa conjuntura enseja a seguinte problematizacao: 
Qual o alcance da informatizacao do processo judicial na efetividade da jurisdicao? Como se 
procede a aplicabilidade dos meios eletronicos no processo judicial? O capitulo primeiro 
apresentara os precedentes historicos e principios constitucionais, partindo de uma apreciacao 
evolutiva e constitucional do direito. Em ato continuo, aduz o segundo capitulo os aspectos 
principiologicos e instrumentais do processo, tratando este dos pontos que deram arrimo a 
admissao gradativa dos recursos tecnologicos no processo judicial. Na seqiiencia, o terceiro 
capitulo aborda a informatizacao do processo judicial segundo a Lei n°. 11.419/2006, onde se 
fara um exame do gerenciamento eletronico de documentos e do aparato tecnologico que da 
supedaneo ao processamento eletronico. O quarto capitulo relata aplicabilidade e efetividade 
do Processo Eletronico, apos o advento da LIP, neste sera efetuada uma investigacao 
pragmatica da virtualizacao processual, analisando sua capacidade de surtir efeitos no 
processo judicial. Para a consecucao da pesquisa empreendida, empregaram-se os metodos: 
bibliografico, dialetico, exegetico e historico-juridico. Pretende-se como resultado do presente 
estudo constatar os possiveis beneficios e fragilidades da implementacao do processo virtual. 

Palavras-chave: Informatizacao. Razoabilidade. Acesso a justica. Efetividade. 
Aplicabilidade. 



ABSTRAT 

The desire for an efficient judicial provision reflects the historical legacy of achievements, 
especially since the second half of the twentieth century, which were positivadas homeland in 
the constitutional text, with the State of Democratic Rights. However, this legacy has not 
received an answer in a satisfactory manner in which the power atine court, before the volume 
of demands and the length of the Judiciary, which generates discredit the powers set and 
causes an obstacle to the achievement of social peace. In order to overcome such disabilities, 
in recent years, have been taking substantial initiatives in the provision of treatment court, 
claiming legal framework as the Constitutional Amendment No 45/2004, entitled to reform 
the Judiciary. This amendment instigated and triggered a range of reforms in procedural law, 
under the aegis of the fundamental rights of reasonable duration of the process and access to 
justice. In this context, as another alternative to help the attainment of Justice, breaks out in 
Law No. 11,419 / 2006, called Law of Computerisation of Procedure (LIP), with the aim of 
integrating, finally, the judicial process to information technology, which implies the gradual 
transmudacao the traditional way (paper) to electronic form. In that perspective is that if 
subsume this kind of academic scientific work, with the main aim achieving a panoramic view 
of Law 11,419 / 2006 and demonstrate its effectiveness to provide court and highlight the 
practical aspects of computerization of procedural acts, identifying the new technological 
mechanisms aimed at optimizing the practice of procedural acts and access to justice, and 
discover the potential benefits and weaknesses of the implementation of virtual process. This 
research has the chance to design for the optimization of operational means, through the use 
of information technology and the global network of computers has condao of desburocratizar 
practices and procedures to increase the accessibility and efficiency of justice. This juncture 
enseja problematization the following: What is the extent of computerisation of the judicial 
process in the effectiveness of the court? As if making the applicability of electronic media in 
the judicial process? The first chapter will present the historical precedents and constitutional 
principles, starting from an assessment of the evolutionary and constitutional law. In 
continuous act, adds the second chapter principiologicos and instrumental aspects of the 
process, since the heads of the points that gave the gradual admission of technological 
resources in the judicial process. Following the third chapter deals with the computerization 
of judicial proceedings according to Law No. 11.419/2006, where they will examine the 
management of electronic documents and the technological apparatus that gives supedaneo to 
electronic processing. The fourth chapter describes applicability and effectiveness of the 
Electronic Case, after the advent of LIP, this will be done an investigation of pragmatic 
virtualization procedural, examining their ability to have effects in the judicial process. To 
achieve the research undertaken, the methods employed to: bibliographic, dialectic, and 
historical and legal exegetico. It is intended as a result of this study noted the potential 
benefits and weaknesses of the implementation of virtual process. 

Keywords: Computerisation. Razoabilidade. Access to justice. Effectiveness. 
Applicability. 
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INTRODUCAO 

A sociedade hodierna, caracterizada por principios de increments tecnologico e 
organizacao sistematica, tem constatado o subito despertar de alguns fenomenos 
desencadeadores de grandes mudancas, dentre esses o avango da tecnologia da informagao 
que vem se efetivando em todos os campos de atividades na sociedade e, principalmente, na 
prestacao de servicos. 

Ademais a finalidade precipua da tecnologia e auxiliar na simplificagao e agilidade 
das tarefas diarias da humanidade, a fim de melhorar sua qualidade de vida. A disseminagao 
da internet, sem sombra de dtividas, representou a grande revolucao tecnologica do final do 
seculo passado. A rede mundial de eomunicacao modificou profundamente a vida das 
pessoas, transformando-se em instrumento sem igual a labuta humana contra os limites 
espacial e temporal exigidos nos dias atuais. 

Dessa realidade nao poderia se afastar o Poder Judiciario, que apos o advento da 
Constituigao da Republica de 1988, a qual reconheceu ao povo uma gama incessante de 
direitos, atua aquern das expectativas dos jurisdicionados. Basta considerar a cifra descomunal 
de aproximadamente 43 milhoes de agoes aguardando uma resposta do judiciario, conforme 
noticia o Portal do Conselho Nacional de Justiga em fevereiro deste ano, o que reflete o 
quanta o judiciario encontra-se com sua credibilidade abalada, ante a tramitagao burocratica e 
a ineficiencia processual. 

Com efeito, a Carta Magna vigente contribuiu para o vertiginoso aumento da 
demanda, pois ficou reconhecida como a Constituigao cidada, vez que pautada em principios 
democraticos, como da cidadania e da dignidade da pessoa humana, conferiu um crescente 
leque de garantias e direitos fundamentals aos brasileiros, o que gerou uma maior procura do 
judiciario. 

A partir de entao se tem sentido o crescimento de um movimento que tem em vista a 
prestagao satisfatoria, revelando o acesso a justiga como exigencia da simplificagao do 
processo judicial. O arremate desse movimento constitucional se deu com a edigao da 
Emenda Constitucional n° 45/ 2004, que, propoe uma reforma no Judiciario, positivando, 
desta forma, o direito a duragao razoavel do processo, o que incitou a uma serie de reformas 
de ordem processual, visando enxugar ao maximo os procedimentos do tramite de uma agao e 
permitindo otimizagao do sistema de gerenciamento de feitos. 
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Nesse norte, vale ressaltar que o Estado, ao monopolizar o poder jurisdicional, 
passou a ser responsavel por estende-lo a todos, sem qualquer distingao. Com isso, tornou-se 
garantidor do resultado util do processo, o que lhe permite adotar a melhor forma de gerir as 
praticas dos atos processuais. Ademais, o processo vem a ser um instrumento que da suporte 
ao direito substantial, permitindo a realizaeao concreta dos direitos constitutionals. Porquanto 
resulta justamente da aplicagao do direito fundamental do acesso a justiga. Tal instrumento do 
direito se constitui por meio da atuagao dos sujeitos operadores do direito e tem fulcro nos 
principios de embasamento da ciencia juridica. 

A operabilidade do tramite processual na forma tradicional, em meio fisico (papel), 
demonstra-se, nos dias atuais, por demais obsoleta na assimilagao do grande volume de 
informacoes com que o Judiciario lida. E cedico que o servigo forense, mais do que qualquer 
outro servigo publico, precisa ser documentado, a fim de que os atos processuais sejam 
devidamente registrados, permitindo, assim, que dele se tenha publicidade e seja possivel a 
consulta do real conteudo dos atos. 

Todavia, nos tempos atuais, em que ha um crescente desenvolvimento de sofisticados 
meios de comunicagao e notorio dominio da informatica em quase todos os campos da 
atividade humana, demonstrando, destarte, que praticamente todas as operagoes 
tradicionalmente realizadas no meio fisico, sao adaptaveis a plataforma eletronica, ja e patente 
a premente necessidade do emprego de instrumentos tecnologicos na transmissao de dados e 
imagens para a pratica de atos processuais, a fim de que seja alcangada uma forma de 
prestagao jurisdicional mais celere e eficaz. Essa constatagao se reflete na migragao do meio 
tradicional de registro de informagao para o documento digital, em face a agilidade dos 
recursos e a necessidade frenetica de maior acesso a informagao. 

No desafio de efetivar o aceso a justiga e promove-la de forma autentica, qualitativa 
e tempestiva, o legislador patrio trilhou pela empreitada da desburocratizagao e, conseqiiente, 
simplificagao e agilizagao do servigo forense. Essa postura resultou em uma serie de 
reformulagoes e adaptagoes dos instrumentos processuais, visando primordialmente romper o 
obice burocratico das formas e impulsionar a resolugao das lides em prazo moderado. 
Entrementes, a admissao dos meios tecnologicos na seara processual nao se dera de forma 
unanime e ordenada, primeiro ante a defasagem financeira do Poder Judiciario dos Estados 
Membros do pais e porque antes do Conselho Nacional de Justiga (EC 45/2004) ainda nao 
existia um orgao concentrador e fiscalizador do gerenciamento administrativo do Poder 
Judiciario. 
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Nesse contexto inovador, diante da elevada tecnologia eletronica, tem-se a imperiosa 
necessidade da informatizacao do servigo judicial, nao so mediante a instalacao de 
microcomputadores em todas as comarcas, o que ja se constata na atualidade, mas sim, 
servindo-se da implementacao de mecanismos eletronicos e sistemas, via internet, que 
possibilitem o registro, armazenamento, assinatura e tramite processual, valendo-se das 
inumeras comodidades e recursos que esses meios dispoem. Nessa perspectiva, foi decisiva a 
atuagao da Associagao dos Juizes Federals do Brasil - AJUFE, que sentindo a lacuna 
normativa em nosso ordenamento juridico, apresentou, no ano de 2001, a Comissao de 
Legislagao Participativa da Camara dos Deputados, o anteprojeto de lei disciplinando o 
assunto, proposta que foi transformada na Lei n° 11.419/2006, denominada Lei de 
Informatizagao do Processo Judicial (LIP), a qual foi publicada no dia 20 de dezembro de 
2006, entrando em plena vigencia, apos 90 dias, ou seja, no dia 20 de margo de 2007. 

Nesse diapasao, inseri-se o presente trabalho academico que tem por escopo 
principal realizar um estudo acerca do iminente fenomeno da informatizagao do processo 
judicial, propondo-se este a realizar uma diseussao, mediante uma visao panoramica da Lei n° 
11.419/2006, buscando constatar sua efetividade e aplicabilidade no meio processual patrio. 
Para isso, far-se-a uma abordagem da proposta tematica sob o prisma constitucional, 
especialmente, sob a otica do direito ao acesso a Justiga e da duragao razoavel do processo, o 
que se faz para demonstrar a radical transforrnagao na forma da prestagao jurisdicional, a qual 
transcende o campo da operabilidade dos feitos, ja que afeta a readaptagao e readequagao do 
papel dos operadores do direito, o que contribui a efervescencia da diseussao academica. 

A pesquisa em questao tem como justificativa nao so a atualidade do tema, que se 
mostra atraente, mas tambem a compreensao do alcance da revolugao digital, incluindo a 
internet, tao presente na sociedade hodierna e ainda provocar, no ambiente academico, o 
empreendimento na realizagao de mais pesquisas dessa monta, haja vista a escassez de 
trabalhos cientificos dessa ordem. 

Nao obstante a questao que envolve a informatizagao do processo judicial ter sido 
desenvolvida significativamente apenas nos ultimos anos, o tema em testilha se mostra 
promissor, concentrando-se em torno do citado diploma legal, o qual se encontra ainda em 
estado embrionario, mas demonstra de forma pratica e objetiva a referenda expressa do 
emprego dos meios eletronicos no ambito do judiciario, o que vem a ser uma verdadeira 
revolugao na pratica dos atos processuais. 

E relevante mencionar que de toda inovagao eclode alguma inquietagao, no caso do 
processo eletronico, a preocupagao e crescente e ocupa importante locus no cenario do direito 
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processual moderno, a qual se manifesta no receio desvirtuamento da desmaterializagao do 
processo judicial, em razao da possivel complexidade dos programas, do acesso a internet, da 
vulnerabilidade do sistema e da sofisticagao de praticas fraudulentas. 

A problematizagao axial da presente pesquisa parte das seguintes argiiicoes: ate que 
ponto a informatizacao do processo judicial auxilia na efetividade da jurisdicao? No campo da 
aplicabilidade, quais as ferramentas tecnologicas disponiveis e quais os beneficios? 

Compreendem-se como objetivos operacionais do presente trabalho: realizar um 
exame panoramico acerca da informatizacao do processo judicial brasileiro e demonstrar sua 
efetividade a prestacao jurisdicional; destacar os aspectos praticos da informatizagao dos atos 
processuais, identificando os novos mecanismos tecnologicos voltados a otimizacao da 
prestacao da tutela jurisdicional e no acesso a Justiga e descobrir os possiveis beneficios e 
fragilidades da implementagao do processo virtual. 

Desta feita, o presente estudo sera distribuido em quatro topicos. O capitulo 
vestibular, deste documento, e responsavel pela abordagem de alguns aspectos historicos e 
constitucionais, ja que nao ha como analisar a informatizagao do processo, sem um exame 
sucinto da trajetoria do direito moderno que influenciou decisivamente o ordenamento 
juridico brasileiro, bem como sem tecer consideragoes de ordem constitucional e 
principiologica, as quais instigaram, posteriores, reformas no direito processual patrio. 

No tomo subsequente, isto e, no segundo capitulo, o presente trabalho sera orientado 
pela explanagao informativa do direcionamento processual, com enfase para os principios 
norteadores do Processo Civil, bem como sera pincelando o instituto do ato processual, ja que 
as alteragoes que foram alcangadas pela Lei n° 11. 419/2006, revelam estrita concatenagao 
com os atos de oficio e a praxe forense. Subsequentemente, sera realizada uma abordagem 
acerca das fases metodologicas da evolugao do direito processual e da admissao gradativa dos 
recursos tecnologicos no processo judicial, sendo essas vinculadas a necessidade premente de 
modernizagao da Justiga, apresentando os dispositivos legais precursores do acolhimento das 
inovagoes tecnologicas na pratica processual. 

Para se compreender melhor todo o processo inovador desencadeado pela Lei n° 
11.419/2006, necessario se fara conhecer o sistema que da suporte ao processo 
teleinformatizado. Por essa esteira, sera delineado o terceiro capitulo, no qual se explanara 
sobre o gerenciamento eletronico de documentos, bem como revelara as nuances da evolugao 
do sistema criptografico e da assinatura eletronica, como meios assecuratorios do processo de 
tramitagao eletronica. Por fim, apos adentrar no universo da ciencia digital e compreender os 
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meios tecnologicos voltados a seguranga de dados, serao tecidas consideracoes referentes a 
eertificagao digital. 

Ja no quarto e ultimo capitulo, o tema sera tratado de maneira mais especifica, com 
reflexoes sobre a desenvoltura pragmatica do processo teleinformatizado e sua capacidade de 
surtir efeitos no processo judicial. Para isso, serao tecidas consideracoes sobre a praxe forense 
em meio ao advento das inovacoes tecnologicas, com enfase aos recursos disponiveis pela 
Grande Rede (Internet). Nesse interim, buscar-se tambem realizar um estudo exegetico de 
alguns dispositivos da Lei 11.419/ 2006, onde serao identificadas, dentre outros aspectos, 
algumas das facilidades disponiveis na LIP e ja em execucao no Judiciario patrio, bem como 
as alteracoes legais provenientes do mencionado diploma normative Neste mesmo capitulo, 
serao identificados alguns aspectos praticos e criticos da nova sistematica do processamento 
de feitos judiciais. 

Para tornar possivel e evidente a concretizagao deste trabalho foi necessario fazer um 
recorte espacial, ou seja, a determinagao de um espaco de ocorrencia para o tratamento dos 
acontecimentos, enfatizando um local, uma area "delimitada", neste caso, optou-se pela 
abordagem da informatizagao do processo judicial na sociedade brasileira. No que concerne a 
necessidade de se realizar de um recorte temporal e relevante esclarecer que o presente 
trabalho se concentra na conjuntura processual das ultimas decadas ate os dias 
contemporaneos, onde se processaram alguns acontecimentos significantes a tematica. 

Para a consecucao da presente empreendida, empregaram-se os metodos bibliografico, 
dialetico, exegetico e historico-juridico. No que tange ao uso do metodo bibliografico, foi 
efetuada a sistematizagao e compilagao de informagoes empiricas, extraidas da doutrina 
processualista, de artigos da internet, dos proprios orgaos judiciarios, bebendo da fonte 
inesgotavel de informagoes dos portais eletronicos especializados e realizando consulta 
bibliografica especifica que, embora escassa, em alguns aspectos, uni experiencias praticas e 
contemporaneidade do conteudo em comento. Utilizou o metodo dialetico, em razao de ser 
essencial a compreensao e analise critica das garantias constitucionais que fundamentam o 
processo e o procedimento judicial, diante dos questionamentos postos quanto ao acesso a 
jurisdigao e seus desdobramentos. No que concerne ao procedimento, fora manejado o 
metodo historico-juridico, caracterizado pela investigagao da historiografia dos fatos, dos 
processos e das instituigoes do passado e sua repercussao no presente, sendo usado para a 
adequada compreensao desta tematica na area juridica. Ademais, o metodo exegetico, 
freqiientemente empregado na atividade de investigagao cientifica empreendida pelos 
estudiosos do Direito, perfaz-se instrumento habil a apreensao dos conteudos proprios 
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daqueles preceitos normativos pertinentes a materia, bem como de todo o exposto no 
ordenamento juridico patrio. 

O contexto sera distribuido em topicos numericos, perfazendo deste modo todos os 
conhecimentos construidos e assimilados para a concretizagao deste feito. 

Considerando que a enfoque tematico e recente e inovador a praxe forense e, ao 
mesmo tempo, intrigante, a pesquisa empreendida tem em vista a verificacao da efetividade 
da informatizacao plena do processo judicial inserto na conjuntura do tempo atual. 



CAPITULO 1 PRECEDENTES HISTORICOS E PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS 
NORTEADORES 

Neste capitulo exordial serao abordados alguns aspectos historieos e eonstitucionais, 
os quais deram subsidios teoricos e fundamentais a concretude da atual conjuntura do direito 
mundial e de suas exigencias praticas para uma maior eficiencia na prestagao jurisdicional. 
Sera explanada, de forma sucinta, a trajetoria do direito moderno que influenciou 
decisivamente o ordenamento juridico brasileiro, o que desencadeou uma busca fremente por 
uma prestagao jurisdicionaria celere e qualitativa, sendo corroborada pela Constituigao 
Federal de 1988 e, posteriormente, pela Reforma do Judiciario, esta com supedaneo legal na 
EC n°45/ 2004, que exaltou dos principios basilares, como o acesso a justiga e a duragao 
razoavel do processo, os quais desencadearam a onda de reformas no direito processual patrio. 

1.1 Precedentes historieos 

E indispensavel a compreensao do tema que se tenha uma nogao de como tudo se 
originou. E preciso compreender, mediante exposigao cronologica dos fatos, o que permitiu 
alcangar o atual estagio de automagao tecnologica a servigo da humanidade e, mais 
especificamente, a atividade jurisdicional. 

O seculo XX, sobretudo apos a Segunda Guerra Mundial (1945), foi marcado por um 
progresso sem precedentes na historia da humanidade, em virtude da desenfreada busca pela 
superagao tecnologica, a qual desencadeou inumeras e proficuas descobertas cientificas, o que 
favoreceu o surgimento de inovagoes nas formas de comunicagao e transagoes comerciais, 
todas voltadas praticamente a proporcionar mais seguranga as nagoes e maior qualidade de 
vida ao ser humano. 

Tais inovagoes implicaram em inumeras transformagoes de ordem tecnologica, o 
que veio a ratificar o fundamento da civilizagao capitalista moderna, a qual se orienta pelas 
mudangas e nao pela tradigao. 

Esse progresso tornou o mundo cada vez mais dinamico, desenvolvendo de forma 
celere e em tempo real as relagoes comerciais e sociais, o que reduziu significativamente 
tempo e custos nas transagoes humanas de um modo geral. (DAGNINO, 2002, p. 1-5, passim) 
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Na seara jurfdica, a revolugao se deu a partir do mesmo perfodo, ficando por conta do 
reconhecimento dos direitos humanos, em nivel internacional, tendo como principal 
instrumento normativo a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, bem como pela 
insercao, no ordenamento juridico patrio, de tratados e convencoes posteriores a Declaragao, e 
pela inclusao de novas garantias fundamentals na Constituigao de varios paises ocidentais, o 
que levou Norberto Bobbio (1992, p.46) a qualificar a era apos a Segunda Grande Guerra, 
como a Era dos Direitos. 

Os reflexos da Revolugao Industrial na sociedade podem hoje ser equiparados aos da 
atual Revolugao Digital, onde a celeridade do desenvolvimento do conjunto de 
conhecimentos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade, veio aprimorar conceitos 
e atividades com aporte na rede mundial de computadores, ou seja, na internet (Anexo A). 

Houve, no entanto, uma transmudagao da forma de confeccionar os atos processuais 
no decorrer dos tempos. Em primeiro lugar, foi substituida a forma exclusivamente 
manuscrita pelo uso simultaneo da maquina datilografica e a escrita manual, dando enfase 
aquela. Ato contmuo, com o advento dos microcomputadores, a mutagao vem se processando 
para uma plataforma eletronica, atuando o instrumento tecnologico como meio de realizagao 
de diversos feitos e atos processuais. 

E cedigo que o processo nao e um fim em si mesmo, sendo verdade que os ideais da 
Revolugao Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, acabaram por influenciar a 
autonomizagao deste meio, o que, num contexto historico, nao so se justifica, como foi 
determinante para se chegar ao que hoje vem se entendendo acerca do processo. O paradigma 
juridico, que ja passara, na modernidade, da lei para o juiz, transfere-se agora para o caso 
concreto, para a melhor solugao singular ao problema a ser resolvido. 

Essas transformagoes nao foram ignoradas pela Constituigao Federal de 1988, que 
trilhou pelas veredas da demoeratizagao do pais, preocupando-se com a garantia dos direitos 
fundamentais da pessoa humana, dentre eles a dignidade da pessoa humana, estabelecida no 
art. 1°, inciso III, e a razoavel duragao do processo, constante do art. 5°, inciso LXXVIII, 
ambos insculpidos na mencionada Carta Magna brasileira. 

1.2 Principios eonstitucionais norteadores 

Ao analisar o tema, uma visao panoramica da LEI 11.419/2006 e sua efetividade no 
processo judicial, impreterivelmente, e necessario partir, sob o prisma constitucional, de um 
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estudo principiologico do objeto em questao, apresentando os elementos juridicos que dao 
alicerce a utilizagao dos recursos de mformatica na praxe forense. Ademais, e interessante 
demonstrar as nuances eonstitucionais que desencadearam os principals desdobramentos na 
seara legislativa para legitimar a aplicabilidade da tecnologia da informagao (leia-se 
informatica, ciencia da computagao, midia global, comunicagao digital) com todo o seu vigor, 
no processo judicial. 

A Constituigao Federal e a lei maior de uma nagao, encontra-se situada no apice da 
piramide do ordenamento juridico. Tal status confere a Carta Magna a soberania normativa, 
representando o reflexo dos anseios do seu povo e ainda sendo o norteamento mestre das 
legislagoes infraconstitucionais.Toda e qualquer norma juridica deve estrita obediencia aos 
principios e preceitos eonstitucionais, respaldando-se nos seus ditames. Nao pode ser 
diferente no ambito do Direito Processual, tao pouco, quanto as inovagoes que, atualmente, 
dao suporte de impressao a atividade por meio da qual se exerce concretamente, em relagao a 
determinado caso, a fungao jurisdicional, e que e instrumento de composigao das lides. 

O direito processual constitucional tem grande significado para a instrumentalidade, 
a medida que a Constituigao dita as regras fundamentals e principios a serem observados na 
construgao e desenvolvimento empirico da vida do processo (tutela constitucional do 
processo), bem como porque o processo e instrumento para a preservagao da ordem 
constitucional, constituindo, segundo Dinamarco (2006, p. 317), o que denomina "miniatura 
do Estado democratico". 

O Poder Judiciario, enquanto terceiro poder do Estado Democratico de Direito, 
tambem exerce a sua Fungao Social, a qual consiste na garantia, manutengao e, 
principalmente, na efetivagao dos direitos conferidos pela cidadania. 

A sociedade atual exige que o Poder Judiciario brasileiro acompanhe a dinamica do 
mundo moderno, a fim de atender as necessidades sociais emergentes numa nova ordem 
democratica, considerando sua fungao social e a importancia da justiga no Estado 
contemporaneo. Assim, nao apenas deve ser ampliado o acesso a justiga, como tambem se 
deve enfatizar a celeridade processual para que a justiga seja prestada em tempo razoavel. 

Nesse norte, no ano de 2004, operou-se a denominada Reforma constitucional do 
Poder Judiciario, tendo como instrumento juridico a Emenda Constitucional n° 45 de 
dezembro do mesmo ano. A partir de entao, a legislagao processual recebeu inumeras 
alteragoes para incorporar a nova sistematica dos resultados, em suma, primando pela duragao 
razoavel do processo e pela ampliagao do acesso a Justiga. 
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Fara que seja alcangado esse f i m , ao lado das reformas processuais introduzidas pela 
legislagao e de outras alteragoes necessarias, e mister que o Poder Judiciario invista na 
modernizacao de sua gestao, incorporando aos seus servicos as ferramentas tecnologicas 
disponiveis no mercado, com a finalidade de alcangar agilidade e eficiencia na prestagao 
jurisdicional. 

1.2.1 Acesso a Justica 

A democratizagao do acesso a justiga importa na adogao de procedimentos que 
eliminem ou, ao menos, minimizem os possiveis obstaculos que se oponham a efetivagao da 
prestagao jurisdicional. 

O surgimento do principio do acesso a justiga, que passou a obter predicado 
constitucional com a Constituigao Federal de 1946, gerou, ao longo dos anos, manifestagoes 
doutrinarias sobre a necessidade e a possibilidade de se tragar, no processo civil, um caminho 
que permitisse ao cidadao o acesso a ordem juridica justa. Deste direcionamento era 
exatamente o que se coadunava com a efetividade processual, tendo intima relagao com a 
eficacia do provimento jurisdicional. Logo, somente e possivel alcangar a prestagao 
jurisdicional valida, por meio de um processo descomplicado, adequado e tempestivo. 

Nesse norte, bem ensina e lembra Aroldo Plinio Gongalves (1992, p.173): 

A primeira protecao que o ordenamento juridico necessita oferecer aos 
jurisdicionados e a protegao de seu direito de, quando destinatario dos efeitos da 
sentenca, participar dos atos que a preparam, concorrendo para sua formacjio, em 
igualdade de oportunidades. 

Por conseguinte, vislumbra-se no acesso a justiga a garantia essencial do direito 
subjetivo, voltada a promover a efetiva tutela dos direitos fundamentais, constituindo, desta 
forma, o principio mais basico do direito, pois se nao ha como alcangar a jurisdigao, nao se 
pode falar em prestagao da tutela jurisdicional. Vale frisar que o principio do acesso a Justiga 
nao se esgota em si mesmo, uma vez que exige a efetividade da jurisdigao e uma resposta que 
de seguranga juridica, o que se significa, no direito, a um processo justo. 

E cedido que o judiciario brasileiro vem sofrendo de ferrenhas criticas, em razao da 
morosidade pautada no rigido formalismo aliado ao enorme volume de demandas judiciais. A 
distancia entre os jurisdicionados e os orgaos judiciais tambem influencia negativamente para 
o insucesso e o descredito a Justiga. O expectador da justiga esta cansado de obter do Poder 
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Judiciario, apos anos de luta, uma sentenca cujos efeitos deixam de ser cumpridos em razao 
d a s i m p o s s i b i l i d a d e s g e r a d a s p e l a b u r o c r a c i a e p e l a demasiada lentidao do sistema, atestada 

pelos altos indices de congestionamento processual. 
Por tudo isso, assiste inteira razao ao eminente jurista Candido Dinamarco (2007, 

p.309) quando diz que "o processo ha de ser instrumento eficaz para o acesso a ordem juridica 
justa". Desta feita, e inadmissivel que o cidadao percorra anos e anos os corredores 
burocraticos da justiga em busca da satisfacao processual, e, em muitas das vezes, nao 
consegue sequer um mau resultado, pois nao o alcanca em vida. 

A partir desta compreensao, o direito processual, nao pode ser resumido apenas numa 
tecnica destinada a atender o direito de agio, porque o processo preserva, no seu intimo, algo 
muito mais importante e valioso do que isto, qual seja a satisfagao da tutela jurisdicional. 
Caso nao seja esse o resultado, pois numa lide tende a haver vencedor e perdedor, que a 
Justiga provoque, ao menos, a sensagao de que e possivel pleitear um direito em Juizo e 
receber uma resposta, sem submeterem-se ao constrangimento da demora injustificada, do 
temor as autoridades e da carencia ou dificuldade de se obter informagoes minimas do direito 
postulado. 

No caminho entre o acesso e a efetividade, nao devera existir obstaculos, razao porque 
surgem novos mecanismos, como se ve com advento e alteragao de institutos processuais 
como a tutela antecipada e a ampliagao do emprego de meios tecnologicos na pratica dos atos 
processuais. 

Nesta conjuntura, a utilizagao das tecnologias viabiliza uma racionalizagao e 
facilitagao de procedimentos dos servigos judiciarios, auxiliando na ampliagao do acesso a 
justiga e a celeridade processual. Por isso a instituigao como um todo deve adequar seus 
servigos as ferramentas tecnologicas disponiveis, com o objetivo de responder aos anseios da 
sociedade por maior eficiencia. 

Por conseguinte, tem-se que e imperioso o disciplinamento do emprego dos meios 
eletronicos no servigo judiciario, como mais um instrumento de acesso a justiga. Para tanto, o 
Poder Judiciario precisa buscar uma instrumentalizagao com recursos tecnologicos, materials 
e humanos, a fim de que as novas tecnologias possam facilitar o acesso as informagoes e a 
reprodugao dessas por meio de um processo de recuperagao, utilizagao e divulgagao, 
facilitando a adequada e rapida utilizagao dos servigos judiciarios pelos seus usuarios. 
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1.2.2 O direito fundamental a duracao razoavel do processo 

No Brasil observa-se que o problema da morosidade na prestacao jurisdicional 
tornou-se alvo de grande comocao nacional, porquanto e inconcebivel que o Poder Judiciario 
mantenha uma estrutura arcaica, burocratica e alheia as novas tendencias de evolugao 
mundiais. 

Nesta esteira, ganhou importancia um estudo realizado por Sergio Tejada Garcia, 
(2008) Secretario Geral do CNJ, o qual apontou dado estatistico levantado pelo Institute de 
Pesquisa Economica Aplicada (IPEA), qual seja: 

A ineflciencia da justiga e responsavel pela redueao em 25%(vinte e cinco por cento) 
da taxa de crescimento de longo prazo do Pais. Ao contrario, com uma justica 
eficiente o Brasil poderia crescer mais 0,8% ao ano e aumentar a producao nacional 
em ate 14%. A taxa de desemprego cairia quase 9,5 e os investimentos aumentariam 
em 10,4 %. 

A constatagao realizada acima demonstra a relevancia da Justiga eficiente em um 
pais de dimensoes continentals como o Brasil, porque o congestionamento processual atrelado 
a ausencia de uma resposta judicial tempestiva, atinge nao so as partes envolvidas, mas toda a 
sociedade. 

Para solucionar este problema, a Emenda Constitucional n° 45/2004 positivou o 
principio da duragao razoavel do processo, entre os direitos e garantias fundamentals no 
Titulo II, artigo 5°, inciso LXXVIII, da Constituigao da Republica (CF/88), in verbis: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
LXXVIII a todos, no ambito judicial e administrative, sao assegurados a 
razoavel duragao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitacao. (Incluido pela Emenda Constitucional n° 45. de 2004) (grifo nosso) 

Esse dispositivo surgiu como forma assecuratoria do direito a prestagao jurisdicional 
celere ou, ao menos, com duragao moderada, estendendo-se ao processo administrativo, o que 
implica numa prestagao nao somente justa, mas de forma rapida, que nao leve os interessados 
ao enfado e ao desgaste fisico e moral, oriundos da espera. Isso porque uma decisao por mais 
justa que seja, mas realizada com excessiva demora, pode nao surtir os efeitos pretendidos por 
aqueles que demandam seus direitos. 
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A demora das acoes no judiciario e no ambito administrative e fato notorio e 
reconhecido por seus membros e por toda sociedade. A demanda de acoes e alarmante, 
principalmente, apos o endosso democratico, aspergido em toda a sociedade pela Constituigao 
Federal de 1988, denominada constituicao cidada, que apos positivar um rol aberto de direitos 
fundamentais, ensejou uma serie de demandas judiciais. Alem disso, nao se deve olvidar das 
dimensoes continentais do Brasil, onde a burocracia estatal enfrenta grandes dificuldades para 
processar uma quantidade colossal de acoes em tempo que seja razoavel. 

Com a insercao da supracitada emenda em nosso ordenamento juridico, buscou o 
Poder Constituinte Derivado assegurar a todos, tanto no ambito judicial como administrativo, 
a razoavel duragao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitacao. O 
que propiciou, por parte do legislador derivado, a feitura de inumeras leis que enxugasse o 
tramite processual, evitando a burocracia excessiva do Estado e abrindo passagem para o 
emprego da informatica e da internet na agilizacao da pratica processual. 

Destarte, a celeridade processual e corporificada na propria razoavel duracao, 
integrando o rol das garantias individuals, bem como sendo incluida no rol das denominadas 
clausulas petreas, que possuem aplicagao imediata, nos terrnos do art. 5°, §1°, da CF/88, in 
verbis: 

Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tem aplicacao 
imediata. 

E por isso que, ao se introduzir o mencionado inciso, a Lei Maior pretende efetivar a 
atuagao jurisdicional por meio de um processo que tambem seja celere e eficiente. A ideia de 
duragao razoavel do processo tem estrita relacao com a efetividade da prestagao da tutela 
jurisdicional e a celeridade processual, visando atingir o escopo da utilidade, mas, sem imolar 
o insigne ideal de justiga da decisao, que exige um processo dialetico-cognitivo exaustivo que, 
por sua vez, demanda tempo. 

O judiciario brasileiro conta com uma cifra negra, segundo noticia publicada em 
08-02/2008 no portal do jornal "O Norte" (2008), de 43 (quarenta e tres) milhoes de acoes nas 
prateleiras, aguardando o julgamento. Tal indice de estagnagao, apresenta a triste realidade do 
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Poder mais requisitado do pais, pois reflete o excesso de demandas judiciais e ao mesmo 
tempo o congestionamento dos feitos. 

Tal constatagao aliada a opiniao publica evidencia a visao negativa e insatisfatoria do 
Poder Judiciario patrio. Todavia, com as varias reformas processuais que se procederam 
recentemente, bem como com a entrada em vigor da Lei n° 11.419/2006 (Anexo B), Lei da 
Informatizagao do Processo judicial (LIP), em 20 de marco de 2007, deu-se initio a um 
processo de transformagao na conduta do Judiciario e na sistematica do seu servigo, o que 
veio a conferir uma postura eficiente na prestagao jurisdicional. 

Sob o prisma da razoavel duragao do processo, verifica-se a expressao imediata da 
dignidade da pessoa humana, amparada tambem nos direitos fundamentais, o que veio a 
impor ao Poder Publico o dever de alicergar a eficacia maxima e celere a consecugao dos 
mencionados direitos fundamentais, vez que os poderes constituidos tem a competencia 
constitucional de disponibilizar a concretizagao da estrutura necessaria a garantia da 
celeridade processual. 

Assim, e relevante para prestagao da tutela jurisdicional justa e celere, que haja, por 
parte do Estado, estrutura adequada a propiclar a seguranga juridica necessaria aos 
jurisdicionados. 

Nessa tonica, o Poder Judiciario vem ganhando respaldo estrutural, evoluindo nao so 
em entendimentos jurisprudenciais, mas tambem elevando o seu padrao de prestagao de 
servigo publico, o que se reflete, hodiernamente, em inumeras mudangas no modus operandis, 
no trato dos autos; nas praticas processuais e no investimento inovador do aparato material 
dos seus orgaos, para fazer jus a competencia que lhe e outorgada pela Lei Fundamental. 

Portanto, se a estrutura do judiciario funcionar conforme os anseios sociais e atender 
a demanda de forma satisfatoria, essa sera um fator determinante para o razoavel tramite do 
processo, demonstrando como sequela logica que a efetividade esta vinculada a atuagao 
substitutiva do Estado, isto e, a jurisdigao e a tempestividade ao processo. 

Uma das medidas criadas, com a finalidade de garantir tal direito, foi a edigao da Lei 
11.419/2.006, que dispoe sobre a informatizagao do processo judicial, sendo imprescindivel a 
sua compreensao, enveredar pelo universo do direito processual para, desta forma, verificar 
onde o novel diploma legal se coaduna na praxe forense. Nesse norte, trilha o capitulo que 
doravante segue. 



CAPITULO 2 ASPECTOS PRINCIPIOLOGICOS E INSTRUMENT AIS DO 
PROCESSO 

O processo vem a ser um instrumento do direito material, bem como da realizagao de 
direitos eonstitucionais, porquanto resulta justamente da aplicacao do direito fundamental do 
acesso a justiga, em busca de uma certeza. Tal instrumento do direito se constitui por meio da 
atuagao dos sujeitos operadores do direito e tem fulcro na causa primaria de orientagao 
normativa, ou seja, nos principios. 

