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Resumo 
As atuais conjeeturas indicam claramente que a sociedade passa por uma nova era 
marcada pela rapidez, automacao e informatizaeao crescentes, testemunha-se, portanto a 
vivencia da era digital. O final do seculo XX e o inicio do seculo XXI tem sido 
marcados por uma inedita busca, por parte da populacao, pela prestacao jurisdicional. 
Isto se da nao apenas pelo aumento populacional, mas tambem como reflexo da 
revolucao da informacao que tem gerenciado a atual geracao humana, cada vez mais 
informada acerca das normas que regem a sociedade. O Poder Judiciario, por sua vez, 
nao tem conseguido, nem de longe, dar resposta a esta demanda. O atraso no julgamento 
das causas tem se tornado um incomodo para uma sociedade que esta acostumada a 
velocidade das informaedes e a solucoes imediatas. A fim de suprir tal demanda sao 
usadas tentativas futeis, como amontoados de reformas a lei processual, que mesmo 
assim nao logram o exito almejado. Questiona-se entao o foco desta reforma, se deveria 
se inserir somente dentro do formalismo legal como atualmente ocorre, ou se porventura 
se faz necessaria uma reforma estrutural que envolva elementos de organizacao, 
logistica, adocao de aparato tecnologico e, decerto uma mudanca na mentalidade 
conservadora dos operadores do direito. Neste contexto a implantacao de autos 
processuais digitals, ou informatizaeao do processo como denominam alguns, 
apresenta-se como mais uma das alternativas socorredoras da celeridade processual. 
Nesta perspectiva e que se insere o presente trabalho de indole cientifica, cujo 
primordial objetivo e investigar o processo digital sob a otica da celeridade processual, 
como possivel influenciador de um direito fundamental. Pretende-se como resultados da 
pesquisa descobrir meios para a real efetivacao do principio da razoabilidade inserto no 
art. 5°, descobrir dos possiveis beneficios e fragilidades da implementacao total de um 
processo digital, estabelecer criterios para um judiciario mais celere e acessivel, alem 
aquisicao de informacoes acerca do infoprocesso e de aplicacdes praticas deste na 
justica brasileira. A consecucao da pesquisa mostraram-se apropriados os metodos: 
bibliografico, exegetico, historico-evolutivo e o estudo comparativo da legislacao. 
Pode-se concluir, como inevitavel a implantacao do processo eletronico frente a 
enxurrada de apoios e conjecturas favoraveis que ora se aproximam. Conclui-se, pois 
principalmente que o processo digital e meio habil para assegurar o principio da 
razoabilidade inserto na carta magna e sua implantacao como visto e inevitavel, 
portanto ha a necessidade de na academia aprofundarem-se pesquisas no ambito do 
direito digital e da informatica juridica, estimulando tambem uma salutar 
interdisciplinaridade com, por exemplo, a ciencia da computacao, havendo tambem 
necessidade de adaptacao dos operadores do direito a nova estrutura que esta por vir. 
Percebe-se tambem, que a garantia a razoabilidade processual e tambem medida que 
assegura elementos estruturais do Estado democrafico, fazendo, portanto, o bom 
provimento jurisdicional parte da essencia do Estado, sendo a ma prestacao quiga, 
propulsora de uma crise sem precedentes na organizacao do Estado, e, portanto ainda 
mais urgente se torna a vinda do processo digital como defensor da 
celeridade/efetividade processual que promete ser. 

Palavras-ehave: processo, razoabilidade, celeridade, informatizaeao, direito 
fundamental. 



ABSTRACT 
The current conjectures indicate clearly that the society passes for a new age marked for 
the rapidity, increasing automation and computerization, are testified, therefore the 
experience of the digital age. The end of century XX and the beginning of century XXI 
have been marked for an unknown search, on the part of the population, for the 
jurisdictional rendering. It occurs not only for the increase population, but as also 
reflects of the revolution of the information that has managed the current generation 
human being, each time more informed concerning the norms that conduct the society. 
The Judiciary Power, in turn, has not obtained, nor of far, to give reply to this demand. 
The delay in the judgment of the causes has become a bother for a society that is 
accustomed to the speed of the information and immediate solutions. In order to supply 
such demand are used futile attempts, as accumulated of reforms to the procedural law, 
that exactly thus do not cheat the wished success. Then, the focus of this reform is 
questioned, if it would have to be inserted only into the legal formalism as currently it 
occurs, or if perhaps it makes necessary a structural reform that involve organization 
elements, logistic, adoption of technological apparatus and, certainly a change in the 
mentality conservative of the operators of the right. In this context the implantation of 
the digital procedural file of legal documents, or computerization of the process as some 
people call, is presented as more one of the alternatives that succors the procedural 
celerity. In this perspective is that the present work of scientific nature is inserted, 
whose primordial objective is to investigate the digital process under the optics of the 
procedural celerity, as possible influencer of a fundamental right. It is intended as 
resulted of the research to discover ways for the real effectuation of the reasonability 
principle in art. 5th, to discover of the possible benefits and fragilities of the total 
implementation of a digital process, to establish criterions for judiciary rapid and more 
accessible, beyond acquisition information concerning to informatics process and 
practical applications of this in Brazilian justice. To the achievement of the research it 
had revealed the appropriate methods: bibliographical, exegetic, historic -evolutional 
and the comparative study of the legislation. Can be concluded, as inevitable, the 
implantation of the electronic process, front to the torrent of supports and favorable 
conjectures that at present approaches. It's concluded, therefore mainly that the digital 
process is skillful way to assure the reasonability principle inserted in the Magna Letter 
and its implantation as seen is inevitable, therefore there's the necessity of in the 
academy going deep research in the scope of the digital right and legal computer 
science, also stimulating to salutary interdisciplinarity with, for example, the computer 
science, also having necessity of adaptation of the operators of the right the new 
structure that this for coming. It's also perceived, that the guarantee to the procedural 
reasonability also is measured that assures structural elements of the democratic State, 
making, therefore, the good jurisdictional provisions part of the essence of the State, 
being the bad installment maybe, propeller of a crisis without precedents in the 
organization of the State, and, therefore still more urgent becomes the coming of the 
digital process as defender of the procedural celerity / effectuation that promises to be. 

Key-words: process, reasonability, celerity, computerization, fundamental right. 



EL RESUMEN 

Los conjeturas actuates indica que el paso de la sociedad para un nuevo foe marcado 
claramente para la rapidez, automatization y automatization de aumento, se atestigua, 
por lo tanto la experiencia de la edad digital. Finales del siglo XX y el principio del 
siglo XXI han estado marcados para una busqueda desconocida, de parte de la 
poblacion, para el juicio. Este si de no solo para el aumento de la poblacion, pero segiin 
lo tambien reflejado de la revolution de la information que ha manejado el humano de 
la generation actual, cada hora informada mas referente a las normas que conducen a 
sociedad. La energia judicial, alternadamente, no ha obtenido, ni de lejos, para dar la 
contestation a esta demanda. Retrasa en el juicio de las causas si se ha convertido una 
incomodidad para una sociedad que esta acostumbrada la velocidad inmediata de la 
information y de las soluciones. Para proveer tal demanda son tentativas usadas de los 
trillais, segiin lo acumulado de reformas a la ley del procedimiento, eso no enganan 
exactamente asi deseado exito. El foco de esta reforma entonces se pregunta, si tendria 
que ser insertado adentro solamente del formalismo legal como ocurre actualmente, o si 
si hace necesario una reforma estructural eso que implica elementos de la organization, 
logistico, adoption del aparato tecnologico e, ciertamente un cambio en el conservador 
de la mentalidad de los operadores de la derecha. En este contexto el archivo procesal 
digital de la implantation de los documentos juridicos, o automatization del proceso 
como llaman alguno, se presenta como mas uno de los alternativas de los socorredoras 
de la celeridad procesal. En esta perspectiva esta que inserta el actual trabajo de la 
naturaleza cientifica, de quien objetivo primordial es investigar el proceso digital bajo 
optica de la celeridad procesal, como influenciadota posible de un derecho fundamental. 
Se piensa segiin lo resultado de la investigation para descubrir las maneras para el 
efectivo verdadero del principio del inserto del razonabilidad en arte. 5°, para descubrir 
de las ventajas y de los fragilities posibles de la puesta en practica total de un proceso 
digital, para establecer los criterios para el celere judicial y mas accesible, mas alia de la 
information de la adquisicion referente infoprocesso y a usos practicos de esto en 
justicia brasilena. Al logro de la investigation los metodos habian revelado apropiado: 
bibliografico, exegetico, la descripcion-evolutivo y el estudio comparativo de la 
legislation pueden ser concluidos, como inevitable la implantation del frente de proceso 
electronico al torrente de ayudas y de los conjeturas favorables que sin embargo si 
acercamiento. Se concluye, por lo tanto principalmente que el proceso digital es a 
medias experto asegurar el principio del inserto del razonabilidad en la gran letra y su 
implantation segiin lo considerado es inevitable, por lo tanto tiene la necesidad en de la 
investigation profunda que va de la academia en el alcance de la informatica derecha y 
legal digital, tambien estimulando"al interdisciplinaridad saludar con, por ejemplo, la 
informatica, tambien teniendo necesidad de la adaptation de los operadores de la 
derecha la nueva estructura esa esto para venir. Tambien se percibe, que la garantia al 
razonabilidad procesal tambien esta medida que asegura elementos estructurales del 
estado democratico, fabrication, por lo tanto, las buenas provisiones jurisdiccionales 
parte de la esencia del estado, siendo el mal quiza de la instalacion, propulsor de una 
crisis sin precedentes en la organization del estado, e, por lo tanto aiin mas urgente si se 
convierte en el venir del proceso digital como defensor de celeridad/eficacia procesal 
que promete ser. 

Palabra-llave: proceso, razonabilidad, celeridad, automatization, derecho 
fundamental. 



RESUME 

Les actuelles conjectures indiquent clairement que la societe passe par une nouvelle 
etait marquee par la rapidite, automatisation et informatisation croissantes, il se 
temoigne, done l'experience de l'ere digitale. La fin du siecle XX et le debut du siecle 
XXI ont ete marques par une inedite recherche, de la part de la population, par la 
prestation juridictionnelle. Ceci si de non seulement par l'augmentation populacional, 
mais aussi je mange reflexe de la revolution des informations qui ont dirige l'actuelle 
generation humaine, de plus en plus informe concernant les normes qui regissent la 
societe. Le Pouvoir Judiciaire, a son tour, n'a pas reussi, ni de loin, donner reponse a 
cette exigence. Le retard dans le jugement des causes si a rendu un derangement pour 
une societe qui est habituee la vitesse des informations et a des solutions immediates. 
Afin de fournir telle exigence sont utilisees des tentatives futeis, comme accumules de 
reformes a la loi processive, que neanmoins ils ne trompent pas le succes convoite. 
S'interroge alors le foyer de cette reforme, s'il devrait s'inserer seulement a l'interieur du 
formalisme legal comme actuellement il se produit, ou si se fait necessaire une reforme 
structureUe qui implique des elements d'organisation, logistique, adoption d'appareil 
technologique et, certainement un changement dans la mentalite conservatrices des 
operateurs du droit. Dans ce contexte l'implantation d'actes processifs digitaux, ou 
rinformatisation de la procedure comme appellent quelques-uns, se presente comme 
plus une des alternatives des socorredoras de la celerite processive. Dans cette 
perspective est que s'insere present travail de nature scientifique, dont le primordial 
objectif est enqueter la procedure digitale sous l'optique de la celerite processive, 
comme possible influenciador d'un droit fondamental. II se pretend mange des resultats 
de la recherche decouvrir des moyens du Real efetivacao de le debut la raison inseree 
dans art. 5°, decouvrir des possibles benefices et des fragilites de la mise en oeuvre 
totale d'un processus digital, etablir des criteres pour un judiciaire plus rapide et 
accessible, outre acquisition d'informations concernant 1'infoproeesso et d'applications 
pratiques de ce dans la justice bresilienne., A la realisation de la recherche se sont 
montrees appropries les methodes : bibliographique, exegetico, historique-
evolutionniste et l'etude comparative de la legislation l'implantation Peut etre conclue, 
comme inevitable de la procedure electronique devant au torrent d'aides et conjectures 
favorables qui neanmoins s'approchent. II se conclut, done principalement que la 
procedure digitale est a moitie habile pour assurer le debut la raison inseree dans la 
lettre grande et son implantation comme vu est inevitable, done y a la necessite de 
l'academie s'approfondir des recherches dans le contexte du droit digital et de 
rinformatique juridique, en stimulant aussi une salutaire interdisciplinarite avec, par 
exemple, la science du calcul, en ayant aussi necessite d'adaptation des operateurs du 
droit a nouvelle structure que eelle-ci viendra. II se percoit aussi, que la garantie a la 
raison processive aussi est mesuree qui assure des elements structurels de l'Etat 
democratique, en faisant, done, le bon approvisionnement juridictionnel partie de 
l'essence de l'Etat, en etant la mauvaise prestation quica, propulseuse d'une crise sans 
precedents dans l'organisation de l'Etat, et, done encore davantage urgent se rend a 
arrivee de la procedure digitale comme defensive de la celerite/efficacite processive qui 
promet de l'etre. 

mot-ele: procedure, raison, celerite, informatisation, droit fondamental. 
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INTRODUCAO 

A palavra processo vem do latim procedere que significa seguir adiante, prosseguir, e 
apesar, do principio da inertia da jurisdieao (art. 2° Codigo de Processo Civil Brasileiro) l, 
esta, pode-se dizer e a principal obrigacao do processo, pelo menos e o que se espera dele. De 
forma simplificada e sintetica e nisso que consiste a boa prestaeao jurisdicional: que o 
processo siga seu rumo normalmente, sem obstaculos nem demoras excessivas e que seja 
capaz de seguir sempre adiante. Esta e a obrigacao do Estado. 