Este segundo capitulo tem como norte explanar de forma sucinta o direcionamento 
processual, com enfase para os principios norteadores do Processo Civil. No ensejo, sera 
tratado, de forma ilustrativa e perfunctoria, acerca dos atos processuais, ja que as alteragoes 
que foram alcangadas pela Lei n° 11. 419/2006 revelam estrita ligagao com os atos de oficio e 
a praxe forense. 

Na sequencia, far-se-a uma abordagem sucinta das fases metodologicas da evolugao 
do direito processual, bem como da admissao gradativa dos recursos tecnologicos no processo 
judicial, vinculada a necessidade premente de modernizagao da Justiga. Por ultimo, no 
presente tomo sera demonstrado a gradativa insergao do processo eletronico no ambito do 
processo judicial e seu respaldo normativo, apresentando, sucintamente, os diplomas legais 
que corroboraram com a aquiescencia desse progresso. 

2.1 Dos principios 

No que tange a definigao de principios, cabe fazer, por oportuno, referenda a opiniao 
de Carlos Eduardo Barroso (2006, p. 08), quando diz que: "os principios podem ser definidos 
como a verdade basica imutavel de uma ciencia, funcionando como pilares fundamentais da 
construcao de todo o estudo doutrinario". 

Nessa otica, o principio vem a ser uma ideia nuclear de um sistema que confere 
sentido harmonico e racional ao ordenamento juridico. Desta forma, exprimem normas gerais 
ou generalissimas, condensadas em valores ideologicos como os ideais de justiga, trazendo 
harmonia ao sistema. 

Nesse norte, assevera Bandeira de Meio (apud RICARDO DE PAULA, 2008), que os 
principios: 
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Sao, por definigao, mandamentos nucleares de um sistema, verdadeiros alicerces 
dele, e ainda disposigoes fundamentais que se irradiam sobre diferentes normas, 
compondo-lhes o espirito e servindo de criterio para a sua exata compreensao e 
inteligencia, exatamente por definirem a logica e a racionalidade do sistema 
normativo, no que lhe confere a tonka e Ihe da sentido harmonico. 

Consistem, portanto, em causas primarias que condensam valores, conferem unidade 
ao sistema juridico e condicionam a hermeneutica, isto e, a propria interpretacao da lei. Tais 
premissas tem eficacia juridica e aplieagao direta e imediata, assegurando a determinagao de 
limites ao legislador na manutencao dos direitos individuals. 

Urge ressaltar que inexistem principios meramente programaticos na Constituicao 
Federal, pois esses possuem maior teor de abstraeao que as normas, servindo como ponte de 
comunicacao entre o sistema de valores e o sistema juridico. Por isso mesmo nao comportam 
enumeracao taxativa, embora realcados alguns e normalmente identificados, a exemplo do 
principio do estado de direito, do principio da liberdade, da igualdade e, ainda, os principios 
da razoabilidade e o principio da dignidade da pessoa humana. 

Em suma, os principios juridicos denotam axiomas fundamentais, que dao alicerce a 
um conjunto de proposigoes ordenadas e aplicadas no ordenamento juridico vigente, 
representando, destarte, sua base de sustentacao. 

Neste diapasao, os principios permitem o respaldo axiomatico do sistema juridico de 
uma nacao, principalmente, em decorrencia da dinamica do referido sistema, que tem como 
fungao primordial dar uma resposta a sociedade. Esta apresenta uma gama irrefreavel de 
situagoes que antecedem ao direito, aflorando constantemente inovagoes factuais, o que 
provoca, conseqiientemente, um maior grau de mutabilidade nas posturas juridicas, nao nos 
principios, pois estes sao imutaveis. (AMARAL, 2000, p. 1-2, passim) 

2.1.1 Os principios eonstitucionais do processo 

A tutela constitucional do processo e feita mediante os principios e garantias que tem 
sua genese na Lei Maior do Estado, a Constituigao, e ditam os padroes para a vida do 
processo. 

Os principios sao filtrados sob o crivo constitucional, o qual traz no seu bojo um 
conjunto principiologico e de regras destinadas a realizagao do Direito. Dessa forma, pelo seu 
carater cogente, os principios eonstitucionais do processo obrigam o legislador e as partes no 
litigio a obedecerem tais regramentos, nao indicando meras opgoes legislativas que possam 
ser adotadas ou nao. 
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A Constituigao Federal de 1988 enumera em seu artigo 5°, que tem como titulo os 
Direitos e Garantias Fundamentais, os principios eonstitucionais do processo, os quais 
resultam da limitacao das politicas do Estado, como tambem os limites resultantes do regime 
federative Portanto, o processo, como manifestacao do poder estatal, esta informado por 
amarras politicas que sao principios eonstitucionais, dos quais destacamos: 
A) Principio da legalidade ou da reserva legal; expressao maior do Estado Democratico de 
Direito, a garantia vital de que a sociedade nao esta presa as vontades particulares, pessoais, 
daquele que a governa. Seus efeitos e importancia sao bastante visiveis no ordenamento 
juridico, bem como na vida social. 

Nessa tonica, o inciso II, do art. 5°, da CF/88 consagrou o Principio da Legalidade nos 
seguintes termos: "ninguem sera obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senao em 
virtude de lei". 

O preceito acima permite o controle, a restricao ao poder estatal de interferir na esfera 
das liberdades dos indivfduos, evitando assim, arbitrariedades e abusos do poder publico. A 
busca de tal principio constituiu-se em um longo processo historico, consistindo numa vitoria 
democratica. Era necessaria, para a existencia de tal principio, uma abertura politica, que 
sempre foi negada nos regimes totalitarios ou nos monocraticos. 

Vale frisar que o Principio em comento tambem encontra guarida no art. 37°, caput, da 
CF/88, in verbis: 

Art. 37. A administracao publica direta e indireta de qualquer dos Poderes da Uniao, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos principios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao 
seguinte. 

Assim, o dispositivo supra estabelece a vinculaeao de todo o agir administrativo 
publico a legalidade, o que significa dizer que o administrador publico, em sua orbita 
funcional, deve submeter-se aos ditames legais, bem como as exigencias do bem-comum, nao 
podendo deles se distanciar, sob pena de praticar ato invalido e incorrerem em conduta tipica, 
expondo-se, entao, a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso. 

B) Principio do devido processo legal; principio basilar do nosso ordenamento, um dos 
principals desdobramentos do principio da legalidade, tem origem britanica e foi 
desenvolvido no Direito norte-americano. Esta esse principio mater inserido no inciso LIV, 
do art. 5°, da CF/88, onde reza que: "Ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal". 
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Considerado como a fonte dos demais principios eonstitucionais do processo, o devido 
processo legal, e a maior garantia do cidadao de ter assegurado o direito de acesso ao Poder 
Judiciario, garantido as partes o direito a um julgamento, assegurando o direito de arrolar 
testemunhas e de notifica-las para comparecerem perante os tribunals. Alem do direito ao 
procedimento contraditorio e a assistencia judiciaria gratuita para os pobres na forma da lei, 
entre outros direitos. 

Desse principio extrai-se que somente por intermedio de uma serie de atos 
concatenados com vistas a um objetivo, estabelecidos previamente em lei, e que podera ser 
restrito o direito subjetivo do cidadao. Implica tambem no substrata normativo pelo qual se 
admite a edicao de leis, que deve esta amparada na Lei Fundamental de uma nacao, de sorte a 
preservar a separacao de poderes, as garantias individuals e a constitucionalidade, com a qual 
se tera a preservacao da integridade do sistema juridico. 

Decorrem do referido principio outros, como o da obrigatoriedade da Jurisdigao 
Estatal (inciso XXXV do art. 5°) e, ainda, os principios do Direito de agio, do Direito de 
defesa, da Igualdade das partes, do Juiz Natural e do Contraditorio. 

C) Principio da jurisdigao estatal: decorre do monopolio do Estado de impor regras aos 
particulares, atraves da autoridade, do poder e da soberania, manifesta-se como fenomeno de 
pacificagao social, objetivando melhor satisfazer os anseios de seus jurisdicionados. 
D) Principio do direito de agao e da defesa: por ele se atribui a parte interessada a faculdade 
de provocar o exercicio da jurisdigao, isto e, a iniciativa da agao judicial compete aquele que 
pleiteia alguma satisfagao da tutela jurisdicional pelo Judiciario; que busca dirimir os 
conflitos diante dos casos concretos. Mencionado principio faz remissao ao principio do 
acesso a justiga, a primeira onda de preocupagao do direito processual moderno e. tem como 
escopo reflexo a preocupagao com uma jurisdigao efetiva e com a seguranga juridica. Em 
outras palavras, nao basta chegar ao Estado-juiz, e preciso obter uma prestagao nao tardia e de 
qualidade tal que se tenha seguranga juridica. 
E) Principio do Juiz Natural: e reflexo da Inafastabilidade da atuagao monopolista do Estado, 
autoriza o mesmo as regras de competencia contidas na Constituigao. Reza o artigo. 5°, inciso 
L1II, da Constituigao Federal que "ninguem sera processado nem sentenciado senao pela 
autoridade competente". 

Segundo este principio, a jurisdigao so sera exercida por quem a Constituigao Federal 
houver delegado a fungao jurisdicional, havendo vedagao da criagao do Juizo ou Tribunal de 
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exeegao,perfazendo-se este principio por regras de competencia objetivas e anteriores ao 
fato a ser julgado. 

Dessa forma, a Constituigao Federal atribui fungao jurisdicional. a determinado orgao, 
podendo este processar e julgar o autor de um crime. 
F) Principio do contraditorio e da Ampla defesa; Tambem conhecido como Principio da 
Bilateralidade da Audiencia, e garantia basilar da Justiga e a regra essencial do processo, 
significando poder deduzir agio em juizo, alegar e provar fatos constitutivos de seu direito. 

Assim, reza o artigo 5° inciso LV, da Constituigao Federal, in verbis 

Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral sao 
assegurados o contraditorio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

O contraditorio significa o direito a informagao (citagao, intimagao e notificagao) e a 
participagao. Segundo se extrai do entendimento de Portanova (2001), o principio em 
comento aduz o enunciado de que todos os atos e termos do processo ou de natureza 
procedimental, devem primar pela ciencia bilateral dos litigantes, bem como pela 
possibilidade de tais atos serem rebatidos com alegagoes e provas. 

Pode-se observar que o principio do contraditorio e da ampla defesa informa que a 
possibilidade de participagao nos atos processuais e de extrema relevancia para que seja 
assegurada a igualdade de possibilidade de defesa as partes. 

Todo sistema processual e constituido de modo a oferecer a cada uma das partes, ao 
longo de todo o procedimento, oportunidade para participar, pedindo, alegando e provando. O 
contraditorio se exerce mediante reagao aos atos desfavoraveis, quer eles venham da parte 
contraria ou do juiz; reflete-se na reagao da parte adversa a demanda inicial, contestando, e a 
resistencia a sentenga da parte vencida, mediante recurso. 
G) Principio da Isonomia ou da Igualdade das Partes: O principio da isonomia ditado pelo art. 
5°, caput c/c art. 3°, inciso IV, da Lei Fundamental, no mundo do processo, assume a 
conotagao de principio da igualdade das partes. 

Assegura a Constituigao Federal em seu art. 5°, caput, in verbis: 

Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a 
igualdade, a seguranga e a propriedade. 
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Prescreve o caput do art. 3°, inciso IV, da CF/1988, in verbis: 
Art. 3° Constituent objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil: 
(...) 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminagao. 

Veja-se, portanto, que o principio da igualdade tem sede explicita no texto 
constitucional, sendo tambem mencionado, inclusive, no Preambulo da Carta Magna. Dessa 
forma, vem a ser uma norma supraconstitucional, presente praticamente em todas as 
constituicoes democraticas dos Estados modernos, que visa promover o bem de todos. 

A Carta Magna assegura o direito ao tratamento isonomico as partes, da seguinte 
forma "tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata proporeao de suas 
igualdades e desigualdades". Dessa forma, temos no artigo 125, I, do Codigo de Processo 
Civil - CPC, que as partes devem gozar das mesmas faculdades e oportunidades processuais 
oferecidas: 

Art. 125. O juiz dirigira o processo conforme as disposigoes deste Codigo, 
competindo-lhe: 
I - assegurar as partes igualdade de tratamento; 

Este principio tambem se faz presente no artigo 188, do CPC, onde informa que o 
Ministerio Publico e a Fazenda Publica contarao com prazo quadruplo para contestar e duplo 
para recorrer num litfgio. Tal prerrogativa processual existe para equilibrar as respostas as 
demandas judiciais, considerando a abrangencia litigiosa dos referidos orgaos. 

I) Principio da publicidade: consiste numa inovacao da Constituicao da Republica de 1988, 
importa no direito a transparencia absoluta dos julgamentos, ensejando o controle e a 
fiscalizacao dos atos, o que tende a evitar abuses. Exige tambem a fundamentacao das 
decisoes. Esta expresso no art. 93, IX, da CF/88, in verbis: 

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dispora sobre 
o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes principios: 
IX todos os julgamentos dos orgaos do Poder Judiciario serao publicos, e 
fundamentadas todas as decisoes, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 
presenga, em determinados atos, as proprias partes e a seus advogados, ou somente a 
estes, em casos nos quais a preservagao do direito a intirmdade do interessado no 
sigilo nao prejudique o interesse publico a informagao. 

Desse modo, a Constituicao Federal em seus artigos 5°, inciso LX "Direitos e Deveres 
Individuals e Coletivos" e no artigo 93, inciso IX "Do Poder Judiciario", consagra o principio 
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da publicidade, preocupando-se o legislador em coloca-lo como garantia individual e como 
norma de funcionalidade dos orgaos do Poder Judiciario. 

O principio em tela tem uma fungao politica, pois permite a afericao da imparcialidade 
do julgador, da legalidade e da justiga da decisao, por qualquer das partes, pelo proprio Poder 
Judiciario e por qualquer do povo. 

No entanto, a lei em determinados casos estabelece restricoes a publicidade, como nas 
hipoteses dos artigos 792, § 1°, 476, 481, 482 e 272 do Codigo de Processo Penal, e nos casos 
descritos pelo artigo 155 do Codigo de Processo Civil, in verbis: 

Art. 155. Os atos processuais sao publicos. Correm, todavia, em segredo de justiga 
os processos: 
I - em que o exigir o irtteresse publico; 
II - que dizem respeito a casamento, filiagao, separagao dos conjuges, conversao 
desta em divorcio, alimentos e guarda de menores. (Redacao dada pela Lei n° 6.515. 
de 26.12.1977) 
Paragrafo unico. O direito de consultar os autos e de pedir certidoes de seus atos e 
restrito as partes e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse juridico, 
pode requerer ao juiz certidao do dispositivo da sentenga, bem como de inventario e 
partilha resultante do desquite. 

E o que informa o artigo. 5°, inciso LX, da Constituigao Federal, "a lei so podera 
restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem". 

A proibigao de sessoes judiciais secretas nao e mais admissivel pela legislagao 
infraconstitucional, o que se traduz no direito das partes de terem ciencia e vista aos atos 
processuais e, em outro angulo, a terem de forma expressa as razoes da decisao. 
J) Principio da Celeridade Processual: visando a economia processual com a razoavel duragao 
do processo, o legislador ao instituir o presente principio buscou agilizar os processos 
judiciais em geral, principalmente na esfera processual civil e nos processos administrativos. 

Portanto, atraves desse principio verifica-se que e inconcebivel, no Estado 
Democratico de Direito, que um mal permanega sem sangao ou que uma lesao permanega sem 
apreciagao e resposta segura do judiciario, arrastando-se pelo decurso temporal e pelos 
ditames burocraticos. Nessa perspectiva, o processo constitui uma manifestagao soberana do 
Estado e por ele e possivel medir o grau de arbitrio ou democracia do Estado de Direito, que 
nao deve ficar atrelado a morosidade processual. 
L) Principio da Licitude das Provas: conforme dispoe o art. 5°, inciso LVI, da CF/88: "sao 
inadmissiveis, no processo, as provas obtidas por meios ilicitos".0 presente principio versa 
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sobre uma garantia individual, voltada para ordem etica, dispostas tambem no Codigo de 
Processo Civil, em seu artigo 332, onde informa que: 

Art. 332. Todos os meios legais, bem como os moralmente legitimes, ainda que nao 
especificados neste Codigo, sao habeis para provar a verdade dos fatos, em que se 
funda a agao ou a defesa. 

A prova licita vem a ser aquela decorrente de um ato que esteja em plena consonancia 
com o direito ou a forma legitima pela qual e produzida, ou seja, desde que nao atente contra 
a moral, a saude ou a seguranca individual ou coletiva. 

2.2 Dos atos processuais 
Considerando a relevancia do tema em debate, torna-se imprescindivel para sua 

compreensao tecer algumas consideracoes acerca dos atos processuais, uma vez que a 
implementacao do processo eletronico no Poder Judiciario atinge principalmente o modo 
como os atos se realizam, conferindo-lhes uma nova roupagem tecnologica, saindo do campo 
do registro e impressao em folhas de papel para um ambiente digital. 

No que tange aos atos processuais, o presente trabalho academico nao intenciona 
exaurir o assunto, tao pouco, se faz oportuno apresentar uma sistematizacao completa, pois, se 
houvesse pretensao de esgotar o assunto, praticamente, o codigo inteiro poderia ter esta 
denominacao. Logo, e mister tecer consideracoes a respeito dos atos, possibilitando uma 
nocao geral, em razao a elevada proeminencia do assunto ante a inovacao trazida pelo advento 
da LIP. 

Segundo licao do mestre Elpidio Donizetti (2007, p. 135): 

Ato processual e modalidade de fato processual. Fato processual e todo 
acontecimento com influencia sobre o processo. O ato processual tambem tem 
influencia sobre o processo, com, uma diferenca: decorre da manifestacao da pessoa 
humana. 

Os fatos processuais podem ser ou nao efeito da vontade de uma pessoa, logo, ato 
processual e toda conduta dos sujeitos do processo que tenha por efeito a criacao, modificacao 
ou extincao de situaeoes juridicas processuais. 

Pela grande semelhanca, ha de se fazer uma distincao entre fatos e atos processuais. 
Fato processual e todo fato humano, ou nao, que tenha repercussao no processo, como por 
exemplo, a morte da parte, o fechamento imprevisivel do forum. Tambem o sao todos os atos 
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ou negocios juridicos, que, a despeito de poderem ter conseqiiencia no processo nao tem por 
finalidade a producao de efeitos processuais. 

Os atos processuais resumem-se em condutas dos sujeitos processuais, magistrados, 
serventuarios, Ministerio Publico, advogados e demais interessados. Consistem, dessa forma, 
no exercicio de alguma pratica que tenha por efeito a constituicao, a conservacao, o 
desenvolvimento, a modificacao ou a eessacao da relaeao processual. Na verdade, o que 
define o ato processual e a influencia direta nos feitos judiciais. 

Ato processual classifica-se, portanto, como a manifestacao de vontade de um dos 
sujeitos do processo, dentro de uma das categorias previstas pela lei processual, que tem por 
fim influir diretamente na relaeao processual. Sendo necessario que haja: a manifestacao de 
vontade de um dos sujeitos do processo (juiz, partes ou auxiliares); a previsao de um modelo 
na lei processual; e a constituigao, modificacao ou extincao da relaeao processual, quer no seu 
aspecto intrinseco, que e propria existencia do vinculo que une autor, juiz e reu; quer no seu 
aspecto extrinseco, que e o procedimento, conjunto logico e sucessivo de atos previstos na lei 
(DONIZETTI, 2007, p. 135, passim). 

2.2.1 Principios atinentes aos atos processuais 

A eficacia dos atos processuais depende, a priori, de sua celebracao, nos moldes da 
lei. Todo ato tem uma forma, que e o modo pelo qual se exterioriza e pela qual se fixa no 
processo. 

No processo vige o principio do formalismo - uma necessidade para assegurar a 
garantia para todos os interessados no processo, pois a ausencia ensejaria muitos 
inconvenientes graves. Para que a forma nao prepondere sobre o conteudo, busca-se adaptar o 
formalismo as necessidades e aos costumes do tempo e em razao disso, alguns principios 
existem, para regular a forma dos atos processuais. 

a) Principio da Liberdade das formas 

Tambem chamado de principio da informalidade, enuncia que os atos processuais, nao 
dependem de formas espeefficas, salvo se a lei assim o determinar, o que significa dizer que 
os atos processuais podem ser realizados por qualquer forma, desde que idonea para atingir o 
seu fim. 
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Ainda que nao se desprezem algumas formalidades, a regra que vige no sistema 
processual e a de que os atos e termos processuais nao dependem de forma determinada. 
Somente quando a lei, expressamente, o determinar e que se podera falar em anular o ato 
processual por falta de forma. Ainda assim, se o ato praticado sem a realizaeao de alguma 
formalidade prevista em lei, atingir o seu fim, nao cabera nulidade deste ato, pois se reputam 
vaiidos os atos praticados se de outro modo estes atingir sua finalidade inicial. 

O processo civil brasileiro adotando este principio afastou a incidencia do principio da 
legalidade das formas, pois estabelece em seu art. 154, caput, do CPC, que: 

Art. 154. Os atos e termos processuais nao dependem de forma determinada senao 
quando a lei expressamente a exigir, reputando-se validos os que, realizados de 
outro modo, Ihe preencham a finalidade essential. 

Assim, se a lei nao prescrever uma forma, esta e livre, bastando os requisites de 
idoneidade e finalidade e que a destinacao da referida pratica processual nao fuja limites 
legais a que se propoe. 

b) Principio da instrumentalidade das formas 

Preceitua que os atos processuais nao dependem de forma determinada senao quando a 
lei expressamente o exigir. Consideram-se validos os atos que, realizados de outro modo, lhe 
preencham a finalidade essencial e, ainda que, a lei prescreva determinada forma, sem 
cominacao de nulidade, o juiz podera considera-lo valido, mesmo que tenha sido realizado de 
outro modo, tendo alcancado sua finalidade, como exemplo o disposto no art. 244, do CPC, a 
saber: Art. 244. Quando a lei prescrever determinada forma, sem cominacao de nulidade, o 
juiz considerara valido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcangar a finalidade. 

Em virtude do principio da instrumentalidade, os modelos definidos pela lei 
deserevem nao so a forma externa, mas tambem o que deve conter o ato. Vale dizer, portanto, 
que as formas nao tem valor intrmseco proprio, mas sao estabelecidas para se atingir uma 
finalidade. 

c) Principio da Documentacao 

Em regra, os atos processuais sao expressos de forma escrita, mesmo havendo a 
expressao oral (depoimentos) impoe-se o registro por escrito. Observa-se que o principio da 
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simplicidade se amolda ao principio em comento, pois na maioria das vezes os atos do 
processo sao de teor breve. 

Conforme se ve do art. 168 do CPC, "Os termos de juntada, vista, conclusao e outros 
semelhantes constarao de notas datadas e rubricadas pelo escrivao". A palavra termo, aqui 
empregada, refere-se a pega em que se formaliza algum ato processual, ou seja, e a 
documentagao escrita do referido ato, realizada pelos auxiliares da justiga. 

d) Principio da Publicidade 

Representa uma das grandes garantias do processo e da distribuigao da justiga, como ja 
bem definido e exemplificado no inicio deste capitulo. Em suma, alguns atos processuais, a 
exemplo das audiencias, devem ser realizados na presenga das pessoas interessadas. 

A exeegao para a publicidade dos atos encontra-se nos processos que correm em 
segredo de justiga, devido seu interesse publico e pela natureza da lide; bem como para 
defender a intimidade ou interesse social dos atos processuais. 

Os casos acima exemplificados encontram incidencia no paragrafo unico, do artigo 
155, do CPC, in verbis: 

Art. 155. Os atos processuais sao publieos. Correm, todavia, em segredo de justiga 
os processos: 
(...) 
Paragrafo unico. O direito de consultar os autos e de pedir certidoes de seus atos e 
restrito as partes e a seus procuradores. O terceiro, que demonstrar interesse juridico, 
pode requerer ao juiz certidao do dispositivo da sentenga, bem como de inventario e 
partilha resultante do desquite. 

Assim, somente as partes e seus procuradores podem consultar os autos e pedir 
certidoes de seus atos. Terceiros que demonstrem interesse juridico, podem obter certidao do 
dispositivo da sentenga, bem como do inventario e partilha resultante do desquite, mediante 
requerimento ao juiz. 

e) Principio do Uso do Vernaculo 

Os atos processuais somente podem ser redigidos em lingua portuguesa. No caso de 
documento redigido em lingua estrangeira, este devera vir acompanhado de versao em 
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vernaculo, firmada por tradutor juramentado, e o que se depreende, respectivamente, do art. 
156 e do art. 157, do CPC, in verbis: 

Art. 156. Em todos os atos e termos do processo e obrigatorio o uso do vernaculo. 
Art. 157. So podera ser junto aos autos documento redigido em lingua estrangeira, 
quando acompanhado de versao em vernaculo, firmada por tradutor juramentado. 

Referidas disposigoes legais sao racionais, ante a necessidade de se adequar a 
linguagem processual ao idioma vigente, nao se admitindo ingerencia de idiomas estrangeiros. 
Percebe-se, portanto, que as formas nao sao solenes, considerando-se mais, o fim a que se 
destinam. 

2.2.2 Classificacao dos atos processuais 

No tocante a sua classificagao, dois criterios podem ser usados para classificar os 
atos processuais (OLIVEIRA, 1999, p. 1-3, passim): 
1. Criterio Objetivo: apresenta teor mais cientifico, tendo por base o ato em si considerado e 

a fungao operativa por ele exercida no processo. Desta feita, procura agrupa-los segundo 
o seu conteudo e a natureza da modificagao causada na relagao processual. Esta 
classificagao nao e a mais aconselhada devido a grande variedade de atos nao ser 
exaurida. Porem, deve-se ressaltar alguns atos classificados pelo seu objeto: 

• Atos postulatorios: atos das partes que postula ou requer, perante o juiz, alguma 
providencia. 

• Atos probatorios: sao aqueles relativos a produgao de prova, isto e, atividade realizada 
no processo com o fim de ministrar ao orgao judicial os elementos de convicgao 
necessarios ao julgamento. 

• Atos decisorios: atos do magistrado que tem por escopo resolver questoes relativas ao 
processo, procedimento ou merito. 

2. Criterio subjetivo: utiliza-se este criterio para agrupar os atos processuais segundo o sujeito 
do processo de que emanam, ou seja, considerando aquele que pratica o ato, subdividem-se 
em: 

• Atos das partes 
• Atos do juiz 
• Atos dos auxiliares 
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Essa classificagao e adotada pelo CPC, no seu titulo V, capitulo I, segoes II (Dos atos 
da parte), III (Dos atos do juiz), IV (Dos atos do escrivlo ou do chefe de secretaria), mais 
precisamente nos artigos 158 a 171, do supracitado diploma legal. 

Como se sabe, o processo se instaura por iniciativa da parte, sendo indispensavel para 
sua atividade a existencia do processo e seu desenvolvimento. 

Como ja foram explanados acima, os atos processuais sao atos humanos voluntarios, 
praticados com vistas a criagao, modificagao ou extingao da relagao processual. Segundo o 
artigo 158 do Codigo de Processo Civil, os atos das partes, consistentes em declaragoes 
unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituigao, a modificagao de 
direitos processuais. Referidos atos se estendem tambem ao terceiro interveniente. 

Contudo, sao numerosas as excegoes a regra da produgao imediata de efeitos. O 
paragrafo unico do artigol58, do CPC revela que a desistencia da agio so produz efeito 
depois de homologada por sentenga. Tambem dependem de homologagao a conciliagao e a 
transagao. A propria desistencia de recurso depende de homologagao, ainda que seus efeitos 
retroajam a data em que foi declarada a vontade de desistir. 

Nos termos do artigo 160 do CPC, as partes poderao exigir recibo de petigoes, 
arrazoados, papeis e documentos que entregarem em cartorio, uma vez que esse procedimento 
serve para atestar que o documento foi entregue e recebido pela unidade judiciaria 
competente, sendo essencial para possiveis argiiigoes de tempestividade. 

A doutrina majoritaria classifica os atos processuais das partes em: atos postulatorios, 
dispositivos, instrutorios e reais (PELLEGRINI, 2005, p. 342-344, passim). Os primeiros sao 
aqueles mediante os quais a parte pleiteia dado provimento jurisdicional, a exemplo tem-se: 
denuncia, petigao inicial, contestagao, recurso etc. Ja os atos dispositivos, sao aqueles pelos 
quais se abre mao, em prejuizo proprio, de determinada posigao juridica processual ativa, ou 
ainda, da propria tutela jurisdicional. Exemplo: desistencia do processo; eleigao de foro. Em 
contra partida, os atos instrutorios correspondem aqueles destinados a convencer o julgador, 
direcionados a dar substrato a decisao do juiz. Por ultimo, os atos reais consistem nas 
condutas materiais das partes no processo, ou seja, comparecimentos as audiencias, 
pagamento de custas e outras. 

Ao contrario dos atos das partes, os atos do juiz nao correspondem a nenhum onus, o 
juiz nao tem onus, e sim, o poder-dever de agir nos termos da lei, conduzindo o processo ao 
seu final. 

O codigo Processual Civil em seu art. 162 define que sio atos do juiz: a sentenga; a 
decisao interlocutoria e o despacho. 
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A sentenga e decisao que poe fim ao processo, com ou sem julgamento de merito. No 
piano conceitual sera terminativa a sentenga que extingue o processo com o julgamento de 
merito, e, meramente terminativa a que extingue o processo sem julgar o merito. O recurso 
cabfvel contra a sentenga e a apelagao.. 

As decisoes interlocutorias sao decisoes, pronunciamentos do juiz, durante o processo, 
sem Ihe por fim. Dessas decisoes e cabfvel agravo de instrumento, estando disciplinado esta 
modalidade recursal no art. 522, do CPC, in verbis: 

Art. 522. Das decisoes interlocutorias cabera agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na 
forma retida, salvo quando se tratar de decisao suscetivel de causar a parte lesao 
grave e de dificil reparacao, bem como nos casos de inadmissao da apelacao e nos 
relativos aos efeitos em que a apelagao e recebida, quando sera admitida a sua 
interposicao por instrumento. 

Os despachos nao tem qualquer carater de resolugao ou determinagao. Sao atos 
instrutorios ou de documentagao. Dos despachos de mero expediente nao cabe recurso algum. 
No entanto, se o despacho prejudicar uma das partes, se tornara decisao interlocutoria, 
cabendo, entao, agravo de instrumento. 

Como frisado acima, os atos do processo se constituem em manifestagoes de vontade 
dos sujeitos processuais, objetivando, em suma, provocar algum impacto na relagao juridica 
processual, na qual todos estao envolvidos. Trilhando por essa vereda, os atos do auxiliares da 
justiga apresentam insigne relevancia a concretizagao da prestagao da tutela jurisdicional, 
porque quando a parte interpoe a agao; o magistrado prolata decisoes e os serventuarios dao 
cumprimento a estas determinagoes, conferem andamento aos feitos e zelam por sua estrutura 
material. 

Os atos do processo efetuados pelos auxiliares da justiga correspondem a atividades 
de cooperagao no processo, classificam-se em: movimentagao, comunicagao, documentagao e 
execugao (PELLEGRINI, 2005, p. 341-345, passim). 

A movimentagao consiste no ato pelo qual o analista e tecnico judiciarios dao 
seguimento ao processo, e o caso da conclusao dos autos ao juiz, da abertura de vista as 
partes, da expedigao de cartas, mandates e oficios, etc. 

A comunicagao consiste no ato de maior relevancia, uma vez que se da ciencia as 
partes interessadas do andamento e resultado das decisoes processadas. Realiza-se, no sistema 
tradicional, mediante diligencia do oficial de justiga ou por meio do analista e tecnicos 
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judiciarios que procedem a cientificacao das partes no proprio cartorio ou expedem cartas de 
intimacao e outros expedientes correlatos. 

Vale ponderar que a partir da vigeneia da Lei 11.419/2006, o Judiciario passou a 
admitir um processo de alteragao revolucionario nessa pratica forense, adquirindo uma 
roupagem eletronica, fazendo emprego, principalmente, da internet. 

A documentagao, por sua vez, e o ato de lavratura dos termos referentes a 
movimentagao, ou seja, resume-se no registro documental do ato, a exemplo: a aposigao dos 
carimbos onde constam os termos de juntada; de publicagao; o registro do termo de audiencia, 
o langamento de certidoes etc. 

De outra forma, a execugao consiste na atividade do oficial de justiga em fazer 
cumprir as determinagoes contidas nos mandados judiciais. Os atos executivos se realizam 
fora das unidades judiciarias, por forga de ordem judicial escrita, a exemplo das comunicagoes 
pessoais, como citagao e intimagao; bem da execugao judicial mediante busca e apreensao de 
pessoas ou coisas, sequestra e penhora, neste ultimo caso, permite-se, hoje, a penhora on-line, 
ou seja, por via eletronica, atraves de requisigao judicial ao Banco Central, no que se 
denomina sistema bacen-jud. 

A Lei faz tambem referenda aos termos processuais, mas, desnecessariamente, 
porque os termos processuais sao especies de atos processuais. Termo processual designa, 
geralmente, ato do escrivao, exemplo: termos de recebimento; de juntada; de vista e de 
conclusao. Tambem tem o significado de ato oral, reduzido a escrito, a exemplo, o termo de 
audiencia. 

2.2.3 Formas dos atos processuais. 

O processo constitui instrumento legal de atuagao do direito material, bem como da 
jurisdigao. Nesta trilha, a forma e o aspecto exteriorizador dos atos deste processo, tornando 
tangivel a expressao da conduta efetuada no ambito juridico. 

Segundo o processualista Clovis Bevilaqua (1975, p. 24), forma vem a ser o conjunto 
de solenidades que se devem observar para que o ato juridico seja plenamente eficaz. 

Neste diapasao, infere-se que a forma se revela na manifestagao exterior do ato, 
exigida para a validade da pratica processual, visando Ihe conferir seguranga e previsibilidade. 

Cabe ressaltar que a forma do ato processual, como um fenomeno fisico, nao pode se 
sobrepor a finalidade do processo. A forma visa conceder seguranga as partes e ao proprio ato 
processual, nao se confundindo com formalismo, Ademais a mesma faz com que os atos 



40 

ganhem substantia material, para fixar os acontecimentos, apresentando notavel relevancia 
para a compreensao das argiiigoes de nulidades. 

Vale enfatizar que a regra e a liberdade da forma, contudo se a lei determinar a forma, 
esta deve ser observada, sob pena de nulidade. Entretanto, se o ato foi praticado e nao causou 
prejufzo algum, entao sera considerado valido. 

No processo, a forma alem de ser modo de exteriorizagao e tambem requisite de 
conteudo, descrito em lei, na definigao do modelo. Sendo a forma necessaria imposta por lei, 
a manifestacao somente assim revestida tem aptidao para produzir efeitos jurfdicos desejados. 

Ha tres sistemas teoricos acerca da forma dos atos processuais (PELLEGRINI, 2005, 
p. 329-330, passim), quais sejam: 

1°) Sistema da liberdade absoluta das partes, onde as partes, segundo seu alvedrio, 
teriam a faculdade absoluta da pratica de atos processuais. 

2°) Sistema da soberania do juiz, sendo esse proprio dos Estados totalitarios. Por este 
sistema ocorre o desaparecimento das garantias e liberdades de cada parte no processo. A 
individualidade de cada magistrado gera grandes desigualdades. 

3°) Sistema de legalidade das formas, neste a sequencia dos atos processuais e sua 
forma e determinada em lei, para garantia das partes em face do Estado. 

Cabe salientar que, hodiernamente, vem sendo revistas as formas dos atos 
processuais, mormente com advento da lei de informatizagao do processo judicial, a qual veio 
legitimar a transmudagao da forma de se praticar atos processuais, que hao de deixar os 
metodos tradicionais, em papel, e passarao a ser efetuados por meio eletronico, mediante o 
emprego da tecnologia da informagao. 

Dessa forma, atesta o art. 154, do Codex Processual Patrio, in verbis: 

Art. 154. Os atos e termos processuais nao dependem de forma determinada senao 
quando a lei expressamente a exigir, reputando-se validos os que, realizados de 
outro modo, Ihe preencham a finalidade essencial. 
Paragrafo unico. Os tribunals, no ambito da respectiva jurisdigao, poderao 
disciplinar a pratica e a comunicagao oficial dos atos processuais por meios 
eletronicos, atendidos os requisites de autenticidade, integridade, validade juridica e 
interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil." 
(NR)". 
§ 2°. Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, 
armazenados e assinados por meio eletronico, na forma da lei. (NR)". 

Depreende-se do dispositivo supracitado a novel perspectiva das formas dos atos 
processuais, onde se abre passagem para a insergao do processo judicial eletronico, bem como 
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ja se evidencia a preocupagao com os meios assecuratorios a pratica dos atos no processo 
virtual, aduzindo a infra-estrutura de chaves publicas. 

2.3 Fases metodologicas da evolucao cientifica do direito processual 

Com esforco introdutorio para se compreender o alcance da atual conjectura 
processualistica, e mister tecer algumas consideracoes acerca dos estagios transcorridos pelo 
metodo processual ate os dias atuais. 

A evolugao cientifica ou doutrinaria do direito processual divide-se, basicamente, em 
ties fases, quais sejam: 
A) Fase do sincretismo imanetista ou sincretista ou privatista: 

Foi o ponto de partida que importou no periodo primitivo da processualistica 
juridica, prevalecendo ate 1868. Destacou-se pela fusao do direito material e da inexistencia 
de uma separagao rigorosa dos pianos do direito processual e material, isto e, pairavam 
divergencias metodologicas entre direito processual e direito material, ambos se confundiam, 
o que impedia a desenvoltura das praticas processuais. 