Uma das maiores, senao a maior insatisfacao da sociedade Brasileiro a e a ineficiencia 
dos servicos prestados pelo Poder Judiciario, isto e, a demora, o tempo que se leva para 
chegar a uma efetiva decisao nos processos, o que acaba resultando em solucoes injustas e 
ineficazes, acarretando uma "crise" da justica. Na verdade a sociedade atual reclama algo para 
alem de uma prestaeao jurisdicional que simplesmente siga plenamente todas suas etapas e 
cumpra seu escopo num prazo razoavel. Ela cobra um Estado que seja capaz de suprir toda a 
sua demanda e que nao lhe seja um empecilho, ao inves de patrocinador como devia de ser. 
Ela pede por um Estado que seja capaz de satisfazer novos Direitos (quarta, quinta geracao), 
um Estado com a velocidade e a dinamica da era global, um Estado que supra a contingencia 
de processos em massa, enfim um Estado que seja capaz de governar seus suditos. 

A presente pesquisa tera por escopo estudar o iminente fenomeno do processo virtual, 
seus caracteres e as dificuldades existentes em sua implementacao e tambem examina-lo sob 
uma perspectiva constitutional principalmente sob a otica do principio da razoavel duracao do 

1 Art. 2° - Nenhum juiz prestara a tutela jurisdicional senao quando a parte ou o interessado a 
requerer, nos casos e forma legais. 
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processo recentemente inserto e aclamado pela EC n° 45. Nesse contexto apresentara tambem 
uma analise historica e doutrinaria acerca do tema efetividade no processo, abordando-se as 
principals discussoes e as principals reformas da lei processual, mostrando-se alternativas 
para essa problematica tao atual e persistente. Portanto o tema da pesquisa sera o processo 
infoimatizacao do Judiciario Brasileiro e a questao da razoabilidade. 

A pesquisa se justifica em virtude da atualidade da tematica tanto no aspecto da 
prestaeao jurisdicional, sentido no patente emperramento da maquina judiciaria com os tao 
freqtlentes problemas de morosidade da justica explicitados pelos mais diversos meios, como 
tambem na questao da informatizaeao tao presente na sociedade moderna, com sua internet, 
globalizacao e revolucao digital. Justifica-se tambem pela escassez de pesquisas na academia 
sobre este tema e de como a area do direito informatico (ha divergencias na nomenclatura) e 
tao pouco explorada na graduacao, sendo salutar o empreendimento de pesquisas nessa area. 
Portanto, visa-se tambem incentivar pesquisas futuras criando precedentes. 

Os objetivos desta pesquisa compreenderao: fazer um estudo do processo digital e 
saber se ele e realmente ferramenta eficaz no que diz respeito a efetividade processual, e na 
promocao de uma maior divulgacao da informatizaeao do judiciario principalmente na 
academia, alem de propor alternativas, principalmente a nivel procedimental para um direito 
menos burocratico, incentivar a interdisciplinaridade como fonte fertil para a solucao de 
problemas antigos, promover tal interdisciplinaridade entre o direito e as ciencias da 
computacao, promover a adaptacao do direito as perspectivas de uma sociedade global, 
estudar a questao do acesso a justica sob o enfoque primordialmente da razoabilidade, enfocar 
as dificuldades do advogado no novo processo digital, dentre outros. 

O info processo ou processo digital surge como uma das pretensas alternativas a 
solucionar o problema da oferta de uma plena tutela jurisdicional por parte do aparelho 
judiciario estatal. E com a abertura que se da ao tema atualmente sem precedentes tanto no 
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ambito legislativo, como no de ac5es concretas e campanhas pela sua implantacao, necessario 
sem duvida e um estudo sobre o infoprocesso e da possibilidade da sua plena adocao e seus 
efeitos, de sobremaneira no ambito da efetividade processual. 

Para se adentrar tal questao faz se necessario antes de tudo, conhecer os institutos 
processuais, e principalmente estudar o que seja efetividade, o que e uma prestaeao 
jurisdicional eficaz e em prazo razoavel e principalmente o que e como funciona e como e 
aplicado o processo digital, alem de seus efeitos numa plena informatizaeao do judiciario 

Neste sentido, para se alcancar o objetivado utilizar-se-a de um estudo bibliografico 
(exploratorio, qualitativo) mediante a consulta de referencias bibliograficas e eletronicas, 
procedida leitura analitica e realizado fichamento para fazer as eonsideraeoes pertinentes a 
discussao, alem da utilizacao dos metodos exegetico e historico evolutivo. 

Este estudo se dividira em tres topicos, sendo que o primeiro capitulo abordara o 
processo sob a otica de sua evolucao historica, passando-se desde tempos remotos onde vigia 
a vinganca privada ate tempos hodiernos onde direitos humanos de diversas geracSes viraram 
garantias fundamentals asseguradas pelo Estado que servem de zenite ao processo, alem 
disso, se enfocara o Direito Processual Brasileiro, suas origens e principals conquistas 
legislativas, incluindo as recentes reformas processuais. 

O capitulo dois tratara do tema efetividade processual, dando nocoes acerca do que 
seja este parametro, e abordando o tema tempo no direito, de sobremaneira o principio da 
duracao razoavel do processo. A abordagem saira neste capitulo do foco historico presente no 
antecedente e passara para a perspectiva da analise doutrinaria. Tambem se abordarao 
questoes como democracia no judiciario, acesso a jurisdicao e funcoes do Estado, elevando a 
amplitude do tema efetividade para patamar estrutural do Estado. 

O ultimo topico abordado falara do processo digital trazendo - se uma apresentacao 
deste mostrando suas principals caracteristicas, abordando tambem a importancia da 
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informatica no direito e da interdisciplinaridade entre os dois ramos, abordara tambem a 
preocupaeao com a seguranca das informacoes frente a aventura por novos meios e 
procedimentos, ja que a seguranca juridica e principio basilar de nosso ordenamento, trazendo 
nesse aspecto os principals meios de seguranca dos documentos digitais,chegando a noc5es 
conceitos como assinatura digital, criptografia, dentre outros. Tambem o capitulo mostrara 
algumas das principals experiencias desenvolvidas no ambito nacional e local, catalogando-se 
as posicoes e acoes desenvolvidas desde os tribunais integrantes da cupula do judiciario no 
Brasil ate experiencias pioneiras desenvolvidas por juizes de primeira instancia, enfocando-se 
nas experiencias desenvolvidas na justica paraibana, sendo tambem abordado como a questao 
e tratada no direito alienigena. A questao legal tambem sera abordada, fazendo-se um 
apanhado das principals normas que eontribuiram na implantacao da informatizaeao do 
processo, alem dos projetos que ora tramitam pelo congresso nacional. Tambem sera 
abordada a posicao da figura do advogado frente a nova era jus cibernetica que esta para se 
instalar e uma analise de umas das principals mazelas da nem tao promissora era global, a 
exclusao digital, obstaculo deveras preoeupante a implantacao total de um processo digital. 
Por fim, este capitulo mostrara como se insere a questao da efetividade processual 
(anteriormente abordada pelos seus predecessores) no ambito do processo virtual. 

Esta tarefa de investigacao cientifica procurara obter como resultados: descobrir como 
se efetivar o principio da razoabilidade no processo dado como direito fundamental, saber se o 
processo digital seria a panaceia da justica como ora vem sendo propagado, identificar como o 
processo digital influira na questao da efetividade processual, defesa de um judiciario 
democratico e de um direito mais aberto e sensivel. 
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Capitulo 1 Breve Analise Historica do Processo 
"Minha dor e perceber que apesar de 
tudo isso que fizemos, ainda somos os 
mesmos e vivemos como nossos pais" 
Belchior - Como Nossos Pais 

Neste capitulo pretende-se apresentar um delineamento do percurso que fez o processo 
civil, analisando suas raizes historicas para, conhecendo como este se desenvolveu, possa se 
compreender o estagio em que hoje chegou e assim poder encontrar respostas as questoes que 
vem na atualidade, pois estimulando o pensamento em muitas direcoes, a historia ajuda a 
compreender melhor situacoes e problemas. Assim o estudo do passado, como bem se 
aprende em licoes do periodo escolar leva a entender melhor o presente, sendo, portanto 
eficaz arma da qual se pode municiar para a solucao dos conflitos e problematicas atuais. 
Entender a origem e certamente capital para o entendimento de onde se esta e para onde se vai 
e o processo com certeza nao faz papel de excecao. Segundo Tucidides (historiador Grego), a 
natureza humana e essencialmente a mesma e padroes semelhantes de comportamento 
humano e conflitos ocorrem periodicamente, e saber como resolviam esses pode dar 
relevantes licoes de como se pode comportar, seria talvez como olhar um pouco para o 
espelho para melhor se avaliar. Assim nao apenas importante, mas condicao necessaria e 
comecar analise do processo por uma reflexao historica, para enfim estar habilitado a entende 
lo, seus conceitos e o que lhe e afim e finalmente responder finalmente as questoes que sao 
propostas nesta singela discurssao. 

Antes de tudo, para se falar em evolucao do processo e preciso ao menos se ter uma 
nocao do que este seja e ter a exata medida deste conceito, e ferramenta deveras util. 
Calamandrei (apud Teodoro Junior, p.39): o processo se apresenta como a "serie de atos 
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coordenados regulados pelo Direito Processual atraves dos quais se leva a cabo o exercicio da 
jurisdicao". 

1.1 Breve Historico do Processo Civil 

O Processo civil teve sua origem desde os tempos remotos. Mas, nas origens, nao 
haviam as divisoes dos ramos do direito como tem-se atualmente e, evidentemente, os 
legisladores antigos nao saberiam ainda o que viriam a ser as normas processuais. Neste 
sentido aduz Camara (2003, p.8), que "nesta fase nao se pode falar propriamente em Direito 
Processual, o que se faz por mera comodidade". 

Com o convivio crescente do povo e a complexidade das relacoes chegou - se a 
conclusao que qualquer conflito deveria ser submetido a uma autoridade publica, e nao buscar 
justica com as proprias maos (autotutela), como inicialmente era feito. 

As primeiras regras disciplinando a conduta humana se referiam a solucao de conflitos 
tanto na seara civil quanto na penal. A solucao de conflitos mediada por uma autoridade 
impartial e capaz de conduzir e terminar as contendas e impor sancoes, que mais tarde foi 
confiada ao Estado. 

O Estado, quando ja responsavel pela atividade da administracao da justica sente a 
necessidade de regulamenta-la fazendo surgir normas juridicas processuais. A partir dai 
apareceram as primeiras instrucoes sobre o que, futuramente, viria a ser conhecido como 
direito processual. 

Na Grecia antiga destacam-se os principios utilizados nos meios de prova dos quais se 
afastavam os preconceitos religiosos e as superstic5es comuns a epoca e buscavam meios 
logicos de conviccao. Informacoes estas que estao visiveis na "Retorica" de Aristoteles. 
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Outras caracteristicas tambem eram destacadas, como as provas testemunhais e 
documentais, alem do principio da oralidade, o principio dispositivo e a livre apreciacao da 
prova pelo julgador. 