Esse estagio tinha como principal caracteristica a ideia de que o processo consistia 
em mero apendice do direito material. Nesse sentido afirma Ada Pellegrini (2004, p. 45): 

Ate meados do seculo passado, o processo era considerado simples meio de 
exercicio dos direitos (dai, direito adjetivo, expressao incompativel com a hoje 
reconhecida independencia do direito processual). A agao era entendida como 
sendo o proprio direito subjetivo material que, uma vez lesado, adquiria forgas para 
obter em juizo a reparagao da lesao sofrida. Nao se tinha consciencia da autonomia 
da relagao juridica processual em face da relagao juridica de natureza substancial 
eventualmente ligando os sujeitos do processo. Nem se tinha nogao do proprio 
direito processual como ramo autonomo do direito e, muito menos, elementos para 
a sua autonomia cientifica. Foi o longo periodo de sincretismo, que prevaleceu das 
origens ate quando os alemaes comegaram a especular a natureza juridica da agio 
no tempo moderno e acerca da propria natureza juridica do processo. 

O entendimento defendido por essa corrente prevaleceu da genesis do direito 
processual ate o momento em que se eomegou a especular, no seculo XIX, sobre a natureza 
juridica da agao e do proprio processo. Assim, tinha-se uma visao linear do ordenamento 
juridico, a jurisdigao era vista como um sistema de tutela dos direitos exercida, com reduzida 
participagao do magistrado, a agao integrava o sistema de exercicio dos direitos, sendo 
compreendida como o proprio direito subjetivo material que, uma vez lesado, armava-se para 
buscar a reparagao sofrida. 
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O processo era visto como mero procedimento e ate meados do seculo passado era 
tido como instrumento de exercicio dos direitos, nao havendo nogao de autonomia do direito 
processual em relagao ao direito material. Nesta fase, inclui-se o Periodo Primitivo, Escola 
Judicialista, Praxismo e Procedimentalismo. 

Nesse norte, cabe mencionar o pensamento do autor Ibere de Castro (2003, p.7): 

A propagacao dos ideais iluministas, que culminou com a Revolugao Francesa, em 
1979, trouxe avangos para a ciencia processual, tornando-a similar a atual. 
Passaram, deste modo, a ser adotados principios comuns, tais como oralidade, 
publicidade, ademais do devido processo legal e verdade real. Com isso, o 
magistrado deixa de ser simples confrontador de provas, para atuar com maior 
subjetividade e liberdade, valorando os elementos trazidos aos autos, que deixaram 
de ser tarifados, hierarquizados. 

Logo apos a Revolugao Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da 
burguesia se propagaram por todo o mundo ocidental, influenciando de forma contundente o 
pensamento das ciencias modernas, dentre elas, a ciencia juridica, que no seu bojo processual 
passou a valorar o devido processo legal e a busca da verdade real. (THEODORO JR, 1999, 
p. 10-15, passim). 

B) Fase autonomista ou conceitual 

Posteriormente, surgiu na Alemanha a Fase Autonomista ou Conceitual (Cientifica), 
caracterizou-se por apresentar um estudo tecnico-jurfdico, portanto fechado, com o fim em si 
mesmo, distanciando-se do direito material, bem como por buscar afirmar a autonomia do 
direito processual, frente as demais ciencias, por intermedio de uma visao introspectiva, 
distanciando-se da realidade. O direito processual comega a dar os seus primeiros passos em 
prol de sua independencia cientifica. 

Esta segunda fase, de cunho cientifico, e caracterizada pela predominancia dos 
estudos voltados para a fixagao dos conceitos essenciais que compoem a ciencia processual. O 
direito Processual, por sua vez, passa a ser considerado ramo autonomo do direito, passando a 
integrar o Direito Publico. 

Nesta etapa, destacaram-se grandes nomes como: Giuseppe Chiovenda, Francesco 
Carnelutti, Piero Calamandrei e Enrico Tullio Liebman na Italia, Adolf Wach, James 
Goldschmidt e Oskar von Biillow na Alemanha e Alfredo Buzaid, Lopes da Costa, Moacyr 
Amaral Santos, no Brasil, todos defensores de teorias da autonomia cientifica deste ramo do 
direito. (ALCEU, 2006, p. 7-8, passim) 
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Deste modo, assevera Ada Pellegrini (2005, p. 44): 
A segunda fase foi autonomista, ou conceitual, marcada pelas grandes construcoes 
cientificas do direito processual. Foi durante esse periodo de praticamente um seculo 
que tiveram lugar as grandes teorias processuais, especialmente sobre a natureza 
juridica da agao e do processo, as condicoes daquela e os pressupostos processuais, 
erigindo-se definitivamente uma ciencia processual. A afirmagao da autonomia 
cientifica do direito processual foi uma grande preocupagao desse periodo, em que 
as grandes estruturas do sistema foram tragadas e os conceitos largamente discutidos 
e amadurecidos. 

A evolugao cientifica do direito processual consegue, nesse estagio, alcangar um 
elevado patamar, principalmente, na produgao teorica, o que consagrou o direito processual 
como ciencia. 

E nesta fase, por volta de 1940, que se da partida a um verdadeiro movimento 
cientifico no Brasil, principalmente com a chegada do professor italiano de direito processual 
civil, Enrico Tullio Liebman. Vieram, em seguida, os trabalhos de alto nivel de Alfredo 
Buzaid e Jose Frederico Marques, discipulos de Liebman, trabalhos de Moacyr Amaral 
Santos, como tambem Celso Agricola Barbi. (ALCEU, 2006, p.8-9, passim) 

C) Fase instrumentalista 

Por ultimo surgiu, a Fase Instrumentalista, que eclodiu em 1950, considerada como a 
fase processual do acesso a Justiga, onde as ondas renovatorias focalizam-se em assegurar o 
direito da Justiga aos pobres e ensejar um movimento mundial pela coletivizagao do processo. 
Tambem denominada Representagao em Juizo dos direitos difusos. 

A fase instrumental predomina ate os dias atuais, caracterizando-se por empreender 
esforgos no sentido de tomar mais celere a prestagao jurisdicional, sem se afastar dos 
principios basilares do direito processual, sendo um deles a seguranga proporcionada as partes 
no processo. Tambem, neste estagio de evolugao, se destacam notaveis nomes como Mauro 
Cappelletti, alem dos juristas brasileiros Jose Carlos Barbosa Moreira, Candido Rangel 
Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, dentre outros (ALCEU, 2006, p.8-10, passim). 

No que se refere a esse aspecto, Ada Pellegrini (2005, p. 45.) menciona que: 
A fase instrumentalista, ora em curso, e eminentemente critica. O processualista 
moderno sabe que, pelo aspecto tecnico-dogmatico, a sua ciencia ja atingiu niveis 
muito expressivos de desenvolvimento, mas o sistema continua falho na sua missao 
de produzir justiga entre os membros da sociedade. E preciso agora deslocar o 
ponto-de-vista e passar a ver o processo a partir de um angulo externo, isto e, 
examina-lo nos seus resultados praticos. Como tem sido dito, ja nao basta encarar o 
sistema do ponto-de-vista dos produtores do servigo processual Quizes, advogados, 
promotores de justiga): e preciso levar em conta o modo como os seus resultados 
chegam aos consumidores desse servigo, ou seja, a populagao destinataria. 
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A perspectiva instrumentalista, que representa o terceiro momenta de evolugao do 
processo, tem como resultado um alargamento dos horizontes processuais, indo alem da 
preocupagao formal e direcionando-se a propria essentia da atividade jurisdicional, pugnando, 
desta forma, para a consecugao de uma efetividade da tutela jurisdicional e produgao de um 
processo justo, como forma de possibilitar a justiga social. Empreende seus esforgos no 
sentido de dar impulso celere a prestagao jurisdicional, sem se afastar dos principios basilares 
do direito processual. (ALCEU, 2006, p.9-10, passim) 

No ordenamento juridico brasileiro, a referida otica instrumentalista vem dando 
impulso a inumeras reformas processuais em curso desde meados da decada passada. Basta 
folhear o Codigo de Processo Civil patrio e constatar a gama de inovagoes introduzidas nesse 
diploma legal, a exemplo temos a antecipagao de tutela, estabelecida no dispositivo 273, do 
CPC, in verbis: 

Art. 273. O juiz podera, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, 
os efeitos da tutela pretendida no pedido initial, desde que, existindo prova 
inequivoca, se convenca da verossimilhanga da alegacao e: (Redagao dada pela Lei 
n"'8.952, de 13.12.1994) 
I - haja fundado receio de dano irreparavel ou de diffcil reparagao; ou (Inchudo pela 
Lei n"8.952, de 13.12.1994) 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 
protelatorio do reu. (Incluidopela Lei n°8.952, de 13.12.1994) 

A atual legislagao processualista, principalmente apos a edigao da Emenda 
Constitucional n° 45/2004, vem sofrendo profundas alteragoes, ratificadas pela incorporagao 
de varios diplomas normativos voltados ao Direito Processual. 

Para a efetividade do processo, ou seja, para a plena consecugao de sua missao social 
de eliminar conflitos e fazer justiga, e preciso, de um lado, tomar consciencia dos problemas 
politicos e sociais e de outro, superar os obices que ameagam a qualidade da prestagao 
jurisdicional. Tem-se, portanto, uma transformagao nao so na tecnica de lidar com o processo, 
mas com o fim precipuo da consecugao da Justiga para todos. 

Logo, e indispensavel a consciencia de que o processo nao e mero instrumento 
tecnico a servigo da ordem juridica, mas, acima disso, um poderoso instrumento etico 
destinado a servir a sociedade e ao Estado, em razao disso, admitiu-se uma nova sistematica 
processual, compromissada com os seus destinatarios, para que nenhum jurisdicionado fique 
privado de ser convenientemente atendido pela Justiga. O exemplo mais cristalino encontra-se 
na propria Constituigao Federal de 1988, em seu art. 5°, inciso LXXIV, o qual reza que o 
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Estado prestara assistencia juridica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de 
recursos. 

Em suma, o direito contemporaneo contempla a justica social como objetivo 
fundamental, representando o progresso historieo de um instrumento de protecao do polo mais 
vulneravel da relagao processual. Uma das razoes historicas apresentadas para justificar a 
necessidade do estado democratico de direito e justamente a perspectiva de uma ordem 
juridica suficiente, para impor limites ao exercicio arbitrario dos detentores do poder em todos 
os seus aspectos, possibilitando, destarte, a efetiva concretizagao das liberdades individuals. 

No Brasil, por sua vez, e importante frisar que a evolugao legislativa do Direito 
Processual Brasileiro tem seguido de perto a evolugao cientifica mundial, a exemplo, tem-se o 
Codigo de Processo Civil de 1939, baseado nas teorias de Chiovenda e o Codigo de Processo 
Civil de 1973, sob a influencia de Liebman, ambos com conceitos predominantes da fase 
cientifica. A partir da decada de 80, devemos lembrar das inumeras alteragoes efetuadas ao 
Codigo de 1973, essas buscaram a efetividade do processo, caracterizando, assim, e a nova 
fase instrumentalista que atualmente rege o processo civil brasileiro, como dar para perceber 
atraves da hermeneutica dos novos diplomas legais. 

A inadequagao do direito processual civil classico para a protegao dos interesses e 
direitos massificados, aliados ao desenfreado avango tecnologico que cria incessantemente 
novas relagoes no meio social, vem exigindo, no transcorrer dos tempos, alteragoes de ordem 
nao so instrumentais, mas substanciais, na lei adjetiva patria. 

Diante dessa conjuntura, cria-se na sociedade um ambiente propicio a insergao de 
novos diplomas legais que absorvam os anseios globais e as novas tecnologias disponiveis. 

2.4. Da admissao legal e gradativa dos recursos tecnologicos no processo judicial 

A informatizagao dos servigos judiciarios representou um grande avango e contribuiu 
para uma revolugao nos costumes e nas tecnicas de elaboragao de atos processuais, 
produzindo reflexos na propria estetica dos registros cartorarios e, principalmente, no tempo 
demandado para a elaboragao dos atos, uma vez que o uso de formularios e documentos 
padronizados, armazenados em computadores, aliviou consideravelmente os encargos laborais 
da praxe forense. Um exemplo pratico desse avango constata-se da situagao outrora vivida, 
uma vez que antigamente todo termo de audiencia ou ato processual era redigido a mao a 
partir de uma lauda em branco, com rigorosa atengao do serventuario para nao rasurar. 
Posteriormente, surgiu a maquina datilografica, que conferiu estetica e organizagao ao labor 
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processual, contudo, ainda exigia atengao redobrada para nao rasurar em demasia o 
documento confeccionado. 

Nos dias atuais, e possivel salvar os modelos mais usuais de termos e alguns atos 
comuns, restando preeneher ou modificar apenas as partes alteraveis do documento, tipo 
nome das partes, numero do processo e despacho do Juiz. No que tange as falhas de outra 
ordem, o microcomputador permite que, antes da impressao, seja possivel proceder a 
correcoes. 

Entrementes, a informatizacao apenas nao logrou exito na resolugao dos demais 
problemas inerentes a comunicagao dos atos processuais e as informagoes aos usuarios dos 
servigos judiciarios. 

O verdadeiro impacto inovador na rotina judiciaria aconteceu com a adesao do Poder 
Judiciario a rede mundial de computadores (internet), que vem simplificando o acesso a 
justiga, ao mesmo tempo, em que minimiza os efeitos da demora na prestagao jurisdicional. 

A Internet e considerada como um dos mais importantes e revolutionaries 
desenvolvimentos da historia da humanidade, em razao da publicidade de acesso, do baixo 
custo, do alcance da informagao desejada ou divulgada, bem como da mobilidade de 
gerenciar, elaborar e distribuir informagoes em larga escala no ambito mundial, o que sacudiu 
substancialmente o arcabougo da difusao de dados existente. A mesma apresenta amplo 
sistema de comunicagao em tempo real e parte desse sistema tem plena relagao com a 
modernizagao da administragao da justiga. Logo, o Poder Judiciario nao poderia se escusar da 
"tsunami" tecnologica, que assola o mundo, trafegando informagoes por cabos ou por ondas 
eletromagneticas de altas e baixas frequencias. 

A partir do ano de 1995, quando a Embratel langou o servigo definitivo de acesso 
comercial a Internet, a maioria dos tribunals brasileiros, que ja havia aderido a 
informatizagao, nao perdeu tempo. Assim, magistrados, servidores e os usuarios dos servigos 
judiciarios passaram a utilizar os recursos operacionais oferecidos pela Internet, 
principalmente, o correio eletronico e a rede de alcance mundial (www - word wide web). 

O acesso a Internet em conjugagao com a informatizagao do Judiciario, proporcionou 
uma revolugao em todo o sistema de elaboragao e comunicagao dos atos processuais, tanto 
pelo usuario interno dos servigos judiciarios Quizes e servidores), quanto pelos usuarios 
externos (partes, advogados), que passaram a ter acesso a varias informagoes de dificil 
obtengao anteriormente. A utilizagao da Internet passou a ser indispensavel por aqueles 
usuarios que se conscientizaram de sua importaneia. 



47 

Com efeito, para os operadores do Direito, a Internet e de suma importancia, pois e 
possivel acompanhar o andamento dos processos, por meio da consulta nos sites dos tribunals; 
ter acesso a estrutura e ao funcionamento dos orgaos do Poder Judiciario; pesquisar 
jurisprudencia, doutrina e legislagao atualizada, alem de outros instrumentos postos a 
disposicao. Atualmente as leis mudam com muita rapidez, e impossivel acompanhar, 
utilizando a Internet, basta abrir a pagina que oferece legislagao e obtem-se o que se deseja, 
devidamente atualizado. 

O usuario (junsdicionado) tambem foi beneficiado com a informatizacao do 
Judiciario e com a entrada deste na Internet, pois, no tocante ao andamento processual e ao 
inteiro conteudo de decisoes judiciais, o que antes poderia ser informado apenas pelo 
advogado ou com o comparecimento do interessado ou, ainda, por telefone, pode ser feito 
pela Internet, de sua propria residencia. 

Portanto, partindo do pressuposto de que a necessidade de modernizacao urge e a 
busca por eficacia e eficiencia na prestagao jurisdicional exige, cada vez mais, a automacao 
dos procedimentos e servigos, mediante o uso intensivo de computadores e de redes de 
informagoes, bem como considerando a celeridade e a flexibilidade que as redes vem 
imprimindo ao universo das comunicagoes, cabe agora analisar como isso esta sendo 
desenvolvido no ambito dos Tribunais, ou melhor, no Poder Judiciario como um todo. 

E cedigo que o Direito nao acompanha, de forma proporcional, a dinamica dos 
acontecimentos e, tao pouco, dos avangos tecnologicos e das relagoes comerciais, pois o fato 
precede o direito, o que tornam morosas as transformagoes e incorporagoes de novas praticas 
ao labor forense. Por esse motivo, no final da decada de noventa, mais precisamente, em 
1999, momento em que a Internet era largamente utilizada no mundo, surge o diploma legal 
n°. 9.800, de 26 de abril do mesmo ano (anexo C), o qual admitiu aos sujeitos processuais o 
emprego do sistema de transmissao de dados e imagens para a pratica de atos processuais. 

Isso representou um consideravel avango no tramite processual, uma vez que a lei 
autorizou o uso do aparelho de fac-simile (fax) para transmissao de pegas processuais. Cabe 
salientar que o referido diploma legal ficou conhecido como a Lei do Fax e, ainda, estendeu a 
transmissao de documentos por outro meio similar, contudo, nao obrigando os tribunais a se 
aparelharem para o sistema, tao pouco, definindo a que meio similar se referia, o que veio a 
abrir um precedente legal para os meios eletronicos. 

Assevera a Lei n° 9800/99, em seus artigos 1° e 2°, in verbis: 
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Art. l a E permitida as partes a utilizagao de sistema de transmissao de dados e 
imagens tipo fac-simile ou outro similar, para a pratica de atos processuais que 
dependant de petigao escrita. 
Art. 2 s A utilizagao de sistema de transmissao de dados e imagens nao prejudica o 
cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juizo, 
necessariamente, ate cinco dias da data de seu termino. 
Paragrafo unico. Nos atos nao sujeitos a prazo, os originais deverao ser entregues, 
necessariamente, ate cinco dias da data da recepgao do material. 

A utilizagao desse sistema nao interferia no prazo para cumprimento dos atos pelas 
partes, obrigando que os originais fossem entregues em juizo, necessariamente, ate cinco dias 
da data do termino do prazo, ou seja, o sistema previsto era paralelo. O envio do documento 
por fac-simile ou por meio eletronico, alem de ser facultativo, nao substituia o protocolo do 
documento em papel. Quanto aos atos nao sujeitos a prazo, os originais tambem deveriam ser 
entregues ate cinco dias da data da recepgao do material. 

A lei 9.800/99 evidencia tambem outras alteragoes como e observado nos artigos 3° e 
4° abaixo transcritos: 

Art. 3° Os juizes poderao praticar atos de sua competencia a vista de transmissoes 
efetuadas na forma desta Lei, sem prejuizo do disposto no artigo anterior. 
Art. 4° Quem fizer uso de sistema de transmissao torna-se responsavel pela 
qualidade e fidelidade do material transmitido, e por sua entrega ao orgao 
judiciario. 
Paragrafo unico. Sem prejuizo de outras sangoes, o usuario do sistema sera 
considerado litigante de ma-fe se nao houver perfeita concordancia entre o 
original remetido pelo fac-simile e o original entregue em juizo. 

A supracitada lei ainda estabelece que existe a possibilidade dos juizes praticarem 
atos de sua competencia a vista de transmissoes por fac-simile ou outro meio similar (art. 3°); 
bem como ha responsabilidade do usuario de sistema de transmissao pela qualidade e 
fidelidade do material transmitido e por sua entrega ao orgao judiciario (art. 4°, caput); e ainda 
havendo possibilidade de condenagao em litigancia de ma-fe do usuario que remeter 
documento no qual aja incompatibilidade entre o original remetido pelo fac-simile e o original 
entregue em juizo (paragrafo unico do art. 4°, da mesma lei). 

Depreende-se que esse diploma normativo representou consideravel evolugao quanto 
a recepgao de documentos em outra plataforma, ou seja, por meio de fac-simile, porem 
exigindo-se a apresentagao dos originais (em papel) apos um determinado prazo. Do mesmo 
modo se procederia se fosse utilizado o e-mail para remeter documento para compor os autos 
processuais. 

Posteriormente, surgiu a Lei dos Juizados Especiais Federals - JEF (Lei n° 10.259, 
de 12.07.2001), que autorizou aos tribunais a possibilidade de organizarem servigo de 
intimagao das partes e de recepgao de petigoes por meio eletronico. Com supedaneo nesse 
dispositivo, o Tribunal Regional da 4a Regiao, por meio da Resolugao n° 13/ 2004 da 
Presidencia, deu origem ao processo eletronico (e-proc). 

Estabelece o art. 8°, § 2°, da Lei dos JEFs, que: 
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Art. 8a As partes serao intimadas da sentenga, quando nao proferida esta na 
audiencia em que estiver presente seu representante, por ARMP (aviso de 
recebimento em mao propria). 
§ 2° Os tribunais poderao organizar servigo de intimagao das partes e de recepgao de 
petigoes por meio eletronico. 

Ja a Medida Provisoria n° 2.200, de 24 de agosto de 2001 (anexo D), instituiu a Infra-
Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil1, que vem a ser o conjunto de tecnicas, 
praticas e procedimentos criados para dar suporte ao sistema criptografico com base nos 
certificados digitais. Essa infra-estrutura de chaves serve para assegurar a autenticidade, a 
integridade e a validade juridica de documentos em forma eletronica, as aplicacoes de suporte, 
bem como a realizaeao de transagoes eletronicas seguras. A supracitada medida provisoria, 
autorizou tambem a emissao de certificados digitais para pessoas juridicas. 

A ICP-Brasil, em sua formagao estrutural, apresenta ramificagoes em outras 
Autoridades Certificadoras (ACs) e de registro (AR), conforme se pode constatar ao observar 
o fluxograma encartado ao anexo E, o qual apresenta uma estrutura resumida da referida 
instituigao. 

Em novembro de 2001, foi publicado no Diario Oficial da Uniao o Decreto n° 3.996y 

2001, que reza em seu art. 3°, in verbis: 

Art. 3° A tramitagao de documentos eletronicos para os quais seja necessaria ou 
exigida a utilizagao de certificados digitais somente se fara mediante certificagao 
disponibilizada por AC integrante da ICP-Brasil. 

E cedigo que o Codigo Processual Civil vigente, data de 1973, epoca em que a 
documentagao de fatos relevantes, particularmente para o direito, era quase que 
exclusivamente realizada por intermedio do papel. Os autos judiciais, ja de longa data, eram 
conformados em folhas de papel. Portanto, as mengoes feitas pelo legislador eram 
direcionadas aquela plataforma de registro, ou seja, escritos ou datilografados em laudas, 
perfeitamente normals e esperadas. 

Acontece que o avango tecnologico viabilizou formas alternativas ao papel para a 
documentagao de fatos e atos, inclusive processuais. Apenas a titulo de exemplo, pode ser 
mencionada a possibilidade de gravar os atos processuais realizados verbalmente, em fitas 
magneticas. Atento aos novos tempos e as novas tecnologias, o legislador processual admitiu 
expressamente o registro de audiencias em fitas magneticas. 

Cabe fazer, por oportuno, referenda ao art. 14, §3°, da Lei das Pequenas Causas (Lei 
n. 7.244/1984), que informa: 

Art. 14 - Os atos processuais serao validos sempre que preencherem as finalidades 
para as quais forem realizados, atendidos os criterios indicados no art. 2° desta Lei. 

11CP e a sigla utilizada no Brasil para PKI - Public Key Infrastructure que sigmfica Infra-estrutura de Chaves 
Publicas. 
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§ 3° - Serao objeto de registro escrito exclusivarnente os atos havidos por 
essenciais. Os atos realizados em audiencia de instrucao e julgamento deverao ser 
gravados em fita magnetica ou equivalente. que sera inutilizada apos o transito em 
julgado da decisao, 

O dispositivo supramencionado remonta de um diploma legal publicado na decada de 
oitenta, apresentando de forma cristalina a possibilidade de se efetuar registro de sons e/ou 
imagens em um suporte, o qual pode se dar por meio magnetico ou equivalente como 
processos mecanicos, opticos ou eletronicos, o que representa um largo passo rumo ao 
progresso das tecnicas processuais. 

E oportuno fazer o seguinte registro de Vera Lucia Ponciano (2007), a qual explana 
que; 

O Tribunal Regional Federal da 4a Regiao foi o pioneiro na criacao do e-proc. Por 
meio da Resolugao n° 13, de 11.03.2004, a Presidencia do TRF4aR autorizou a 
implantaeao do processo eletrdnico nos Juizados Especiais Federais da 4a Regiao, 
nas Turmas Recursais dos Estados do Parana, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e 
na Turma Regional de Uniformizacao da 4a Regiao. O Provimento n° 01, de 10 de 
maio de 2004, da Presidencia do TRF4aR, estabeleceu normas complementares para 
a utilizagao do sistema. 

Da informacao supra, verifica-se que dois anos antes da vigencia da lei 11.419/06, ja 
havia precedentes praticos do sistema informatico de tramitacao processual ou, ao menos, 
uma iniciacao deste no seguimento judiciario patrio. E de se notar que tal providencia tem 
como precursor o Poder Judiciario da regiao Sul do Brasil, o qual vem sempre demonstrando 
sua lideranca nas inovagoes jurisprudenciais e, agora, na reinvencao metodologica da gestao 
administrativa das praticas processuais. 

Outro exemplo precursor do meio eletronico em atividades relevantes a sociedade, 
encontra-se no procedimento eleitoral, mediante emprego da uma eletronica. Esse 
procedimento foi erguido pela Justiga Eleitoral Brasileira, representando, hodiernamente, a 
nfvel global, o maior avango no escrutinio eleitoral, demonstrando seguranga e celeridade do 
sufragio a apuragao da eleigao. O mais interessante dessa constatagao, e que o procedimento 
de votagao integralmente informatizado ja esta em pratica regular desde as eleigoes 
municipals do ano 2000, ha, aproximadamente, oito anos e sempre evoluindo, o que se reflete 
na eficiencia e seguranga dos sistemas digitais em uso. 

2.5. A necessidade de modernizacao e o surgimento da Lei n° 11.419/2006 

E premente a necessidade do Poder Judiciario se adequar a modernizagao para 
responder de forma eficiente as demandas sociais que se multiplicam numa sociedade onde o 
direito aflora a cada dia. Para tanto, e mister demonstrar a incorporagao desses meios 
modernos nos servigos rotineiros da Justiga, renovando e aperfeigoando seus procedimentos. 
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Destarte, nao pode o Judiciario permanecer inerte ante ao desenvolvimento tecnologico e a 
dinamica imanente ao universo contemporaneo. Sua modernizagao e imprescindivel para que 
se amplie o acesso a justiga e se preste uma justiga qualificada. 

Como resultado pragmatico, verifica-se nos ultimos anos o macigo investimento na 
modernizagao do Poder Judiciario, implementando novos meios tecnologicos e capacitando 
seus serventuarios, de modo a tornar a politica do servigo jurisdicional realmente efetiva. Os 
investimentos sao de ordem elevada, rompendo a tradigao mecanica, manual, manuscrita, 
datilografada, implementando um sistema de automagao, no qual se vincula o usuario 
(peopleware)2, a maquina (hardware) e aos sistemas de computadores com todos os seus 
aplicativos e utilitarios (softwares). 

Como ja frisado acima, a conjuntura atual e favoravel e convoca o judiciario a 
adequar os seus servigos de forma mais concentrada, ao sistema cibernetico, ou melhor, a 
fazer uso racional da gama de recursos tecnologicos que a informatica e telematica dispoem, 
para amenizar encargos laborais, desperdicio de material de expediente e, principalmente, a 
perda de tempo. 

Com o advento de leis que, paulatinamente, abriram horizontes para a utilizagao de 
meios eletronicos voltados a pratica de atos processuais, verifica-se que ja foi dado o primeiro 
passo para referida modernizagao, embora nao na mesma proporgao e de modo uniforme em 
toda a justiga brasileira, mas o direito processual patrio vem experimentando e sentindo, no 
seu Imago, novas experiencias tecnologicas, revendo suas formas e adquirindo agilidade. 

Nesta conjuntura eclode a LIP, que nao so dispoe sobre a informatizagao do processo 
judicial, mas altera alguns dispositivos da Lei Processual vigente, ou seja, em 20 de margo de 
2007, entrou em vigor a Lei n° 11.419/2006, denominada Lei da Informatizagao do Processo, 
a qual surgiu para consagrar as praticas de atos processuais pela via eletronica, o que 
representou um enorme salto no modo de proceder ao trato processual, no sentido de 
substituir os modos tradicionais de registro e comunicagao de atos para uma forma pautada na 
tecnologia digital. 

O novel diploma legal incidiu no teor normativo do CPC, conferindo-lhe uma nova 
roupagem na pratica dos atos processuais. Portanto, implicou numa alteragao da formatagao 
dos processos judiciarios, sendo esta uma necessidade de mudanga na modificagao do modo 

2 Peopleware e um complexo envolvendo a s p e s s o a s da organizacao e o s diversos e lementos 
estruturais intimamente ligados a elas: politicas e s i s temas de recursos humanos (recrutamento e 
se lecao , avaliaeao d e desempenho , remuneragao, premiaeao, carreira), papeis e responsabil idades, 
logica d a estruturacao dos objetivos e estrutura organizacional. http://dicionariodainternet.com.br/cqi-
bin/wiki.pl?Peopleware 

http://dicionariodainternet.com
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de gerir da propria burocracia estatal e da necessidade de adequagao com outros setores da 
sociedade, pois a sociedade hodierna e estritamente imediatista, busca resultados em um curto 
espaco de tempo. 

Dai emerge a necessidade do Poder Judiciario se adequar a realidade e superar os 
desafios no empenho efetivo da pacificagao social. Por esta razao, a Lei de Informatizagao do 
Processo Judicial, adentrou no ordenamento juridico como um marco na reforma do Poder 
Judiciario, trazendo a proposigao de profundas alteragoes estruturais na praxe forense, que 
ganhou varias denominagoes, dentre elas: a virtualizagao do processo; a desmaterializagao, a 
telematizagao ou a semi-automagao processual e o processamento digital. Desta feita, opera-
se nos tradicionais autos fisicos uma, gradativa, transmudagao para o processo eletronico (e -
processo) ou processo cibernetico ou ainda processo teleinformatico. 

Analisada a legislagao que permite a utilizagao das novas tecnologias no ambito 
judicial e que demonstra o despertar do direito para a construgao de um sistema judiciario 
mais dinamico, cumpre abordar o papel da informatica neste desdobramento. Para isso, mister 
se faz adentrar um pouco na seara da tecnologia da informagao, a ponto de deixar-se envolver 
com os novos conceitos e mecanismos que dao esteio a realizagao do processo pela via 
eletronica. 



CAPITULO 3 A INFORMATIZACAO DO PROCESSO JUDICIAL SEGUNDO A LEI 
N° 11.419/2006 

Para se compreender melhor todo o processo fundamentado na Lei n° 11.419/2006, e 
necessario conhecer o sistema que da suporte ao processo teleinformatizado. Portanto, neste 
terceiro capitulo pretende-se, primeiramente, apresentar o gerenciamento eletronico de 
documentos, bem como delinear as nuances da evolugao do sistema criptografico e da 
assinatura eletronica, como meios assecuratorios da integridade, privacidade e confiabilidade 
dos dados transmitidos pela web. 

Por fim, apos adentrar no universo da ciencia digital e navegar pelos links da 
seguranga da informagao, sera possivel entender a importancia da eertificagao digital e as 
autoridades envolvidas na emissao do referido documento eletronico. 

3.1 Do documento eletronico 

Historicamente, o vocabulo documento vem sendo entendido como algo material, 
uma coisa, uma representagao exterior do fato que se quer provar, e a plataforma fisica onde 
se assentam informagoes. Amiude se conhece a prova documental como a maior das provas, 
uma vez que consiste da representagao fatica do ocorrido. Na esteira desses pensamentos, ao 
vincular indelevelmente o fato juridico a materia como uma coisa tangivel, dificil e conceituar 
documento eletronico, pois este e intangivel e etereo, e distante do conceito de "coisa" como 
materia. 

Em um aspecto geral Humberto Theodoro Junior (2001, p. 393) reconhece que 
documento em seu sentido amplo e estrito seria: 

Nao apenas os escritos, mas toda e qualquer coisa que transmita diretamente um 
registro fisico a respeito de algum fato, como os desenhos, as fotografias, as 
gravagoes sonoras, filmes cinematograficos etc. Ja em sentido estrito, assevera que 
documento abrangeria somente os escritos, pois estes teriam a finalidade de 
registrar, atraves da palavra escrita, em papel ou outro material adequado, a 
existencia de algum fato. 

Observa-se pela definigao acima uma evolugao de ordem conceitual no vocabulo 
documento, pois demonstra duas facetas de sua conceituagao, uma delas e abrangente, 
coadunando, dessa forma, com insergao do documento eletronico nessa categoria. 

Considerando a historica cultura da escrita, quando se diz que assinar e firmar o 
nome ou sinal de forma personalizada, automaticamente compreende-se que esse ato consiste 
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em escrever com tinta sobre um papel. Mas na era dos meios eletronicos, essa definigao se 
amplia, a fim de que nao seja limitada a uma determinada midia ou tecnologia. Adota-se aqui 
o principio da neutralidade tecnologica, segundo o qual as definicoes, sobretudo legais, nao 
devem fazer referenda a uma tecnologia especifica, sob pena de se tornar rapidamente uma 
definigao ultrapassada. 

Para a solugao desta celeuma, surgiu a Lei Modelo sobre Comercio Eletronico, de 
cunho da Comissao das Nagoes Unidas para Leis de Comercio Internacional - UNCITRAL, a 
qual, segundo Petronio Calmon (2008, p.21-22): 

Considera assinado eletrortieamente um documento quando for utilizado algum 
metodo para identificar a pessoa e indicar sua aprovacao para a informacao contida 
na mensagem eletronica e tal metodo seja tao confiavel quanto seja apropriado para 
os propositos para os quais a mensagem foi gerada ou comunicada, levando-se em 
consideragao todas as circunstancias do caso, incluindo qualquer acordo das partes a 
respeito. 

Verifica-se que o emprego lacunoso da expressao "algum metodo" e uma 
demonstragao tipica de aplicagao do principio da neutralidade tecnologica. 

De outro lado, informagao e um dos bens mais valiosos para as organizagoes no 
mundo contemporaneo. Ela e imprescindivel para que os administradores tomem decisoes que 
sao importantes para alcangarem o sucesso, bem como para o exito dos demais setores da 
sociedade, a exemplo, do comercio que sempre precisa esta antenado com as inovagoes. 

Nesse diapasao, tem-se que a informagao e elemento primordial no desenvolvimento 
do processo judicial, uma vez que vem externada nos meios e nas praticas dos atos 
processuais, instruindo os autos, permitindo a interagao entre os operadores, possibilitando a 
formulagao de alegagoes, contra-alegagoes e da propria decisao. Ademais, possibilita que os 
processos evoluam, pois enseja o contato com as inovagoes para o universo juridico. 

Na prestagao jurisdicional os dados que integram o processo sao, na maioria das 
vezes, de imensuravel valia. Todavia, nao basta ter em seu dominio a informagao, e preciso 
saber gerencia-la de maneira eficaz, de forma a permitir um acesso rapido e facil para que ela 
possa trazer bons e justos resultados. 

Para isso e que a sociedade contemporanea em sua riqueza cientifica, apresenta a 
telematica, Segundo definigao extraida do Dicionario Aurelio Eletronico Seculo XXI (1999): 

Telematica e ciencia que trata da manipulagao e utilizagao da informacao atraves do 
uso combinado de computador e meios de telecomunicacao, apresenta um campo 
abrangente de atuagao, uma vez que importa os aspectos da automagao da 
informagao, bem como o seu transporte, atraves de cabos, satellites e etc. 
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Nesta esteira, ganhou importancia o conceito do Mestre Pimentel (1997, p. 45), onde 
pondera que "a telematica e a tecnica que trata da comunicagao de dados entre equipamentos 
informaticos distantes uns dos outros". 

Verifica-se que, na sociedade hodierna, a telematica e uma ciencia bastante atuante e, 
da mesma forma, abrangente, pois discute e, vertiginosamente, contagia as relagoes no ambito 
dos negocios, dos servigos e, ate mesmo, nas relagoes pessoais. 

E possivel afirmar que a informatica e um dos elementos da telematica, sendo aquela 
restrita as formas de processamento da informagao para auxiliar o homem nas suas atividades 
de conhecimento e comunicagao, e esta, em suma, vem a ser a tecnologia eletronica de 
informatica em redes de computadores. 

Nesse contexto, nao se pode olvidar que o processo judicial vem auferindo vantagens 
apos o uso da informatica e, conseqiientemente, da telematica. No primeiro momento, com o 
armazenamento dos arquivos (documentos de expediente) em computador, e na seqiiencia 
com o uso do computador para conectar-se as redes de informagao: intranet, no ambito interno 
das instituigoes ou internet, a nfvel global. 

Devido a propria dinamica do desenvolvimento processual, ve-se que o processo nao 
e apenas um caminho de persecugao do direito, mas tambem a fonte de certeza, de confianga e 
de aproximagao do individuo com a propria justiga. Dai emerge a preocupagao na garantia da 
integridade e autenticidade dos dados que circulam pela rede mundial e, principalmente, os 
que envolvem os servigos publicos e os negocios juridicos em geral, sob a plataforma 
eletronica, bem como a necessidade de se reduzir os exacerbados volumes de papeis que 
ocupam espago das empresas e, principalmente, nos orgaos publicos. 

Nesse rumo, e interessante notar que o Gerenciamento Eletronico de Documentos -
GED, como um recurso criado no intuito de controlar o universo informacional de uma 
organizagao, a partir de documentos eletronicos, vem se ampliando a cada dia em todas as 
searas sociais, tendo como um de seus objetivos, a organizagao dos documentos 
(informagoes) de forma que a consulta seja feita em rede, com alta velocidade e precisao. 

Outrossim, o GED ajuda a controlar custos, reduzir riscos, melhorar o acesso e 
proteger informagoes. Basta refletir um pouco para perceber as facilidades de localizar 
determinado documento salvo eletronicamente. Um exemplo pratico dessa afirmativa, 
encontra-se no habito de consultar na internet temas variados e encontra-los sem muita 
dificuldade, se comparados a acessar um ambiente fisico de um biblioteca, onde se tem que 
localizar ala, estante, prateleira e volumes, ate encontrar a materia intuito da pesquisa, 
percebe-se, entao, a enorme desvantagem do metodo tradicional. 
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Porem a partir do instartte em que a legislagao abre o precedente da producao 
eletronica de documentos, bem como o seu envio, fazendo uso de redes de comunicagao de 
tecnologia aberta, desponta a necessidade de os orgaos judiciarios desenvolverem sistemas 
capazes de autenticar essas transmissoes e documentos, de forma a garantir a seguranga dos 
atos que sao realizados dessa maneira. 

As comunicagoes eletronicas de um modo geral encontram nos problemas 
relacionados a seguranga o grande empecilho ao seu pleno desenvolvimento. A seguranga esta 
intimamente relacionada com os requisites de autenticidade e integridade, estes garantem que 
ou autor da mensagem e a pessoa identificada e asseguram que o documento nao foi alterado 
apos o envio. E indispensavel que o sistema informatico seja capaz de garantir a identidade 
dos seus usuarios. 

O legislador ordinario, atento a essa necessidade, incluiu a assinatura eletronica no 
art.2°, da Lei n° 11.419/ 2006, senao vejamos: 

Art. 2r O envio de peticpes, de recursos e a pratica de atos processuais em geral por 
meio eletronico serao admitidos mediante uso de assinatura eletronica, na forma do 
art. 1~ desta Lei, sendo obrigatorio o credenciamento previo no Poder Judiciario, 
conforme disciplinado pelos orgaos respectivos. 

Logo, tal dispositivo estabelece que o envio de petigoes, recursos e a pratica dos 
demais atos processuais por meio eletronico, serao admitidos desde que mediante o uso de 
assinatura eletronica. 

Da mesma forma prescreve o Paragrafo unico do art. 8°, da Lei 11.419/2006, in 
verbis: 

Art. 8a Os orgaos do Poder Judiciario poderao desenvolver sistemas eletronicos de 
processamento de agoes judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitais, 
utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio de 
redes internas e externas. 
Paragrafo unico. Todos os atos processuais do processo eletronico serao assinados 
eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei. 

No paragrafo acima transcrito e possivel constatar a regra da obrigatoriedade da 
assinatura eletronica em todos os atos processuais do processo digital. 

Todavia, ha outro dispositivo legal, fora desta lei, que fala sobre a enorme relevancia 
acerca da necessidade assecuratoria da tramitagao eletronica. Tal dispositivo encontra-se no 
Codigo de Processo Civil, no paragrafo unico, do art. 154, onde estabelece que os orgaos 
judiciarios passaram a ter a faculdade legal, nao a obrigagao, de efetuar os seus atos pela via 
eletronica, com observancia aos requisites de autenticidade, integridade, validade juridica e 
interoperabilidade da infra-estrutura de chaves publicas brasileiras - ICP -Brasil. 
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Vale ressaltar que no ambito juridico, o maior obstaculo em aceitar um documento, 
peticio ou eertidao, enviado por computador ou ate mesmo por fax, e a verifica<jao da 
assinatura, ou seja, e quanto a seguranga na identificacao do autor remetente. 

A assinatura eletronica, portanto, foi o metodo de autenticagao adotado pelo 
legislador patrio para a transmissao eletronica de peticoes e armazenamento de documentos e 
arquivos digitals integrantes de um processo judicial eletronico. 

Nessa tonica, considera-se que a validade jurfdica dos documentos digitals dependcni 
da previa garantia de sua seguranga, pois, primeiramente, a lei devera atribuir a tais 
documentos mecanismos que garantam a seguranga da autenticidade e da tempestividade, 
para, assim, dar-lhes validade jurfdica. 

Nos topicos seguintes sera retomado o assunto concernente a assinatura eletronica, 
uma vez que para se compreender tal recurso, e necessario partir da compreensao dos metodos 
eriptograficos, 

3.2 Da criptografia 

No conceito de Marlon Marcelo Volpi (apud CALMON, 2007): "criptografia e a 
ciencia da transformagao de dados de maneira a torna-los incompreensiveis, sem o 
conhecimento apropriado para sua tradugao". 

Nesse rumo, a criptografia consiste entao numa maneira de preservar a fidelidade do 
documento em formato eletronico, requisite para que tenha valor juridico, e assim, valor 
probatorio, alem de assegurar a protegao de operagoes realizadas em ambiente virtual. 

Formalmente, a criptografia e vista como uma ciencia e, informalmente, vem a ser o 
ato de codificar dados em informagoes aparentemente sem sentido, para que pessoas nao 
consigam ter acesso as informagoes que foram cifradas, uma vez que atraves da codificagao as 
informagoes sao camufladas de modo que so o emitente e o destinatario saibam como 
decodifica-las. Variados sao os usos para a criptografia, nos dias atuais, ela pode utilizada 
para proteger documentos secretos, transmitir informagoes confidenciais pela Internet ou por 
uma rede local e assim por diante. 

O vocabulo criptografia provem do grego kryptos (ocultar) + graphein (grafia), que 
significa, a grosso modo, ocultar ou esconder o que se escreve. Criptografia, entao, denota, 
em suma, escrita oculta: uma mensagem secreta, que resulta da adigao de um codigo a uma 
linguagem conhecida. Referido codigo recebe o nome de chave e somente as pessoas que o 
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conheeem e que logram exito em deeifrar qualquer mensagem com ele utilizada. (CALMON, 
2007, p. 14-15, passim). 

E oportuno ressaltar o registro historiografico desta tecnica, abordado na obra de 
Victoria Tkotz (apud CALMON, 2007), a qual esclarece que: 

Os primeiros registros da criptografia remontam ao seculo XX antes de Cristo. Nos 
tempos mais remotos, os egipeios e os indianos representaram um dos primeiros 
exemplos do uso dessa tecnica. Ate mesmo o famoso Kama-sutra, de 
VATSYAYANA, relaciona comunicagoes secretas como sendo uma das 64 artes que 
as mulheres deveriam ter conhecimento e praticar. Encontram-se registros de que na 
eivilizaclo mesopotamica utilizava-se a criptografia; como exemplo uma formula 
para fabricar esmaltes para lou§a de barro, datada de 1,500 a.C. 

Durante toda a historia da humanidade, a criptografia sempre foi uma tecnica 
largamente empregada, nao apenas para esconder tecnicas de producao, mas, especialmente, 
durante a guerra (declarada ou fria), ou enquanto subsistissem desavencas entre nagoes, uma 
vez que o temor da notoriedade de dados sigilosos ou do risco de interceptacao de mensagens 
trocadas pelos aliados, a ponto de frustrar suas a goes ou sua vida quotidiana, incitaram os 
beligerantes a criarem codigos e formas de camuflar suas informagoes, elaborando cifras e 
meios para deeifrar tais dados de forma restrita aos interessados. 

Essa natureza beligerante da humanidade e sua permanente fragmentagao em 
agrupamentos rivais sempre favoreceram o desenvolvimento da criptografia, a ponto de 
tomar-se uma verdadeira ciencia, elaborando tecnicas cada vez mais sofisticadas, para que a 
comunicagao interna nao seja interceptada e/ou adulterada por aqueles que tenham interesses 
divergentes. 

O que define a linguagem criptografica e presenga de quatro principios basilares, a 
confidencialidade; autenticidade; integridade da informagao; e nao repudiabilidade (o 
remetente nao pode negar o envio da informagao). Por essa razao, apresenta-se como recurso 
tao importante na transmissao de informagoes pela internet. Mesmo com todos esses 
requisites, ainda nao e capaz de garantir a seguranga plena da informagao, vez que sempre 
havera a possibilidade de violagao de sistemas (ALECRIM, 2005, p.4, passim). 

A criptografia, pragmaticamente, consiste numa formula matematica, formula essa 
que gera duas chaves, publica ou privada (secreta), consistindo em um verdadeiro processo 
matematico utilizado para reescrever, de forma embaralhada, uma mensagem ou arquivo 
qualquer, tornando impossivel ou, ao menos, muito diffcil a sua leitura por aqueles que nao 
possuam a chave (codigo) decifradora. O metodo de criptografia mais difundido utiliza a 
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tecnica de chave publiea/chave privada, como sera devidamente ilustrado nos subtopicos 
seguintes. 

Segundo Maria Angelica Azevedo de Oliveira (2000, p. 4): 

A neeessidade de desenvolver a escrita criptografica se da em razao de conferir 
originalidade aos documentos magnetlcos, de proporcionar seguranga na transmissao 
de dados e transagoes na rede e de poder identificar a a u tori a dos documentos, 
atraves da assinatura digital. 

Verifica-se, de logo, que a principal caracteristica da criptografia consiste na 
utilizagao de uma chave secreta, ou seja, um codigo que permite ao remetente escrever a 
mensagem em uma "linguagem" diversa de qualquer outra linguagem conhecida, permitindo 
ao destinatario decriptar, traduzir a mensagem diante do conhecimento do mesmo codigo, isto 
e, deeifrar e ter acesso ao conteudo da mensagem. 

Hoje somente e relevante utilizar a criptografia valcndo-sc dos mais avangados 
recursos de informatica, vez que com o advento do computador e ampliacao do emprcgo da 
tecnologia da informagao, tanto criptografia, como as tecnicas de codificar evoluixam e 
tornaram-se um verdadeiro fascinio para os tecnicos de variadas ciencias. 

O maior receio dos interlocutores de uma mensagem criptografada eneontra-se na 
possibilidade de um terceiro interceptar a mensagem, conhecer seu conteudo e adultera-lo. 
Temor identico ao que foi mencionado acima existiu a partir do momenta em que se 
proclamou a neeessidade de uma tecnica segura para a transmissao de documentos por meios 
eletronicos. 

Por fim, entende-se, hodiernamente, como criptografia um sistema codificador com 
objetivo de preservar a seguranga dos dados no transporte de mensagens em meio digital, 
estando intimamente vincula a assinatura eletronica/digital dos documentos, constituindo-se, 
entao, numa ferramenta poderosa da tecnologia moderna voltada para proteger as informagoes 
e privacidade. 

Existem, basicamente, dois sistemas que transformaram sucessoes de caracteres sem 
sentido algum em algo legivel. Estes sistemas sao o da criptografia simetrica e da criptografia 
assimetrica, este e mais complexo, dispondo de duas chaves geradas pelo computador: uma 
chave publica e outra privada; aquele apresenta uma uniea chave, conhecida como senha, para 
cifrar e deeifrar a mensagem, sendo, portanto, lacunosa e vulneravel quanta a seguranga. 
Senao vejamos cada um deles. 
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3.2.1 Criptografia simetrica - conventional 

Esse e um tipo de chave mais simples, onde o emissor e o receptor fazem uso da 
mesma chave, isto e, uma unica chave e usada na eodificacao e na deeodificacao da 
informagao, ou seja, caracteriza-se por apresentar uma so chave para cifrar e deeifrar 
mensagens. Sendo esta chave e conhecida como senha. Esta senha ou chave abre uma lacuna 
na seguranga dos dados, uma vez que a mesma, obviamente, tem de ser conhecida 
previamente pelo transmissor e pelo receptor da mensagem criptografada, tornando-se mais 
suscetivel a interceptagao ou decodificagao. Marlon Marcelo Volpi (apud CALMON, 2007) 
faz uma importante colocagao acerca do assunto, senao vejamos: 

Um importante codigo criptografico do mundo antigo e a Cifra de Cesar, que 
consistia em utilizar-se a letra do alfabeto que estivesse em uma posigao x adiante da 
posigao correta. O destinatario da mensagem conheeendo o valor de x poderia 
deeifrar a mensagem sem maiores dificuldades. Como exemplo, se o imperador 
romano desejasse que um seu general atacasse o adversario que estivesse a sua 
frente, a mensagem "ataquem" seria escrita "fafvbjr", sendo 5 o valor de x. Nesse 
caso, a chave utilizada foi utilizar-se uma letra que estivesse 5 posicoes a frente da 
letra original. Quando se chega a "z", prossegue-se a contagem pela letra "a". 

Tal metodo tem comprovagao historiea de suas vantagens quando o assunto e 
seguranga e o sigilo das informagoes. Todavia, o recem-citado codigo romano nao se coaduna 
com a realidade e as exigencias da tecnologia hodierna. Vale salientar que na atual realidade, 
nao basta uma simples formula matematica para se assegurar o sigilo das informagoes, e 
necessario o uso de codigos muito mais avangados do que os codigos primitivos. 

Complexas formulas matematicas podem suprir essa neeessidade, tornando a 
criptografia simetrica o metodo mais seguro para a comunicagao entre duas pessoas, desde 
que possam previamente fixar e compartilhar a chave a ser utilizada ao encriptar as 
mensagens. Esse e o caso das grandes empresas, que precisam manter segredo sobre seus 
pianos industrials. Para a comunicagao interna entre os empregados da empresa ou entre esses 
e seus fornecedores exclusivos, a chave secreta elaborada por complexos calculos 
matematicos ainda e a melhor solugao. 

Porem, o emaranhado de relagoes e uma caracteristica peculiar da sociedade atual, 
uma vez que as informagoes e inovagoes transbordam no cotidiano daquele que trabalha, 
estuda, enfim daquele que sobrevive sob as asas do capitalismo globalizado. Basta vislumbrar, 
por exemplo, a utilizagao da comunicagao virtual, indispensavel aos sistemas bancarios. E 
necessario que as informagoes sejam resguardadas e ao mesmo tempo transmitidas, o que da 
origem a uma especie de produgao em serie de senhas para cada utilidade, seja para relagoes 
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curso virtual, bem como no ambito profissional. 

Todavia, ha de se pensar que a criptografia simetrica nao e mais adequada para a 
comunicagao plural, pois alem de exigir uma chave previamente compartilhada entre dois 
interlocutores, exige, igualmente, que se tenha uma chave para cada interlocutor. 

E interessante que se observe a representagao grafica disposta na figura, abaixo, pois 
a mesma retrata, de forma didatica, o funcionamento.da criptografia simetrica: 
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Figura 1: Uso de algoritmo criptografico simetrico (chave secreta ou particular). 

Nas paginas da internet, a criptografia simetrica se da primeiramente com um 
cadastro do interessado, como usuario do sistema, a pessoa escolhe uma senha, que passa a 
ser de conhecimento da entidade onde se esta procedendo ao cadastro; e, em cada transagao 
futura, ha que se identificar com a mesma senha (chave), similar ao procedimento de acesso 
aos servigos de e-mail, orkut e MSN. D'outra forma nao se tera certeza de que quern esta 
entrando no sistema e a mesma pessoa cadastrada. 

Na criptografia simetrica, a chave e constantemente transmitida para identificar o 
usuario, o que torna facil sua obtengao, com a simples interceptagao da mensagem. Esse 
sistema e vulneravel a agio dos hackers3, que estao constantemente a procura de brechas nos 
sistemas de informagao digital para invadir sistemas alheios e, dessa forma, obter informagoes 
de cunho valioso, como senhas, dados pessoais e bancarios, podendo, entao, passar-se pelo 
usuario e praticar operagoes fraudulentas. 

O hacker nao age somente na condigao de interceptador passivo, ou seja, tomando 
conhecimento do teor da mensagem. Age, sobretudo, como interceptador ativo, valendo-se da 
informagao obtida para gerar mensagens fraudulentas, fazendo-se passar pelo verdadeiro 

3 Indivfduo habil em enganar os mecanismos de seguranga de sistemas de eomputagao e conseguir acesso nao 
autorizado aos recursos destes, ger. a partir de uma conexao remota em uma rede de computadores; violador de 
um sistema de computagao 
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remetente da mensagem interceptada. E o caso dos que fazem compras ou transferem valores 
das contas bancarias, ou em uma guerra, o caso daquele que, de posse da chave secreta, 
transmite uma mensagem em nome do chefe inimigo, fazendo com que uma tropa caminhe na 
diregao errada e caia em alguma cilada. 

Para que haja o mfnimo de seguranga, e importante que as pessoas tenham uma senha 
para cada utilidade, o que gera, em larga escala, producao em serie de chaves, inviabilizando a 
comunicagao plural em larga escala. Imagine a comunicagao das empresas com seus 
consumidores, note-se que uma empresa que tenha milhares de consumidores ha de criar uma 
chave para cada um deles. 

Com tantos problemas que podem surgir com a criptografia simetrica, cuja chave 
pode ser facilmente descoberta, estudos profundos foram desenvolvidos com vistas a 
descoberta de uma tecnica mais avangada. Surge, entao, a criptografia assimetrica. 

3.2.2 Criptografia assimetrica - chaves publicas 

Tambem conhecida como "chave publica", a chave assimetrica trabalha com duas 
chaves: uma denominada privada e outra denominada publica. Nesse metodo, uma pessoa 
deve criar uma chave de codificagao e envia-la a quem for mandar informagoes a ela. Essa e a 
chave publica. Uma outra chave deve ser criada para a decodificagao, esta, a chave privada, e 
secreta. 

Esse metodo criptografico e mais complexo, pois dispoe de duas chaves geradas pelo 
computador: uma publica e uma privada. Com intuito de esclarecer como isso funciona, e de 
bom alvitre observar a ilustragao que segue: 

Canal Inseguro 

Figura 2: Uso de algoritmo criptografico assimetrico (chave publica). 
O software codifica a mensagem (documento), fazendo uso da denominada chave 

publica, que e composta, basicamente, de uma serie de numeros muito extensa. Ele camufla 
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todo esse documento, transformando-o em carater ilegivel. Somente quem possui a outra 
chave, isto e, a privada, podera acessar e decodificar a mensagem. 

Conforme ja se observou, enquanto o transmissor da mensagem precisa de uma 
prova segura de que enviou a mensagem naquele momento, duas sao as necessidades basicas 
do receptor da mensagem: certificar-se da autoria e da integridade da mensagem recebida. 

O sistema de criptografia assimetrica apresenta maior seguranga, permitindo que haja 
autenticidade e integridade da informagao encaminhada, elementos imprescindiveis a garantia 
da assinatura digital. Isso e possivel em virtude da utilizagao de formulas matematicas 
sucessivas, fenomeno conhecido como algoritmo, que consiste numa seqiiencia de operacoes 
destinadas a resolugao repetitiva e automatica de um problema, muitissimo empregado nas 
linguagens de programacao. 

O algoritmo permite que o receptor da mensagem, conhecendo o teor da chave 
publica do transmissor, possa certificar-se da autoria e da autenticidade da mensagem, sem ter 
qualquer conhecimento da chave privada do transmissor. 

Portanto, entende-se por criptografia assimetrica aquela em que o transmissor de uma 
mensagem utiliza-se de uma chave de seu exclusivo conhecimento (privada), enquanto que o 
receptor utiliza-se de uma chave de conhecimento publico vinculada ao transmissor da 
mensagem (chave publica). 

No que tange a evolugao dos metodos eriptografieos, vale a pena transcrever algumas 
palavras do Mestre Petronio Calmon (2007, p. 20-21), quando o mesmo expoe que: 

A tecnica avangou a partir dos estudos de WHITFIELD DIFFIE, MARTIN 
HELLMAN e RALPH MERKE, realizados na decada de 1970 do seculo passado. A 
partir desses estudos os cientistas avancaram na fixagio de novos e complexos 
algoritmos, sempre visando a proporcionar a certeza quanta a autoria e a 
autenticidade da mensagem, ao mesmo tempo em que sao mantidas sigilosas as 
chaves privadas de todas as pessoas que se utilizam do sistema (sic). 

Como ja mencionado acima, esse escopo e hoje alcancado gragas a utilizagao dos 
algoritmos de autenticagao, para proceder ao que se denomina assinatura digital. 

O legislador patrio, na Lei 11.419/2006, consagrou dois tipos de "assinatura 
eletronica": a assinatura digital e o cadastro do usuario no Poder Judiciario, os quais podem 
ser utilizados pelos orgaos do Poder Judiciario nos seus sistemas informaticos. 

Sobre o assunto, estabelece a LIP, em seu art. 1°, § 2°, inciso III, in verbis: 

Art. l a O uso de meio eletronico na tramitagao de processos judiciais, comunicagao 
de atos e transmissao de pegas processuais sera admitido nos termos desta Lei. 
§ 2° Para o disposto nesta Lei, considera-se: 
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III - assinatura eletronica as sepintes formas de identificagao inequivoca do 
signatario: 
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade 
Certificadora credenciada, na forma de lei especffica; 
b) mediante cadastro de usuario no Poder Judiciario, conforme disciplinado pelos 
orgaos respectivos. 

Verifica-se que a assinatura eletronica abre as portas para a utilizagao do processo 
informatizado, sendo obtida mediante deelaracao de autoridade certificadora credenciada 
junto ao Poder Judiciario, na forma da LIP, ou mediante cadastro do usuario no Poder 
Judiciario, conforme disciplinado por orgaos especificos de operacao e informatica. 

3.3. Da assinatura eletronica e digital 

Para que se alcance uma total eficacia nas transagoes via Web, e preciso a presenga 
de um fator, sem o qual essas relagoes estao fadadas ao fracasso, ou seja, a seguranga, hoje e a 
maior preocupagao de todos aqueles que interagem pelos meios eletronicos. 

O metodo tradicional de seguranga consiste na aposigao da assinatura manuscrita dos 
envolvidos na relagao de comunicagao, todavia, inovagoes tecnologicas exigem outras formas 
de identificagao, pois a credibilidade desses documentos esta ligada essencialmente a sua 
originalidade e a certeza de que eles nao foram alterados de alguma maneira nos caminhos 
que percorreram ate chegar ao destinatario. 

Segundo definigao extraida do dicionario, assinatura (ou firma) e a identificagao da 
pessoa mediante a aposigao de seu nome ou sinal. E a aposigao do nome de forma 
personalizada, buscando-se atingir dois objetivos: o reconhecimento do autor da assinatura, e 
ser essa provida de estilo pessoal a ponto de dificultar a falsificagao. No que tange a 
assinatura eletronica, nao ha divergencia quanta a esses objetivos. 

Nesse contexto, a assinatura eletronica ganha status de chave mestra, de coluna 
vertebral na utilizagao dos meios eletronicos aplicados ao processo de comunicagao via 
internet, uma vez que confere confiabilidade as relagoes. 

A assinatura eletronica refere-se a todos os meios de identificagao eletronica, 
incluindo ate a biometria, que no conceito de Emerson Alecrim (2005, p.01) vem a ser: 

Biometria (do grego Bios = vida, metron = medida) e o uso de caracten'sticas 
biologieas em mecanismos de identificagao. Entre essas caracten'sticas tem-se a iris 
(parte colorida do olho), a retina (membrana interna do globo ocular), a impressao 
digital, a voz, o formato do rosto e a geometria da mao. Ha ainda algumas 
caracten'sticas fisicas que poderao ser usadas no futuro, como DNA 
(Deoxyribonucleic Acid) e odores do corpo. 



Portanto, assinatura eletronica nao se confunde com assinatura digital, sendo aquela 
mais abrangente do que esta, podendo adotar em sua elaboragao diversas tecnologias a 
exemplo da biometria, da criptografia simetrica e da criptografia assimetrica e esta e 
caracterizada pela utilizagao ou nao de chaves publicas (criptografia assimetrica). 

A Biometria, por sua vez, e a identificagao que se procede atraves da verificagao de 
parte do corpo humano ou de alguma de suas funcionabilidades, a exemplo da circulagao 
sangumea ou do torn de voz. Essa tecnica apresenta uma vantagem impar, a singularidade do 
signatario, sobre as tecnologias criptograficas supracitadas, quando se trata de identificagao 
presencial, razao pela qual vem se proliferando nas situagoes onde se emprega a tecnologia 
digital como padrao de acesso as salas reservadas de predios de relevancia para seguranga 
national. A exemplo disso, tem-se as salas onde abrigam os computadores servidores de 
internet do Poder Judiciario ou de orgaos do alto ealao do Governo ou, ate mesmo, em outra 
seara, para facilitar a utilizagao de terminals eletronicos nos bancos ou identificagao de cliente 
de pianos de saude. 

Afastando-se um pouco dessa otica cibernetica e focalizando o estudo na realidade 
pragmatica da informatizagao do processo judicial, e possfvel constatar que para a transmissao 
eletronica de dados, generalizada e multidirecional, e utilizado, na atualidade, um metodo 
considerado o mais seguro, o qual e denominado a assinatura digital. 

A assinatura digital e um recurso eletronico de associagao da mensagem ao seu 
emissor, consistente em um codigo criptografado que serve para identificar, a principio, o 
usuario remetente numa transmissao entre computadores interligados em redes. 

Sobre esse tipo de assinatura eletronica, Fabiano Menke (apud CALMON, 2007) 
esclarece que: 

Sob a denominagao de assinatura eletronica inclui-se um sem-numero de metodos de 
comprovacao de autoria empregados no meio virtual. A assinatura digital, desta feita, 
consiste em especie do genero assinatura eletronica, e representa um dos meios de 
associagao do individuo a uma declaraeao de vontade veiculada eletronicamente 
dentre os diversos existentes. 

Implica dizer que assinatura eletronica e genero, do qual e especie a assinatura 
digital. Nessa vereda conceitual, Marlon Marcelo Volpi (apud CALMON, 2007) considera a 
"assinatura digital como um mecanismo que proporciona confiabilidade e autenticidade de um 
determinado documento eletronico e de seu remetente".0 mesmo ratifica tambem a ideia de 
genero e especie para definir assinatura eletronica e digital: 
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Assinatura eletronica diz respeito a toda e qualquer forma de identificacao efetuada 
por meio eletrfinico. Ja a assinatura digital diz respeito as formas de identificagao 
efetuadas por meio digital envoltas na tecnologia baseada na criptografia assimetrica. 

Assinatura digital e gerada por um arquivo adicionado ao seu computador que 
assegura a identidade do usuario na Internet (certificado digital), consistindo numa especie do 
genero assinatura eletronica. Caracteriza-se, atualmente, pela utilizagao da criptografia 
assimetrica, onde uma das chaves e de conhecimento exclusivo do seu titular e a outra e de 
conhecimento publico, ou seja, cada pessoa possui uma chave privada e uma chave publica. 

E oportuno fazer o registro da definigao de assinatura digital, extraida do portal da 
certificagao digital (2006): 

Assinatura digital e um metodo que garante que determinada mensagem nao seja 
alterada durante seu trajeto. Esse processo envolve criar a mensagem, cifra-la e 
envia-la conjuntamente tanto da mensagem original como da cifrada. Uma vez 
recebidas, o destinatario compara o conteudo da mensagem original com o da 
cifrada, para se certificar de que nao houve alteragao. 

Com a assinatura digital se pode conferir nao so a procedencia do documento, mas, 
igualmente, o seu conteudo, . Logo, este vem a ser o unico meio legalmente aceito para que 
pessoas possam assinar documentos eletronicos com a mesma validade jurfdica de sua 
assinatura de "proprio punho". Sua forga juridica e garantida pela MP 2.200 de fevereiro de 
2001. 

Assim, uma assinatura digital e o criptograma resultante da codificagao de um 
determinado bloco de dados (documento) pela utilizagao da chave-privada de quern assina em 
um algoritmo assimetrico. A verificagao da assinatura e feita "decifrando-se" o criptograma 
(assinatura) com a suposta chave-publiea correspondente. Se o resultado for "valido", a 
assinatura e considerada "valida", ou seja, auterttiea, uma vez que apenas o detentor da chave-
privativa, par da chave-ptiblica utilizada, poderia ter gerado aquele criptograma. 

3.4 Certifieacao digital 

A Certificagao Digital e a identidade digital, tambem denominada como assinatura 
digital ou eletronica, embora nao se confunda, pois a certificagao e a "materializagao" das 
tecnicas de seguranga da informagao eletronica, vindo a ser o documento eletronico que 
identifica seguramente os usuarios (pessoas, empresas e ate computadores) na rede mundial. 

A chave publica do titular do certificado esta contida no proprio certificado, o qual, e 
semelhante a qualquer documento, eontem informagoes relevantes sobre o seu portador, que 
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pode ser pessoa fisica ou jurfdica, como exemplo: mimero do CPF/CNPJ, denominacao ou 
razao social, data de nascimento ou data de infcio de atividade, 

Mediante certificagao, e possfvel assinar e autenticar documentos pelo computador, 
de qualquer lugar do mundo, via Internet. O sistema funciona com a utilizagao de um cartao 
eletronico (smart card) e de um leitor especifico para o cartao, ou de um dispositivo 
denominado token4, que e conectado ao computador. Para usar o sistema e certificar ou 
assinar documentos, o usuario inserta o cartao no leitor proprio e digita uma senha ou utiliza 
de algum mecanismo biometrico (polegar, olho etc), sobre um leitor otico, conforme o aparato 
tecnologico disponfvel ao usuario. 

Com efeito, a certificagao digital tem o escopo de atestar a identidade do usuario do 
sistema, seja esse uma pessoa fisica ou jurfdica, utilizando-se para isso de um arquivo 
eletronico assinado digitalmente. Denota-se que o proposito da referida certificagao e atribuir 
um nfvel elevado de seguranga nas transagoes eletronicas, permitindo a identificagao 
inequivoca das partes envolvidas, bem como a integridade e a confidencialidade dos 
documentos e dados da transagao eletronica. 

As comunicagoes e transagoes eletronicas possibilitam o armazenamento seguro de 
documentos, evitando que sejam interceptados ou adulterados. Ademais, tem a finalidade de 
atestar a identidade de uma pessoa ou instituigao na Internet por meio de um arquivo 
eletronico assinado digitalmente, conferindo dessa forma, a validade legal a informagao, bem 
como integridade, privacidade e a autenticagao. 

Na definigao de Fabiano Menke (apud CALMON, 2007),certificado digital: 

E uma estrutura de dados sob a forma eletronica, assinada digitalmente por uma 
terceira parte confiavel que associa o nome e atributos de uma pessoa a uma chave 
publica. 

Portanto, o meio pelo qual a certificagao se exterioriza, e o chamado certificado 
digital, que vem a ser um "documento de identificagao" eletronico, ou melhor, um arquivo 
instalado no microcomputador, podendo ser instalado em diversas maquinas, que servira para 
validar a assinatura digital e sera utilizado nos sistemas de comunicagao via rede de 
computadores. 

4 E um dispositivo (hardware), com conexao via USB, que permite armazenar e transportar de forma 
segura seu certificado digital. Dessa forma, o usuario podera fazer assinaturas digitals de qualquer 
computador com uma porta USB, nao ficando limitado a assinar digitalmente somente atraves de seu 
computador. 
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Os certificados digitals, como ja frisados, con tem informagoes importantes para a 
identificagao real dos usuarios na aplicagao a que se destinam. Estes possuem hora e data de 
validade, podendo na pratica, alcangar ate, no minimo, dois anos de valia. 

Cabe salientar que os mencionados certificados podem ser renovados ou revogados. 
Depois de revogados ou expirados, nao poderao ser mais utilizados. 

A emissao da certificagao digital se da perante uma Autoridade Certificadora - AC, 
sendo esta uma entidade considerada confiavel pelas partes envolvidas numa comunicagao 
e/ou negociagao. Para obter um certificado digital, o interessado devera comparecer 
pessoalmente ao local determinado pela autoridade certificadora, munido de alguns 
documentos pessoais. 

A proposito, convem mencionar o entendimento de Fabiano Menke (apud CALMON, 
2007) sobre estes documentos: 

Somente os documentos certificados por uma autoridade certificadora licenciada 
gozarao da equiparacao a documentos escritos e terlo validade para todos os fins de 
direito. Caso a autoridade certificadora tenha adotado todos os procedimentos 
previstos no regulamento e tenha cumprido todos os requisitos materiais previstos, 
nao sera responsabilizada na hipotese de assinatura falsa ou forjada. 

Na verdade, apenas as transagoes realizadas com processo de certificagao, 
envolvendo certificados emitidos por autoridades credenciadas na infra-estrutura de Chaves 
Publica do Brasil - ICP-Brasil presumem-se verdadeiras em relagao aos signatarios, pois se 
confere validade jurfdica aos documentos assinados digitalmente, na forma do art. 219 do 
Codigo Civil (Lei n° 10.406/2002), in verbis: 

Art. 219. As declaragoes constantes de documentos assinados presumem-se 
verdadeiras em relagao aos signatarios. 
Paragrafo unico. Nao tendo relagao direta, porem, com as disposigoes principais ou 
com a legitimidade das partes, as declaragoes enunciativas nao eximem os 
interessados em sua veracidade do onus de prova-las. 

O certificado digital baseado na firma eletronica e nos moldes da ICP-Brasil, e entao 
equiparado a assinatura tradicional, podendo ser utilizado para efetuar login e estabelecer 
conexao segura na internet, bem como entre equipamentos. Permite tambem a assinatura e 
criptografia de correio-eletronico e de arquivos. 

Vale frisar que existe uma neeessidade premente do destinatario de uma mensagem 
consultar a lista de certificados revogados - LCR, publicada na internet, para saber se o 
certificado digital que acompanha a mensagem ainda esta em vigor ou ja foi revogado. 
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O mencionado certificado apresenta presungao quanto a autoria e integridade, ou 
seja, presume-se que o documento remetido por meio eletronico e autentico e de autoria da 
pessoa nele nominada. Todavia, nao tem a faculdade de evitar a adulteragao da mensagem, ou 
melhor, e possivel haver interceptagao e adulteracao no caminho ate seu destinatario, porem o 
certificado digital tem o condao de alertar sobre esse tipo de ocorrencia. 

A presungao de que trata o paragrafo supra e relativa (juris tantum) e nao absoluta, o 
que vem a significar que o usuario titular do certificado digital podera argiiir invalidade 
daquele certificado, provando eventual vicio de vontade ou qualquer tipo de fraude, nos 
termos da lei adjetiva. 

Verifica-se que as autoridades certificadoras sao civilmente responsaveis pelo 
certificado emitido, exigindo-se, porem, do titular, que atenda as regras pertinentes, dentre 
elas a comunicagao imediata da perda ou furto, alem do perfeito uso e conservagao do 
certificado armazenado em token ou cartao. 

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informagao - ITI, com sede e foro no Distrito 
Federal, foi transformado pela MP n° 2.200/2001 em autarquia federal, vinculada ao 
Ministerio da Ciencia e Tecnologia. O ITI e a primeira autoridade da cadeia de certificagao e 
tem por competencias emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das 
Autoridades Certificadoras -AC de nivel imediatamente subseqiiente ao seu; gerenciar a lista 
de certificados emitidos, revogados e vencidos; e executar atividades de fiscalizagao e 
auditoria das AC, das Autoridades de Registro - AR e dos prestadores de servigo habilitados 
na ICP-Brasil. 

As disposigoes da citada Medida Provisoria nao embarga a utilizagao de outro meio 
de comprovagao da autoria e da integridade de documentos em forma eletronica, inclusive os 
que utilizem certificados nao emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como 
valido ou aceito pela pessoa a quern for oposto o documento. Assim, as Autoridades 
Certificadoras podem oferecer certificados digitais, mas nem todas estao credenciadas na ICP-
Brasil. 

Observados os criterios estabelecidos pelo Comite Gestor da ICP-Brasil, os usuarios 
podem ser credenciados pela Autoridade Certificadora - AC e Autoridade de Registro- AR, 
pelos orgaos e as entidades publicos e as pessoas juridicas de direito privado. Nao e possivel 
utilizar o servigo sem antes adquirir essa tecnologia. 
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E interessante se fazer um registro da citagao de Vera Lucia Ponciano (2007), pois a 
mesma informa que: 

Conforme consta no Relatorio Anual do CNJ - Conselho Nacional de Justiga (CNJ, 
2006), as acoes concernentes a Certificagao Digital no ambilo do Poder Judiciario 
foram discutidas em reunioes ocorridas na sede do Conselho Nacional de Justiga 
com os membros representantes da AC-JUS. Nos dias dois de fevereiro e oito de 
margo de 2006, respectivamente, reuniram-se no CNJ os representantes das 
seguintes organizagoes: ICP-Brasil, ITI, CEF - Caixa Economica Federal, Ordem 
dos Advogados do Brasil, Universidade de Brasilia, Fundagao Getulio Vargas, STF 
- Supremo Tribunal Federal, STJ - Superior Tribunal de Justiga, TST -Tribunal 
Superior do Trabalho, STM - Superior Tribunal Militar, CJF - Conselho da Justiga 
Federal e CSJT - Conselho Superior da Justiga do Trabalho. O assunto tratado em 
ambas as reunioes referiu-se a queslao da implantagao da autoridade certificadora do 
Judiciario-(AC-JUS). 
Foi assinado Convenio entre a CEF, o CNJ e o STF para o fornecimento da 
Certificagao Digital. A assinatura ocorreu no dia 28 de junho de 2006, por ocasiao 
da abertura do I Encontro dos Operadores Virtuais. A CEF, que fornecera o sistema 
e o cartao que garante a autenticidade, tem autoridade registradora concedida pela 
ICP-Brasil. 

Dai se extrai que o Poder Judiciario adotou a certificagao digital nos moldes do ICP-
Brasil, por meio da autoridade certificadora AC-JUS. Foram distribuidos certificados para os 
juizes federals de todo o pais. A proposta e estender o modelo para os Tribunais de Justiga 
Estaduais, visando proporcionar condigoes para a expansao do processamento eletronico pelas 
unidades da justiga brasileira. 