Constata-se atraves da historia que o principio do contraditorio - principio que concede 
o direito a cada parte de dizer a sua versao dos fatos, rebater ou contestar as alegacoes do 
adversario e impoe ao juiz a previa audiencia de ambas as partes antes de se proferir a decisao 
- tem origem na Antiguidade grega. A audiencia bilateral tambem tem origem na Antiguidade 
grega chegando ao direito comum. 

Ja em Roma a evolueao do direito processual deu-se atraves de tres fases, a saber: 
O primeiro periodo denominado primitivo: e o periodo mais antigo, o da legis 

acctiones que vai de "753 a.C. (Fundacao de Roma) ate 149 a.C. Nesta fase o direito 
baseava-se exclusivamente nas -accoes- previstas e tipiilcadas na lei (nomeadamente, na Lei 
das XII Tabuas,)" ou mediante a provocacao oral junto ao Pretor, compreendendo, Segundo 
revela Theodoro Junior(1989, p. l) : 

[...] duas fases: uma, perante o magistrado, que concedia a acao da lei e 
fixava o objeto do litigio; e outra, perante cidadaos, escolhidos como 
arbitros, aos quais cabia a coleta das provas e a prolacao da sentenca. Nao 
havia advogados e as partes postulavam pessoalmente. 

O segundo Periodo e nomeado de formular : fase as relacoes juridicas tornaram - se 
mais complexas em virtude do avanco do Imperio Romano em grandes territorios. E a fase 
caracterizada pela presenca de arbitros privados, porem a sentenca era imposta pelo Estado as 
partes. Tal procedimento era ainda semelhante ao da fase anterior, em fora se registre algumas 
modificacoes, quais sejam: havia a intervencao dos prudentes (com func5es parecidas com as 
dos advogados e juristas de hoje), e eram observados os principios do livre convencimento do 
juiz e do principio do contraditorio. Assim, em relacao ao principio do livre convencimento 
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do juiz atribui ao pretor a possibilidade de redigir uma formula, espeeie de programa de 
averiguacao dos fatos e de sua valorizacao. 

O Terceiro Periodo e o da "cognitio extraordinaria": fase que vigorou entre o ano 200 
e o ano 565 da atual era. Apresenta como caracteristicas essenciais: a funcao jurisdicional 
pelo Estado (desaparecendo os arbitros privados), o procedimento assume forma escrita -
contendo o pedido do autor, a defesa do reu, a instrucao, a sentenca e sua execucao e 
admitindo o recurso. 

Posteriormente ha o periodo germanico2, onde e a Assembleia dos membros livres do 
povoado, o Ding (mallus), e o titular da jurisdicao. O Juiz e somente um investigador do 
direito, isto e, um "mediador" ou diretor dos debates. A sentenca e pronunciada pela 
Assembleia, seguindo umaproposta, seja de um juiz permanente (denominado de esago, onde 
sucedia na Alta Alemanha e na Frisia), seja de uma comissao nomeada de fato pelo juiz. O 
processo, ao lado do qual a autodefesa segue ainda sendo praticada, e comum para as quest5es 
civeis e penais. O procedimento adotado era publico e oral e sustentava-se no principio da 
controversia; Alem do que era muito formalista, como sucede em todo procedimento no qual 
o Direito material e incerto e o poder do juiz e limitado. 

Na Alemanha (na epoca Sacro Imperio Romano Germanico), o desenvolvimento da 
soberania senhorial desde o seculo XIII converte a jurisdicao numa jurisdicao mediatizada. 
Nas causas, para evitar os riscos do procedimento formalista, as partes costumavam garantir-
se de representantes, aos quais era possivel desautorizar. 

Na formacao italiana, completa-se a fusao dos procedimentos romano e germanico. O 
fundamento da mesma esta constituido pelo Direito Lombardo-franco, que logo evolui sob 
influencia de teorias romanas e das leis eclesiasticas e estatutarias. Nao esquecer que suas 

2 Apos o fim do Imperio Romano do Ocidente (476 d. C) , os chamados Barbaras, de origem germanica, 
dominaram toda a vastidao do antigo imperio. Vicentino (1999, p. 123) retrata esse periodo de transicio: "[...], 
apartir do Seculo IV, estendendo-se aos seculos V e VI, os dominios do outrora poderoso Imperio Romano 
foram sendo sucessivamente invadidos por tribos germanicas, as quais deram origem a diversos reinos romano-
gerrnanicos". 
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fontes sao o Corpus Iuris Canonicis, o direito italiano estatutario e os escritos dos juristas, e 
dos glosadores e, muito especialmente, o Ordo Iudiciarius de Tancredus (1216), bem como o 
Speculum Judiciale de Durantis (1237-1296) e posteriormente as obras dos comentaristas ou 
pos-glosadores. 

A jurisdicao fica, de maneira geral, em maos dos runcionarios e ao seu lado se 
desenvolve a advocacia (integrada por procuradores, peritos nos negocios, e advocati que sao 
os entendidos em Direito). O processo comeca com uma citaeao com prazo pre fixado, feita 
ao demandado a peticao do demandante, pela qual se lhe intima perante o juiz mediante um 
empregado subalterno. 

O retorno ao classico processo romano -que vinha preparando-se desde Justiniano-
confirma-se totalmente no procedimento canonico sob a infiuencia do procedimento 
germanico, como o comprova o fato de que a litis contestatio e nele uma condicao da sentenca 
sobre o principal. 

Finalmente, nas cidades italianas, iniciam-se a pratica de assinalar as partes prazos 
improrrogaveis de preclusao para suas alegacoes, ainda nos procedimentos ordinarios, quer 
dizer, ja se manifesta a iniciacao do chamado principio de eventualidade. 

Apesar de que naquele momento na Franca existirem influencias tambem do processo 
italo-canonico, os principios germanico-francos desenvolveram-se tambem de modo 
independente. Particularmente, quando os funcionarios judiciais (versados em Direito) 
influenciaram de maneira decisiva nos Tribunals de escabinos. (O Tribunal conservou, nao 
obstante, nesse pais a posicao propria de tais Tribunals). 

Daqui se extrai precisamente a caracteristica principal do processo trances, a saber: a 
infiuencia que nele exercem os advogados. E decisivo neste particular, o Code de Procedure 
Civile de 1806, ao qual ja haviam precedido duas codificacoes gerais, a saber: a Ordenanca de 
Moulins de 1566 (Carlos DC) e a Ordenanca Civile, de 1667 (Luiz XIV). 
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1.2. Evolugao Cientifica do Direito Processual Civil. 

Pode-se dividir a evolugao cientifica ou doutrinaria do Direito Processual em tres 
fases, quais sejam: fase imanentista, fase autonomista ou conceitual (cientifica) e fase 
instrumentalista. 

Na primeira fase, (imanentista) nao se deve falar propriamente em direito processual e 
sua principal caracteristica era o processo ser considerado mero apendice do direito material. 

A segunda fase (cientifica) e caracterizada pela predominancia dos estudos voltados 
para a fixacao 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 fase destacaram-se grandes nomes como: Giuseppe 
Chiovenda, Francesco Carnelutti, Piero Calamandrei e Enrico Tullio Liebman na Italia; Adolf 
Wash, James Goldschmidt e Oskar von Bullow, na Alemanha e Alfredo Buzaid, Lopes da 
Costa, Moacyr Amaral Santos, no Brasil; todos defensores de teorias da autonomia cientifica 
deste ramo do direito. 

E nesta segunda fase, por volta de 1940, quando se transferiu para o Brasil Enrico 
Tullio Liebman (professor titular de direito processual civil da Italia) que se iniciou um 
verdadeiro movimento cientifico no Brasil. Vieram, em seguida, os trabalhos de alto nivel de 
Alfredo Buzaid e Jose Frederico Marques, discipulos de Liebman, bem como trabalhos de 
Moacyr Amaral Santos, Celso Agricola Barbi dentre outros. 

Ja na terceira fase (instrumentalista) e a que se vive hoje, o processualista passa a 
dedicar seus esforcos no sentido de tornar mais celere a prestaeao jurisdicional, sem se afastar 
dos principios basilares do direito processual visto que proporcionada seguranca juridica as 
partes no processo. Tambem nesta fase destacam-se na doutrina nobres juristas como Mauro 
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Cappelletti, (italiano) alem dos notaveis juristas Brasileiroos Jose Carlos Barbosa Moreira, 
Candido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, dentre outros. 

1.3 Direito Processual Civil no Brasil. 

Como assinalou Waldemar Ferreira (apud Pacheco, 1999, p.25), embora parega 
paradoxal, a historia do direito patrio comega antes da historia do Brasil. Na realidade o 
direito brasileiro esta ligado ao direito portugues que, por sua vez, esta vinculado a 
basicamente todo direito ocidental, senao obseve-se: 

Em Portugal, ja em 1211, com Afonso II, as suas primeiras leis gerais foram 
assumindo lugar das eostumeiras ate as Ordenacoes, sem contudo anular 
totalmente aquelas. O Brasil nasceu sob o imperio das Ordenacoes 
Afonsinas, editadas em 1446 consolidando a legislacao da epoca, desde 
Afonso II a Afonso V. As Ordenacoes Afonsinas nao foram uma verdadeira 
codificacao do direito e sim uma compilaeao coordenada e que se dividia em 
5 livros, sendo o Livro III, com seus 128 artigos destinados ao processo 
civil. Em seu terceiro livro, abordava os atos judiciais e a ordem que tais 
atos deveriam obedecer, situando-se nele a parte propriamente processual. 
As Ordenacoes Afonsinas tiveram como fonte a legislacao feudal ou 
costumeira, o direito romano justinianeu inserido no "corpus juris" o direito 
canonico e as Decretais de Gregorio IX, vigorando em nosso pais ate 1521, 
quando ocorre entao, a publicacao das Ordenacoes Manuelinas. 

No Brasil, portanto de 1521 ate 1603 vigoraram as Ordenagoes Manuelinas. Atendiam 
mais ao interesse da realeza do que ao das outras instituicdes, fortalecendo o poder absoluto 
dos reis Portugueses. 

A partir de 1603, foram promulgadas as Ordenacoes Filipinas . Elas seguiram o 
metodo e a sistematizacao das materias manuelinas, e foram condensadas em cinco livros. 

Durante o longo periodo das ordenacoes lusas, ocorreram profundas transformagoes 
no direito portugues, tanto na legislagao geral, quanta na legislagao especial extensivo para a 

3 A conquista do trono portugues por Filipe 11, ainda que da optica juridica possa-se dizer que 
se tratava de uma uniao pessoal, implicou, como se sabe autentico dominio espanhol. Ficaria Portugal 
sob esse dominio por quase sessenta anos (1581-1640), ou seja, ate a restauracao sob a egide do duque 
de Braganca, que ascenderia ao trono com o titulo de Joao PV. 
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colonia. Na legislagao geral, ocorreu a mais importante reforma das Ordenagoes, do que 
resultou no Codigo Filipino em 1603. Segundo Teodoro Junior (1989, p 7) Houve ainda a 
instituigao dos Regimentos do Desembargo do Pago (16 de setembro de 1586), do Conselho 
das Indias e da Mesa da Consciencia e Ordens (2 de Janeiro de 1606, acrescido do Regimento 
de 23 de agosto de 1608) e da Casa de Suplicagao de Lisboa (Lei de 7 de junho de 1605). 

No que diz respeito ao direito colonial para o Brasil, expresso por diplomas especiais, 
destacam-se os Regimentos da Relagao da Bahia (o de 25 de setembro de 1587 e o de 7 de 
margo de 1609), do Capitao-Mor da Paraiba (9 de maio de 1609), dos Provedores-Mores (10 
de dezembro de 1613), da Ouvidoria do Rio de Janeiro e Minas (5 de junho de 1619), da 
Ouvidoria Geral (14 de abril de 1628), dos Capitaes-Mores e Ouvidores (contidos no mesmo 
Regimento do Ouvidor-Geral de 14/4/1668), do Ouvidor da Capitania Independente do 
Maranhao (alvara de 7 de novembro de 1619), alem de leis referentes a indios e a 
estrangeiros. 

Registre-se que, houve, tambem, nesse periodo, houve a conquista do Nordeste 
(conhecida por invasoes holandesas, inicialmente entre 1624-1625, na Bahia e na segunda vez 
no periodo de 1630 a 1654), pela Companhia Privilegiada das Indias Ocidentais, que acabou 
por ocupar area que ia da foz do rio Real (Sergipe) a do rio Gurupi (Maranhao). 
Naturalmente, no Brasil - holandes o direito que aqui se praticou era essencialmente o batavo, 
inclusive algumas leis neerlandesas foram concebidas ou criadas nas terras da cidade 
Mauricia (Mauritzsdadt) do Recife. 

No referente a legislagao geral, como ja assinalado, assumem relevo especial as 
Ordenagoes Filipinas, cujo Livro IV (o que tratava do direito privado, mais assinaladamente, 
o civil) vigeu de 1603 ate 19164. 

4 Publicacao do primeiro codigo civil. 
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O Brasil viveu, portanto, sob tres ordenagoes que foram consideradas grandes 
codificacoes da epoca, alem das Cartas dos Donatarios, dos governadores e dos ouvidores. 

Importante ressaltar que a divisao dos poderes so foi reconhecida, no Brasil com a 
Constituigao de 1824. Deste modo, ate entao, confundia-se o judicial, o administrativo, o 
fiscal e o militar, como era comum desde a Antiguidade. Ja em 1832 foi promulgado o 
Codigo de Processo Criminal com a disposigao provisoria sobre a administragao da justiga 
civil, em 27 artigos. 

Em 25 de novembro de 1850, ja durante o Imperio Brasileiroo, foi editado o 
Regulamento 737 que englobava, dentre outros assentos, a legislagao processual. Tal 
Regulamento e elogiado por alguns doutrinadores e criticado por outros. Os que o elogiam 
dizem que do ponto de vista da tecnica processual, de economia e simplicidade do 
procedimento o Regulamento 737 e considerado um decreto notavel. Os criticos afirmam que 
se trata de um atestado de falta de cultura-juridica. 

O Regulamento 737 foi de grande importancia ate a edigao do atual Codigo de 
Processo Civil. Seu objetivo era determinar a ordem do juizo no processo comercial. Foi 
notavel especialmente em relagao a economia e simplicidade do procedimento, porem, em 
virtude de prolongadas campanhas e criticas em 1871, restabeleciam-se as orientagoes do 
antigo Codigo de Processo Criminal. 

O Governo Imperial determinou em 1871, que o entao Conselheiro Antonio Joaquim 
Ribas se encarregasse de reunir toda a legislagao processual civil para a preparagao de um 
codigo nesta materia. Em 1876 foi editada a Consolidagao das Leis do Processo Civil que 
passou entao a ter forga de lei. Tal consolidagao dividia-se em duas partes: a primeira, relativa 
a organizagao judiciaria; e a segunda, a forma do processo. Vale lembrar que nesse periodo a 
competencia para legislar sobre materia processual era do Imperio. 

27 



O historiador do Direito Ralph Lopes (1999, p. 106) acerca da evolucao processual nos 
tempos imperials nos da uma otima visao de como aconteceu o desenvolvimento do direito 
Brasileiroo naquelas eras, resumindo bem o que foi mencionado: 

Editado o Codigo Comercial, impunha-se tambem a elaboracao de um 
codigo de Processo Civil, ja que as disposicoes adjetivas contidas no livro 
III, Das Ordenagoes, afora leis extravagantes, nao atendiam a exigencia da 
nova lei substantiva. 
Foi oferecida, pela comissao que elaborou o projeto, a falta de um Codigo 
que nao fora possivel elaborar, "por escassez de tempo", uma disposigao 
provisoria "sobre a administracao da justiga Comercial, que, sendo 
acompanhada do regulamento adequado poder executivo, tornaria o Codigo 
Comercial exequivel, enquanto o de processo nao se pudesse aplicar". 
Enquanto nao surgia o Codigo de Processo, o Governo Imperial aprovou um 
regulamento pelo decreto n° 737, de 25 de Novembro de 1850, com 743 
artigos, que passou a ser adotado. Ficou conhecido como Regulamento 737. 
Conquanto seja criticado por alguns, sobretudo na parte das nulidades, serviu 
as suas finalidades e acabou sendo supletivamente aplicado tambem em 
materia Civil. 

Sobre o caminho comum que Portugal e o Brasil tragaram em sua saga legislativa 
tambem nos exp5e Jose Carlos Alves Moreira (1994, p. 177) baseado em relatorio para o 
Congresso da Wissenschaftliche Vereini filr Internationales Verfahrensrecht e publicado na 
Revista de Processo n° 56 e na Revista Brasileiroa de Direito Comparado v 9, entre outras: 

Conforme bem se compreende, a historia do direito, em Portugal e no Brasil, 
conheceu longa fase substancialmente comum. Essa comunidade, em certa 
medida, prolongou-se para alem da separagao: tornado-se independente em 
1822, conservaria o Brasil, por tempo mais ou menos consideravel, o 
ordenamento lusitano. Basta ver que so na segunda decada deste seculo teria 
o Pais o seu proprio Codigo Civil; ate entao, subsistia basicamente o velho 
areabougo das Ordenagoes do Reino, e certo que com numerosas 
modificagoes, introduzidas por uma legislagao esporadica e assistematica. 
Em materia de processo, a evolugao legislativa no restante do seculo XIX 
caminhou em ambos os paises, como era de esperar no sentido de 
codificagoes de estilo menos arcaico. O percurso, todavia, foi sinuoso e 
acidentado. Em Portugal, os primeiros marcos histdricos importantes sao a 
Nova Reforma Judiciaria de 1837 e a Novissima Reforma Judiciaria de 
1841, que vigorou, com alteragoes, ate o advento do Codigo de Processo 
Civil de 1876, seguido pelo Codigo de Processo Comercial de 1895. O 
Brasil teve cedo um Codigo de Processo Criminal (1832), ao passo que o 
processo comercial so viria a codificar-se em 1850, por meio do famoso 
Regulamento n.° 737, mais tarde estendido, com algumas modificagoes, ao 
processo civil, ja depois de proclamada a Republica (1890). 
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Com a proclamacao da Republica uma das primeiras medidas tomadas pelo Governo 
Republicano com relacao ao processo civil, foi que se aplicassem, ao processo, julgamento e 
execucao das causas civeis em geral, as disposicoes do Regulamento 737 de 1850. 

Consagrou-se, a dualidade de Justica, (Justica Federal e as Justicas Estaduais) e a 
divisao das competencias para legislar sobre direito processual entre Uniao Federal e os 
Estados. A partir desse momento do direito processual civil Brasileiroo, deve-se fazer mencao 
especial, por refletirem o espirito renovatorio aliado ao pensamento cientiflco que ja 
preemente, aos Codigos de Processo Civil da Bahia e de Sao Paulo. 

O Codigo de Processo Civil de 1939 - resultante de um esboco de Pedro Batista 
Martins - que revisto pelo entao Ministro da Justica Francisco Campos Guilherme Estellita 
Abgar Renault - teve o proposito de consagrar o principio da oralidade, segundo o exemplo do 
Codigo de Processo Civil da Austria, redigido por Kleim. Representou, sem duvida, um passo 
decisivo para fazer com que o direito processual civil Brasileiroo penetrasse as sendas do 
processo cientificamente concebido. O primeiro efeito foi o estimulo as obras doutrinarias que 
valorizaram acervo juridico patrio. 

Com severas criticas lancadas pela doutrina e o surgimento de varias leis 
extravagantes, tornou-se necessaria a reforniulacao do Codigo de 1939. O governo federal 
Brasileiro, por sua vez, incumbiu Alfredo Buzaid,( professor da Faculdade de Direto de Sao 
Paulo) de elaborar um anteprojeto do Codigo de Processo Civil. Tal anteprojeto foi revisto 
por Jose Frederico Marques, Luis Machado Guimaraes e Luis Antonio de Andrade e, 
finalmente submetido ao Congresso Nacional, quando foi aprovado e promulgado pela Lei 
5.869/73; surgindo assim o novo Codigo de Processo Civil. 

O Codigo de Processo Civil Brasileiro, de 1973, foi estraturado a partir da classica 
divisao das especies de tutela jurisdicional em tutela de conhecimento, tutela de execucao e 
tutela cautelar. Para cada uma destas especies, ha, no Codigo, um Livro proprio, disciplinando 
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o respectivo "processo", com suas "acoes" e "procedimentos" autonomos. Fez-se sentir, 
tambem nesse aspecto, de modo marcadamente acentuado, a doutrina de Enrico Tulio 
Liebman (1984) que, referindo-se as acoes, sustentava que no sistema do direito processual, a 
unica classificacao legitima e importante e a que se refere a especie do provimento pedido, 
sendo que, "sob este ponto de vista, as ac5es distinguem-se em tres categorias: a) as acoes de 
conhecimento; b) as acoes executivas; c) as acoes cautelares" (Dinamarco, 1985, p. 162). 

Dentro dessa analise historica, nao se pode negar os grandes avancos conquistados 
com o Codigo de Processo Civil de 1973, tais como: o julgamento antecipado do merito, o 
chamamento ao processo, o recurso adesivo dentre outras ou a vestimenta de roupagem 
moderna a outros institutos ja incorporados a ordem processual Brasileiroa tais como o 
despacho saneador, a denunciacao da lide e outros. 

Nao se pode negar que o Codigo Buzaidiano(elaborado por Alfredo Buzaid) nao foi 
uma obra de seu tempo em razao de como se posicionava a doutrina dominante quando foi 
editado. "Nossos olhos nao estavam ainda propriamente abertos, nem nossos sentimentos 
atentos a verdadeira revolucao cultural em prol da bandeira da efetividade do processo, entao 
brotando em plagas europeias" (DINAMARCO, 1985, p.23). 

Isso significa que o legislador patrio de 1973 nao foi influenciado pelas premissas 
metodologicas de que hoje estao imbuidos os setores vanguardistas da doutrina Brasileiroa, 
como a visao critica do sistema processual do porito de vista dos consumidores da prestaeao 
jurisdicional e a fortissima guinada para a tutela coletiva e, sobretudo, o sublime empenho 
pela universalizacao da tutela jurisdicional e efetivo acesso a ordem juridica justa. O Codigo 
de 1973 veio a lume como um excelente instrumento tecnico, mas continuou vinculado ao 
estado da doutrina Brasileiroa de seu tempo. 
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1.3.1 Estrutura do Codigo de Processo Civil 

Vale ainda salientar que o Codigo de Processo Civil de 1973 possui 1.220 artigos, 
divididos em cinco livros: I - do processo de conhecimento; II - do processo de execucao; III -
do processo cautelar; IV - dos procedimentos especiais; V - das disposieoes finais e 
transitorias. 

O primeiro livro cuida do processo de conhecimento. O codigo disciplina a 
competencia dos orgaos do Poder Judiciario, regula as figuras dos sujeitos do processo, dita 
regras sobre o procedimento ordinario e o sumario e o processo nos tribunals, alem de 
disciplinar os atos processuais e suas nulidades, prova, sentenca, coisa julgada e recursos. 

O segundo livro originalmente tratava do processo de execucao e abordava os titulos 
executivos judiciais e extrajudiciais, alem de disciplinar a competencia em materia executiva, 
a responsabilidade e as sancoes que merecem, alem de varias especies de execucao com 
procedimentos diferenciados. 

O terceiro livro disciplina todo processo cautelar, incluindo medidas cautelares tipicas 
e medidas atlpicas. No quarto livro estao os procedimentos de jurisdicao contenciosa e de 
jurisdicao voluntaria. 

Finalmente, no quinto e ultimo estao as disposieoes finais e transitorias. Da mesma 
forma como o Codigo de 1939, o Codigo de 1973 mantem as categorias fundamentals que 
compoem a ordem processual - jurisdicao, acao, processo e defesa (que estao modeladas e 
entrelacadas agora, sem alteracoes substanciais). 

O sistema do Codigo foi moldado para atender a prestaeao da tutela jurisdicional para 
casos de les5es a direitos subjetivos individuals, em demandas promovidas pelo proprio 
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lesado. Assim, como regra, inserido no seu artigo 6 5 Nao se previu, ali, instrumentos para 
tutela coletiva desses direitos, salvo mediante a formula tradicional do litisconsorcio ativo; 
ainda assim sujeito, quanta ao numero de litisconsortes, a limitacoes indispensaveis para nao 
comprometer a defesa do reu e a rapida solucao do litigio contido no art. 46, paragrafo unico. 
Nao se previu, igualmente, instrumentos para tutela de direitos e interesses transindividuais, 
de titularidade indeterminada, como sao os chamados "interesses difusos e coletivos". 