No Brasil, atualmente, operam apenas oito autoridades certificadoras de primeiro 
nivel - ACs, a saber: AC-SERPRO, AC-CAIXA, AC-SERASA, AC-RECEITA FEDERAL, 
AC-CERTSIGN, AC-PRESIDENCIA DA REPUBLICA (AC-PR), AC-JUS E AC-IMESP 
(imprensa oficial do estado de Sao Paulo). Cada autoridade certificadora (AC) pode 
credenciar outras autoridades certificadoras e autoridades de registro (AR), podendo contratar 
prestadores de servigo habilitados na ICP-BRASIL. Sao, portanto, permitidos acordos de 
certificagao lateral ou cruzada, previamente aprovados pelo Comite Gestor, mas todo o 
sistema esta sob a egide da AC-RAIZ, ou seja, o Institute de Tecnologia da Informagao (ITI). 

Como dito, dentre as autoridades certificadoras encontra-se a AC-JUS, primeira 
autoridade certificadora, a nivel mundial, do Poder Judiciario, criada pelo Conselho de Justiga 
Federal, sendo gerenciada por um Comite Gestor, que desde outubro de 2005 e composto por 
representantes dos Tribunais Superiores, do Conselho Nacional de Justiga, da Justiga Federal 
e Conselho Superior da Justiga do Trabalho. 

Autoridade Certificadora da Justiga (AC-JUS) foi criada para possibilitar a definigao 
de regras e perfis de certificados especfficos para aplicagoes do Judiciario, o que viabilizou o 
advento do Processo Judicial Eletronico. 
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Realizado o estudo acerca da documentacao eletronica e dos componentes 
tecnologicos necessarios a assegurar o tramite processual pelas vias eletronica, cabe agora 
tratar da incidencia da tecnologia da informagao e da Internet na praxe forense, nos moldes da 
Lei de Informatizagao do Processo Judicial. 



CAPITULO 4 APLICABILIDADE E EFETIVIDADE DO PROCESSO ELETRONICO 

Este ultimo capitulo tem como escopo principal apresentar a desenvoltura pragmatica 
do processo teleinformatizado e sua capacidade de surtir efeitos no processo judicial. Para 
isso, serao tecidas consideracoes sobre a praxe forense em meio ao advento das inovagoes 
tecnologicas, com enfase aos recursos disponiveis pela Internet. 

Nesse interim, buscara o presente capitulo efetuar um estudo exegetico de alguns 
dispositivos da LIP, onde serao identificadas, dentre outros aspectos, algumas das facilidades 
disponiveis e ja em execucao no Judiciario patrio. Ato continuo, serao abordadas as alteracoes 
inseridas pela Lei 11.419/2006 no Codigo Processual Civil Brasileiro. 

Por fim, sera realizado um estudo critico das principals preocupacoes que se erguem 
diante da plena informatizagao do processo judicial, enveredando-se pelos caminhos da 
aplicabilidade do diploma legal em comento, analisando o alcance da tecnologia da 
informagao no seio forense e as providencias tomadas pelo judiciario no sentido de efetivar e 
garantir a plena eficacia do processo eletronico. 

4.1 Da aplicabilidade da informatizacao do processo judicial 

A Lei n° 11.419/ 2006 representa na atualidade a mola propulsora a aplicabilidade 
da informatizacao no processo judicial, pois confere o amparo legal a plataforma que 
desmaterializa o processo tradicional. Esta lei apresenta 22 (vinte e dois) dispositivos, sendo 
organizada em quatro capitulos. O primeiro capitulo trata da informatizagao do processo 
judicial, onde sao estabelecidas as regras fundamentals para a criacao de um sistema de 
comunicagao na forma eletronica. O segundo capitulo trata especificamente da comunicagao 
eletronica dos atos processuais. Ja o terceiro capitulo discorre sobre o processo eletronico, 
prevendo-se o processo sem papel, com autos digitais. No quarto e ultimo capitulo, intitulado 
de "disposigoes gerais e finais", se da prosseguimento ao objeto da lei, contudo, e nesse ponto 
do diploma, a partir do art. 20, que se encontram as inovagoes processuais, ou seja, as 
alteragoes ao Codigo de Processo Civil. 

O mencionado diploma legal tende a ser um passo decisivo para a adesao do 
Judiciario ao documento eletronico em todas as suas facetas, bem como para a 
desmaterializagao do processo judicial, incluindo igualmente o arquivo eletronico, em sentido 
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mais amplo, na pratica forense. Representa ante as recentes reformas processuais a mais 
profunda na lida com os feitos em tramite no judiciario. 

A LIP preconiza em seu art.14 que os sistemas a serem desenvolvidos pelos orgaos do 
Poder Judiciario deverao usar, preferencialmente, programas com codigo aberto, acessiveis 
por meio da internet, priorizando-se a sua padronizacao. Padronizacao essa voltada a 
simplificacao das praticas processuais, elaborando modelos que visem identificar os casos de 
ocorrencia como prevencao, litispendencia e coisa julgada. Na verdade, engatinha-se, 
portanto, pela busca da automacao do processo. 

Releva esclarecer que os softwares que usam codigo aberto, apresentam diversos 
aspectos positivos, tais como: diminuicao dos gastos, pois nao e necessario o pagamento de 
licenca periodica. Alem disso, verifica-se a autonomia da instituicao com relacao as 
multinacionais da informatica, o que ira facilitar o aperfeicoamento da mao-de-obra nacional 
para a resolucao dos problemas tecnicos nos orgaos do Judiciario, conferindo-lhe economia, 
seguranga e flexibilidade, o que ira simplificar a padronizagao do sistema no Poder Judiciario 
patrio. 

Se a lei procura reduzir e, aos poucos, exterminar o uso do papel na praxe forense, 
nada mais prudente do que transmudar nao so a forma dos atos, mas sim, o suporte interno de 
registro e deposito de tais atos. Nessa esteira, apregoa a Lei 11.419/2006, em seu artigo 15 
que: "os livros cartorarios e demais repositories dos orgaos do Poder Judiciario poderao ser 
gerados e armazenados em meio totalmente eletronico". 

No mesmo sentido, a lei comentada, em seu art. 18, acrescentou no art. 556 do CPC, o 
paragrafo linico, o qual preve que "os votos, acordaos e demais atos processuais podem ser 
registrados em arquivo eletronico inviolavel e assinados eletronicamente, devendo ser 
impressos para juntada aos autos do processo quando este nao for eletronico". Depreende-se 
dessa colocagao a coexistencia da formas fisica e digital do processo, refletindo uma situagao 
que nao sera incomum ate que seja consolidado, hegemonicamente, o processamento 
eletronico. 

Em termos de implementagao da tecnologia da informagao no ambito do Poder 
Judiciario, a legislagao brasileira que trata do sistema informatico para tramitagao de agoes 
judiciais e uma das mais avangadas do mundo. Em especial o diploma normativo em 
comento, o qual estabelece um procedimento totalmente informatizado dos processos, a ser 
instalado em todo o territorio nacional e valido para todas as areas do direito em todos seus 
ritos e instancias. Tal previsao legal nao implica numa mudanga brusca e instantanea, mas sim 
gradativa. Primeiro se faz necessario estruturar e capacitar o servigo, depots galgar resultados. 
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O processo judicial eletronico, atualmente chamado de Sistema CNJ, e um sistema 
totalmente WEB de processo virtual, direcionado a utilizagao dos meios eletronicos, por parte 
dos Tribunais de Justiga do judiciario brasileiro, em todos os graus de jurisdigao. Esse sistema 
faz uso de antivirus, bem como de certificagao digital na manipulagao de documentos. E 
baseado nos softwares Projudi, desenvolvido em Campina Grande-PB, e no e-Proc, 
desenvolvido por tecnicos do Rio Grande do Sul. 

Referido sistema permite a tramitagao totalmente eletronica dos processos, dando 
mais agilidade e transparencia as causas e reduzindo custos para o Judiciario e para os seus 
jurisdicionados. 

O CNJ esta promovendo a divulgagao desse sistema de processo eletronico, 
incentivando os tribunais a adota-lo, inclusive, os orgaos da Justiga do Trabalho, que ja havia 
desenvolvido seu proprio sistema para tramitagao de agoes judiciais em meio eletronico, o e -
doc (sistema integrado de protocolizagao e fluxo de documentos eletronicos). 

Para tornar possivel a realizagao de uma justiga virtualizada, o Conselho Nacional de 
Justiga tambem distribuiu os equipamentos necessarios para os tribunais sem condigoes de 
adquiri-los. Conforme noticia vinculada no Portal do CNJ, este, em 2007, repassou 2.828 
(dois mil oitocentos e vinte e oito) computadores, estagoes de trabalho; 742 (setecentos e 
quarenta e dois) servidores, computadores que proveem para toda uma rede dados e servigos, 
compartilhando-lhe os recursos e 5.150 (cinco mil, cento e cinquenta) digitalizadores5. 

Outra medida adotada pelo CNJ, foi a criagao de uma rede de telecomunicagoes 
exclusiva do Judiciario, com o objetivo de reduzir custos, agilizar o andamento processual e 
ampliar a seguranga do seu sistema de telecomunicagao. A mencionada rede permitira a troca 
de informagoes entre os tribunais e orgaos como a Advocacia-Geral da Uniao e o Ministerio 
Publico, por meio mais rapido e seguro, o que confere supedaneo estrutural ao sistema tele -
informatico do Poder Judiciario. 

A possibilidade de utilizar os mais diversos servigos por intermedio da internet, 
especialmente no servigo publico acontece em velocidade vertiginosa, pois leva a sociedade 
como um todo a se adaptar aos meios eletronicos de negociagao e tramitagao. 

Na seara jurfdica, nao se e diferente, pois se observa fenomeno identico, basta 
verificar algumas das principals facilidades ja disponiveis na rede de alcance mundial que se 
vinculam a atual realidade do Poder Judiciario Brasileiro. 

5 Informagao disponfvel extraida da noticia, um pais chamado projud, publicada, 18 de Marco de 2008, no site: 
http://ww.CTJ.gov.br/index.php7o Acessado em 20 de 
margo de 2008. 

http://ww.CTJ.gov.br/index.php7o
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4.1.1 Processo eletronico 

Em primeiro lugar, autoriza a Lei de Informatizagao do Processo (LIP) aos Tribunais 
a possibilidade de desenvolverem sistemas em meio eletronico de processamento de feitos 
judiciais, mediante autos total ou parcialmente digitals, com a utilizagao preferencial da 
internet ou por meio de suas proprias redes, internas ou externas. 

Corrobora, literalmente, com tal afirmativa, o disposto no art. 8° da LIP, in verbis: 

Art. 82 Os orgaos do Poder Judiciario poderao desenvolver sistemas eletronicos de 
processamento de acoes judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitals, 
utilizando, preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por meio 
de redes internas e externas. 
Paragrafo unico. Todos os atos processuais do processo eletronico serao assinados 
eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei. 

Ja o artigo primeiro da citada lei estabelece que seja admitido o uso de meio 
eletronico na tramitagao de processos judiciais, bem como a comunicagao de atos e 
transmissao de pegas processuais. Senao vejamos: 

Art. I2 O uso de meio eletronico na tramitagao de processos judiciais, comunicagao 
e atos e transmissao de pegas processuais sera admitido nos termos desta Lei. 
§ 1~ Aplica-se o disposto nesta Lei, indistintamente, aos processos civil, penal e 
trabalhista, bem como aos juizados especiais, em qualquer grau de jurisdigao. 

A lei de informatizagao do processo judicial destaca-se no universo juridico-
processual, em razao de admitir a realizagao em meio eletronico de atos e transmissao de 
pegas processuais, bem como a tramitagao de todas as especies de processo, seja civil, penal, 
trabalhista, dos juizados ou de qualquer instancia nesta plataforma virtual. Neste norte, cabe 
aos orgaos da Justiga a edigao de regulamentos suplementares sobre o processo virtual, nos 
termos do art. 18, da LIP, isso se da mediante resolugoes e/ou provimentos internos. 

Cumpre destacar a disposigao contida no art. 19, da LIP, onde a mesma reza que: 

Art. 19. Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio eletronico ate 
a data de publicagao desta Lei, desde que tenham atingido sua linalidade e nao 
tenha havido prejuizo para as partes. 

O recem-citado dispositivo veio convalidar as praticas processuais, em meio 
eletronico, ja em andamento em alguns tribunais patrios, a exemplo dos TRTs e dos TRFs. 
Portanto, sao considerados validos todos os atos praticados em meio eletronico antes da 
publicagao da lei, isto e, do dia 19 de dezembro de 2006, referido efeito retroativo se 
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apresenta necessario, em virtude da existencia, no Judiciario, de procedimentos com atos 
processuais exclusivamente virtuais. 

Os documentos digitais (peticoes, certidoes, recursos e atos processuais em geral) so 
serao tidos por validos se possufrem assinatura eletronica baseada em certificado digital 
emitido por Autoridade Certificadora credenciada. Cada usuario tera a sua assinatura digital 
se efetuar previo credenciamento junto ao orgao do Poder Judiciario que ira atuar, consoante 
fora explicado no capitulo antecedente. 

Ao credenciado sera atribuida adequada identificagao personalizada, a qual lhe dara 
acesso ao sistema e aos recursos disponiveis. Tal identificacao, como outrora frisado, e de 
cunho presencial e intransferivel, o que faz deduzir que alem de uma chave eletrdnica(senha), 
o usuario devera adquirir um hardware especffico, algo como dispositivo similar a um 
pendrive ou um cartao magnetico, do feitio dos utilizados junto aos terminals de auto-
atendimento nas agendas bancarias, a ser apresentado, no caso dos advogados, junto a 
carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Destarte, o procedimento inicial a ser dado para a utilizagao dos meios eletronicos 
voltados a pratica de atos processuais e para a comunicagao desses atos e a obtengao de uma 
assinatura eletronica, nos moldes erigidos pela LIP, observando tambem o que prescreve a 
Medida Provisoria 2.200/2001. Objetiva essa atender os requisitos de autenticidade, 
integridade, validade jurfdica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Publicas 
Brasileira - ICP-Brasil, conferindo seguranga a transagao eletronica. 

E bom ressaltar que o referido credenciamento e de carater facultativo para as partes, 
que ainda poderao fazer uso da sistematica tradicional, pelos menos, enquanto perdurar. 

Conforme preve o diploma normativo em comento, no processo telematico todos os 
atos devem ser assinados eletronicamente, consoante se depreende do artigo 1°, §2°, inciso III, 
anteriormente citado. 

A senha de acesso ao sistema e de uso pessoal e intransferivel, sendo de 
responsabilidade do usuario sua guarda e sigilo. Somente usuarios cadastrados terao acesso ao 
sistema. Todos os usuarios cadastrados poderao acessar o processo eletronico de qualquer 
lugar, atraves da Internet. 
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Oportuno registrar o procedimento adotado pelo Juizado Especial Federal do TRF-43 

Regiao e das Secoes Judiciarias dessa Regiao (2008), o qual informa que: 
O advogado tera de se eadastrar no site do Processo Eletronico e comparecer em 
local designado pelo orgao judiciario no prazo definido por ato normativo 
especifico na sede do Juizado Especial em 15 dias munido de sua OAB para 
registrar sua senha. 

O acesso ao Sistema pelos usuarios cadastrados, para fins de movimentacao 
processual, esta disponivel diariamente, inclusive, aos sabados, domingos e feriados, 
ressalvado disposicao legal superveniente ou em caso de recesso, etc. A consulta aos 
processos eletronicos pelo publico em geral esta disponivel ininterruptamente. Salvo nos 
casos de segredo de justiga, a consulta aos autos e publica, via internet, independentemente da 
utilizagao de senhas, sem prejuizo do atendimento nas secretarias dos juizados. 

E indispensavel aos orgaos do Judiciario que implantarem o processo eletronico 
disponibilizar aos seus usuarios os equipamentos com acesso a Internet para digitalizar e 
distribuir suas pegas processuais, como scanners, microcomputadores equipados com modem 
(equipamento responsavel pela conexao do seu micro a linha telefonica); bem como 
desenvolver programas adequados a sistemas informaticos capazes de expedir 
automaticamente comprovante eletronico do recebimento da petigao ou registro do ato, sob 
pena de nao ter validade. 

Vale salientar que a parte final do art. 3°, da LIP trouxe a regra do protocolo 
eletronico, onde prediz que "devera ser fornecido protocolo eletronico do ato a cargo da parte, 
objetivando municia-la de algum meio probatorio da efetiva realizagao do ato, para os fins 
que se fizerem necessarios". Para o processo judicial tradicional o art. 160 do CPC preve que 
"poderao as partes exigir recibo de petigoes, arrazoados, papeis e documentos que entregarem 
em cartorio". 

Nesse sentido, assevera o art. 10, da LIP, in verbis: 

Art. 10. A distribuicao da petigao inicial e a juntada da contestagao, dos recursos e 
das petigoes em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletronico, 
podem ser feitas diretamente pelos advogados publicos e privados, sem neeessidade 
da intervengao do cartorio ou secretaria judicial, situagao em que a autuagao devera 
se dar de forma automatica, fornecendo-se recibo eletronico de protocolo. 
(...) 
§ 3° Os orgaos do Poder Judiciario deverao manter equipamentos de digitalizagao e 
de acesso a rede mundial de computadores a disposigao dos interessados para 
distribuigao de pegas processuais. 
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Este dispositivo exige do Judiciario a ampliagao nos investimentos estruturais para 
provisao dos equipamentos necessarios a informatizagao completa e eficiente, impedindo 
tambem a elitizagao do processo eletronico e da justiga, pois dentro dos foruns judiciais, 
poderao ser criadas salas de informatica para facilitar aqueles mais desprovidos, o acesso a 
nova sistematica processual. Como exemplo dessa pratica, tem-se os Juizados Especiais 
Federais da 4 a Regiao, que em cada Subsegao Judiciaria instalou uma sala de auto-
atendimento, com acesso a sistema de digitalizagao e computador ligado a rede mundial para 
uso dos advogados, procuradores dos orgaos publicos e consulta pelas partes. Segundo 
Ponciano (2007, p. 10), "caso a parte comparega pessoalmente, o seu pedido e reduzido a 
termo eletronicamente por servidor do Juizado Especial Federal". 

E interessante tambem frisar que todo documento confeccionado por meio eletronico 
e acostados aos autos tera a identica valia probatoria que o original. Ademais, qualquer 
arguigao de falsidade do documento original devera ser feita, nos moldes dos artigos 390 a 
395, do Codigo de Processo Civil. 

Nesse diapasao, estabelece a Lei 11.419/2006 que: 

Art. 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos 
eletronicos com garantia da origem e de seu signatario, na forma estabelecida nesta 
Lei, serao considerados originais para todos os efeitos legais. 
§ 1° Os extratos digitals e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos 
orgaos da Justiga e seus auxiliares, pelo Ministerio Publico e seus auxiliares, pelas 
procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas reparticoes publicas em geral e por 
advogados publicos e privados tem a mesma forga probante dos originais, 
ressalvada a alegagao motivada e fundamentada de adulteragao antes ou durante o 
processo de digitalizagao. 
§ 2" A arguigao de falsidade do documento original sera processada 
eletronicamente na forma da lei processual em vigor. 
§ 3" Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2° deste artigo, 
deverao ser preservados pelo seu detentor ate o transito em julgado da sentenga ou, 
quando admitida, ate o final do prazo para interposigao de agao rescisoria. 
§4" (VETADO) 
§ 5° Os documentos cuja digitalizagao seja tecnicamente inviavel devido ao grande 
volume ou por motivo de ilegibilidade deverao ser apresentados ao cartorio ou 
secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petigao eletronica 
comunicando o fato, os quais serao devolvidos a parte apos o transito em julgado. 
§ 6" Os documentos digitalizados juntados em processo eletronico somente estarao 
disponiveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes 
processuais e para o Ministerio Publico, respeitado o disposto em lei para as 
situagoes de sigilo e de segredo de justiga. 

Segundo o dispositivo supracitado, os documentos produzidos eletronicamente e 
acostados aos processos eletronicos com garantia da origem e de seu signatario sao 
considerados originais para todos os efeitos legais. 
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Depreende-se tambem do disposto aeima que os documentos originais deverao ser 
guardados ate o fim do prazo para interposicao de acao rescisoria, ou seja, 2 (dois) anos apos 
o transito julgado da decisao. 

Alem disso, verifica-se que em caso de remessa dos autos eletronicos para tribunais 
que nao disponha de sistemas compativeis com o processamento eletronico, o processo devera 
ser impresso por inteiro, isto e, remetidos na forma tradicional, em folha de papel. 

Os documentos digitalizados e insertos ao processo eletronico, somente deverao 
estar disponiveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes 
processuais e para o Ministerio Publico, respeitado as disposigoes legais quanto as situacoes 
de sigilo e de segredo de justiga, disciplinadas pela lei processual (Art. 155, do CPC). 

Vale salientar que o documento cuja digitalizagao seja inviavel, por possuir 
dimensao nao compativel com os scanners disponiveis pela secretaria, a exemplo plantas de 
engenharia, ou por gerarem copias ilegfveis, ou ainda por serem demasiadamente volumosos, 
nao serao acostados aos autos eletronicos, por via digital, mas deverao ser apresentados na 
serventia judicial competente dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados do envio da petigao 
eletronica que der noticia do fato ao juizo competente. Tais documentos fisicos deverao ser 
devolvidos a parte apos o transito em julgado da sentenga proferida no processo eletronico. 

No que atine a conservagao dos autos, esta podera ser efetuada total ou parcialmente 
por meio eletronico, nos moldes do artigo 12, da LIP, in verbis; 

Art. 12. A conservagao dos autos do processo podera ser efetuada total ou 
parcialmente por meio eletronico. 
§ 1" Os autos dos processos eletronicos deverao ser protegidos por meio de 
sistemas de seguranga de acesso e armazenados em meio que garanta a preservagao 
e integridade dos dados, sendo dispensada a formagao de autos suplementares. 
§ 2° Os autos de processos eletronicos que tiverem de ser remetidos a outro jufzo 
ou instancia superior que nao disponham de sistema compativel deverao ser 
impressos em papel, autuados na forma dos arts. 166 a 168 da Lei rt° 5.869. de 11 
de Janeiro de .1973 - Codigo de Processo Civil, ainda que de natureza criminal ou 
trabalhista, ou pertinentes a juizado especial. 
§ 3° No caso do § 2° deste artigo, o escrivao ou o chefe de secretaria certificara os 
autores ou a origem dos documentos produzidos nos autos, acrescentando, 
ressalvada a hipotese de existir segredo de justiga, a forma pela qual o banco de 
dados podera ser acessado para aferir a autenticidade das pegas e das respectivas 
assinaturas digitais. 
§ 4" Feita a autuagao na forma estabelecida no § 2° deste artigo, o processo seguira 
a tramitagao legalmente estabelecida para os processos fisicos. 
§ 5" A digitalizagao de autos em midia nao digital, em tramitagao ou ja arquivados, 
sera precedida de publicagao de editais de intimagoes ou da intimagao pessoal das 
partes e de seus procuradores, para que, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, se 
manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum dos 
documentos originais. 
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O dispositivo retro-mencionado e auto-explicativo, uma vez que apresenta de forma 
cristalina todo o procedimento de eonservagao dos autos processuais sob a nova sistematica. 
Cabe salientar que paulatinamente sera extinta a forma tradicional de arquivos, que representa 
uma das maiores mazelas do servigo publico, pois amontoam pilhas de papeis, por decadas, 
ocupando enorme espaco fisico e, consequentemente, exigindo gastos para sua acomodagao e 
conservacao, acometendo de diversas enfermidades aqueles que lidam com os mesmos. 

Ainda no tocante a citacao supra, depreende-se do disposto no paragrafo quinto, a 
observancia, quando da digitalizagao de pegas processuais, da cientificagao, por intimagao, 
previa das partes para que se pronunciem acerca do interesse da eonservagao de alguma pega 
original. 

De acordo com o paragrafo 1°, do art. 12 supracitado, os autos dos processos 
eletronicos deverao ser protegidos por meio de sistemas de seguranga de acesso, e 
armazenados em meio que garanta a preservagao e a integridade dos dados. Prescindem estes 
da formagao de autos suplementares, pratica nao muito usual no processamento tradicional. 

Sob a determinagao do magistrado, as informagoes e documentos necessarios a 
instrugao processual poderao ser remetidos por meio eletronico, e que se depreende do art. 13, 
da LIP, in verbis: 

Art. 13. O magistrado podera determinar que sejam realizados por meio eletronico 
a exibigao e o envio de dados e de documentos necessarios a instrugao do processo. 
§ 1° Consideram-se cadastros publicos, para os efeitos deste artigo, dentre outros 
existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionaries de 
servigo publico ou empresas privadas, os que contenham informagoes 
indispensaveis ao exercicio da fungao judicante. 
§ 2" O acesso de que trata este artigo dar-se-a por qualquer meio tecnologico 
disponivel, preferentemente o de menor custo, considerada sua eficiencia. 
§ 3° (V ETA DO) 

No que tange a concessao de vista dos autos, o novel diploma dispoe que as 
comunicagoes processuais (citagoes, intimagoes e notificagoes), bem como a remessas que 
permitem o acesso a Integra dos autos sao consideradas vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Todavia, quando se constatar inviabilidade do meio eletronico, por 
razoes de ordem tecnica, os atos poderao ser praticados segundo as vias tradicionais, 
digitalizando-se o documento fisico, que devera ser, posteriormente, destrufdo, nos termos do 
art. 9, §2°, da LIP. Como exemplo tem-se, um mandado de intimagao que e impresso, na 
forma ordinaria, e encaminhado ao oficial de justiga para o seu cumprimento e depois e 
digitalizado, por meio de scanner, onde sera convertido da imagem ou sinal analogico para o 
codigo digital, passando a ser legivel atraves do monitor de um microcomputador, assumindo-
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se entao a forma eletronica. A partir de entao se precede a eliminagao do documento fisico, ja 
cumprido e gravado. 

Verifica-se que os usuarios do sistema eletronico sao os serventuarios da Justiga, os 
magistrados, o Ministerio Publico, os advogados e os procuradores, cujo cadastro eletronico e 
providenciado preferencialmente junto ao Tribunal ou orgao onde atua. Os nupercitados 
usuarios, com a informatizagao do processo, serao contemplados de diversas formas no seu 
labor cotidiano, a exemplo, tem-se, a celeridade na tramitagao, a transparencia e seguranga no 
fluxo das informagoes. 

Alem disso, esse mesmo processo eletronico tende a facilitar o trabalho dos 
advogados e procuradores dos orgaos publicos, uma vez que a aproximagao com os autos e 
imediata e a possibilidade de atualizagao da movimentagao do feito se amplia, aproximando-
se do tempo real. Outra vantagem parte da melhoria da qualidade de atendimento as partes, 
porque aquele que procura informagao a tera diretamente nos autos e nao por intermedio de 
serventuarios que tem dezenas de processos a cumprir. 

Havendo o acesso aos autos digitais, diminui consideravelmente a procura em 
cartorio, o que nao sobrecarregara os serventuarios, dando-lhes mais condigoes de atender 
com paciencia aos jurisdicionados que buscam a informagao diretamente nas unidades 
judiciarias. 

O processo eletronico concedera ainda maior agilizagao dos servigos dos Analistas e 
Tecnicos judiciarios, haja vista a possibilidade de com poucas tecladas conseguirem cumprir e 
movimentar processos em condigoes similares, alem de terem a disposigao autos sempre 
conservados e nao deteriorados pelo tempo e pelos fungos. 

O magistrado, no seu labor cotidiano, alem das vantagens supra, tambem auferira 
outras benesses advindas da telematizagao processual, ganhando impulso em sua atuagao, pois 
a agilidade trazida pela nova sistematica processual tera repercussao na produtividade, 
ampliando a quantidade de julgamentos. Podera o Juiz resolver questoes urgentes mesmo sem 
comparecer a sede da Justiga, bem como serao afastados, aos poucos, os autos volumosos, 
indesejaveis, e, muitas vezes, ilegiveis que so causam ojeriza ao julgador. 

Ademais, a desmaterializagao do processo alcanga um estagio jamais atingido em 
toda a historia da realizagao processual, uma vez que ja se vislumbra a possibilidade de 
automagao do processo com sentengas produzidas por softwares inteligentes, mediante a 
insergao das informagoes no sistema que vai filtrando o que ha de realmente relevante a 
decisao. 
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Eis uma verdadeira revolugao na praxe forense, pois na automacao processual os 
mecanismos controlam seu proprio funcionamento, quase sem a interferencia humana. Isso e 
possivel, atualmente, porque ja ha exemplo pratico nas operacoes realizadas em algumas 
casas de credito em funcionamento no Brasil, a exemplo da Caixa Economica Federal, Itau, 
Banco do Brasil e o Bradesco. 

Os autos do processo eletronico sao integralmente digitais, sendo da 
responsabilidade de cada usuario a insercao de documentos nos processos, cujas 
autenticidades e origem sao asseguradas por meio do sistema de seguranga com geracao de 
chaves eletronicas para os documentos, via assinatura digital. Nesse diapasao, o magistrado 
podera determinar a exclusao de pegas indevidamente acostadas aos autos. 

No que concerne ao fator seguranga, todo o acesso e feito atraves de portal 
eletronico seguro, sendo possivel determinar com precisao a origem de cada acesso. O envio 
dos documentos e certificado por meio de protocolo eletronico e uma assinatura digital, os 
quais atestam a origem e garantem o conteudo. 

Ademais, no processo eletronico, mantem-se ainda os procedimentos normais de 
backup (copia de seguranga), ou seja, as pegas processuais serao acondicionadas em lugar 
seguro, mediante copias em disco rigido (Winchester) do computador servidor de rede 
especifico, o que proporcionara um maior espago fisico nos edificios forenses, eliminando aos 
poucos as salas destinadas a guarda de autos findos. 

Portanto, verifica-se que a finalidade precipua do e - processo vem a ser a tramitagao 
digital das agoes judiciais, prescindindo do uso do papel e da movimentagao fisica dos autos. 

Constata-se ainda, que tal meio reduz o servigo burocratico, pois elimina o tempo 
morto do processo, isto e, aquele em que os autos aguardam para ser autuado; para ser 
distribuido; para se efetuar a juntada de algum documento; dentre outros exemplos, bem como 
agiliza o tramite processual, agregando seguranga contra a perda de autos e democratizando a 
divulgagao do processo, que fica disponivel para consulta via internet. 

4.1.2 Paginas eletronicas 

A partir do instante em que o Poder Judiciario, atraves dos seus Tribunais de Justiga 
e Tribunais Federais, resolve aderir aos recursos da rede de alcance mundial, a internet, 
desenvolvendo suas paginas eletronicas na web e, ao mesmo tempo, disponibilizando uma 
gama servigos, deu-se impulso a um processo inovador rumo a modernizagao da justiga 
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brasileira. Tal inovagao ja havia se iniciado com a informatizacao, pois varios dos tribunais 
brasileiros ja tinham implementado e investido em sistema de informagoes e maquinas 
computacionais, superando as maquinas datilograficas e as praticas de registro estritamente 
manuais. 

Ha registros de terminais de auto-atendimento em varios orgaos do judiciario 
patrios. O Estado da Paraiba e o exemplo mais proximo dessa realidade, pois desde o inicio da 
decada de noventa, dispoe de servigos de informatica e nos ultimos anos vem investindo 
macicamente na virtualizagao. Segundo informagao extraida do proprio site do Tribunal de 
Justiga(2008), todas as Comarcas do Estado estao informatizadas, sao ao todo 78 (setenta e 
oito) Comarcas. Isso e algo a ser destacado, posto que a Paraiba e citada como exemplo em 
termos tecnologicos por esse feito, mantendo todas as informacoes ligadas por um unico 
sistema, SISCOM, em todo Estado. 

Ademais, os sitios juridicos governamentais disponibilizam diversos servicos 
relacionados a tecnologia de informaeao, a exemplo do cadastramento e da consulta 
processual. Nesse norte, aproximam o jurisdicionado do poder judieante, porque permitem ao 
servidor e ao leigo o acesso aos atos normativos internos dos tribunais; regimento interno; os 
provimentos; as resolucoes e a lei de organizacao judiciaria dos estados; bem como a 
informacoes sobre concursos publicos; estrutura e organizacao. Em suma, leva o judiciario ate 
o povo. 

Antes da adesao do Judiciario as fertilidades da internet, o acesso as informacoes do 
referido poder, alem de restrito, era demorado e oneroso. O Poder julgador era uma especie de 
"caixa preta", dificil e ate mesmo inacessivel para muitos. Hoje, e possivel qualquer 
estudante, qualquer do povo saber qual o entendimento dominante nos tribunais; quem 
compoe o rol dos ministros e desembargadores dos tribunais ou quais os termos de uma 
comarca, bastando para isso acessar a homepage da corte de justiga que o interessa e navegar 
nos links interativos. 

A partir dessa revolugao operada pela Internet, os causidicos, os serventuarios e 
qualquer outro operador do direito, ou mesmo a pessoa leiga, passaram a ter acesso a tudo 
isso, de qualquer parte do mundo, apenas fazendo uso de um computador conectado a 
internet. 
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4.1.2.1. Consulta de jurisprudencia e andamento processual 

Como mencionado anteriormente, nos sites dos orgaos judiciarios tambem e possivel 
realizar a consulta de jurisprudencia, incluindo inteiro teor de acordaos e sentencas, o que 
provoca um maior acesso a Justiga, pois permite ao jurisdicionado uma atualizagao 
hermeneutiea e confere aos operadores do direito um acervo efervescente de fundamentacoes 
juridicas para os seus postulados, pareceres e decisoes. 

Hoje, basta localizar o texto de interesse, fazendo uso das ferramentas de procura 
dos programas disponiveis, seleciona-lo e teclar, com responsabilidade, ctrl+c e, apos, ctrl-v 
no documento onde ira fundamentar. Outrora, esse ato era muito dispendioso, pois era preciso 
alem de acompanhar fielmente a publicagao do diario da justiga em papel, de forma manual, 
selecionando a ementa de interesse, tirar xerox e catalogar em pastas, ou, ainda, efetuar 
assinatura mensal paga para acompanhar os repositories de jurisprudencia. 

A disposigao do inteiro teor dos atos processuais na internet provoca uma verdadeira 
revolugao no acesso a tais documentos e auxilia na modemizagao da justiga e, 
conseqiientemente, na celeridade processual, porquanto todos sao beneficiados, desde o 
estagiario ate a maior autoridade judiciaria, estendendo-se tal beneficio aos leigos em geral, 
que nao precisam se mobilizar a sede do juizo ou tribunal para obter a copia do documento, o 
que demandaria tempo e onus. 

O acompanhamento processual pela Internet, veio incrementar mais ainda o acesso a 
justiga, uma vez que esta disponivel, atualmente, em todos os tribunais patrios, varas federais 
e estaduais, tornando-se tangfveis a todos as informagoes acerca do andamento das agoes 
judiciais. 

O acesso ao mencionado servigo se da pelo ingresso no portal eletronico respectivo, 
que dispoe da opgao de consulta ou andamento processual. No espago adequado, basta digitar 
o numero do processo, nome da parte ou alguma informagao de identificagao que seja 
solicitada, verificando entao, a fase em que se encontra o processo. 

A consulta do andamento processual, via internet, veio revolucionar o Poder 
Judiciario, os escritorios de advocacia e os orgaos publicos que precisam acompanhar os 
processos. Juntamente com o sistema push, que sera explicado por conseguinte, consiste em 
servigo voltado a prestagao de informagoes acerca da tramitagao dos processos. O usuario nao 
precisa mais se deslocar ate os edificios forenses para saber a fase em que se encontra o 
processo. 
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Esse mecanismo alem de descongestionar os terminals de auto-atendimento, 
proporciona a liberagao dos serventuarios da atividade de prestar pessoalmente as 
informagoes sobre o processo, o que tries concedera maior tempo para dar cumprimento aos 
demais feitos. Outro fator relevante desse recurso, vem a ser a comodidade, pois sua 
utilizagao via internet, permite ao interessado fazer consultas processuais de qualquer lugar do 
pais ou do mundo. 

4.1.3 Comunicagao dos atos processuais 

A imensa gama de recursos, especialmente de comunicagao, constantes na rede de 
alcance mundial, produz vertiginosa revolugao no campo da pratica forense. Nesse diapasao, 
assevera o art. 9°, da LIP, in verbis: 

Art. 9" No processo eletronico, todas as citagoes, intimagoes e notificagoes, 
inclusive da Fazenda Publica, serao feitas por meio eletronico, na forma desta Lei. 
§ 1" As citagoes, intimagoes, notificagoes e remessas que viabilizem o acesso a 
Integra do processo correspondente serao consideradas vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. 

O artigo supra-referido e cristalino quando estabelece que as comunicagoes de atos 
processuais, no novel processo eletronico, serao feitas por meio eletronico e sao consideradas 
pessoais para todos os efeitos legais, inclusive, as cientificagoes direcionadas a Fazenda 
Publica, ou seja, Uniao, Estados, Municfpios e suas respectivas autarquias e fundagoes, por 
suas procuradorias. 

E relevante salientar que a regencia de tais comunicagoes processuais em meio 
eletronico estao condicionadas aos termos da Lei de Informatizagao do Processo, que em seu 
art. 6° prescreve que as citagoes seguem os mesmos parametros das intimagoes, isto e, e 
possivel a citagao eletronica, desde que a Integra dos autos seja acessivel ao citando. 