Em outras palavras, o Codigo parte do pressuposto de que a funcao jurisdicional 
"existe por causa de um conflito e para soluciona-lo" (Lacerda, G, 1987, p.20), e, 
conseqiientemente, nao se previu nele instrumentos para dar solucao, em abstrato, a conflitos 
entre preceitos normativos. 

1.3.2 Reformas CPC Brasileiro 

A mobilizacao em torno de uma moderna reforma processual em varios Estados da 
Europa foi uma conseqtiencia natural da evolucao do Direito. Na Alemanha ocorreu o 
chamado processo-modelo de Stuttgart ( no final da decada de 60) e na reforma da 
Zivilprozessordnung, em 1976. Na Italia, nos inumeros projetos de reforma no procedimento 
civil, entre os quais, registre-se, o de Liebman, que somente tiveram repercussao legislativa na 
Lei da Reforma Urgente do Codigo de Processo Civil (Lei n° 353, de 1990). Na Espanha, 
Houve reforma entre 1984 e 1992. 

No Brasil, ocorreram varias alteracSes e revisoes da lei processual. Dentre os 
principais motivos para tanta modifieacao, registram-se a melhora na prestaeao jurisdicional e 
a celeridade processual,conforme pode ser percebido pelas diversas referencias as reformas, 
que serao feitas a seguir. 

5 °"ninguem podera pleitear, em nome proprio, direito alheio,; salvo quando autorizado por lei" 

32 



Ja no ano de 1973 foi instituida a Lei n. 5.925, de 1.° de outubro de 1973, portadora de 
uma serie de adequac5es, alterando aproximadamente cem dispositivos do codigo. Apos esta 
se seguiu uma serie de alteragoes tanto de carater constitutional como na legislagao 
infraconstitucional que transformaram a lei processual patria numa verdadeira colcha de 
retalhos em prol da melhora da prestaeao jurisdicional. 

Nao obstante as alteragoes advindas por leis isoladas, o sistema processual Brasileiro 
foi sigmficativamente atingido tambem pela reforma constitutional consumada em 1988. A 
nova Constituigao, no que concerne ao processo, deu especial atengao aos dois polos do 
direito processual constitutional ao definir garantias e principios voltados a tutela 
constitutional do processo e ao fortalecer o arsenal de medidas integrantes da jurisdigao 
constitutional das liberdades. 

O Codigo de Protegao e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990) trouxe como 
contribuigao expressiva a disciplina especifica da tutela de "direitos individuals homogeneos", 
assim entendidos o conjunto de diversos direitos individuals, cada qual pertencente a pessoa 
diferente, mas que tem a assemelha-los uma origem comum. Diferentemente do sistema 
codificado, que preve tutela coletiva apenas mediante litisconsorcio ativo, a agao civil coletiva 
permite a tutela coletiva de tais direitos pela tecnica da substituigao processual. Legitimam-se 
como substitutes processuais o Ministerio Publico, ou pessoas de direito publico, ou entidades 
e associagoes privadas que tenham por fungao institucional a defesa dos interesses lesados. 

A sentenga de procedencia sera condenatoria generica, "fixando a responsabilidade do 
reu pelos danos causados" (art. 95, Codigo de Defesa do Consumidor). Havera coisa julgada 
apenas em caso de procedencia, hipotese em que a sentenga beneficiara "a vitima e seus 
sucessores" (art. 103, III, CDC). Obtida a conderiagad, cada um dos atingidos pela lesao 
(substituidos processuais) podera promover agao de cumprimento da sentenga condenatoria, 
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mediante sua liquidagao e execucao relativamente ao seu direito individual lesado (art. 97, 
CDC). 

Em nome da efetividade do processo, foram produzidas modificagoes expressivas no 
Codigo de Processo Civil, destacando-se, pela ordem cronologica, a Lei n° 8.950, de 13.12.94, 
que alterou dispositivos referentes a recursos; a Lei n° 8.951, de 13.12.94, que tratou dos 
procedimentos especiais para as agoes de consignagao em pagamento e de usucapiao; a Lei n° 
8.952, de 13.12.94, que modificou inumeros dispositivos do processo de conhecimento e do 
processo cautelar; a Lei n° 8.953, de 13.12.94, que alterou dispositivos do processo de 
execugao; a Lei n° 9.139, de 30.11.95, que reformulou o recurso de agravo, cabivel contra as 
decisoes interlocutorias; e a Lei n° 9.079, de 14.7.95, que tratou da agao monitoria. 

Inovagoes importantissimas se deram por meio, por exemplo, da generalizagao das 
medidas de antecipagao de tutela (arts. 273 e 461), da adogao da citagao postal (arts. 222), 
pela criagao da agao monitoria (arts. 1.102-a e segs.), pela adogao da audiencia preliminar 
para conciliagao e saneamento do processo (art. 331), pela ampliagao dos titulos executivos 
extrajudiciais. 

Por meio da agao monitoria e da antecipagao de tutela, o perfil do processo civil 
Brasileiroo da atualidade sofreu profunda alteragao, inspirada, sem sombra de diivida nos 
propositos de celeridade e efetividade na realizagao da justiga. A dicotomia que, pelas 
tradigoes romanisticas, separava o processo de conhecimento e o processo de execugao, 
circunscrevendo-os a compartimentos distintos e autonomos, cedeu lugar a uma visao unitaria 
da prestagao jurisdicional. 

Com a redagao que lhe deu a Lei n° 8.952, de 1994, o art. 273 do Codigo de Processo 
Civil disp5e que "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 
convenga da verossimilhanga da alegagao e: I - haja fundado receio de dano irreparavel ou de 

34 



dificil reparagao; ou II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto 
proposito protelatorio do reu". A possibilidade de antecipar a tutela aplica-se a qualquer 
processo, inclusive em se tratando de agao para cumprimento das obrigagoes de fazer ou de 
nao fazer. 

Nestas, cabe ao juiz promover o cumprimento da obrigacao - mesmo quando 
determinada por medida antecipatoria - de forma especifica, determinando as providencias 
que para tanto se fizerem necessarias, "tais como a busca e apreensao, remogao de pessoas ou 
coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, alem de requisicao da forga 
policial" (art. 461, § 5°). A decisao que antecipa efeitos da tutela e especie de provimento que 
nao se confunde com a antecipagao da sentenga, ja que, deferida ou nao a medida, o processo 
prosseguira normalmente "ate final do julgamento" (art. 273, § 2°). 

Trata-se, isto sim, de provimento que antecipa efeitos executivos que poderao decorrer 
da futura sentenga de procedencia. Em outras palavras, e provimento que antecipa a fruigao -
ainda que em carater provisorio - do bem da vida que o autor busca obter com a demanda 
proposta. Tambem nao se confunde a medida antecipatoria com as medidas de tutela cautelar: 
enquanto essas se destinam a garantir a futura execugao. 

O processo de revisao da legislagao processual civil Brasileiroa, de natureza 
constitucional e infraconstitucional e iniciou, na verdade, na segunda metade da decada de 
80. 

A efetivagao do cumprimento de ordem judicial, pela novissima lei e mais uma etapa 
do processo de busca de efetividade do processo civil, desencadeado com as Leis 8.455 de 
24/08/92, 8.637 de 31/03/93, 8.710 de 27/09/93, 8.718 de 14/10/93, 8.898 de 29/06/94, 8.950, 
8.951, 8.952 e 8.953 de 13/12/94, que foi seguida pelas Leis da segunda etapa, n°s 9.245 de 
26/12/1995, 9.307 de 23/09/1996, 9.415 de 23/12/1996, 9.668 de 23/06/98, 9.756 de 
17/12/1998, 9.649 de 27/05/1998. Seria, entao, a novissima Lei 10.258, de 27/12/2001 a 
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inauguragao de uma nova etapa da reforma? Na realidade, pouco importa, pois ha de se 
prestigiar qualquer iniciativa legislativa que venha a contribuir para a efetividade do processo 
(CARREIRA ALVIM, 1999, p.28). 

O Codigo de Processo Civil sofreu recentemente com algumas modificagoes: 
a) Lei 10.352/01 e Modificagoes nos Recursos Civeis. 
b) Lei 10.358/01 e Alteragoes no Processo de Conhecimento. 
c) Lei 10.444/02 e Alteragoes no Processo Cautelar e Multa Diaria 5.6.4. Lei 11.112/05 e 
Acordo entre os Conjuges no Processo. 

Tambem ja esta em vigor a lei no. 11.112 de 13 de maio de 2005 que altera o art. 
1.121 da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil, para incluir, 
como requisito indispensavel a petigao da separagao consensual, o acordo entre os conjuges 
relativo ao regime de visitas dos filhos menores. Esta Lei inclui, como requisito da petigao 
inicial da agao de separagao consensual, o acordo dos conjuges acerca do regime de visitas 
dos filhos menores. 6 

Por fim percebe-se que ao longo deste decurso historico do processo civil no Brasil e 
no mundo que as iniimeras reformas atuais e a perspectiva de desenvolvimento deste ao longo 
da Historia tiveram por norte prioritariamente a efetividade da prestagao jurisdicional, pois ja 
que o Estado tirou do cidadao o Direito de Fazer sua Justiga, entao nada mais justo do que lhe 
prestar uma Justiga igual ou melhor que a que este porventura faria de suas proprias maos 
num ato que se ehamaria de Auto tutela. 

6 "Art. 1.121. II - o acordo relativo a guarda dos filhos menores e ao regime de visitas. O art. 
1.121 da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil, passa a vigorar 
acrescido do seguinte § 2o, renumerando-se o atual paragrafo unico para § lo: § 2o Entende-
se por regime de visitas a forma pela qual os conjuges ajustarao a permanencia dos filhos em 
companhia daquele que nao ficar com sua guarda, compreendendo encontros periodicos 
regularmente estabelecidos, repartigao das ferias escolares e dias festivos." 
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Tem sido esta entao a preocupagao ou pelo menos deveria ser a preocupagao de 
legisladores patrios, ou seja a efetividade da prestaeao da tutela jurisdicional, partindo 
exatamente do papel do Estado como esta especie de Pai que sujeitou a todos mas que em 
troca daria protecao contra todas as ameacas, inclusive as provenientes dele e dos proprios 
cidadaos. Assim e obrigacao por parte do Estado oferecer uma tutela de Direitos rapida segura 
e eficaz, evitando por parte do sudito jurisdicionado que deixe de perceber no Estado suas 
aspiragoes e, portanto achar falido o pacto social gerador da figura estatal. 

Ao longo da discussao que se propos fazer breve comentario do Instituto processual o 
qual tem como enfoque o fato de como o processo pode realmente satisfazer a estas 
aspiragoes do cidadao, ou seja, como o Estado pode oferecer um provimento jurisdicional 
digno e condigno que seja efetivo rapido e eficaz e que nao apenas se conforme a mostrar 
resultados compativeis com formulas preestabelecidas. Vai -se ainda saber porque de tantas 
reformas nas leis processuais sem, entretanto mudar substancialmente a situagao do problema 
da duragao e da efetividade da resolugao de conflitos por parte do aparato Estatal. Em suma 
saber como se encontrar numa imensidao de comentarios, leis, doutrinas e de uma grande 
estrutura burocratica que apenas traz a dificuldade e o entrave da tutela judiciaria podendo 
enfim chegar a respostas tao almejadas e sonhadas. Acha-se por bem relembrar o aviso de 
More em a Utopia: "Se nao remediardes os males que vos assinalo, nao vos vanglorieis de 
vossa justiga; e ela uma mentira feroz e estupida" (2001, p.46) 
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Capitulo 2 Da Tutela Jurisdicional: o problema do acesso a Justica sob o 
aspecto temporal e de satisfacao do jurisdicionado 

Quantos vem a ser os dias do teu 
servo? Quando me faras justiga 
contra os que me perseguem? 
Salmos 119:84 Biblia Sagrada 

No capitulo anterior foi tragado um breve historico do Direito Processual, dando 
enfoque a evolugao deste Direito, primordialmente no ambito nacional, tudo com o escopo de 
poder observar as situagoes passadas para assim ter ciencia maior do presente. Conclui-se que 
o atual aparato judiciario oferecido pelo Estado para os Jurisdicionados, nao cumpre o seu real 
papel oferece uma estrutura falha, morosa e muitas vezes, nao trazendo justiga nem satisfagao 
social aos moldes da compreensao de Rui Barbosa: "A justiga atrasada nao e justiga, sendo 
injustiga qualificada e manifesta. ". 

Na verdade este anseio e, pois de um clamor que ecoa pelos seculos e hoje e um grito 
ou uma ferida insuportavel que e bastante criticada ao longo dos seculos. 

A questao do "tempo" e materia que vem ocupando grande relevancia no universo do 
direito. Primeiramente, porque e atraves dele que se desenvolve a sociedade, tanto com 
relagao ao tempo cronologico e determinavel, quanto ao tempo social, dos acontecimentos e 
das relag5es juridicas que se operam na sociedade, portanto variavel, e que imprimem o 
desenvolvimento de novas leis por parte do Estado. 

Exemplo deste destaque do tempo para a sociedade e a explicagao dada por J J 
Florentino ( 2002 p.290 ) que diz: 

O processualista contemporaneo, atualizado com o seu tempo, nao 
desconsidera as conseqiiencias resultantes da insatisfagao no direito, 
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causadas ou agravadas pela duragao do processo. Alem das seqiielas 
emocionais tao bem colocadas por Marinoni, nao se podem olvidar os danos 
economicos resultantes da lentidao da justica, especialmente para aqueles 
que pleteiam mudanca de status quo, ante a imobilizacao de bens e capitals 
Como vimos, na sociedade de massa em quevivemos, onde se avolumam os 
conflitos impera urgencia na obteneao dos provimentos jurisdicionais, seria 
desnecessaria a assertiva de que o tempo e elemento negativo a utilidade das 
decisoes, levando ao descredito todo o sistema processual e a propria Justiga 

Nas sociedades atuais o tempo e fator decisivo para o exercicio de determinados 
direitos, uma vez que a velocidade das transformac5es nas relacoes juridicas e vertiginosa, 
assim como deve-se levar em consideracao, tambem, a natureza dos direitos que, se nao 
efetivados em tempo habil, podem vir a perecer, acarretando prejuizos aos individuos para a 
sociedade e para a atividade jurisdicional, visto que, tambem, trazem desprestigio perante os 
cidadaos e gastos imiteis de dinheiro publico. 

Marinoni (1999, p. 15) mostra o problema quando menciona: 
Se o tempo e a dimensao da vida humana e se o bem perseguido no processo 
interfere na felicidade do litigante que o reivindica, e certo que a demora do 
processo gera, no minimo, infelicidade pessoal e angustia e reduz as 
expectativas de uma vida mais feliz (ou menos infeliz). nao e possivel 
desconsiderar o que se passa na vida das partes que estao em juizo o cidadao 
concreto, o homem das ruas,nao pode ter os seus sentimentos, as suas 
angustias e as suas decepcoes desprezadas pelos responsaveis pela 
administragao da justiga 

Neste Contexto, analisando-se o termo a realidade do Judiciario, nao e dificil ehegar a 
constatagao de que a maior parte das demandas contem em seu pedido certa urgencia, uma 
vez que o direito, se nao satisfeito em tempo habil, nao sera devolvido ao demandante na 
mesma situagao em que o obteria caso nao fosse necessaria a composigao do litigio pela via 
judicial (uma vez que o Estado proibiu a autotutela - a vindicta). 

Assim, busca-se, atraves de novos instrumentos, como as medidas de urgencia, por 
exemplo, formulas de rapida solugao dos conflitos postos a apreciagao do poder judiciario 
com um minimo de cognigao, visando a buscar minimizar a situagao de urgencia. O tempo, 
neste ponto, e retratado como verdadeiro 'inimigo'. 
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Ao falar sobre o "tempo-inimigo", Candido Rangel Dinamarco (1999, p.23) expoe de 
forma didatica a questao do retardamento da prestaeao jurisdieional: 

A realidade sobre as quais todos esses dispositivos opera e o tempo como 
fator de corrosao dos direitos, a qual se associa o empenho em oferecer meio 
de combate a forea corrosiva do tempo-inimigo. Quando compreendemos 
que tanto as medidas cautelares como as antecipacoes de tutela se inserem 
nesse contexto de neutralizacao dos males do decurso do tempo antes que os 
direitos hajam sido reconhecidos e satisfeitos, teremos encontrado a chave 
para nossas duvidas conceituais e o caminho que ha de conduzir a solucao 
dos problemas pratieos associados a elas. 

Interessante apontar, sob o enfoque da questao da efetividade da tutela jurisdicional, 
que as demandas com conteudo de urgencia acabam por congestionar a maquina judiciaria, e 
tem-se como conseqilencia o alto mdice de decisoes sem cunho definitivo, mas apenas 
provisorio para suprir a alegada urgencia. 

2.1 A jurisdicao sob um o prisma do acesso a Justiga e a democratizagao do Judiciario 

Saber acerca da jurisdicao e seu conceito e relevante para este estudo. Para tanto, vale 
reproduzir os ensinamentos do professor Jose de Albuquerque Rocha (1995, p. 23): 

Trata-se, pois, de uma atividade indispensavel a todo ordenamento juridico, 
que e a de colocar um ponto final no debate sobre o sentido, alcance e 
validade das normas, por um lado e sua violacao, por outro lado, 
transfonnando as proposicoes normativas abstratas e gerais em disciplina 
efetiva de fatos concretes e reais. 

A jurisdicao e, portanto uma iuncao estatal e como tal e inerte e so se p5e em 
movimento quando devidamente provocada pelo titular do direito ou do interesse protegido 
pela lei, exercendo o direito de agao e invocando a protecao do Estado. 

O processualista Luiz Rodrigues Wambier (2003, p.40) expoe esses direitos: 
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Para a realizacao das fungoes da jurisdicao, o sistema juridico positivo do 
Estado Brasileiroo preve uma serie de garantias, com assento na 
Constituigao Federal, a partir das quais o legislador infraconstitucional esta 
autorizado a 'Construir' todo o sistema processual. 

Jurisdicao, agao e processo formam o celebre trinomio de determinagao do sistema 
processual. Por meio destes institutos, o estudo do direito processual como ciencia tornou-se 
tao importante quanto os resultados que ele pode alcangar, uma vez que lida diretamente com 
o sentimento mais profundo do homem, que e a luta pelos seus direitos. 

A figura do Estado, como agregador da sociedade e regulador das relagoes delas 
advindas, imputando normas e impondo seu respeito a elas, sob pena de sangao, e uma 
concepgao moderna e ideal de gestao. Vislumbra-se nao apenas o simples castigo, mas sim a 
paz e a justiga social. 

Luis Flavio Yarshell (1999, p. 128) destaca a Jurisdigao como fungao tipica do poder 
judiciario: 

Convem inicialmente focalizar a fungao, atividade ou poder que e a 
jurisdigao (vista em si mesma), sem que isso, contudo, implique 
propriamente o exame das diferentes teorias que se formaram a proposito do 
respectivo conceito. Sob esse prisma, e preciso examinar a jurisdigao sob 
duplo aspecto: primeiro como fungao "tipicamente" estatal; segundo, como 
fungao estatal "tipica" do poder judicial. 

Nesse sentido, ha a necessidade de pedir-se ao Judiciario, o amparo as questoes nao 
suficientemente amadurecidas no ambito executivo e afoitamente elaboradas pelo legislativo, 
sendo o Poder que como aplicador das leis e, portanto tambem guardiao do controle 
constitucional, detem uma supremacia relativa em relagao aos demais, segundo Rocha (1995) 
e evidentemente papel de destaque na formagao de nosso Estado democratico. 

O entendimento da efetiva fungao jurisdicional bem como a dificuldade de se 
harmonizarem os diversos juristas sobre sua conceituagao esta em muito ligado a questao da 
teoria constitucional moderna que pressupoe como principio do Estado democratico, a divisao 
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dos poderes estatais, independentes e harmonicos entre si. Portanto, a jurisdigao esta atrelada 
a uma fungao estatal independente das demais, sendo importante entender quais suas fungoes 
e limites, para que ela nao acabe absorvida pelas demais . 

Em linhas preliminares, a nogao de jurisdigao esta ligada a ideia de aplicagao da 
norma juridica abstrata ao fato juridico concreto, como um sistema logico e matematico, no 
qual o Estado substituiria a "atuagao das partes", fazendo agir o Direito. 

A jurisdigao, assim, se afirma como atividade do Estado para a atuagao do direito 
objetivo, mediante a aplicagao da norma geral ao caso concreto e mediante a realizagao 
forgada da norma geral. Sua fungao e decidir a demanda e o faz atraves da figura do juiz ou 
tribunal, que representa o Estado e que estrutura o sistema judiciario para fazer atuar a 
jurisdigao. 

Surge, desta linha, a ideia de processo, que pode ser conceituado como instrumento 
por meio do qual os orgaos jurisdicionais atuarri para pacificar as partes conflitantes, 
eliminando as contendas e fazendo cumprir o preceito juridico pertinente a cada caso que lhes 
e apresentado em busca de solugao e aplicagao de justiga . Marinoni (2005, p.28) exaltado 
defende: 

E nessa diretiva que nos propomos a redescobrir do direito processual. Sem 
desprezar a sua historica essentia instrumental, procuramos senti-lo nao 
como mera ferramenta crua e formalista vinculada a consecugao da 
prestagao jurisdicional, mas como instituto vivo dotado de principios 
fundamentais que, por estarem arraigados na Carta Magna, lhe conferem 
espirito direcionados a efetividade das garantias e normas constitutionals 
bem como de todas as outras que dela decorrem e nela se alicergam. 

Nao apenas como forma de resolugao de conflitos, tambem se entende que o processo 
e a unica forma efetiva de assegurar aqueles que postulam seus direitos em juizo que o 
julgamento do seu caso se dara respeitando as garantias esculpidas na Constituigao, sendo, 
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inclusive, a aplicagao destes prineipios a certeza do individuo de protegao contra as 
arbitrariedades do Estado. Neste contexto, Marinoni (2005, p.37) destaca que: 

A jurisdigao, em outras palavras, tera fins sociais, politicos e propriamente 
juridicos, conforme a essentia do estado, cujo poder deva manifestar. 
Se o Estado Brasileiroo esta obrigado, segundo a propria Constituigao 
federal, a construir um a sociedade livre, justa e solidaria, a erradicar a 
pobreza e a marginalizagao e reduzir a s desigualdades sociais e regionais, e 
ainda a promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raga, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminagao (art. 3. ° da CF), os 
fins da jurisdigao devem refletir essa ideias. 

Tambem, e por ultimo, parece interessante retomar o conceito de tutela jurisdicional. 
A ideia de um processo civil de resultados aparece em Candido Rangel Dinamarco (1999, p. 
16) para quem a tutela jurisdicional "nao e o mero exercicio da jurisdigao ou somente a 
outorga do provimento jurisdicional em cumprimento ao dever estatal que figura como 
contraposto do poder de agao." Buscam-se resultados, sendo "a utilidade pratica que se deseja 
do processo e a efetiva satisfagao de pretensoes apoiadas pelo direito". 

Sobre Tutela Jurisdicional diz Flavio Yarshell (1999, p. 37): 

A locugao tutela jurisdicional pode ser abrangente nao apenas do 
provimento final ou do resultado do processo - seja ele encarado sob o 
angulo do vencedor, seja encarado sob o angulo do vencido -, mas tambem 
dos meios predispostos ao atingimento daquele provimento ou resultado. 

Se a jurisdigao e a atividade estatal que tem por objetivo, entre outros, a busca do 
equilibrio das relag5es social retomada a ideia da sociedade em crise, deve-se preocupar agora 
em como tornar possivel a tutela jurisdicional efetiva. 

Procurando a conciliagao entre a razoavel duragao do processo, ja estabelecida pela 
EC 45/20047 e o tempo do processo (tempo minimo necessario para a realizagao dos atos 

7 CF Art 5° LXXVIII- a todos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados a razoavel 
duragao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitagao. 
§ 1° As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentals tem aplicagao imediata 
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processuais e a cognicao do magistrado soke a causa), buscam-se formas diferenciadas de 

prestacao junsdicional. 