Uma das excegoes apontadas por esta lei refere-se as citagoes no Direito Processual 
Penal e no Infracional, quando a agio for criminal ou procedimento especial instaurado para 
apuragao de ato infracional praticado por adolescente. Nesses casos as citagoes se darao na 
forma tradicional, isto e, pessoal ou editalicia. Vale salientar que nao cabe citagao por edital 
nos procedimentos regulamentados pela Lei n° Lei 8.078/90 (Estatuto da crianga e do 
adolescente -ECA). Logo, os casos previstos em lei que exijam intimagao ou vista pessoal nao 
podem ser supridos por meio virtual. 
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E obvio que somente as praticas reiteradas das novas comunicagoes processuais e 
que darao maior densidade compreensiva do procedimento, uma vez que e diffcil vislumbrar 
um acusado ou um demandado disponibilizando seus dados eletronicos, ou melhor, efetuando 
um cadastro previo nos sites judiciarios para ser chamado a juizo para responder um processo 
judicial. E possivel imaginar esta cena quando se tratar de pessoa jurfdica que apresente 
grande fluxo de demandas processuais, onde a constante presenca nas lides acaba por exigir o 
seu cadastramento nos orgao judiciario. 

Como frisado anteriormente, a utilizagao do sistema e facultativa aos advogados e 
depende de previo cadastramento efetuado mediante adesao ao processo eletronico, no orgao 
judiciario respectivo. Caso o usuario nao se cadastre no sistema, permanecera suas 
comunicagoes processuais pelos meios convencionais disponibilizados na lei processual, isto 
e, carta, edital ou por oficial de Justiga, mas o documento fisico resultante dessa pratica 
ordinaria devera ser digitalizado e, posteriormente, destruido. 

A ciencia do interessado se dara a partir do recebimento da comunicagao processual 
efetuada, seja ela qual for. Intimagao ou notificagao do procurador e considerada efetivada no 
momenta em que se der o acesso ao sistema e a leitura da mensagem, sendo gerada 
automaticamente, uma certidao nos autos dessa ocorrencia. Nao ocorrendo a leitura da 
mensagem pelo destinatario em ate 10 (dez) dias corridos, contados da data do seu envio, e 
considerada efetivada a intimagao ou notificagao de forma automatica. 

Em suma ha dois modos de realizagao de intimagoes no meio eletronico: um por 
meio do Diario de Justiga eletronico e que o acessarao para conhecer tal ato; e outro, por meio 
de portal proprio, onde os usuarios interessados estarao previamente cadastrados para receber 
comunicagoes de atos processuais dispensando a publicagao de tais atos nos Diarios de 
Justiga, impresso ou eletronico. 

Para aqueles que nao estarao cadastrados em portal proprio para recebimento de 
intimagoes, a contagem do prazo se dara no primeiro dia util apos a disponibilizagao da 
informagao no Diario de Justiga eletronico. Ja para os cadastrados, o infcio do prazo se dara 
no dia em que o intimado cadastrado fizer a consulta eletronica no portal proprio, caso ela 
ocorra em dia util, sendo gerada uma mensagem automatica no ato da abertura da intimagao 
no sistema, que cientificara a unidade judiciaria do ocorrido. Todavia, se cair em dia nao util, 
o infcio do prazo se dara a partir do dia util imediatamente subseqiiente. Em todo caso deve 
ser observada a regra processual para a contagem dos prazos, qual seja: salvo disposigao em 
contrario, exclui-se o dia de infcio e inclui-se o dia do vencimento, nos termos do art. 184, 
CPC. 
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E estabelecido um prazo de dez dias para que a consulta seja efetuada, sob pena de 
ser considerada feita a intimagao dentro desse prazo, mesmo que a consulta venha a ser feita a 
partir do decimo primeiro dia apos a disponibilizagao eletronica da intimagao. O magistrado 
da causa podera tambem considerar meio diverso de intimagao se houver risco de causar 
prejuizo a quaisquer das partes, nos termos do art. 5°, § 5°, da LIP. 

Estabelece a LIP que todas as comunicagoes oficiais dos orgaos do judiciario 
poderao ser transmitidas na forma eletronica, a exemplo das cartas precatorias, rogatorias, de 
ordem e outras entre orgaos do Estado. 

Nesse norte, reza o Art. 7°, da LIP, in verbis: 
Art. 7" As cartas precatorias, rogatorias, de ordem e, de um modo geral, todas as 
comunicagoes oficiais que transitem entre orgaos do Poder Judiciario, bem como 
entre os deste e os dos demais Poderes, serao feitas preferentemente por meio 
eletronico. 

De um modo geral, verifica-se pelo conteudo citado, que todas as comunicagoes 
oficiais que se transitem entre orgaos do Poder Judiciario, bem como entre os deste e os dos 
demais poderes, devem ser realizadas, preferentemente, por meio eletronico, devendo-se 
observar que os orgaos, que interajam nesse processo, oferegam esse tipo de servigo com 
assinatura eletronica. 

Dessa forma, a comunicagao eletronica pode ser empregada entre comarcas distintas 
para, dentre outros servigos, comunicar o recebimento de Carta Precatoria; designagao de 
audiencia; ou solicitar informagoes do interesse da causa ou da propria precatoria. 

Dentre outros, sao formas de comunicagao dos atos processuais o sistema push e o 
diario da justiga eletronico, o que podera ser observado a seguir. 

a) Sistema Push 

O diploma normativo em comento preve, em carater informativo, a remessa de 
correspondencia eletronica, comunicando o envio da intimagao e a abertura automatica do 
prazo processual, aos que manifestarem interesse por esse servigo, conforme se depreende do 
Art. 5° , § 4°, in verbis: 

Art. 5" As intimagoes serao feitas por meio eletronico em portal proprio aos que se 
cadastrarem na forma do art. 2° desta Lei, dispensando-se a publicagao no orgao 
oficial, inclusive eletronico. 
§ 1° Considerar-se-a realizada a intimagao no dia em que o intimando efetivar a 
consulta eletronica ao teor da intimagao, certificando-se nos autos a sua realizagao. 
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§ 2" Na hipotese do § 1" deste artigo, nos easos em que a consulta se de em dia nao 
util, a intimagao sera considerada como realizada no primeiro dia util seguinte. 
§ 3" A consulta referida nos §§ 1° e 2" deste artigo devera ser feita em ate 10 (dez) 
dias corridos contados da data do envio da intimagao, sob pena de considerar-se a 
intimagao automaticamente realizada na data do termino desse prazo. 
§ 4° Em carater informativo, podera ser efetivada remessa de correspondencia 
eletronica, comunicando o envio da intimagao e a abertura automatica do prazo 
processual nos termos do § 3° deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse 
servigo. 

Trata-se do denominado sistema push, servigo auxiliar e meramente informativo ou 
indicativo de acompanhamento processual, nao surtindo nenhum efeito juridico. O 
interessado, mediante cadastramento previo junto ao site do orgao judiciario de atuagao, 
informa o endereco eletronico (e-mail) no qual deseja receber as informagoes acerca do 
andamento dos processos que selecionar. Toda vez que o processo for movimentado, o 
usuario recebera uma mensagem informando o tramite. 

Consequencia logica e positiva de tal recurso vem a ser o controle da ansiedade das 
partes que poderao acompanhar diretamente o andamento do feito, sem a mediagao dos 
advogados, o que alivia, consideravelmente, as pressoes e procuras que incidem sobre os 
patronos de defesa. 

b) Diario da Justiga Eletronico 

Alem do Sistema Push os orgaos do Judiciario, por meio dos Tribunais respectivos, 
estao autorizados, a criar um Diario de Justiga Eletronico, a ser disponibilizado no site 
respectivo na web, onde serao publicados os atos judiciais e administrativos. 

Todas as publicagoes relacionadas no Diario da Justiga Eletronico possuem 
certificagao digital com base na AC-Jus, que e a autoridade certificadora criada e mantida 
pelo Poder Judiciario para garantir a seguranga do sistema e dar validade legal aos 
documentos disponibilizados eletronicamente. Por isso, todas as publicagoes poderao ser 
utilizadas como documentos oficiais em agoes judiciais. 

Atualmente, ja estao disponiveis diversos diarios da justiga na versao eletronica, mas 
sempre com a sua copia impressa. A publicagao de Diarios Oficiais podera ser efetuada 
totalmente em meio eletronico, ate dispensando o meio impresso, conforme consta do art. 4° 
da LIP, in verbis: 

Art. 4° Os tribunais poderao criar Diario da Justiga eletronico, disponibilizado em 
sitio da rede mundial de computadores, para publicagao de atos judiciais e 
administrativos proprios e dos orgaos a eles subordinados, bem como 
comunicagoes em geral. 
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§ 2" A publicagao eletronica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e 
publicagao oficial, para quaisquer efeitos legais, a excegao dos casos que, por lei, 
exigem intimagao ou vista pessoal. 

A tendencia e a extincao da versao impressa do Diario da Justiga, haja vista que a 
publicagao eletronica, realizada nos parametros legais, sera considerada oficial para todos os 
efeitos, exceto para aqueles em que aja exigencia legal da intimagao ou vista pessoal, gerando 
contagem de prazo judicial. 

A publicagao de atos processuais no Diario da Justiga Eletronico, segundo a LIP, 
substitui qualquer outro meio e publicagao oficial, para quaisquer efeitos legais, com excegao 
dos casos que, por lei, exigem intimagao ou vista pessoal (art. 4°, § 2°). A data da publicagao e 
considerada o primeiro dia util seguinte ao da disponibilizagao da informagao no Diario da 
Justiga eletronico. O prazo processual tem inicio no primeiro dia util que seguir ao 
considerado como data da publicagao. Destarte, as partes saem lucrando mais um dia no 
prazo concedido. 

Faz-se oportuno citar o seguinte registro da magistrada Vera Lucia Ponciano (2007): 
Em 16 de abril de 2007, o Supremo Tribunal Federal langou, por meio da 
Resolugao n° 341 da Presidencia, o Diario da Justiga Eletronico, uma versao digital 
da publicagao oficial que reune todos os atos processuais do Tribunal. O Diario da 
Justiga Eletronico substitui a versao impressa das publicagoes oficiais e passa a ser 
veiculado gratuitamente na rede mundial de computadores - Internet, enderego 
www.stf.gov.br. 

O Supremo Tribunal Federal manteve a publicagao impressa, simultaneamente a 
eletronica ate 31 de dezembro de 2007, realizando uma especie de estagio probatorio ate a 
total adaptagao dos jurisdicionados, a partir dessa data, o meio eletronico substitui u 
integralmente a versao impressa. 

Tal mecanismo de comunicagao processual acarreta efeitos beneficos ao Judiciario 
nacional, uma vez que reduzira consideravelmente os custos com impressao de milhares de 
copias em papel, que na maioria das vezes so era consultada para ver uma publicagao de nota 
de foro. 

O Diario Eletronico da Justiga Federal ja e uma realidade, sendo que ja e adotado 
por varios tribunais patrios, a exemplo: O TRE-PB, mediante Resolugao 03 de 24 de Janeiro 
de 2008; o TRF 4a regiao, mediante Resolugao 17/ 2007. Representando o exemplo mais 
vfvido da transmudagao da forma de publicagao dos atos processuais, agilizando, entao, a 
prestagao jurisdicional e reduzindo custos operacionais em virtude da ausencia de papel. 

Com este Diario Eletronico, os usuarios do site, sobretudo advogados e partes, serao 
beneficiados por uma consulta mais facil e rapida do que a leitura ordenada do Diario da 

http://www.stf.gov.br
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Justiga impresso, ja que os documentos estao ordenados por orgaos julgadores, oferecendo 
todas as decisoes colegiadas ou individuals proferidas pelos tribunais. O usuario tambem pode 
pesquisar pela data de publicagao e pelo numero da edigao do Diario da Justiga, alem da 
opgao de download integral de todos os documentos constantes da edigao consultada, isto e, 
pode o usuario copiar para o seu computador os documentos onde a consulta foi efetuada. 

Entretanto, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) resolveu interpor Agao Direta 
de Inconstitucionalidade no STF contra cinco artigos da LIP, inclusive, o referente a 
substituigao do diario de justiga impresso pelo eletronico, sob o fundamento de que o acesso 
dos advogados a Internet ainda e diminuto, o que comprometeria a publicidade dos atos 
processuais, assegurada pela constituigao. Ate a presente data, tal agao nao foi julgada, 
mantendo-se em vigor os dispositivos da referida lei. A titulo informativo, segue em anexo a 
presente pesquisa, copia integral da referida ADIn, registrada sob o n°. 3.88(y2007. 

4.1.4. Peticoes por correio eletronico 

Esse tipo de expediente, tal como a consulta do andamento processual e o sistema 
push, auxiliam na agilizagao da prestagao jurisdicional em sentido amplo, porque elimina a 
neeessidade do causidico se deslocar a unidade judiciaria, sendo de incalculavel relevancia 
nos casos em que se requeira urgeneia. Ademais, a petigao podera ser elaborada e remetida ao 
Juizo de qualquer parte do mundo. 

Ate o advento da LIP, varios orgaos do Judiciario recebiam petigoes por meio 
eletronico, ou seja, ja era possivel o encaminhamento de petigao por essa via. Mencionada 
pratica tinha respaldo legal na Lei n°. 9.800/99, todavia, era imprescindivel o envio posterior 
dos originais em papel. 

Nesse contexto, atesta a pratica de outrora o disposto no art.5° da Resolugao n°. 
287/2004, do Supremo Tribunal Federal, que diz: 

A utilizagao do sistema nao desobrigara o usuario de protocolar os originais, 
devidamente assinados, junto a Segao de Protocolo e Informagoes Processuais do 
STF, no prazo e nas condigoes previstos no artigo 2° e paragrafo unico da Lei 
9.800/99. 

Referida resolugao instituiu no STF o sistema que permite o uso de correio 
eletronico para a pratica de atos processuais, no ambito da Corte Suprema, sendo precursor 
dessa nova pratica processual. 
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Todavia, a lei de informatizagao do processo nao exige a entrega da petigao em 
papel posteriormente, pois autoriza o envio de petigoes, recursos e a pratica dos demais atos 
processuais pela via eletronica, mediante o aval da assinatura eletronica, que confere a 
seguranga dos dados remetidos. 

No que tange aos prazos processuais, a LIP trouxe nova conotagao a tempestividade 
dos atos, primeiro porque estendeu o termo final dos prazos processuais as partes ate as 24 
horas do dia assinalado, o que propiciou as mesmas maior comodidade e lapso temporal, pois 
nao ficarao adstritas ao horario de expediente das repartigoes forenses. Nesse sentido, 
assevera o art. 3° da citada lei, que: 

Art. 3 2 Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletronico no dia e 
hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciario, do que devera ser fornecido 
protocolo eletronico. 
Paragrafo unico. Quando a petigao eletronica for enviada para atender prazo 
processual, serao consideradas tempestivas as transmitidas ate as 24 (vinte e quatro) 
horas do seu ultimo dia. 

Portanto, a petigao eletronica e tempestiva se enviada ate a meia-noite do seu ultimo 
dia do prazo outorgado. Na hipotese do Sistema do Poder Judiciario ficar indisponivel por 
motivo tecnico no ultimo dia de um prazo processual, o mesmo se prorroga automaticamente 
ate as 24 horas do primeiro dia util seguinte a solugao do problema, como atesta o artigo 10, 
da LIP, in verbis: 

Art. 10. A distribuigao da petigao initial e a juntada da contestagao, dos recursos e 
das petigoes em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletronico, 
podem ser feitas diretamente pelos advogados publicos e privados, sem neeessidade 
da intervengao do cartorio ou secretaria judicial, situagao em que a autuagao devera 
se dar de forma automatica, fornecendo-se recibo eletronico de protocolo. 
§ 1" Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por 
meio de petigao eletronica, serao considerados tempestivos os efetivados ate as 24 
(vinte e quatro) horas do ultimo dia. 
§ 2° No caso do § lfl deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciario se tornar 
indisponivel por motivo tecnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o 
primeiro dia util seguinte a resolugao do problema. 

No dispositivo supra esta o cerne do processamento eletronico, uma vez que permite 
em formato digital a distribuigao da exordial e a juntada dos demais petitorios, bem como dos 
recursos, o que significa uma transigao do modo tradicional de formagao dos autos, baseado 
no registro em folha de papel para uma forma digital, firmada no gerenciamento eletronico de 
documentos. 
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E indispensavel, considerando o que ja foi exposto ate esse momenta, que toda 
relagao no processo eletronico se proceda mediante as formas de identificagao inequivoca do 
signatario, ou seja, por certificagao digital ou o credenciamento nos sites do Poder Judiciario. 

O peticionamento eletronico pode ser efetuado diretamente pelos causidicos 
publicos e privados, sem a neeessidade da intervengao do cartorio ou da secretaria judicial, 
caso em que a autuagao devera se dar de forma automatica, fornecendo-se recibo eletronico de 
protocolo, sob pena de nao ter validade. 

A Lei n°. 11.419/2006 preve a possibilidade de os orgaos do Poder Judiciario 
criarem um cadastro unico, para efeito do credenciamento dos usuarios dos servigos de envio 
de petigoes e pratica de atos processuais em geral por meio eletronico, consoante se depreende 
do § 3° do art. 2° da referida lei. 

Na verdade, isso ja vem acontecendo, a Justiga do trabalho ja tem seu sistema 
informatico para transmissao de petigoes, denomina-se "e - DOC", baseado em assinatura 
digital. A Justiga Federal, por sua vez, tambem ja desenvolveu o seu proprio modelo de 
"processo eletronico" para os Juizados Especiais, intitulado de "e-Proc", cujo acesso, para 
credenciamento, e feito atraves dos sites dos respeetivos tribunais regionais federals. Alguns 
tribunais estaduais tambem desenvolveram sistemas proprios para tramitagao total ou parcial 
de agoes judiciais em meio eletronico. 

O credenciamento se dara por procedimento regulamentado pelo Poder Judiciario 
local, variando o procedimento de estado para estado, ja que os orgaos do Poder Judiciario 
regulamentarao a Lei n°. 11.149/06, no ambito de suas respectivas competencias. O exemplo 
precursor de tal regulamentagao advem da resolugao n°. 46^2007 do CNJ, seguida pelas Res. 
344 / 2007, do STF, Res. N°. 02 de 2404/ 2007, do STJ, e instrugao normativa n°. 30, do 
TST6. 

A Resolugao n°. 02, da Presidencia do Superior Tribunal de Justiga, nao 
diferentemente das demais, autorizou a adogao, a partir de 24 de maio de 2007, do sistema de 
petigao eletronica (e-pet). O mencionado sistema veio possibilitar o recebimento, por meio 
eletronico, de petitorios referentes a processos de competencia originaria do presidente 
daquela corte, a exemplo do habeas corpus. O sistema e facultativo, todavia, sua utilizagao 
tende a agilizar a prestagao jurisdicional e facilitar o acesso ao tribunal. 

Nesse sentido, faz-se oportuno o seguinte registro (2007): 

6 Regulamentou as praticas processuais por meio eletronico na Justiga do Trabalho, o TST aprovou 
Ato n. 182, que determina aos 24 Tribunais Regionais do Trabalho o envio de pegas processuais ja 
digitalizadas, concomitantemente ao envio dos autos fisicos. 



93 

O Superior Tribunal de Justiga (STJ) recebeu no dia 24 de maio de 2007 o primeiro 
pedido de habeas-corpus encaminhado pela internet por meio do servigo de 
peticionamento eletronico com certificagao digital. O habeas-corpus n°. 84226 foi 
impetrado pelo advogado Jose Carlos de Araujo Almeida Filho contra decisao do 
Tribunal de Justiga do Rio de Janeiro (TJRJ) e assinada digitalmente com 
certificado emitido pelo ICP-Brasil, tendo como autoridade certificadora a 
Secretaria da Receita Federal. 

Para utilizar o sistema, o profissional deve possuir certificagao digital, ser 
credenciado no sistema do STJ e ter os programas necessarios - softwares e hardwares -
instalados em seu computador. O novo sistema permite o envio eletronico de petigoes iniciais 
e incidentals, e sua tramitagao podera ser acompanhada on-line pelo usuario credenciado, sem 
a neeessidade de petigoes escritas em papel. 

O sistema de petigao eletronica, sem duvida, pode contribuir para uma nova etapa no 
processo de informatizagao e modernizagao do Judiciario, pautada em um ambiente de 
liberdade, autonomia e independencia das serventias judieiarias, de forma a possibilitar que os 
advogados apresentem seus requerimentos da propria casa ou escritorio, sem precisar se 
deslocar ate o orgao judiciario. Vale ressaltar que a LIP autoriza o envio de petigoes pela 
internet, prescindindo da apresentagao posterior dos documentos originais ou de fotocopias 
autenticadas, buscando consolidar o processo eletronico. 

4.1.5 Sistema Bacen-Jud 

O BACEN-JUD e outro relevante servigo a disposigao do Judiciario, o qual consiste 
em um sistema eletronico de relacionamento entre o Poder Judiciario e as instituigoes 
financeiras, intermediado pelo Banco Central, que possibilita a autoridade judiciaria 
encaminhar requisigoes de informagoes e ordens de bloqueio, desbloqueio e transferencia de 
valores bloqueados, envolvendo pessoas fisicas e jurfdicas clientes do Sistema Financeiro 
Nacional. 

Esse sistema e de uso exclusivo do Poder Judiciario e, para sua utilizagao, e 
imprescindivel que os Tribunais Superiores firmem convenios com o Banco Central. Vale 
salientar que o Conselho da Justiga Federal, atualmente, tambem possui o mencionado 
convenio. 

Os Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais de Justiga Estaduais e Tribunais 
Regionais Federals devem aderir aos convenios dos seus respectivos Tribunais Superiores, 
mediante Termo de Adesao. Apos a assinatura dos Convenios e Termos de Adesao, o 
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Presidente de cada Tribunal indica os Masteres, que terao atribuigao de cadastrar os usuarios, 
isto e, os magistrados e servidores que assessoram o julgador, para a efetivagao desse sistema. 

O Magistrado, devidamente cadastrado, pode ter acesso ao sistema, via Internet, 
mediante senha individual e intransferivel, e emitir as ordens judiciais. Para acessar o sistema, 
o magistrado clica no link respectivo do portal eletronico do Tribunal a qual pertence ou abrir 
a pagina http://www.bcb.gov.br/7BACENJUD2, entao, o usuario se identifica, digitando seu 
login e senha pessoal e intransferivel, em ato contfnuo, e procedida as requisicoes necessarias, 
solicitando informagoes on-line sobre a existencia de contas-correntes e aplicagoes financeiras 
de devedores, sempre tendo em maos o numero do CPF ou CNPJ da parte demandada. A 
senha pessoal assegura o sigilo bancario protegido pela legislagao. 

Dessa forma, o Banco Central atua como intermediario entre a autoridade judiciaria, 
emissora das ordens, e as instituigoes financeiras, a quem cabe o atendimento as requisicoes e 
ordens transmitidas. Tais requisicoes compreendem a solicitagao de informagoes acerca da 
existencia de contas correntes e aplicagoes financeiras, bem como a determinagao de bloqueio 
e desbloqueio de contas e as comunicagoes de decretagao e extingao de falencia. 

Mencionado sistema confere economia, seguranga e controle no processamento das 
ordens judiciais, alem de ter varios pontos positivos para a sua aplicagao como: agilidade, em 
razao das ordens serem transmitidas eletronicamente e ter suas respostas visiveis para o juizo 
emissor na manha do segundo dia util apos seu recebimento pelas instituigoes; economia, 
porque diminui o custo de processamento das ordens e solicitagoes judiciais tanto no ambito 
do Judiciario, quanta no Banco Central e nas instituigoes financeiras, mais a redugao do 
prejuizo das partes com a manutengao por longo tempo dos recursos parados; seguranga, por 
dois motivos: usa recursos modernos de seguranga e criptografia nas transmissoes e elimina 
riscos de falhas provenientes do processamento humano, conferindo campos de digitagao e 
reduzindo os niveis de acesso a informagao; e controle, porque permite ao Judiciario o 
acompanhamento das respostas as ordens e solicitagoes emitidas. 

Importante frisar que, em decorrencia da utilizagao do sistema Bacen Jud, foi 
alterado o art. 655, do Codigo Processual Civil, conforme redagao dada pelo inciso I, da Lei 
n°. 11.382/2006, como se pode verificar pelo abaixo transcrito: 

Art. 655. A penhora observara, preferencialmente, a seguinte ordem: (Redagao 
dada peta Lei n°. 11.382. de 20061 
I - dinheiro, em especie ou em deposito ou aplicagao em instituigao financeira; 
(Redacao dada pela Lei n°. 11.382. de 2006). 
II - veiculos de via terrestre; (Redacao dada pela Lei n°. 11.382. de 2006). 
III - bens moveis em geral; (Redagao dada pela Lei n°. 11.382. de 2006). 
IV - bens imoveis; (Redagao dada pela Lei n°. 11.382. de 2006). 

http://www.bcb.gov.br/7BACENJUD2
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V - navios e aeronaves; (Redagao dada pela Lei n°. 11.382. de 2006). 
VI - agoes e quotas de sociedades empresarias; (Redacao dada pela Lei n°. 11.382. 
de 2006). 
VII - percentual do faturamento de empresa devedora; (Redacao dada pela Lei rf, 
11.382, de 2006). 
VIII - pedras e metais preciosos; (Redacao dada pela Lei n°. 11.382. de 2006). 
IX - titulos da divida publica da Uniao, Estados e Distrito Federal com cotagao em 
mercado; (Redagao dada pela Lei n". 11.382. de 2006). 
X - titulos e valores mobiliarios com cotagao em mercado; (Redagao dada pela Lei 
n°. .11.382. de 2006). 
XI - outros direitos. (Ineluido pela Lei n°. 1.1.382, de 2006). 

Portanto, alteracao decorrertte da reforma processual, informou que a penhora 
observe, em primeiro lugar, dinheiro, em especie ou em deposito, ou aplicacao em irtstituicao 
financeira, concedendo desta forma, uma certa tangibilidade a satisfacao do credito. 

Segundo o Banco Central, o transito das informacoes entre a Justiga, o mesmo e as 
instituigoes financeiras tem respaldo nos mais altos padroes de seguranga empregados por 
esse orgao, utilizando-se de sofisticada tecnologia de criptografia de informagoes, o que lhe 
assegura a maxima protegao contra violagoes. 

Depreende-se que o fim precipuo da utilizagao do sistema Bacen-Jud e imprimir 
maior celeridade as agoes judiciais, especialmente, aquelas que se encontram na fase de 
execugao, pois e uma das formas de assegurar ao exeqiiente que o seu credito seja satisfeito. 
Outra vantagem patente vem a ser a redugao de custos com recursos humanos e materials no 
ambito do Judiciario e do BACEN, uma vez que diminui o numero de pessoas envolvidas no 
procedimento de constatagao e penhora do credito e substitui as requisigoes mediante oficio, 
que exigiam gastos com folhas e impressao e com a correspondencia. 

Destarte, verifica-se que esse novo servigo, proporcionado pela Internet e pela 
tecnologia de informagao, tem contribuido para a modernizagao na administragao da justiga, 
considerando que imprime maior celeridade aos processos e reduz custos operacionais. 

4.1.6 Sistema de recurso extraordinario eletronico 

A implementagao do Recurso Extraordinario Eletronico foi um projeto em parceria 
do CNJ com STF, tem como fundamento imprimir maior agilidade e economia na tramitagao 
dos recursos no Supremo, alem de facilitar a manipulagao de processos dentro daquela Corte e 
estimular as pautas de julgamento em bloco. O recurso eletronico, portanto, pretende garantir 
a subida de recursos extraordinarios de forma eletronica a Corte Suprema. 
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Os autos, por questao de formalidade, eram enviados na Integra ao STF, o que vinha 
a acarretar um procedimento extremamente dispendioso, pois envolvia a remessa, 
manipulagao e transporte de toneladas de papel. Ja na plataforma eletronica, e manifesta a 
economia de papel e tempo e a facilitagao nos tramites processuais, uma vez que se facilita a 
consulta as poucas pegas realmente relevantes ao julgamento. 

Dessa forma, os autos em papel permanecerao, em um primeiro momento, nos 
Tribunais de origem, para eventual consulta, sendo remetidas, por meio eletronico, somente 
copias das pecas indispensaveis ao conhecimento e a analise do Recurso Extraordinario. 

Alem da contencao de despesas referentes a compra de papel, bem como e 
administragao do tempo dos servidores, o Sistema de Recursos Extraordinarios busca facilitar 
o tramite dos recursos no ambito do STF, possibilitando uma variada manipulacao de 
informagoes. Com esse sistema associado ao uso de banco de dados, e possivel realizar um 
maior controle na distribuigao das materias a serem apreciadas ou mesmo identificar temas 
para edigao de sumulas sobre materias de alto impacto nos diversos segmentos do Judiciario. 

Em suma, o RE-eletronico permite maior agilidade e economia na tramitagao dos 
Recursos Extraordinarios no STF e simplifica a apuragao de estatisticas processuais internas 
do Tribunal. 

4.1.7 Outros servicos relevantes 

Inumeras sao as benesses trazidas pelo processamento eletronico no ambito do 
judiciario, em razao do grau de mobilidade, comodidade e abrangencia concedidos pela 
tecnologia da informagao. Soma-se a isso incessante busca pela inovagao, principalmente, no 
que se refere a informatica e as relagoes na internet. 

A tftulo exemplificativo e possivel citar alguns outros mecanismos tecnologicos, 
como o sistema Infojud, as requisigoes eletronicas de pagamento, ja em uso na atualidade, 
porem, ainda na fase embrionaria, pois nao e verificada sua utilizagao em todo o Judiciario 
brasileiro. 

a) Sistema Infojud 

Consiste no sistema de informagoes ao Judiciario, de uso exclusivo dos magistrados 
habilitados pelo orgao judiciario a que pertenga e que tenha firmado convenio com a Receita 
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Federal, mediante acesso com autenticacao por certificagao digital. Permite a autoridade 
judiciaria ter acesso on-line as informagoes cadastradas, isto e, CPF e CNPJ e declaragoes 
ffsicas e juridicas, assim como o Bacen-Jud, depende de convenio. 

A Justiga Federal do Parana foi a pioneira no emprego desse sistema que se expande 
a cada dia pelo Judiciario. Considerando que a justiga estadual e a que mais requer 
informagoes da Receita Federal, a adogao desse sistema desafogaria o judiciario, uma vez que 
substitui a pratica de requisigoes de tais declaragoes por oficio. Dessa forma, desafoga tanto a 
receita quanta judiciario, pois permite o acesso direto a informagao desejada, evitando a 
burocracia que segue: despacho do Juiz, lavratura do oficio pelo serventuario, envio por carta 
ou oficial de justiga, recebimento pela Receita, averiguagao da informagao, lavratura da 
resposta, envio, recebimento da parte requerente e constatagao da informagao. Isso se nao 
houver nenhum contratempo no percurso. (PONCIANO, 2007, passim) 

b) GEDPRO - Gestao Eletronica de Documentos Processuais 

Como ja fora dito e fundamentado nos topicos anteriores, todos os documentos 
produzidos eletronicamente e juntados a processos eletronicos, de forma certificada, por meio 
da assinatura eletronica do usuario, serao considerados originais para todos os efeitos legais. 
Estes originais deverao ser preservados pelo seu detentor ate o transito em julgado da 
sentenga, ou ate o fim do transcurso do prazo para o ajuizamento da agao rescisoria. 

Nesse diapasao, o GEDPRO vem a ser Gestao Eletronica de Documentos 
Processuais, esta foi desenvolvida e e utilizada na Justiga Federal da 4a Regiao que 
compreende os Estados da Regiao Sul. 

Mencionado sistema esta voltado a criagao e distribuigao dos documentos Judiciais 
na forma eletronica, sendo o meio pelo qual se realiza todos os atos processuais da secretaria e 
do magistrado. E na verdade a materializagao da desmaterializagao do processo, porque 
concretiza a vida util do processo na forma eletronica, dispensando definitivamente os autos 
em papel e criando um ambiente totalmente digital, com formatos padronizados, para o trato 
com os documentos que tramitam perante o Poder Judiciario. Permite ainda maior 
estabilidade, robustez e facilidade na configuragao das maquinas dos usuarios, podendo ser 
acessado de qualquer lugar pelo usuario cadastrado, observando-se o procedimento de acesso 
ao servigo atraves do navegador. 

Dentre outras funcionalidades do GEDPRO, e possivel relacionar: a visualizagao, 
dentro dos parametros de permissibilidade, de todos os documentos ja criados no processo; o 
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preenchimento automatico do cabegalho com o nome das partes e niimero do processo, 
facilitando entao a composicao dos documentos processuais, desde uma intimagao ate uma 
decisao mais complexa, e permite a pesquisa e a disponibilizagao pela internet. (PONCIANO, 
2007, passim) 

Na verdade, e uma ferramenta que condiciona o aparato logieo-funcional ao 
processamento eletronico, conferindo-lhe agilidade a praxe forense e reduzindo de forma 
evidente a demora processual. 

c) Requisicoes Eletronicas de Pagamento 

E a exigencia legal de quitacao, por via eletronica, proveniente da autoridade 
judiciaria que e remetida ao Tribunal correspondente, possibilita o cadastramento e envio 
eletronico, pelo judiciario, de informacoes referentes aos pedidos de precatorios e requisicoes 
de pequeno valor contra a Fazenda Publica. 

Constitui uma redugao qualitativa no custo e no tempo despendido nas praticas 
executorias, desde o gasto com materials de expediente ate o aproveitamento de informacoes 
do processo para futuras requisicoes. 

Atualmente, ja esta em uso na Justiga Federal da 4a Regiao, nos termos da Resolugao 
n°. 30, de 11 de junho de 2007. As RPVs7 expedidas pelas Varas Federais e Juizados 
Especiais Federais serao encaminhadas eletronicamente a este Tribunal. Cabe ao Juizo 
requisitante a responsabilidade pela transmissao eletronica das requisigoes de pagamento a 
este Tribunal. Apos a transmissao da requisigao, o magistrado devera enviar ao Tribunal a via 
impressa pelo sistema, devidamente assinada pelo Juiz requisitante. Sera considerada como 
data de autuagao da requisigao o dia do efetivo recebimento pelo Tribunal da via impressa e 
devidamente assinada. 

Efetivado o deposito, a Secretaria de Precatorios comunica a disponibilidade ao 
Juizo da Execugao, que dele cientificara as partes. As contas em que nao houver neeessidade 
de alvara para levantamento estarao disponiveis para saque em 5 (cinco) dias uteis apos o 
envio dos demonstratives de pagamento pelo sistema. Para efetuar o saque, o beneficiario 

7 
Considera-se RPV uma requisigao de pagamento de quantia certa a que for condenada a Fazenda Publica, 

correspondendo ao credito cujo valor atualizado, por beneficiario, seja igual ou inferior a: a) sessenta salarios 
minimos, se a devedora for a Fazenda Federal (art. 17, § 1°, da Lei n° 10.259/2001); b) quarenta salarios 
minimos, ou o valor estipulado pela legislagao local, se a devedora for a Fazenda Estadual ou a Fazenda Distrital 
(ADCT, art. 87); c) trinta salarios minimos, ou o valor estipulado pela legislagao local, se a devedora for a 
Fazenda Municipal (ADCT, art. 87). Nao se submete a sistematica de pagamento por precatorio. 
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deve dirigir-se diretamente a instituigao bancaria e apresentar documento de identidade e 
CPF. 

Todas as informacoes pertinentes a requisigao eletronica estarao disponiveis na 
Internet para consulta e acompanhamento dos interessados, o que implica na ampliagao do 
acesso a Justiga. (PONCIANO, 2007, passim). 

A informatizagao das requisigoes de pagamento de pequenos valores representa 
insigne importancia as execugoes contra a Fazenda Publica, que retrata um dos maiores 
atrasos da sociedade democratica, devido a inadimplencia e a procrastinagao no trato das 
dfvidas do poder publico. 

4.2 Alteracoes no codigo de processo civil 

Cumpre destacar, outrossim, para uma melhor compreensao da materia em estudo 
pela LIP, o que se afigura de inovagao no diploma processual civil (Lei n° 5.869, de 11 de 
Janeiro de 1973) apos o impacto da Lei de Informatizagao do Processo Judicial. Para isso, sem 
adentrar na hermeneutica de cada dispositivo, e possivel arrolar as seguintes alteragoes 
desencadeadas: 

• No paragrafo unico, do artigo 38, onde informa que e admisslvel o instrumento 
mandaticio (procuragao) com assinatura digital. 

• No paragrafo unico, do artigo 154, onde prescreve que todos os atos e termos 
processuais podem ser produzidos em meio eletronico, A nova redagao do dispositivo, 
decorrente da alteragao promovida pela Lei n° 11280/2006, ja dispoe que os tribunais 
podem fazer uso do meio eletronico para a realizagao de atos processuais, seguindo o 
padrao da Infra-Estrutura de Chaves Publicas; 

• No paragrafo unico, do artigo 164: que vislumbra a possibilidade da assinatura dos 
magistrados na forma digital; 

• Nos paragrafos 1°, 2° e 3°, do artigo 169: onde se tem a possibilidade de 
armazenamento dos dados do processo em meio virtual, nos discos rigidos (hds) dos 
computadores e outras midias seguras; 

• No paragrafo 3°, do artigo 202: que preve a possibilidade da lavratura das cartas na 
forma digital; 

• No artigo 221, inciso IV, onde admite, por meio eletronico, a citagao, chamamento 
judicial para que alguem, em prazo fixado, comparega perante uma autoridade 
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judiciaria a fim de responder a acao que lhe e proposta ou de se pronunciar acerca do 
objeto que lhe e indicado; 

• No paragrafo unico, do artigo. 237: onde diz ser admissivel a intimacao por meio 
eletronico; 

• No artigo 365, incisos IV, V, §§ 1° e 2°: que dispoe sobre a forca probante dos 
documentos eletronicos equipara-se aos originais; 

• No artigo 399, §§ 1° e 2°: assevera que e possivel fornecimento de documentos pelas 
reparticoes publicas por meio eletronico; 

• No artigo 417, §§ 1° e 2°: revelando que os depoimentos em juizo podem ser 
armazenados em meio eletronico; 

• No artigo 457, § 4°: afirmando que todos os atos da instrucao e julgamento podem ser 
armazenados em meio eletronico; 

• No paragrafo unico, do artigo 556: onde prediz que os votos, acordaos e demais atos 
processuais podem ser armazenados em meio eletronico. 