Ha uma mudanca na concepcao de jurisdicao, nao como forma de solucionar conflitos 

pela resposta (sentenca) o magistrado, mas oportunizando, dando meios para que se busque a 

realizacao da justica fora da formalidade procedimental, fomentando os acordos e 

conciliacoes, trazendo a cooperacao do individuo com os interesses e escopos do Estado 

Democratico de Direito. 

O professor cearense Martonio (2005, p 221 .) falando em artigo sobre democracia no 

ambito do judiciario de forma lucida fala que na verdade o problema da lentidao e apenas a 

ponta do iceberg cuja base se encontra o serio problema de falta de uma cultura democratica 

no Poder Judiciario Brasileiroo, o que influiria nos demais problemas entre outros essa tao 

critica morosidade. Introduzindo tal texto ele alerta: 

A lentidao, as instalacoes da justica etc, e todos as dificuldades materials sao 
reveladoras apenas da parte menos problematiea da situaeao do poder 
judiciario. Na verdade, a preocupacao central e com a demoeratizaeao do 
Poder Judiciario, sua transformacao no sentido de se tornar um instrumento 
da democracia e da transparencia, e nao um estamento burocratico autonomo 
do Estado em si. 

Nesse interim, tanto Martonio (2005), quanto Rocha(1995),parecem concordar que no 

ambito do Poder Judiciario ha a carencia de uma Cultura Democratica, havendo sim um poder 

estruturado de forma burocratica, uma autocracia que privilegia uma diminuta classe dos 

tribunals para escolha de seus membros nos dizeres de Albuquerque Rocha. O que contribui 

significativamente para o conservadorismo e engessamento do Judiciario, para a dificuftagao 

do acesso a justiga e principalmente levanta barreiras no aspecto efetividade do provimento 

jurisdicional e consequentemente trazendo-se a tona a tao discutida aqui morosidade 

processual. 

44 



Ainda, o professor Martonio Barreto falando sobre democracia demonstra seu conceito 

apartir dos ideais iluministas. Apartir do qual se pode destacar a discussao quanto ao grau de 

distancia do deliberante ao deliberado, onde num Poder Judiciario realmente democratico ela 

nao haveria e o acesso a justica seria pleno e acredita-se o tema que se defende aqui quanto a 

celeridade e a implantacao efetiva do processo eletronico influiriam decisivamente na questao 

do acesso a justica e aproximacao entre o judiciario e seus jurisdicionados, ao contrario do 

que se costuma propagar (ou seja, a informatizacao do processo seria uma forma de 

democratizacao da jurisdicao). Contribui martonio (2005,p220. ): 

Diante da Conjuncao desse criterio de origem historica da democracia, 
recorro ao conceito aplicavel ao caso de cultura democratica discutido por 
dois elassicos do pensamento iluminista - Montesquieu e Rousseau, para 
sustentar que a nocao de democracia e de uma instalacao permanente de uma 
cultura democratica se relaciona de forma indissociavel com a conviccao de 
que o representante do povo exerce o poder do Estado. - seja ele o 
presidente de uma republica, ou o seu deputado ou o senador, ou ainda o juiz 
- nao somente pode nao pode ir alem do que esta determinado pelo povo (na 
forma de um " processo desencadeado pelo constituinte[que]nao se detem", 
tratando-se, portanto, de tornar o poder constituinte e, consequentemente, a 
soberania popular, "ilimitada"), como nao lhes sera permitido conviver com 
uma distancia "entre o deliberante e o deliberado, entre quern decide e quem 
ve a decisao" 

2.2 Garantia da razodvel duragao do processo como direito fundamental 

O principio da razoavel duragao do processo, inserto na Carta Constitucional no art. 

5°, L X X V I I , por ocasiao da Emenda Constitucional n. 45/2004 nao e instituto novo. A 

Convencao Americana de Direitos Humanos, tambem conhecida pelo Pacto de San Jose da 

Costa Rica (em anexo), que tem o Brasil como signatario, estabelece em seu art. 8°, que o 

direito a ser ouvido com as devidas garantias e dentro de um prazo razoavel por um juiz, 
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imparcial, independente e competente para o exame da materia, e pertinente a todos os 

individuos. 

Anote-se que tal principio deita tambem raizes no sistema juridico Norte-Americano e 

acha-se expressamente previsto nas emendas n°s 4 e 14 (anexo) que no art. 6° de sua Emenda 

a Constituicao, trata do speedy trial clause (clausula do julgamento rapido). 

Ja a Convencao Europeia para Salvaguarda dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentals (conforme anexo), subscrita em Roma, no mes de novembro de 1950, no seu 

artigo 6°, paragrafo primeiro, traz a seguinte redacao: 

Toda pessoa tem direito a que sua causa seja examinada equitativamente e 
publicamente num prazo razoavel, por um tribunal independente e imparcial 
instituido por lei, que deridira sobre seus direitos e obrigacoes civis ou sobre 
fundamento de qualquer acusacao em materia penal contra ela dirigida. 

Nao se trata apenas de um acrescimo de inciso - despiciendo, diga-se de passagem, 

pois ja albergado pela Carta Constitucional, se observada a norma do art. 5° § 2°, que admite 

ratificaeao dos tratados internacionais como clausulas integrantes do texto maior - mas, 

sobretudo, representam a intencao do constituinte derivado de ratificar a extensao da 

celeridade no ambito judicial, na condicao de garantia fundamental, sendo de incontestavel 

aplicabilidade imediata como garantia do bom recebimento da prestacao jurisdicional. 

No sentido usual a expressao razoabilidade tem varias acepgoes quais sejam: a) 

logicamente plausivel; racionavel, como uma deducao; b) o aceitavel pela razao; racional, 

quando, por exemplo, consideram-se as exigencias feitas; c) que age de forma racional, que 

tem bom senso; sensato, como uma pessoa razoavel; d) o que e justo e compreensivel por se 

basear em razoes solidas, como urn julgamento, uma decisao razoaveis; e) nao excessivo; 

moderado, modico, como os precos assim reputados; e f) que e bom, mas nao excelente; 

aceitavel, suficiente, bastante, como um vinho de qualidade razoavel, um salario razoavel. 
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Ora, sob qualquer perspectiva que se analisem as acepe5es assinaladas para o termo 

razoabilidade ve-se que este jamais podera ser invoeado como instrumento legitimador da 

demora da prestacao junsdicional, a se entender que as deficiencias operacionais do poder 

judiciario poderao militar em desfavor do jurisdicionado, muito mais, se legitimadas por uma 

pueril invocacao de tal principio. 

Ademais, por exemplo, no processo Penal Brasileiroo, se consolidou que a fixacao do 

prazo para encerramento da instrucao criminal e de 81 dias. Esta construcao se originou a 

partir da tentativa encontrada pela jurisprudencia de sistematizar os prazos previstos para a 

pratica dos diversos atos praticados durante a instrucao criminal, tomando por base o 

procedimento comum ordinario previsto nos arts. 394-405 do Codigo de Processo Penal. O 

diploma de ritos, ao tratar do habeas corpus, tambem aponta para a neeessidade da estipulacao 

legal de prazo para a prisao de qualquer pessoa, seja essa prisao provisoria ou definitiva, 

salientando no seu art. 648, inciso I I , que a coacao considerar-se-a ilegal "quando alguem 

estiver preso por mais tempo do que determina a lei". 

No dizer de Humberto Theodoro Junior(1999, p 18), tal garantia "trata-se de uma 

aproximacao com o ideal do processo justo que entre os constitucionalistas contemporaneos 

funciona como um aprimoramento da garantia do devido processo legal. Para merecer essa 

nomen iuris, a prestacao jurisdicional, alem de atender aos requisitos tradicionais - juiz 

natural, forma legal, contraditorio e julgamento segundo a lei - tem de proporcionar a parte 

um resultado compativel com a efetividade e a presteza". 

A ex-aluna da especializacao deste centra Maria suely (2003,p 12 ) frisou bem que 

essa preocupagao e hoje generalizada: 

[...] Sabe -se que uma preocupacao que domina o pensamento dos cientistas 
processuais Brasileiroos e dos operadores do direito esta relacionada com a 
questao da morosidade na efetivacao da prestacao jurisdicionalf...] 
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No entanto, mesmo com as devidas garantias previstas e asseguradas pela Carta 

Constitucional , o problema da demora (tempo) na tramitacao dos processos vem se 

estendendo ao longo dos anos e gerando uma concreta insatisfagao e frustracao na sociedade 

Brasileiroa, haja vista que um julgamento tardio vai perdendo progressivamente o seu sentido 

reparador, na medida em que e adiado o momento do reconhecimento judicial dos direitos, 

pois o que seria justo agora, podera nao ser mais daqui a dois ou dez anos. Dai dizer que para 

que a Justica seja injusta nao faz falta que contenha equivoco, basta que nao julgue quando 

deve julgar. Com isso Ilea claro, conforme ja fora dito que nao basta que o Estado assegure 

apenas o direito que todos possuem de ir a Juizo e reclamar um direito lesado ou ameagado, 

ou seja, o direito ao acesso ao Poder Judiciario (art. 5°, inciso XXXV da CF/88, que garante o 

direito de acao), cabe ao Estado, uma vez que o mesmo avocou a tutela jurisdicional somente 

para si, garantir uma prestacao jurisdicional de forma tempestiva, adequada e efetiva. 

Questiona-se acerca do que seria este prazo razoavel e de como se mensuraria a 

duracao razoavel de um processo. Como e sabido, o direito de jurisdicao, e concebido de 

forma inseparavel do direito a uma tutela jurisdicional prestada de forma eficiente e efetiva. 

Essa tutela efetiva, por sua vez, pressup5e o direito a ter um conflito de interesses solucionado 

dentro de um prazo razoavel, sem as chamadas dilacoes indevidas. Todavia, estabelecer um 

conceito fechado e determinado do que seria o prazo razoavel, criando-se uma regra fixa e 

especifica e, a partir de entao, aplicar este conceito nos casos concretos seria impossivel, uma 

vez que cada situacao envolve elementos e fatos peculiares. E neste sentido que se diz que o 

prazo razoavel, estabelecido inciso LXXVII I , do artigo 5°, da CF/88, e um conceito aberto, 

que devera ser interpretado diante de casa hipotese especifica, levando-se em consideracao 

alguns criterios, a exemplo: 

• Comportamento das partes e de seus procuradores (advogados); 

• Atuacao ou atividade dos orgaos competentes; 
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• Complexidade da causa. 

Desta forma, ao aplicar o prazo razoavel na duracao dos processos, deve-se observar 

se as partes, bem como seus advogados, estao agindo de forma correta, atendendo as 

necessidades do processo sem se desviar de sua fmalidade8, se estao atendendo os prazos 

fixados por lei, bem como se estao sendo solicitos quanto as requisigoes que sao lhes feita 

pelos orgaos competentes para o bom andamento do feito9.Quanto a atuacao dos orgaos 

competentes, estes devem observar o cumprimento dos prazos estabelecidos, aplicando as 

devidas medidas cabiveis na falta daqueles, enfim, trabalhar de forma correta, atendendo 

prazos e necessidades das partes.E por fim, em relagao ao ultimo criterio, a tutela efetiva sera 

justa e implicara em uma decisao num tempo razoavel, diante da complexidade da causa, isto 

e, a razoabilidade sera verificada em proporgao com o grau de complexidade da agao em 

questao. Desta forma, veriiica-se que uma agao de alvara, que possui o objetivo de retirar um 

saldo retido junto a um banco (exemplo), e bem mais simples do que uma agao de 

investigacao de paternidade, onde se deve fazer a pericia cabivel (exame de ADN), ou do que 

um julgamento feito por um juri popular, onde a questao probatoria e bem mais complexa. 

Como ja dito, a aplicacao deste conceito aberto deve ser feito a luz de cada caso, 

levando em consideracao suas peculiaridades e aplicando os criterios acima mencionados, 

para entao verificar se a garantia fundamental e individual que e assegurada pela CF/88, em 

razao do inciso L X V I I I do artigo 5,° esta sendo violada, para a partir dai tomar as medidas 

cabiveis. 