Portanto, essas sao as principais provisoes e desdobramentos praticos e legais 
desencadeados pela Lei n°. 11.419/2006. 

Ante o exposto, fica corroborado que a LIP, por sua magnitude e impacto na pratica 
processual, trouxe algumas alteracoes no diploma processual civil, entretanto, e possivel 
perceber que o referido diploma abrange muito mais que a pratica do processo civil, alcanca 
tambem o processo penal e o trabalhista. Desta feita, percebe-se a omissao do legislador 
patrio que nao tocou diretamente, na CLT, tao pouco no CPP, o que desencadeou uma lacuna 
legal, quanta a aplicabilidade pratica do processo eletronico nessas leis. 

4.3 Da efetividade do processo eletronico 

Apesar de facultativa, a adocao do processo eletronico devera ser praticamente 
unanime em todas as instancias judiciais, dados os beneficios que pode gerar. Obviamente, o 
uso das ferramentas eletronicas no processo se dara de forma gradativa, no entanto, 
contagiante, como prova de tal afirmativa tem-se a aceitacao de novas nomenclaturas no meio 
processual, a exemplo e-proc, e-pet, e-cert, e-jus, e - recurso e assim por diante. 

A titulo de registro historico acerca da informatizacao completa do processo judicial e 
interessante informar que a primeira experiencia desta natureza aconteceu justamente no 
Estado de Sao Paulo, em 26 de junho de 2007, onde fora inaugurado o primeiro Forum 
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totalmente informatizado do Brasil, O Foro Regional XII - Nossa Senhora do 6, na Zona 
Oeste da capital paulista. Note-se ainda que o mencionado forum possui tres varas civeis e 
uma de Familia e sucessoes, sendo todos os processos digitals, sem qualquer volume em 
papel, sequer conta com prateleiras e estantes, uma vez que todo conteudo processual fica 
armazenado em microcomputador e disponivel 24 horas. 

O processo eletronico ja e fato, nao mais esta no piano da abstratividade, recebendo 
para sua concretizacao atencao especial dos orgaos governamentais. Atesta tal afirmativa o 
recente convenio firmado em 27 de maio do corrente ano, entre o CNJ e CNMP, onde 
Judiciario e Ministerio Publico assinaram termo de eooperacao para inclusao de todo o 
Ministerio Publico no programa de virtualizacao, o que possibilitara recursos, pareceres e 
petigoes por via eletronica nas varas e demais departamentos do Judiciario. Os procuradores e 
promotores poderao se conectar atraves de computadores a Rede Nacional de Comunicagao 
do Judiciario. 

O CNJ colabora profundamente com o novo sistema de tratamento processual, 
atuando na interface com os tribunais. Para isso, investe quase 80% do seu orcamento, de 
forma incisiva a impelir os tribunais patrios a adaptacao na era cibernetica, como via cogente 
ao acesso a Justiga e, ao mesmo tempo, evitando a exclusao digital das regioes menos 
desenvolvidas. Para tanto, distribui softwares, promove e auxilia na capacitacao necessaria. 

Nessa conjuntura, busca o mencionado Conselho angariar mais adeptos, interagindo 
com os diversos orgaos do judiciario, bem como com aqueles orgaos essenciais a Justiga, 
como o Ministerio Publico, Defensoria Piibica e os Advogados em geral, na busca pela 
efetivagao do processo teleinformatizado, vez que empreende esforgos na cooperagao com as 
demais entidades afins, visando o exito no supracitado desiderate 

Os aspectos positivos da implementagao do processo eletronico afloram na 
perspectiva da transmutagao do meio fisico para o digital do processo, o qual implica em mais 
eficiencia nas tarefas que envolvem o processo judicial em todos os seus aspectos praticos, 
pois reduz consideravelmente o tempo de tramitagao dos autos e eleva a qualidade na 
prestagao jurisdicional. 

A informatizagao plena do processo judicial veio aperfeigoar e conferir maior 
celeridade, transparecia e seguranga no fluxo das informagoes processuais, consoante se 
constata dos exemplos de ferramentas tecnologicas a disposigao do judiciario e ja em uso na 
maioria dos tribunais e instancias brasileiras, explicitados nos topicos precedentes. O processo 
eletronico tambem pode proporcionar uma maior interagao entre os orgaos prestadores do 
servigo publico, em especial, os voltados a seguranga publica. 
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Noticia vinculada no site do CNJ (2008) revela que: 
A parceria entre o Conselho Nacional de Justiga (CNJ) e o Tribunal de Justiga da 
Paraiba propicia expandir e interiorizar a virtualizagao no Poder Judiciario 
paraibano, com a implantagao gradativa do processo eletronico e-Jus, desenvolvido 
a partir do Sistema CNJ (Projudi). 

Ve-se que o Poder Judiciario investiu de forma veemente no sentido de equipar e dar 
suporte a plataforma eletronica. Para isso, preocupou-se, primordialmente, com a seguranca 
das maquinas e com a precisao na contagem dos prazos. 

Nessa eira, e relevante transcrever trechos da noticia publicada em 26 de junho de 
2007, no portal do STF: 

Na manna desta terga-feira (26), foi instalado no Supremo Tribunal Federal (STF) o 
relogio atomico que sera o marcador de tempo para toda Justiga do pais. O maior 
objetivo do relogio, segundo o secretario de Tecnologia da Informagao do STF, 
Paulo Pinto, e a precisao nos horarios, ja que a tramitagao de processos no Tribunal, 
por meio da internet, teve inicio na ultima quinta-feira (21), com o langamento do 
Recurso Extraordinario Eletronico. 
O equipamento foi instalado por tecnicos do Observatorio Nacional do Rio de 
Janeiro e e baseado no elemento quimico rubidio, que da a precisao do tempo 
universal em bilionesimos de segundo. As informagoes sao passadas para outro 
computador chamado de "carimbador do tempo" que vai registrar o horario em que 
os processos chegam ao STF. 
O local foi escolhido pelo Observatorio Nacional por ser um ambiente seguro, 
inaugurado recentemente, e que abriga todos os dados do Tribunal e do Conselho 
Nacional de Justiga. Nomeado como sala-cofre, o espago possui os mais avangados 
recursos para preservar a integridade fisica das maquinas. As paredes sao 
resistentes a tiros, inundagoes e incendios. 

Desta feita, o STF preparou seu parque tecnologico para dar o suporte necessario ao 
advento da informatizacao do processo judicial, equipando o Centro de Processamento de 
Dados (CPD), que passou a funcionar dentro de uma sala-cofre, em Brasilia, local onde serao 
abrigados os equipamentos de armazenagem dos dados do Supremo e do CNJ. 

O CPD tambem acondiciona o chamado relogio atomico, o qual e considerado 
como "carimbo de tempo" para os recursos eletronicos, que consiste, atualmente, em um 
marcador do tempo para toda justica do pais, conferindo exatidao impar a marcagao dos 
prazos processuais. 

Desta forma, no ambito interno dos tribunais, o meio eletronico vem revelando-se de 
grande valia para a apuracao de estatfsticas processuais do judiciario, bem como para a 
interligacao dos tribunais, unificando o Judiciario patrio, o que permite um controle 
qualitativo e quantitative da produtividade da Justica brasileira, com enorme ganho de tempo 
e acesso agil as informacoes. 
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Sob qualquer prisma que se vislumbre, a instauragao do processo eletronico por 
iniciativa da Associagao dos Juizes Federais (AJUFE) e o conseqiiente empenho do Poder 
Judiciario e digna de louvor, uma vez que ja existem suficiente seguranga e confiabilidade nos 
meios eletronicos, atestados pelo emprego desses meios nas relagoes comerciais e bancarias, 
com a facilidade e agilidade que estas tecnologias de comunicagao e informagao dispoem, o 
que vem a gerar, paulatinamente, a automatizagao das rotinas no labor judicial. 

Realmente a lei de informatizagao do processo judicial, ao considerar como meio 
eletronico qualquer forma de armazenamento ou trafego de documentos e arquivos digitais, 
inova intensamente a forma de se proceder as agoes em Juizo, enriquecendo o universo 
processual com a insergao de novos vocabulos e a inovagao da sistematica formalistiea do 
trabalho. 

Outrossim, se os beneficios sao patentes, para os entusiastas incontestaveis, no 
entanto, ha tambem preocupagoes constantes, que se refletem nas relevantes criticas acerca da 
plena informatizagao do processo judicial, mediante o emprego da tramitagao eletronica e 
emprego da internet, pois com a substituigao dos meios e certo que serao substituidos tambem 
os problemas. O primeiro deles, seria o custo dessa implementagao aos cofres publicos. O 
Judiciario brasileiro esta sendo pioneiro, dando um largo passo de modernidade, quiga, muito 
maior do que as suas condigoes financeiras e administrativas. O aparato tecnologico e os 
softwares para os tribunais precisam agregar elementos de altissima qualidade tecnologica, 
atuando sempre com as mais modernas tecnicas de seguranga da informagao e eficiencia nas 
operagoes, o que requer vultosos investimentos. Para isso, mesmo empregando software livres 
e preciso investir na mao de obra especializada e nos equipamentos ciberneticos de ultima 
geragao. 

Vale dizer que as atuais maquinas de chancela de protocolo terao de ser substituidas 
por computadores e scanners, sendo necessario capacitar todos os serventuarios envolvidos, o 
que nao custara pouco. Talvez, os ditames legais nao sejam suficientes para colocar em 
pratica um processo judicial eletronico informatizado nos simples termos da LIP, vez que 
implica num macigo investimento estrutural, de forma eqiiiname, porque e inadmissivel que 
haja defasagem de estrutura entre orgaos prestadores da tutela jurisdicional. 

Porem, a maior incerteza da maioria dos operadores do direito paira sobre o fator 
seguranga, pois as fraudes atraves da internet sao praticas comuns na sociedade hodierna. Os 
e-mails fraudulentas, denominados "phishings" enchem as caixas de entrada dos correios 
eletronicos, buscando a oportunidade de adquirir alguma informagao pessoal do usuario ou de 
violar o sistema computational. Dai urge a neeessidade dos sistemas de informatica dos 
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orgaos judiciarios serem dotados de tecnologia segura e eonfiavel para proporcionar a 
garantia do sigilo das comunicagoes. 

Quanto ao credenciamento para aquisicao da assinatura digital, o sistema ainda e 
bastante rudimentar e, embora a identificagao pessoal seja uma neeessidade permanente, 
qualquer um que se submete ao procedimento percebe que a fraude nao pode ser evitada, 
muito menos a corrupgao. 

Outro ponto negativo da LIP refere-se ao tolhimento da aplicagao da Infra-Estrutura 
de Chaves Publicas Brasileira - ICP-BRASIL, pois ela permite outra forma de assinatura 
digital nao-avangada, isto e, aquela adquirida mediante cadastro nos portals dos tribunais. Tal 
conduta legal implica numa atribuigao colossal de responsabilidade aos orgaos judiciarios, o 
que exige deles um complexo sistema tecnologico, pressupondo experiencia tecnica e 
recursos financeiros ainda nao firmados no servigo publico patrio. Atente-se, ainda, para a 
responsabilidade civil, pois qualquer falha na seguranga do sistema processual eletronico 
podera desencadear enormes indenizagoes. 

Se por um lado defende-se uma maior resolugao das lides, por outro, constata-se um 
aumento do numero de processos, pois e patente que a telematizagao processual proporciona 
comodidade, agilidade e maior disposigao temporal aos causidicos, que de qualquer lugar 
poderao interpor agoes, o que tende a provocar uma explosao de demandas judiciais e o 
conseqiiente risco do processo digital enveredar-se pela mesma via crucis dos processos 
tradicionais. 

Outrossim, o risco da apartheid digital e eminente, uma vez a novidade nao alcanga 
igualmente a todos os jurisdicionados, mormente, aqueles que habitam da zona rural e os 
demais desprovidos da zona urbana, cuja instrugao minguada pela cultura de vida e as 
desigualdades socials criam um distanciamento abissal entre eles, as inovagoes tecnologicas e 
a propria tecnologia da informagao. 

Portanto, a lei de implantagao do chamado processo judicial eletronico nao recebe so 
elogios, ha muitas eriticas e muitas consideragoes a se ponderar, nao se pode negar a iniciativa 
corajosa, no entanto, incipiente e dotada de lacunas. 

Porem, a informatizagao nos moldes LIP, permite, em suma, o cumprimento em 
massa de varios feitos, pois e possivel dar cumprimento a varios processos judiciais de uma so 
vez, bastando selecionar os links de movimentagao identica e clicar no recurso procedimental 
condizente. 

Nessa vereda, o acesso instantaneo e o reaproveitamento dos dados processuais 
tambem representam relevancia, vez que eliminam o tempo improdutivo do processo. Como 
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sequela, da consulta automatica e a distancia, tem-se a melhoria da qualidade de atendimento 

as partes e eficiencia dos services prestados. Os documentos remetidos ganham autenticacao 

de recibo, mediante protocolo eletronico. 

A virtualizacao do processo tem como viga mestra a faculdade de aproximar os 

orgaos judiciarios da sociedade, ja que viabiliza o acesso a Justica. Essa Justiga nao mais se 

mantem remota e estagnada nos edificios forenses ostentosos e burocraticos, mas vai ao 

encontro do cidadao jurisdicionado e fica disponivel a qualquer hora e em qualquer lugar, por 

meio da internet. 

As questoes de urgencia poderao ser resolvidas a distancia, evitando a demora na 

prestacao jurisdicional e conferindo agilidade impar aos sedentos por Justica - aqueles que 

tem o seu direito lesionado ou ameacado. 

Analisando todo o enredo de inovacoes suscitadas pelo advento da LIP e 

considerando os mecanismos tecnologicos empregados na praxe processual, principalmente, 

com o auxilio da internet, verifica-se, como principal aspecto positivo do novel diploma legal, 

a redugao do custo operacional dos servicos no Judiciario. Em primeiro piano, beneficia as 

comunicagoes processuais, pois sua plataforma de funcionamento concentra-se nas atividades 

digitals e por meio da web, concomitantemente, tem-se exito no setor pessoal, uma vez que as 

praticas eletronicas simplificam o trabalho cartorario, ampliando o espaco fisico disponivel; 

alcangando ate a saude dos servidores, vez que o proprio ar atmosferico do ambiente de 

trabalho obtem melhorias qualitativas, gracas a reducao e promissora extincao dos autos 

fisicos, carcomidos e envelhecidos; e por fim, envolve beneficios de ordem material, em razao 

da transmudagao do meio fisico (papel), pelo meio eletronico, reduzindo significativamente o 

gasto com resmas de folhas e tinta de impressao. 

Cabe reiterar que a inovacao tecnologica do servico judiciario refletira 

principalmente no tempo de cumprimento dos feitos, o que proporcionara aos serventuarios 

uma maior disponibilidade para a execucao de suas atribuicoes, gragas a agilidade que os 

sistemas informaticos dispoem, ao reaproveitamento de informagoes digitadas, e, em especial, 

a redugao do atendimento no balcao. 

Por fim, a informatizagao do Poder Judiciario surgiu com a pretensao de solucionar 

os problemas atinentes a morosidade do Poder Judiciario brasileiro, reduzindo 

conseqiientemente a burocracia e tornando efetivo o acesso a Justiga, acesso esse tao pugnado 

pela Reforma do Judiciario, mediante a EC 45/2004. Referida informatizagao revela tambem 

o empenho na elevagao cultural e dos padroes morais da sociedade, ainda que custe profundas 

reflexoes e atitudes dos operadores do direito e dos jurisdicionados. 
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C O N C L U S A O 

E verdade que a Justiga nao podera padecer emperrada na tradicional burocracia, 

bem como e inadmissivel que sua inercia seja tamanha a ponto de tornar-se alheia e, muitas 

vezes, hostil aqueles que buscam uma prestagao jurisdicional equilibrada. 

Da mesma forma que o computador e a internet se tornaram popular, voltando-se 

aos anseios gerais de todos os segmentos da sociedade contemporanea, despindo-se da indole 

elitista que ensejou a criagao e evolugao deles, e mister que o Poder Judiciario siga o mesmo 

parametro, com o intuito de tomar efetiva sua fungao social de pacificagao dos conflitos e 

realizagao da justiga. 

A Lei n°. 11.419/2006 surge em momento oportuno, colocando o Poder Judiciario 

brasileiro na vanguarda da era digital, assim como se procedera com a votagao eletronica no 

ano 2000. A adogao do sistema informatico, mediante a utilizagao da internet, para tramitagao 

e demais atividades nos feitos judiciais, importa na verdadeira reforma processual, vez que 

rompe com os paradigmas sacrossantos do direito processual patrio, apegado a formalidade e 

a ritualistica e, ainda, muito distante do jurisdicionado. 

Em sendo assim, do primeiro capitulo, desta pesquisa, ficou constatada que a atual 

conjuntura, corroborada e galgada pela evolugao historico-juridiea, exige eficiencia na 

prestagao da tutela jurisdicional. A incorporagao no ordenamento juridico dos principios que 

exaltam a dignidade da pessoa humana e o dinamismo social que lhe confere constante 

mutagao, incita, veementemente, a reformulagao juridica e a reinvengao do direito 

contemporaneo. 

Do conteudo disposto no segundo capitulo infere-se que a postura adotada pelo 

Judiciario de hoje, na praxe forense, e progressista, pois vem se amoldando aos novos 

mecanismos tecnologicos, o que encontrou respaldo na evolugao processual e legal. Neste, foi 

tambem averiguado que, com advento da lei do fax (Lei 9.80CK1999), iniciou-se, com 

consideraveis ressalvas, a admissao do meio eletronico na transmissao de alguns atos 

processuais. Hoje com a LIP, essa experiencia se amplia, mesmo assim, nao se faz plena, ante 

a necessidade do emprego dos meios tradicionais nas comunicagoes (citagoes) da esfera 

criminal e infracional, bem como, quando nao houver condigoes eventuais de adequagao a 

nova conjuntura. 

Do penultimo capitulo, foi possivel compreender a premente necessidade do Poder 

Judiciario se enquadrar e se aliar a tecnologia da informagao, algo que ja e constatado, mas de 
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forma incipiente, de modo a admitir a agiiizacao do servigo forense, arrimada pelas formas 

eletronicas de seguranga de dados. Ademais, ficou apurado atraves deste estudo que, os 

doeumentos digitals possuem garantias de autenticidade e integridade, gragas a utilizacao da 

assinatura digital, disponibilizada aos sujeitos do processo nos termo da LIP, a qual outorga a 

certeza quanta a pessoa que criou o documento gerado ou transmitido por meio eletronico e a 

confiabilidade de sua procedencia. O sistema de processamento eletronico foi elaborado com 

observancia a altissimos parametros de seguranca, a certificagao digital e a biometria sao 

seqtielas que ratificam essa afirmativa. Outrossim, nos mais diversos segmentos da sociedade, 

tem-se mostrado como o sistema mais eficiente justamente para combater as fraudes e tomar 

mais seguro o servieo, sendo amplamente adotado, nos dias atuais, nas relagoes financeiras e 

comerciais. 

Do quarto capitulo, a maior licao extraida refere-se a constatagao da efetividade da 

utilizagao do meio eletronico e da internet no processo judicial, porque foi possivel observar a 

capacidade do processo teleinformatizado de produzir efeitos na pratica dos atos processuais. 

As experiencias em curso comprovam que o processo virtual alem de viavel e factivel, e 

primordial fator de eficiencia, transparencia e produtividade, vez que tende a proporcionar a 

otimizacao dos investimentos e fornecer metricas para avaliacio dos resultados, mediante 

relatorios estatisticos. Ademais, o processo judicial eletronico pode tomar o acesso a justiga 

mais democratieo, celere, e economico, vez que implica numa consideravel reducao de gastos 

e do tempo dispensado ao tramite dos feitos, o que representa insigne mudanga na forma de 

sistematizar o judiciario brasileiro, apresentando-se como instrumento habil para melhor 

propiciar a seletividade e assimilagao da informagao, e proporcionar o armazenamento e 

padronizagao. 

Verificou-se atraves deste estudo cientifico que as alteragoes provenientes da LIP 

nao repousam apenas na transmudagao do meio fisico para o meio digital, alcanga tambem 

mudangas de ordem psicologica e temporal. No que se refere a primeira, se manifesta no 

reexame de posturas que exigira ainda mais probidade e eficiencia dos protagonistas do 

processo, quanto a segunda ve-se que, alem da desnecessidade do deslocamento ao forum, 

tem reflexo direto na ampliagao do expediente forense para recebimento de expedientes 

eletronicos. 

Com efeito, as problematicas propostas, preambularmente, nesta pesquisa, restaram 

solucionadas, uma vez que no que concerne a indagagao: Ate que ponto a informatizagao do 

processo judicial auxilia na efetividade da jurisdigao? Depreende-se, da realizagao do presente 

estudo cientifico, que o advento do processo teleinformatizado alem de desburocratizar o 
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processo e imprimir a simplificacao das comunicagoes processuais, com a substituigao, 

paulatina, do papel pela forma digital, permite que a tutela jurisdicional seja prestada em 

tempo razoavel, bem como que seja requerida e acompanhada de qualquer parte do pais, 

senao do mundo, coadunando-se com as elogiaveis diccoes dos principios do acesso a Justiga 

e da razoavel duragao do processo, estampados na Constituigao Federal no art. 5°, incisos 

X X X V e L X X V I I I . 

Quanto a segunda questao da problematica, a qual suscita: no campo da 

aplicabilidade, quais as ferramentas tecnologicas disponiveis e quais os beneficios? Por tudo 

que fora exposto, foi possivel constatar que o escopo da virtualizagao do processo e hoje 

atingido gragas a utilizagao da internet, vez que sao inumeros os servigos de auxilio 

disponiveis ao desempenho da atividade juridica/judiciaria. Esses se manifestam desde o 

acesso a legislagao e julgados; peticionamento, diario e recursos eletronicos; 

eredenciamentos; Ouvidoria da Justiga e a comunicagao eletronica dos atos de forma semi-

automatizada. Outrossim, a impressao que fica da virtualizagao processual consiste na 

reinvengao da forma de proceder, de trabalhar com os autos, a qual envolve todos os sujeitos 

do processo e se estende a sociedade, pois dispoe de uma gama de servigoslnformacoes que 

antes so eram acessiveis aqueles que se dirigiam as dependencias do Judiciario ou utilizavam 

de outros meios de informagao de massa. 

Com efeito, o desiderata da pesquisa empreendida foi alcangado, vez que mediante 

os levantamentos realizados pode-se constatar que a informatizagao do processo judicial nos 

moldes da LIP, apesar da incipiencia, ja apresenta exitos de ordem pragmatica no seio do 

Judiciario, o que atesta sua efetividade. 

No que tange a aplicabilidade, verifica-se que ha o empenho progressivo do Poder 

Judiciario no sentido de subsidiar o aspecto estrutural dos seus orgaos para que o processo 

teleinformatico se consolide na praxe forense. Todavia, carece ainda da intereonexao de todas 

as instituigoes que estao envolvidas na prestagao de servigos publicos afins, o que ja se 

iniciara com a insergao da OAB e do MP na era digital. Porem esse processo virtual implica 

num elevado investimento de ordem estrutural e pessoal para que entao se estenda as 

Delegacias de Policias e outros orgaos. 

A Lei de Informatizagao Processual nao representa, contudo, o supra-sumo do 

perfeccionismo legal, vez que pecou por omissao quanto a tecnica para reger um processo 

judicial eletronico de qualidade. Ademais, a omissao mais evidente do mencionado diploma 

refere-se as alteragoes legais que nao declinou no ambito do direito processual penal e do 

processo trabalhista, limitando-se a inserir modificagoes no CPC. 
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Outra ponderacao averiguada encontra-se na relevancia administrativa e funcional, 

pois se de um lado minimiza o atendimento pessoal em cartorio, conferindo mais tempo ao 

serventuario para cumprir os feitos, os quais poderao ser cumpridos de forma celere. Por 

outro, tende a dispensar a admissao de mais serventuarios, ante a redugao brusca de atividades 

cartorarias, porque gera economia, minimizando a realizagao de concursos publicos e, ao 

mesmo tempo, enseja preocupagoes com a capacitagao e possiveis reivindicagoes salariais. 

Para todos os efeitos, verificou-se que o sistema engendrado pela LIP sera uma 

alternativa a mais para a prestagao do servigo jurisdicional, facultando-se aos causidicos, que 

nao efetuarem o credenciamento, a permanencia pela via tradicional, o que, do ponto de vista 

pratico, nao representa uma opgao prudente, mas sim, um retrocesso. 

No que tange as preocupagoes argiiidas, e patente que toda inovagao requer cautela, 

somente a experiencia cotidiana podera asseverar a plena adequagao do meio eletronico a 

pratica dos atos processuais, pois a dinamica do direito na sociedade e algo imprevisivel e ate 

mesmo escorregadio. No que concerne ao risco de violabilidade dos sistemas digitals, tem-se 

que tal mazela e inerente a condigao humana e social, sendo igualmente encontrada no 

sistema tradicional. E suficiente considerar os fatos noticiados pela midia quanto a 

ocorrencias de falsificagao de documentos e a invasao de sistemas que sao desvendados. 

Por muitos anos o papel ainda se fara presente nas atividades judiciarias, nao sera 

substituido por completo, ante as dificuldades praticas, pois seria inviavel digitalizar todos os 

autos em papel que existem em tramite ou em arquivo no Poder Judiciario. O futuro ainda 

apresentara mais evolugoes na area tecnologica, que poderao contribuir para agilizar mais 

ainda a prestagao jurisdicional. Quiga, possibilitando o alcance da maxima automagao, uma 

vez que ja sao factiveis sentengas mediante insergoes de dados da agao nos sistemas 

inteligentes. 

Diante das consideragoes tecidas ao longo desta investigagao cientifica, foi possivel 

constatar a relevancia do processamento eletronico a luz da Lei n°. 11.416 /2006, o qual vem 

provocando um processo de reinvengao, de reformulagao e reestruturagao do direito 

processual vigente, buscando, destarte, o resgate da fungao primeira do direito adjetivo. 

Observou-se ainda que o referido diploma normativo aduz consonancia com o movimento 

reformista que vem lapidando o Codigo de Processo Civil , no sentido de coaduna-lo a 

concepgao do acesso a justiga, dentro da ideologia do Estado democratico de direito, que deve 

trilhar pela simplificagao das normas processuais e, mormente, aproximar o Judiciario do 

jurisdicionado, a fim de imprimir efetividade e celeridade na forma de atuagao do Poder 

Judiciario. 
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A titulo sugestivo, afirma-se que o processo eletronico nao pode ser um regalia do 

Poder Judiciario, mas deve permear toda a prestagao de servieo publico, porque somente com 

interligagao dos mais variados orgaos da Administragao e que se tornara possivel alcangar 

resultados celeres e efetivos. Alem disso, e de se acreditar que os processos de jurisdigao 

voluntaria/graciosa, os quais o juiz exerce a proposito de fatos que nao sao objeto de litigio, 

visando a completar, aprovar ou dar eficacia a certos atos particulares, podem se adequar com 

mais facilidade ao sistema de automatizagao maxima das decisoes judiciais, o que implicara 

no patamar mais elevado da virtualizagao do processo na prestagao da atividade forense. 
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A N E X O A 

l i n h a de t e i e f o n e 
c o n v e n t i o n a l , 

a s s i n a n t e d i g i t a l o u 
m o d e m a c a b o 

2003 KowSHi<r«u-» 
R e s i d e n c i a E t r t p r e s a 

Desse modo, cada computador esta conectado a todos os outros computadores da Internet. Extraido no site: 
http://informatica.hsw.uol.com.br/servidores-da-web3.htrn. 
Legenda: 

IPS - Provedor de servigo de internet 
L A N - rede local interna 
Linha T l - linha telefonica de alta velocidade, denominada linha dedicada. 

Servidor 

Esquema de funcionamento de servigo fornecido pela Rede de Informagoes para o Terceiro Setor (Rits) -
provedor seguro. Extraido do site: http://www.ritsnet.org.br/quem_somos.htm 

http://informatica.hsw.uol.com.br/servidores-da-web3.htrn
http://www.ritsnet.org.br/quem_somos.htm
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ANEXO B 

L E I N°. 11.419, D E 19 D E D E Z E M B R O D E 2006. 
Dispoe sobre a informatizagao do processo judicial: altera a I x i ri-

MCBSagsmsteyCtQ 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil; e da 
outras providencias. 

0 PRESIDENTE D A REPtJBLICA Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPITULO 1 
DA INFORMATIZAGAO DO PROCESSO JUDICIAL 

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

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

§ 2" Para o disposto nesta Lei, considera-se: 
1 - meio eletronico qualquer forma de armazenamento ou trafego de documentos e arquivos digitals; 
I I - transmissao eletrdnica toda forma de comunicacao a distancia com a utilizagao de redes de 

comunicacao, preferencialmente a rede mundial de computadores; 
HI - assinatura eletrdnica as seguintes formas de identificacao inequfvoca do signatario: 
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na 

forma de lei especifica; 
b) mediante cadastro de usuario no Poder Judiciario, conforme disciplinado pelos orgaos respectivos. 
Art . 2~ O envio de peticoes, de recursos e a pratica de atos processuais em geral por meio eletronico serao 

admitidos mediante uso de assinatura eletronica, na forma do art. l a desta Lei, sendo obrigatorio o 
credenciamento previo no Poder Judiciario, conforme disciplinado pelos orgaos respectivos. 

§ 1" O credenciamento no Poder Judiciario sera realizado mediante procedimento no qual esteja 
assegurada a adequada identificacao presencial do interessado. 

§ 2~ Ao credenciado sera atribuido registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a 
identificacao e a autenticidade de suas comunicagoes. 

§ 3 e Os orgaos do Poder Judiciario poderao criar um cadastro unico para o credenciamento previsto neste 
artigo. 

Art . 3 a Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletronico no dia e hora do seu envio ao 
sistema do Poder Judiciario, do que devera ser fornecido protocolo eletronico. 

Paragrafo unico. Quando a petigao eletronica for enviada para alender prazo processual, swao 
consideradas tempestivas as transmitidas ate as 24 (vinte e quatro) horas do seu ultimo dia. 

CAPITULO I I 
D A COMUMICAgAO ELETRONICA DOS ATOS PROCESSUAIS 

Art. 4" Os tribunals poderao criar Diario da Justiga eletronico, disponibilizado em sitio da rede mundial de 
computadores, para publicagao de atos judiciais e administrativos proprios e dos orgaos a eles subordinados, bem 
como comunicagoes em geral. 

§ l a O sitio e o conteudo das publicagoes de que trata este artigo deverao ser assinados digitalmente com 
base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei especifica. 

§ 2~ A publicagao eletronica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicagao oficial, para 
quaisquer efeitos legais, a excegao dos casos que, por lei, exigem intimagao ou vista pessoal. 

§ 3" Considera-se como data da publicagao o primeiro dia util seguinte ao da disponibilizagao da 
informagao no Diario da Justiga eletronico. 

§ 4 H Os prazos processuais terao inicio no primeiro dia util que seguir ao considerado como data da 
publicagao. 

§ 5" A criagao do Diario da Justiga eletronico devera ser acompanhada de ampla divulgagao, e o ato 
administrativo correspondente sera publicado durante 30 (trinta) dias no diSrio oficial em uso. 

Art . 5 a As intimagoes serao feitas por meio eletronico em portal proprio aos que se cadastrarem na forma 
do art. 2" desta Lei, dispensando-se a publicagao no orgao oficial, inclusive eletronico. 

§ l a Considerar-se-a realizada a intimagao no dia em que o intimando efetivar a consulta eletronica ao 
teor da intimagao, certificando-se nos autos a sua realizagao. 

§ 2" Na hipotese do § I s deste artigo, nos casos em que a consulta se de em dia nao util , a intimagao sera 
considerada como realizada no primeiro dia util seguinte. 
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§ 3r A consulta referida nos §§ l a e 2° deste artigo devera ser feita em ate 10 (dez) dias corridos contados 
da data do envio da intimagao, sob pena de considerar-se a intimagao automaticamente realizada na data do 
termino desse prazo. 

§ 4" Em carater informativo, podera ser efetivada remessa de correspondencia eletronica, comunicando o 
envio da intimacao e a abertura automatica do prazo processual nos termos do § 3 a deste artigo, aos que 
manifestarem interesse por esse servigo. 

§ 5 a Nos casos urgentes em que a intimagao feita na forma deste artigo possa causar prejuizo a quaisquer 
das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual devera 
ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. 

§ 6 a As intimagoes feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Publiea, serao consideradas pessoais 
para todos os efeitos legais. 

Art . 6" Observadas as formas e as cautelas do art. 5 a desta Lei, as citagoes, inclusive da Fazenda Publiea, 
excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderao ser feitas por meio eletronico, desde que 
a Integra dos autos seja acessivel ao citando. 

Art . 7 a As cartas precatorias, rogatorias, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicagoes oficiais 
que transitem entre orgaos do Poder Judiciario, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serao feitas 
preferentemente por meio eletronico. 

CAPITULO I I I 
DO PROCESSO ELETRONICO 

Art . 8 a Os orgaos do Poder Judiciario poderao desenvolver sistemas eletronicos de processamento de 
agoes judiciais por meio de autos total ou parcialmente digitals, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de 
computadores e acesso por meio de redes internas e externas. 

Paragrafo unico. Todos os atos processuais do processo eletronico serao assinados eletronicamente na 
forma estabelecida nesta Lei. 

Art . 9 a No processo eletronico, todas as citagoes, intimagoes e notificagoes, inclusive da Fazenda Publiea, 
serao feitas por meio eletronico, na forma desta Lei. 

§ l a As citagoes, intimagoes, notificagoes e remessas que viabilizem o acesso a Integra do processo 
correspondente serao consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. 

§ 2 a Quando, por motivo tecnico, for inviavel o uso do meio eletronico para a realizagao de citagao, 
intimagao ou notificagao, esses atos processuais poderao ser praticados segundo as regras ordinarias, 
digitalizando-se o documento fisico, que devera ser posteriormente destruido. 

Art . 10. A distribuigao da petigao inicial e a juntada da contestagao, dos recursos e das petigoes em geral, 
todos em formato digital, nos autos de processo eletronico, podem ser feitas diretamente pelos advogados 
publicos e privados, sem necessidade da intervengao do cartorio ou secretaria judicial, situagao em que a 
autuagao devera se dar de forma automatica, fornecendo-se recibo eletronico de protocolo. 

§ l a Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petigao 
eletronica, serao considerados tempestivos os efetivados ate as 24 (vinte e quatro) horas do ultimo dia. 

§ 2 s No caso do § l a deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciario se tornar indispom'vel por motivo 
tecnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia util seguinte a resolugao do problema. 

§ 3 a Os orgaos do Poder Judiciario deverao manter equipamentos de digitalizagao e de acesso a rede 
mundial de computadores a disposigao dos interessados para distribuigao de pegas processuais. 

Art . 11. Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletronicos com garantia da 
origem e de seu signatario, na forma estabelecida nesta Lei, serao considerados originais para todos os efeitos 
legais. 

§ l a Os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos orgaos da Justiga e seus 
auxiliares, pelo Ministerio Publico e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas autoridades policiais, pelas 
repartigoes publicas em geral e por advogados publicos e privados tem a mesma forga probante dos originais, 
ressalvada a alegagao motivada e fundamentada de adulteragao antes ou durante o processo de digitalizagao. 

§ 2 a A arguigao de falsidade do documento original sera processada eletronicamente na forma da lei 
processual em vigor. 

§ 3 B Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no § 2 a deste artigo, deverao ser 
preservados pelo seu detentor ate o transito em julgado da sentenga ou, quando admitida, ate o final do prazo 
para interposigao de agao rescisoria. 

§ 4 a (VETADO) 
§ 5 a Os documentos cuja digitalizagao seja tecnicamente inviavel devido ao grande volume ou por motivo 

de ilegibilidade deverao ser apresentados ao cartorio ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio 
de petigao eletronica comunicando o fato, os quais serao devolvidos a parte apos o transito em julgado. 
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§ 6 a Os documentos digitalizados juntados em processo eletronico somente estarao disponiveis para 
acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais e para o Ministerio Publico, respeitado 
o disposto em lei para as situacoes de sigilo e de segredo de justiga. 

Art . 12. A conservacao dos autos do processo podera ser efetuada total ou parcialmente por meio 
eletronico. 

§ I" Os autos dos processos eletronicos deverao ser protegidos por meio de sistemas de seguranca de 
acesso e armazenados em meio que garanta a preservagao e integridade dos dados, sendo dispensada a formagao 
de autos suplementares. 

§ 2" Os autos de processos eletronicos que tiverem de ser remetidos a outro juizo ou instancia superior 
que nao disponham de sistema compativel deverao ser impressos em papel, autuados na forma dos arts. 166 a 
168 da Lei n" 5.869. de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil , ainda que de natureza criminal ou 
trabalhista, ou pertinentes a juizado especial. 

§ 3 a No caso do § 2a deste artigo, o escrivao ou o chefe de secretaria certificara os autores ou a origem dos 
documentos produzidos nos autos, acrescentando, ressalvada a hipotese de existir segredo de justiga, a forma 
pela qual o banco de dados podera ser acessado para aferir a autenticidade das pegas e das respectivas assinaturas 
digitals. 

§ 4 a Feita a autuagao na forma estabelecida no § 2 a deste artigo, o processo seguira a tramitagao 
legalmente estabelecida para os processos fisicos. 

§ 5 a A digitalizagao de autos em midia nao digital, em tramitagao ou ja arquivados, sera precedida de 
publicagao de editais de intimagoes ou da intimagao pessoal das partes e de seus procuradores, para que, no 
prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, se manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum 
dos documentos originais. 

Art . 13. O magistrado podera determinar que sejam realizados por meio eletronico a exibigao e o envio de 
dados e de documentos necessarios a instrugao do processo. 

§ l a Consideram-se cadastros publicos, para os efeitos deste artigo, dentre outros existentes ou que 
venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionarias de servigo publico ou empresas privadas, os que 
contenham informagoes indispensaveis ao exercicio da fungao judicante. 

§ 2 a O acesso de que trata este artigo dar-se-a por qualquer meio tecnologico disponivel, preferentemente 
o de menor custo, considerada sua eficiencia. 

§ 3 a (VETADO) 
CAPITULO I V 

DISPOSigOES GERAIS E FINAIS 
Art . 14. Os sistemas a serem desenvolvidos pelos orgaos do Poder Judiciario deverao usar, 

preferencialmente, programas com codigo aberto, acessiveis ininterruptamente por meio da rede mundial de 
computadores, priorizando-se a sua padronizagao. 

Paragrafo unico. Os sistemas devem buscar identificar os casos de ocorrencia de prevengao, litispendencia 
e coisa julgada. 

Art . 15. Salvo impossibilidade que comprometa o acesso a justiga, a parte devera informar, ao distribuir a 
petigao inicial de qualquer agao judicial, o numero no cadastro de pessoas fisicas ou juridicas, conforme o caso, 
perante a Secretaria da Receita Federal. 

Paragrafo unico. Da mesma forma, as pegas de acusagao criminais deverao ser instruidas pelos membros 
do Ministerio Publico ou pelas autoridades policiais com os numeros de registros dos acusados no Instituto 
Nacional de Identificagao do Ministerio da Justiga, se houver. 

Art . 16. Os livros cartorarios e demais repositories dos orgaos do Poder Judiciario poderao ser gerados e 
armazenados em meio totalmente eletronico. 

Art . 17. (VETADO) 
Art . 18. Os orgaos do Poder Judiciario regulamentarao esta Lei, no que couber, no ambito de suas 

respectivas competencias. 
Art . 19. Ficam convalidados os atos processuais praticados por meio eletronico ate a data de publicagao 

desta Lei, desde que tenham atingido sua finalidade e nao tenha havido prejuizo para as partes. 
Art. 20. A Lei n a 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civi l , passa a vigorar com as 

seguintes alteragoes: 
"Art. 38 

Paragrafo unico. A procuracao pode ser assinada digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada, na forma da lei especifica." (NR) 
"Art. 154 
Paragrafo unico. (Vetado). (VETADO) 

5.21 Todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletronico, na 
forma da lei." (NR) 
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"Art. 164 
Paragrafo unico. A assinatura dos juizes, em todos os graus de jurisdicao, pode ser feita eletronicamente, na forma da lei." ( N R ) 

"Art. 169 
E vedado usar abreviaturas. 

§ 2" Quando se tratar de processo total ou parcialmente eletronico, os atos processuais praticados na presenga do 
juiz poderao ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital em arquivo eletronico inviolavel, na 
forma da lei, mediante registro em termo que sera assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivao ou chefe de 
secretaria, bem como pelos advogados das partes. 
§ 3 a No caso do § 2" deste artigo, eventuais contradigoes na transerigao deverao ser suscitadas oralmente no 
momento da realizagao do ato, sob pena de preclusao, devendo o juiz decidir de piano, registrando-se a alegagao 
e a decisao no termo." (NR) 
"Art. 202 

§ 3° A carta de ordem, carta precatoria ou carta rogatoria pode ser expedida por meio eletronico, situagao em 
que a assinatura do juiz devera ser eletrdnica, na forma da lei." (NR) 
"Art. 221 

TSLz por meio eletronico, conforme regulado em lei propria." (NR) 
"Art. 237 
Paragrafo unico. As intimagoes podem ser feitas de forma eletronica, conforme regulado em lei propria." (NR) 
"Art. 365 

V - os extratos digitais de bancos de dados, publicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as 
penas da lei, que as informagoes conferem com o que consta na origem; 
V I - as reprodugoes digitalizadas de qualquer documento, publico ou particular, quando juntados aos autos pelos 
orgaos da Justiga e seus auxiliares, pelo Ministerio Publico e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas 
repartigoes publicas em geral e por advogados publicos ou privados, ressalvada a alegagao motivada e 
fundamentada de adulteragao antes ou durante o processo de digitalizagao. 
§ 1~ Os originais dos documentos digitalizados, mencionados no inciso V I do caput deste artigo, deverao ser 
preservados pelo seu detentor ate o final do prazo para interposigao de agio rescisoria. 
§ 2 2 Tratando-se de copia digital de titulo executivo extrajudicial ou outro documento relevante a instrugao do 
processo, o juiz podera determinar o seu deposito em cartorio ou secretaria." (NR) 
"Art. 399 
§_1" Recebidos os autos, o juiz mandara extrair, no prazo maximo e improrrogavel de 30 (trinta) dias, certidoes 
ou reprodugoes fotograficas das pegas indicadas pelas partes ou de oficio; findo o prazo, devolvera os autos a 
repartigao de origem. 
§ 2 a As repartigoes publicas poderao fornecer todos os documentos em meio eletronico conforme disposto em 
lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do 
documento digitalizado." (NR) 
"Art. 417 
§ 1° O depoimento sera passado para a versao datilografica quando houver recurso da sentenga ou noutros casos, 
quando o juiz o determinar, de oficio ou a requerimento da parte. 
§ 2 a Tratando-se de processo eletronico, observar-se-a o disposto nos §§ 2 a e 3 s do art. 169 desta Lei." (NR) 
"Art. 457 

§ 4° Tratando-se de processo eletronico, observar-se-a o disposto nos §§ 2 2 e 3 a do art. 169 desta Lei." (NR) 
"Art. 556 
Paragrafo unico. Os votos, acordaos e demais atos processuais podem ser registrados em arquivo eletronico 
inviolavel e assinados eletronicamente, na forma da lei, devendo ser impressos para juntada aos autos do 
processo quando este nao for eletronico." (NR) 

Art. 21. (VETADO) 
Art. 22. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias depois de sua publicagao. 
Brasilia, 19 de dezembro de 2006; 185 a da Independencia e 118 a da Republica. 

L U I Z I N A C I O L U L A D A S I L V A 
Mdrcio Thoniaz Bastes 

Este tcxio nao subsbtui o pubb'eado 
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ANEXO C 

LEI N". 9.800. DE 26 DE MAIO DE 1999. 

Permite as partes a utilizacao de sistema de transmissao de dados 
para a pratica de atos processuais. 

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

Art. 1° E permitida as partes a utilizagao de sistema de transmissao de dados e imagens tipo fac
simile ou outro similar, para a pratica de atos processuais que dependam de petigao escrita. 

Art. 2" A utilizacao de sistema de transmissao de dados e imagens nao prejudica o cumprimento 
dos prazos, devendo os originais ser entregues em juizo, necessariamente, ate cinco dias da data de seu 
termino. 

Paragrafo unico. Nos atos nao sujeitos a prazo, os originais deverao ser entregues, 
necessariamente, ate cinco dias da data da recepcao do material. 

Art. 3" Os juizes poderao praticar atos de sua competencia a vista de transmissoes efetuadas na 
forma desta Lei, sem prejuizo do disposto no artigo anterior. 

Art. 4" Quem fizer uso de sistema de transmissao torna-se responsavel pela qualidade e fidelidade 
do material transmitido, e por sua entrega ao orgao judiciario. 

Paragrafo unico. Sem prejuizo de outras sangoes, o usuario do sistema sera considerado litigante 
de ma-fe se nao houver perfeita concordancia entre o original remetido pelo fac-simile e o original 
entregue em juizo. 

Art. 5" O disposto nesta Lei nao obriga a que os orgaos judiciarios disponham de equipamentos 
para recepcao. 

Art. 6 a Esta Lei entra em vigor trinta dias apos a data de sua publicagao. 

Brasilia, 26 de maio de 1999; 1782 da Independencia e l l l f i da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Renan Calheiros 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 27.5.1999 
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ANEXO D 

M E D I D A P R O V I S O R I A N° 2.200-2, D E 24 D E A G O S T O D E 2001 
Publicado no D O U de 27/08/2001 

Institui a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-
Brasil, transforma o Institute Nacional de Tecnologia da 
Informacao em autarquia, e da outras providencias. 

0 PRESIDENTE D A REPUBLICA, no uso da atribuicao que lhe confere o art. 62 da Constituicao, adota a 
seguinte Medida Provisoria, com forga de lei: 

Art. 1° Fica instituida a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, 
a integridade e a validade jurfdica de documentos em forma eletrdnica, das aplicacoes de suporte e das 
aplicagoes habilitadas que utilizem certificados digitals, bem como a realizagao de transagoes eletronicas 
seguras. 

Art . 2° A ICP-Brasil, cuja organizagao sera definida em regulamento, sera composta por uma autoridade gestora 
de politicas e pela cadeia de autoridades certificadoras composta pela Autoridade Certificadora Raiz - A C Raiz, 
pelas Autoridades Certificadoras - A C e pelas Autoridades de Registro - AR. 

Art . 3° A fungao de autoridade gestora de politicas sera exercida pelo Comite Gestor da ICP-Brasil, vinculado a 
Casa Civi l da Presidencia da Republica e composto por cinco representantes da sociedade civi l , integrantes de 
setores interessados, designados pelo Presidente da Republica, e um representante de cada um dos seguintes 
orgaos, indicados por seus titulares: 

1 - Ministerio da Justiga; 

I I - Ministerio da Fazenda; 

I I I - Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior; 

IV - Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao; 

V - Ministerio da Ciencia e Tecnologia; 

V I - Casa Civi l da Presidencia da Republica; e 

V I I - Gabinete de Seguranga Institucional da Presidencia da Republica. 

§ 1° A coordenagao do Comite Gestor da ICP-Brasil sera exercida pelo representante da Casa Civi l da 
Presidencia da Republica. 

§ 2° Os representantes da sociedade civil serao designados para periodos de dois anos, permitida a recondugao. 

§ 3° A participagao no Comite Gestor da ICP-Brasil e de relevante interesse publico e nao sera remunerada. 

§ 4° O Comite Gestor da ICP-Brasil tera uma Secretaria-Executiva, na forma do regulamento. 

Art . 4° Compete ao Comite Gestor da ICP-Brasil: 

I - adotar as medidas necessarias e coordenar a implantagao e o funcionamento da ICP-Brasil; 

I I - estabelecer a politica, os criterios e as normas tecnicas para o credenciamento das AC, das AR e dos demais 
prestadores de servigo de suporte a ICP-Brasil, em todos os m'veis da cadeia de certificagao; 

I I I - estabelecer a polftica de certificagao e as regras operacionais da AC Raiz; 

I V - homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de servigo; 
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V - estabelecer diretrizes e normas tecnicas para a formulacao de politicas de certificados e regras operacionais 
das A C e das AR e definir niveis da cadeia de certificagao; 

V I - aprovar politicas de certificados, praticas de certificagao e regras operacionais, credenciar e autorizar o 
funcionamento das AC e das AR, bem como autorizar a AC Raiz a emitir o correspondente certificado; 

V I I - identificar e avaliar as politicas de ICP externas, negociar e aprovar acordos de certificagao bilateral, de 
certificagao cruzada, regras de interoperabilidade e outras formas de cooperagao internacional, certificar, quando 
for o caso, sua compatibilidade com a ICP-Brasil, observado o disposto em tratados, acordos ou atos 
internacionais; e 

V I I I - atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as praticas estabelecidas para a ICP-Brasil, garantir sua 
compatibilidade e promover a atualizagao tecnologica do sistema e a sua conformidade com as politicas de 
seguranga. 

Paragrafo unico. O Comite Gestor podera delegar atribuigoes a A C Raiz. 

Art. 5° A AC Raiz, primeira autoridade da cadeia de certificagao, executora das Politicas de Certificados e 
normas tecnicas e operacionais aprovadas pelo Comite Gestor da ICP-Brasil, compete emitir, expedir, distribuir, 
revogar e gerenciar os certificados das AC de nivel imediatamente subseqiiente ao seu, gerenciar a lista de 
certificados emitidos, revogados e vencidos, e executar atividades de fiscalizagao e auditoria das AC e das AR e 
dos prestadores de servigo habilitados na ICP, em conformidade com as diretrizes e normas tecnicas 
estabelecidas pelo Comite Gestor da ICP-Brasil, e exercer outras atribuig5es que lhe forem cometidas pela 
autoridade gestora de politicas. 

Paragrafo unico. E vedado a AC Raiz emitir certificados para o usuario final. 

Art . 6° As AC, entidades credenciadas a emitir certificados digitals vinculando pares de chaves criptograficas ao 
respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar a 
disposigao dos usuarios listas de certificados revogados e outras informagoes pertinentes e manter registro de 
suas operagoes. 

Paragrafo unico. O par de chaves criptograficas sera gerado sempre pelo proprio titular e sua chave privada de 
assinatura sera de seu exclusivo controle, uso e conhecimento. 

Art . 7° As AR, entidades operacionalmente vinculadas a determinada AC, compete identificar e cadastrar 
usuarios na presenga destes, encaminhar solicitagoes de certificados as AC e manter registros de suas operagoes. 

Art . 8° Observados os criterios a serem estabelecidos pelo Comite Gestor da ICP-Brasil, poderao ser 
credenciados como AC e AR os orgaos e as entidades publicos e as pessoas jurfdicas de direito privado. 

Art. 9° E vedado a qualquer AC certificar nivel diverso do imediatamente subseqiiente ao seu, exceto nos casos 
de acordos de certificagao lateral ou cruzada, previamente aprovados pelo Comite Gestor da ICP-Brasil. 

Art . 10. Consideram-se documentos publicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos 
eletronicos de que trata esta Medida Provisoria. 

§ 1° As declaragoes constantes dos documentos em forma eletronica produzidos com a utilizagao de processo de 
certificagao disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relagao aos signatarios, na forma do 
art. 131 da Lei no 3.071, de 1° de Janeiro de 1916 - Codigo Civi l . 

§ 2° O disposto nesta Medida Provisoria nao obsta a utilizagao de outro meio de comprovagao da autoria e 
integridade de documentos em forma eletronica, inclusive os que utilizem certificados nao emitidos pela ICP-
Brasil, desde que admitido pelas partes como valido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 

Art . 11. A utilizagao de documento eletronico para fins tributarios atendera, ainda, ao disposto no art. 100 da Lei 
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Codigo Tributario Nacional. 

Art. 12. Fica transformado em autarquia federal, vinculada ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia, o Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informagao - I T I , com sede e foro no Distrito Federal. 

Art. 13. O I T I e a Autoridade Certificadora Raiz da Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileira. 
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Art. 14. No exercicio de suas atribuigoes, o I T I desempenhara atividade de fiscalizagao, podendo ainda aplicar 
sancoes e penalidades, na forma da lei. 

Art. 15. Integrarao a estrutura basica do I T I uma Presidencia, uma Diretoria de Tecnologia da Informacao, uma 
Diretoria de Infra-Estrutura de Chaves Publicas e uma Procuradoria-Geral. 

Paragrafo unico. A Diretoria de Tecnologia da Informacao podera ser estabelecida na cidade de Campinas, no 
Estado de Sao Paulo. 

Art . 16. Para a consecugao dos seus objetivos, o I T I podera, na forma da lei, contratar servigos de terceiros. 

§ 1° O Diretor-Presidente do I T I podera requisitar, para ter exercicio exclusivo na Diretoria de Infra-Estrutura de 
Chaves Publicas, por periodo nao superior a um ano, servidores, civis ou militares, e empregados de orgaos e 
entidades integrantes da Administragao Publiea Federal direta ou indireta, quaisquer que sejam as fungoes a 
serem exercidas. 

§ 2° Aos requisitados nos termos deste artigo serao assegurados todos os direitos e vantagens a que fagam jus no 
orgao ou na entidade de origem, considerando-se o periodo de requisigao para todos os efeitos da vida funcional, 
como efetivo exercicio no cargo, posto, graduagao ou emprego que ocupe no orgao ou na entidade de origem. 

Art . 17. Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o I T I : 

I - os acervos tecnico e patrimonial, as obrigagoes e os direitos do Instituto Nacional de Tecnologia da 
Informagao do Ministerio da Ciencia e Tecnologia; 

I I - remanejar, transpor, transferir, ou utilizar, as dotagoes orgamentarias aprovadas na Lei Orgamentaria de 
2001, consignadas ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia, referentes as atribuigoes do orgao ora transformado, 
mantida a mesma classificagao orgamentaria, expressa por categoria de programagao em seu menor nivel, 
observado o disposto no § 2° do art. 3° da Lei no 9.995, de 25 de julho de 2000, assim como o respectivo 
detalhamento por esfera orgamentaria, grupos de despesa, fontes de recursos, modalidades de aplicagao e 
identificadores de uso. 

Art . 18. Enquanto nao for implantada a sua Procuradoria Geral, o I T I sera representado em juizo pela Advocacia 
Geral da Uniao. 

Art . 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisoria no 2.200-1, de 27 de julho de 
2001. 

Art. 20. Esta Medida Provisoria entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 24 de agosto de 2001; 180° da Independencia e 113° da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Jose Gregori 

Martus Tavares 

Ronaldo Mota Sardenberg 

Pedro Parente 
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ANEXO F 

AgAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) n°. 3.880/2007 

EXCELENTISSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL 

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, servieo publico dotado de personalidade 
juridica, regulamentado pela Lei 8906, com sede no Edificio da Ordem dos Advogados, Setor de 
Autarquias Sul, Quadra 05, desta Capital, por meio de seu Presidente (doc. 01), vem, nos termos do 
artigo 103, V I I , da Constituigao Federal, ajuizar ACAO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido de liminar,contra os artigos 1°, I I I , "b", 2°, 4°, 5° e 18 
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 (doc. 02). 

As normas impugnadas 

Detem o seguinte teor os preceitos impugnados: 

"Art. 1° O uso de meio eletronico na tramitagao de processos judiciais, comunicagao de atos e 
transmissao de pegas processuais sera admitido nos termos desta Lei. 
(...) 
Ill - assinatura eletronica as seguintes formas de identificagao inequivoca do signatario: 
a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, 
na forma de lei especifica; 

b) mediante cadastro de usuario no Poder Judiciario, conforme disciplinado pelos orgaos respectivos. 
(...) 

"Art. 2o O envio de petigoes, de recursos e a pratica de atos processuais em geral por meio eletronico 
serao admitidos mediante uso de assinatura eletronica, na forma do art. lo desta Lei, sendo obrigatorio 
o credenciamento previo no Poder Judiciario, conforme disciplinado pelos orgaos respectivos. 
§ lo O credenciamento no Poder Judiciario sera realizado mediante procedimento no qual esteja 
assegurada a adequada identificagao presencial do interessado. 
§ 2o Ao credenciado sera atribuido registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, 
a identificagao e a autenticidade de suas comunicagoes. 

§ 3o Os orgaos do Poder Judiciario poderao criar um cadastro unico para o credenciamento previsto 
neste artigo." 

(...) 
"Art. 4o Os tribunals poderao criar Diario da Justiga eletronico, disponibilizado em sitio da rede 
mundial de computadores, para publicagao de atos judiciais e administrativos proprios e dos orgaos a 
eles subordinados, bem como comunicagoes em geral. 
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§ lo O sitio e o conteudo das publicagoes de que trata este artigo deverao ser assinados digitalmente 
com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei especifica. 
§ 2o A publicagao eletronica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicagao oficial, 
para quaisquer efeitos legais, a excegao dos casos que, por lei, exigem intimagao ou vista pessoal. 
§ 3o Considera-se como data da publicagao o primeiro dia util seguinte ao da disponibilizagao da 
informagao no Diario da Justiga eletronico. 

§ 4o Os prazos processuais terao initio no primeiro dia util que seguir ao considerado como data da 
publicagao. 
§ 5o A criagao do Diario da Justiga eletronico devera ser aeompanhada de ampla divulgagao, e o ato 
administrativo eorrespondente sera publicado durante 30 (trinta) dias no diario oficial em uso." 
"Art. 5o As intimagoes serao feitas por meio eletronico em portal proprio aos que se cadastrarem na 
forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicagao no orgao oficial, inclusive eletronico. 
§ lo Considerar-se-a realizada a intimagao no dia em que o intimando efetivar a consulta eletronica ao 
teor da intimagao, certificando-se nos autos a sua realizagao. 
§ 2o Na hipdtese do § lo deste artigo, nos casos em que a consulta se de em dia nao util, a intimagao 
sera considerada como realizada no primeiro dia util seguinte. 
§ 3o A consulta referida nos §§ lo e 2o deste artigo devera ser feita em ate 10 (dez) dias corridos 
contados da data do envio da intimagao, sob pena de considerar-se a intimagao automaticamente 
realizada na data do termino desse prazo. 
§ 4o Em carater informativo, podera ser efetivada remessa de correspondencia eletronica, 
comunicando o envio da intimagao e a abertura automatica do prazo." 
(...) 
"Art. 18. Os orgaos do Poder Judiciario regulamentarao esta Lei, no que couber, no ambito de suas 
respectivas cornpetencias." 

As inconstitucionalidades 

As inconstitucionalidades dos artigos fustigados sao as seguintes. O artigo 1°, III , "b", ofende o 
principio da proporcionalidade e o inciso XII do art. 5° da CF. O artigo 2° ofende os preceitos da 
Constituigao Federal que tratam da Ordem dos Advogados do Brasil (artigos 93, I ; 103, VII ; 103-B, 
XII , § 6°; 129, § 3°; 130-A, V, § 4°) e seu artigo 133; os artigos 4° e 5° ofendem o artigo 5°, caput, e 
seu inciso LX, do Texto Magno, que garante a isonomia e impoe publicidade aos atos processuais; ja o 
artigo 18 atenta contra o artigo 84, IV da Lei Fundamental, que estabelece competir ao Presidente da 
Republica regulamentar leis. 

Artigo 1° 

Depreende-se deste artigo que a Lei 11.419/2006 elegeu o meio eletronico como via habil para o 
trafego de comunicagao de atos e transmissao de pegas processuais. A manifestagao de vontade destes 
atos, atraves desta via, sera expressa por meio de duas formas distintas de identificagao inequivoca do 
signatario, conforme preceitua o item III do art. 1°. Sendo certo que cada uma delas tera um rito 
proprio, mediante entidades diversas para a obtengao do seu cadastramento. Sao elas: 

a) a assinatura com uso de certificagao digital, que sera obtida perante Autoridade Certificadora 
credenciada na forma de lei especifica, ora denominada como assinatura digital. 
b) a assinatura sem o uso de certificagao digital, ou seja, senhas, que serao obtidas perante o Judiciario, 
mediante cadastro previo de usuario - incluso advogados - conforme normas a serem editadas pelos 
seus orgaos respectivos. 

A primeira hipotese sera operada atraves da ICP-OAB, que e a Autoridade Certificadora da Ordem dos 
Advogados do Brasil, que emitira os certificados eletronicos para seus inscritos, capacitando aqueles 
que estiverem no regular exercicio da advocacia, para que assinem digitalmente os atos processuais 
pelo meio eletronico. 
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Sobreleva a segunda hipotese, prevista na letra "b", do item III, do art. 1°, que submete o advogado ao 
cadastramento no Poder Judiciario, alem da sua inscrigao da entidade que regulamenta o seu exercicio 
profissional, condicionando o acesso ao processo eletronico a concessao da assinatura nao certificada. 

Esta norma dissente ou conflita com o inciso XIII , do art. 5° da Constituigao Federal, que garante ao 
cidadao o "livre exercicio de qualquer trabalho, oficio ou profissao, atendidas as qualificagoes 
profissionais que a lei estabelecer". 

As qualificagoes profissionais dos advogados definidas por lei estao dispostas na Lei 8906/94 
(Estatuto da OAB). 

Fica demonstrado que a regra da letra "b", do item 111, do art. 1° e do art. 2° que dispoem sobre 
cadastramento de advogado pelo Poder Judiciario vincula o exercicio da profissao do advogado ao 
controle de dois orgaos diferentes. 

O advogado tera que se submeter a uma carga excessiva para o exercicio de sua profissao, pois, alem 
de atender as qualificagoes profissionais estabelecidas por lei federal, que regulamentam a advocacia 
(Lei 8906), ficara ainda sujeito ao controle das normas a serem editadas pelo Judiciario, atraves dos 
seus orgaos respectivos (letra "b", do item II I , do art. 1° da Lei 11419/2006). 

As exigencias excessivas para o livre exercicio profissional importam em ataque ao "principio da 
proporcional idade". 

O Min. Gilmar Ferreira Mendes analisa com propriedade o principio da proporcionalidade, nos 
seguintes termos: 

"A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposigao de restrigoes a 
determinados direitos, deve-se indagar nao apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrigao 
eventualmente fixada (reserva legal), mas tambem sobre a compatibilidade das restrigoes estabelecidas 
com o principio da proporcionalidade. 

Essa nova orientagao, que permitiu converter o principio da reserva legal (Gesetzesvorbehalt) no 
principio da reserva legal proporcional (Vorbehalt des verhaltnismassigen Gesetzes), pressupoe nao so 
a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas tambem a adequagao 
desses meios para consecugao dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e a necessidade de sua 
utilizagao (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit). Um juizo definitivo sobre a proporcionalidade ou 
razoabilidade da medida ha de resultar da rigorosa ponderagao entre o significado da intervengao para 
o atingido e os objetivos perseguidos pelo legislador (proporcionalidade ou razoabilidade em sentido 
estrito). 
O pressuposto da adequagao (Geeignetheit) exige que as medidas interventivas adotadas mostrem-se 
aptas a atingir os objetivos pretendidos. O requisito da necessidade ou da exigibilidade (Notwendigkeit 
Oder Erforderlichkeit) significa que nenhum meio menos gravoso para o individuo revelar-se-ia 
igualmente eficaz na consecugao dos objetivos pretendidos. Assim, apenas o que e adequado pode ser 
necessario, mas o que e necessario nao pode ser inadequado." (A proporcionalidade na jurisprudencia 
do Supremo Tribunal Federal. In: Repertorio IOB de Jurisprudencia. l a quinzena de dezembro de 
1994, n°. 23/94, paging 475) 

Os meios excessivos de identificagao do advogado para o exercicio da profissao constituem ameaga 
aos direitos fundamentais do profissional. E esta sera ainda mais preocupante se considerarmos que a 
maioria dos tribunais brasileiros ainda nao se encontra suficientemente aparelhada para operar 
imediatamente com a assinatura com o uso da certificagao digital. Ha, pois, uma tendencia de varias 
Cortes de criar restrigoes ao livre exercicio da profissao, alem das qualificagoes previstas na Lei 
8906/94. 

A prova mais expressiva dessa inconveniencia esta no fato de que a grande maioria dos orgaos do 
Poder Judiciario que implantou sistemas de informatizagao processual e que serviram de modelo para 
este novo ordenamento procedimental, utiliza a assinatura sem o uso da certificagao digital, mediante 



132 

senhas, criando cadastros de advogados prdprios a margem de qualquer controle da OAB, para 
condicionar o acesso a Justiga. 

Alem da afronta ao principio da proporcionalidade e ao inciso XII do art. 5° da CF, o conflito com a 
lei que regulamenta o exercicio da profissao ensejara o acesso a Justiga a um grupo de usuarios, sem 
que se tenha a certeza de que sejam advogados, podendo nao estar sequer habilitados ao exercicio 
profissional. 

Artigo 2° 

Preve o artigo 2° da Lei 11.419 que "o envio de petigoes, de recursos e a pratica de atos processuais 
em geral por meio eletronico serao admitidos mediante uso de assinatura eletronica ... sendo 
obrigatorio o credenciamento previo no Poder Judiciario, conforme disciplinado pelos orgaos 
respectivos." Estabelecem, por sua vez, os paragrafos do dispositivo que o credenciamento far-se-a 
"mediante ... identificagao presencial do interessado", prescrevendo ainda que "ao credenciado sera 
atribuido registro e meio de acesso ao sistema". Por derradeiro, determina a norma que "os orgaos do 
Poder Judiciario poderao criar cadastro unico para o credenciamento." 

A previsao de credenciamento previo no Poder Judiciario dos advogados, mediante identificagao 
presencial do interessado, para fins de "envio de petigoes, de recursos e a pratica de atos processuais 
em geral por meio eletronico", em lei que permite a instituigao do processo eletronico, esta a atingir a 
prerrogativa constitucional da OAB de ordenar os advogados brasileiros. 

Quando a Constituigao Federal refere-se, em mais de um momento, a Ordem dos Advogados do Brasil 
(artigos 93, I ; 103, VII ; 103-B, XII , § 6°; 129, § 3°; 130-A, V, § 4°), restou constitucionalizada a 
instituigao e tudo aquilo que ela significa. O sentido e alcance da OAB, como e ela compreendida e 
conformada pelas normas juridicas e sociais, derivadas de um processo historico-politico proprio do 
Pais, passaram, desde 88, a deter status constitucional, nao podendo norma infraconstitucional dispor 
em sentido diverso. 

Pois bem. Dentre as fungoes da Ordem dos Advogados, que estao plasmadas em seu conceito 
constitucional, esta a de ordenar os advogados, identificando-os e registrando-os (arts. 8°, 9°, 10, 11, 
12, 13 e 14 da Lei 8906). A carteira da OAB, fruto desse registro, identifica o profissional nela 
inscrito, aponta seu numero de registro e, ante "identificagao presencial do interessado", vincula, 
mediante a aposigao da impressao digital, certa pessoa fisica a personalidade juridica do advogado 
registrado. Registrar e identificar os advogados e fungao da Ordem dos Advogados do Brasil, pela sua 
propria natureza. Dai, aqueles profissionais nela inscritos podem exercer a advocacia, 
independentemente de qualquer credenciamento noutro cadastro. 

O artigo 2° da Lei 11.419, porem, pretende exigir dos advogados um previo credenciamento junto ao 
Poder Judiciario para o novel processo eletronico; processo eletronico que, assinale-se, acabara por 
substituir o processo fisico nalgum tempo. Ocorre, porem, que a fungao de credenciar os advogados, 
identificando-os e registrando-os e exclusiva da OAB. Cabe somente a Ordem tal fungao e, realizada 
pela Ordem, nao pode o Poder Judiciario exigir, para o exercicio da advocacia eletronica, um plus: um 
credenciamento do ja credenciado advogado. 

A pretensao do preceito legal impugnado nesta agao direta de inconstitucionalidade de levar para as 
Corte Judiciarias a identificagao virtual dos advogado brasileiros, subtraindo-a da OAB, e, pois, 
inconstitucional. 
A inconstitucionalidade se exacerba, quando se atenta para a circunstancia de que a norma preve, no 
paragrafo terceiro do artigo 2°, que os orgaos do Poder Judiciario poderao criar um cadastro unico dos 
advogados; cadastro que, pela natureza da advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil e elaborado 
pela OAB e jamais poderia ser elaborado pelo Poder Judiciario. 

O credenciamento de advogados, pelas Cortes Judiciarias, para o fim de exercicio da advocacia, em 
verdade, macula o artigo 133 da Lei Maior. A Constituigao, ao atribuir dignidade constitucional a 
advocacia, inserindo-a como fungao essencial a administragao da Justiga, afastou o ordenamento dos 
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advogados das Cortes Judiciarias. Credenciamento para o exercicio profissional junto ao Poder 
Judiciario menoscaba a atividade, sujeita-a administrativamente aos tribunals, ensejando que 
advogados venham a ser afastados de suas atividades por atos de orgaos em face dos quais detem 
independencia constitucionalmente estabelecida. De fato, sendo a advocacia tratada em capitulo 
diverso daquele destinado ao Poder Judiciario, estando regrada no capitulo das fungoes essenciais da 
administraeao da justica, resta certo que a Constituigao guarnece sua independencia em relacao ao 
Estado, em especial em relagao ao Judiciario. 

Nao pode haver sujeicao do exercicio da advocacia ao Poder Judiciario. O credenciamento 
estabelecido no artigo 2° da Lei federal 11.419, de 19 de dezembro de 2006, e inconstitucional. 
Quando muito, o preceito podera permanecer no universo normativo se lhe for conferida interpretagao 
conforme a Constituigao para o fim de se estabelecer que, afastado o credenciamento realizado pelo 
Poder Judiciario, sera ele (o credenciamento) realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. 

Artigos 4° e 5° 

Preveem os artigos 4° e 5° da Lei 11.419 meios eletronicos de intimagao de atos processuais. O artigo 
4° institui diario de justiga eletronico e estabelece que a publicagao eletronica "substitui qualquer outro 
meio e publicagao oficial, para quaisquer efeitos legais".. Ja o artigo 5° estabelece que as intimagoes 
dar-se-ao eletronicamente "em portal proprio aos que se cadastrarem" junto aos orgaos judiciarios 
"dispensando-se", nessa hipotese de cadastro, "a publicagao no orgao oficial, inclusive eletronico". O 
artigo 4°, portanto, acaba com o diario de justiga em meio fisico, criando o meramente eletronico; o 
artigo 5° dispensa a publicagao das intimagoes ate mesmo no diario eletronico, quando houver 
cadastramento dos interessados para fins de identificagao eletronica. 

Os dispositivos, a nao mais poder, agridem o artigo 5°, inciso LX da Constituigao Federal que 
estabelece que "a lei so podera restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o interesse social o exigirem". 

A interpretagao constitucional nao pode se dissociar do fato social por ela regrado. 

Nesse contexto, a publicidade dos atos processuais, constitucionalmente exigida, ha de ser examinada 
segundo a realidade nacional. 

Os preceitos legais, em especial o primeiro, ao acabarem com o diario de justiga impresso em papel, 
limitando o conhecimento dos atos processuais a apenas aqueles que disponham de computador ligado 
a Internet, estao a restringir indevidamente a publicidade do processo. 

Isso porque o acesso dos advogados brasileiros e da propria populagao nacional a rede mundial de 
computadores e ainda muito baixo. 

Pesquisa divulgada pelo Comite Gestor da Internet (doc. 03) indica que o numero de computadores 
por domicilio nao passa da casa dos 20 %, nem mesmo nas regioes sul e sudeste. Nao chega a 20 % o 
numero de domicflios conectados a Internet. E 66,68 % da populagao brasileira nunca usou a rede 
mundial de computadores! 

Materia da Folha de Sao Paulo registra que apenas 46% dos municipios brasileiros tem provedores de 
acesso a Internet (doc. 04). 

Como em um contexto como esse se podera acabar com a publicagao em meio fisico dos atos 
processuais, sem atentar contra a publicidade constitucionalmente exigida ? 

A intimagao dos advogados por meio eletronico, eliminada a publicagao em papel, fere de morte o 
principio da publicidade. Por um lado, a populagao deixa de ter acesso ao que consta dos feitos. Por 
outro, os advogados, que nao se afastam do contexto da populagao em geral, veem-se, grande parcela 
deles, privados de acompanhar as demandas e as decisoes das Cortes patrias. 
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Alem do atentado ao principio da publicidade, os comandos impugnados maculam ainda o principio 
da isonomia. 

A distribuigao de computadores pelas diversas classes sociais nao e homogenea, sendo notorio que as 
classes mais altas os detem, enquanto as classes mais baixas nao. 

A norma, portanto, vem acentuar a exclusao; vem marcar e remarcar a diferenca entre as castas e 
quebrar a "paridade de armas" necessaria no processo, beneficiando os advogados conectados a rede 
mundial de computadores em detrimento daqueles que, por falta de recursos, nao estao. 

Os artigos 4 e 5° da Lei impugnada, ao acabarem com os meios fisicos de intimagao, limitando a 
comunicagao dos atos oficiais aos meios eletronicos, sao inconstitucionais e devem ser expurgados do 
ordenamento juridico patrio. 

Artigo 18 

Preve o artigo 18 do diploma normativo atacado que a Lei sera regulamentada por orgaos do Poder 
Judiciario. 

Manifesta a inconstitucionalidade, data venia. A regulamentagao de lei e fungao privativa do 
presidente da Republica, ante o teor do artigo 84, IV da Lei Fundamental. 

A delegagao legislativa a orgaos do Poder Judiciario, prevista no artigo 18, a par de ser desarrazoada, 
na medida em que cada tribunal a regulamentara como bem entender, criando uma confusao 
regulamentar, ofende prerrogativa do Chefe do Poder Executive 

Por tal razao, tambem o artigo 18 da Lei 11.419 deve ser declarado inconstitucional. 

Liminar 

Urge a concessao de medida liminar para o fim de serem afastados de piano do ordenamento juridico 
patrio os preceitos impugnados. 

Os dispositivos, acaso venham a produzir efeitos, produzirao graves vfcios ao regular andamento dos 
processos. Advogados poderao nao ser credenciados pelos tribunais, limitando-se, indevidamente, o 
exercicio profissional. Por outro lado, processos poderao ter curso sem a devida intimagao das partes, 
admitindo-se essa irregular e indevida intimagao eletronica. Por derradeiro, uma profusao indevida de 
regulamentagoes, criarao manifesta confusao regulamentar, em detrimento do bom andamento dos 
feitos judiciais. 

Pedido 
Por todo o exposto, pede o autor seja suspensa liminarmente a eficaeia dos artigos 1°, 111, "b", 2°, 4°, 5° 
e 18 da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

Pede, ao final, seja declarada a inconstitucionalidade dos artigos 1°, III , "b", 2°, 4°, 5° e 18 da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006. 

Requer seja citado o Advogado-Geral da Uniao, nos termos do artigo 103, § 3o, da Constituigao 
Federal, para defender o ato impugnado, na Praga dos Tres Poderes, Palacio do Planalto, Anexo IV, 
em Brasilia, Distrito Federal. 

Requer, outrossim, sejam oficiados o Presidente da Republica e do Congresso Nacional para prestarem 
informagoes no prazo legal. 
Protesta pela produgao de provas porventura admitidas (art. 9o , §§ lo e 3o da Lei 9.868). 
Da a causa o valor de mil reais. 
Brasilia, 30 de margo de 2007. 
Cezar Britto 
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 