Nao se pode afirmar que uma agao de cobranga, por exemplo, tera uma duragao 

razoavel se for concluida em "x" dias. Isto porque, como ja fora explicado anteriormente, 

nenhum caso, por mais parecido que seja, sera igual a qualquer outro, em razao das 

8 Como, por exemplo, propor um recurso como forma de "ganhar tempo", isto e, os chamados recursos 
protelatdrios, que sao propostos com a linica fmalidade de prolongar a duragao de um processo. 
9 Como apresentagao de documentos, por exemplo. 
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circunstancias e peculiaridades individuals apresentadas. A partir dai, afirma-se que a 

razoavel duracao de um processo e o tempo proporcional e tao logo necessario que um 

conflito social (lide) "leva" para chegar a uma solucao, observando os criterios acima 

mencionados. 

O referido principio e citado no famoso romance kafkaniano, O Processo (1998), 

escrito por volta de 1914, que por sua vez, se mostra como uma obra-prima do genio de 

Kafka, representando um dos maiores romances ja escritos em todos os tempos. 

Em sua narrativa, encontra-se a historia de Josef K. o seu ponto chave, o protagonista 

de O Processo, narra toda a trama sem descobrir a razao de seu infortunio, quem o acusa, e 

qual a acusacao que lhe pesa sobre a cabeca. Em sintese, sabe-se da existencia da acusacao, 

mas nao de seu conteudo, e muito menos de seu autor. 

O Poder Publico, no caso o Judiciario, figura no romance como um enorme Leviata1 0, 

e ao longo da narrativa deste romance, o autor deixa claro, o fato de que todo o procedimento 

judicial ao qual se submete Josef K. 

Entretanto, o principio da razoabilidade, apesar de nao constat, na real acepgao da 

palavra, na grande maioria dos ordenamentos juridicos, ganhou importancia nos paises 

ocidentais neste particular, influenciados por paises como os Estados Unidos, que o 

reconhecem expressamente atraves das emendas mimeros 05 e 14 a sua Constituicao Federal. 

Vale consignar que, a utilizagao da razoabilidade somente era admitida para correcao 

dos defeitos de ordem processual (procedural due process), de qualquer forma, nao era 

atribuido ao Judiciario investigar os criterios de atuacao do Legislativo, exatamente pela forte 

concepcao da separacao e autonomia dos Poderes. 

Contudo, nao mais se mostrou possivel somente a aplicacao da razoabilidade como 

forma de conceber as partes o direito de regularidade processual, sendo que por diversas vezes 

1 0 Monstro biblico representado no livro de jo que representao caos 
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surgiam questionamentos a respeito da razoabilidade dos meios e fins utilizados pelo 

legislador. 

Tambem, se pode vislumbrar a possibilidade de propositura de arguieao de 

descurnpriniento de preceito fundamental, diante da morosidade judiciaria. Tratando-se de 

garantia constitucional, a duracao razoavel do processo, que conforma a essencia de um 

conjunto normativo-constitucional, conferindo-lhe identidade, exteriorizando o sustentaculo 

da propria Constituicao, esta compreendida na concepcao de preceito fundamental.11 

O ato comissivo ou omissivo do orgao jurisdicional ou do orgao administrativo que 

resultar violacao a garantia constitucional de duracao razoavel do processo, judicial ou 

administrativo, em tese, podera dar ensejo a propositura de argiiicao de descumprimento de 

preceito fundamental pelos legalmente habilitados (art. 2°, da Lei n° 9.882/99) perante o 

Supremo Tribunal Federal.1 2 

1 1 Lei n° 9.882, de 3 de dezembro de 1999 

1 2 O inciso I I , do art. 2°, vetado pelo Presidente da Republica, estabelecia que qualquer pessoa lesada 
ou ameacada por ato do Poder Publico poderia propor arguieao de descumprimento de preceito 
fundamental. Nos termos da Mensagem n° 1.807, de 3 de dezembro de 1999, as razoes do veto foram 
as seguintes: "A disposicao insere um mecanismo de acesso direto, irrestrito e individual ao Supremo 
Tribunal Federal sob a alegagao de descumprimento de preceito fundamental por "qualquer pessoa 
lesada ou ameacada por ato do Poder Publico". A admissao de um acesso individual e irrestrito e 
incompativel com o controle concentrado de legitimidade dos atos estatais - modalidade em que se 
insere o instituto regulado pelo projeto de lei sob exame. A inexistencia de qualquer requisite 
especifico a ser ostentado pelo proponente da argiiicao e a generalidade do objeto da impugnacao 
fazem presumir a elevagao excessiva do niimero de feitos a reclamar apreeiacao pelo Supremo 
Tribunal Federal, sem a correlata exigencia de relevancia social e consistencia juridica das argiiicoes 
propostas. Diivida nao ha de que a viabilidade funcional do Supremo Tribunal Federal consubstancia 
um objetivo ou principio implicito da ordem constitucional, para cuja maxima eficacia devem zelar os 
demais poderes e as normas infraconstitucionais. De resto, o amplo rol de entes legitimados para a 
promoeao do controle abstrato de normas inscrito no art. 103 da Constituicao Federal assegura a 
veiculacao e a selecao qualificada das questoes constitucionais de maior relevancia e consistencia, 
atuando como verdadeiros agentes de representacao social e de assistencia a cidadania. Cabe 
igualmente ao Procurador-Geral da Republica, em sua funcao precipua de Advogado da Constituicao, 
a foirnalizacao das questoes constitucionais carentes de decisao e socialmente relevantes. Afigura-se 
correto supor, portanto, que a existencia de uma pluralidade de entes social e juridicamente 
legitimados para a promoeao de controle de constitucionalidade - sem prejuizo do acesso individual 
ao controle difuso - torna desnecessario e pouco eficiente admitir-se o excesso de feitos a processar e 
julgar certamente decorrentes de um acesso irrestrito e individual ao Supremo Tribunal Federal. Na 
medida em que se multiplicam os feitos a examinar sem que se assegure sua relevancia e 
transcendencia social, o comprometimento adicional da capacidade funcional do Supremo Tribunal 
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2.3 O processo e a busca da efetividade da tutela jurisdicional 

Chega-se, assim, a ideia de efetividade esposada por Candido Rangel Dinamareo 

(1999,p.270), ressaltando as tendencias metodologicas da ciencia processual: "[ . . . ] a 

efetividade do processo, a qual constitui expressao resumida da ideia de que o processo deve 

ser opto a cumprir integralmente toda a sua funcao socio politica juridica, atingindo em toda 

a sua plenitude todos os seus escopos institucionais " 

Neste mesmo sentido, Humberto Theodoro Jiinior(1999,p.34) tambem define 

efetividade ao confronta-la com o acesso a justica: 

O ideal de acesso a justica se confunde com a aspiraeao de efetividade da 
prestacao jurisdicional. Por efetividade entende-se a aptidao de um meio ou 
instrumento para realizar os fins ou produzir os efeitos para que se constitui. 

Tambem da sua contribuicao, (por meio de trabalho de monografia juridica) para a 

efetividade a especialista que passou pelo curso de especializacao em Direito processual Civil 

que ja fora no campus de Sousa, Maria Suely diz o seguinte (2003 pl4.): 

O termo efetividade tem o condao de identificar o fenomeno juridico social 
que substancia, em sentido amplo, a obediencia as normas juridicas, sendo 
necessario, a priori, afirmar que as normas de um modo geral nem sempre 
atingem o atributo da efetividade de forma plena. Contudo, nao se pode 
deixar , nesse momenta, de destacar que a adequacao ao caso concrete, 
caracterizado como fenomeno da subsuncao, a utilizacao racional das 
normas adotadas, o grau de justica contido na solucao dada a demanda e 
preconizada para o problema, sao apenas alguns dos muitos atos que 
ensejam a efetividade. 

Diante de diversos fatores que atravancam a boa administracao da justica, gerando a 

"crise do Poder Judiciario" e que fartamente sao conhecidos pela imensa maioria daqueles que 

lidam e operam diuturnamente com o Direito, a efetividade e o clamor maior de todos. A sua 

falta e gerada, dentre outras causas: pelo formalismo exacerbado; pela lentidao na entrega da 

Federal constitui inequivoca ofensa ao interesse publico. Impoe-se, portanto, seja vetada a disposicao 
em comento." 
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prestacao jurisdicional; pelo numero excessivo de recursos - muitos deles com motivacao 

meramente protelatoria, usurpando o direito de defesa - causando o seu "represamento" nos 

Tribunals Superiores; pelo alto custo dos processos; pelo numero insuficiente de juizes e 

cartorios; pela falta de serventuarios e mesmo de estrutura fisica e tecnologica para o melhor 

funcionamento dos cartorios; pelo despreparo de muitos profissionais do direito em 

decorrencia da proliferacao de cursos de Direito com baixo padrao de ensino, ou seja, ha uma 

infmidade de fatores e nenhum deve ser eleito como preponderate ou qualificado como de 

somenos importancia, pois e justamente a somatoria de todos os problemas que desencadeia a 

crise e conduz a ineficaeia. Por isso, as possiveis soluc5es tambem sao conjunturais e serao 

esposadas noutro capitulo. A bem da verdade, rarissimas sao as comarcas Brasileiroas nas 

quais referidos problemas nao comprometem a boa aclmirustracao da justica. Nestas a 

contribuicao da iniciativa privada ou de outros segmentos da sociedade tem sido decisivos 

para um melhor aparelhamento das instalacoes judiciarias. 

Ou seja, na maioria das vezes a efetividade e obstada ou prejudicada por fatores 

externos a ciencia processual. Mas nao se deve pensar tratar-se este problema de 

exclusividade nacional, pelo contrario, ha muito tempo ganhou contornos mundiais, 

principalmente na Italia, Alemanha e Argentina. No Brasil, ja na decada de 80, Barbosa 

Moreira (1989, p . l ) apontava a falta de efetividade como gravissimo problema na distribuicao 

da justica nacional: 

Pusemos em relevo, antes de tudo, o deslocamento da tonica, nas 
preocupacoes da doutrina, da elaboracao conceptual e da construcao 
sistematica - predominantes ao longo de um seculo, desde os albores do 
movimento de afirmagao cientifica do direito processual como disciplina 
autonoma, em meados do centurio anterior-, ate ha uma ou duas decadas-, 
para os problemas relacionados com a melhor realizagao pratica da funcao 
pratica do processo, ou se se preferir, com a 'efetividade' deste 
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Diante desta realidade, felizmente o direito processual tem desenvolvido algumas 

soiuc5es legislativas bastante criativas para o enfrentamento destas questoes. Ainda observa 

Barbosa Moreira (1989, p.2): 

A crescente pressao 'social' no mundo do processo impele-o ao reajuste dos 
instrumentos de tutela, ou ao fabrico de novos, para atender de modo 
conveniente a interesses de relevancia cada vez maior, que ultrapassam o 
nivel individual para atender com a vida de comunidades as vezes 
amplfssimas. 

Somente a titulo de exemplificacao, indubitavelmente o desenvolvimento das tutelas 

diferenciada e de urgencia (ou emergencia) no direito processual civil Brasileiro, seguindo o 

modelo originariamente italiano, mostra-se mais que conveniente, ou seja, mostra-se na 

pratica forense absolutamente necessario para abreviar procedimentos reconhecidamente 

demorados e que colocam em risco a efetiva e tempestiva protecao do direito das partes. "A 

efetividade do processo, portanto, depende do bom entendimento de como opera a tutela 

jurisdicional e tambem do direito material a atuar", enfatiza Flavio Yarshell (1993, p. 64). 

Em Barbosa Moreira (1994, p. 8) encontra-se a nocao de efetividade do processo nos 

seguintes termos: 

I) O processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do 
possivel, a todos os direitos contemplados no ordenamento. 
II) Em toda extensao da possibilidade pratica, o resultado do processo ha de 
ser tal que assegure a parte vitoriosa o gozo pleno da especifica utilidade a 
que faz jus segundo o ordenamento 

O fim a que se presta e o clamor publico diante de suas necessidades, nitidamente 

impingiram ao processo uma dimensao etica e valorativa, alem de polltica e social, 

encerrando em seu bojo a propria coneepeao axiologica do justo e da justica. 

Outra nao e a ideia de Humberto Theodora Junior (1995, p. 9) a esse respeito: 

Nas ultimas decadas o estudo do processo civil desviou nitidamente sua 
atencao para os resultados a serem concretamente alcancados pela prestacao 
jurisdicional. Muito mais do que com os classicos conceitos tidos como 
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fundamento ao direito processual, a doutrina tem se ocupado com remedios e 
medidas que possam redundar em melhoria dos servicos forenses. Ideias 
como a de instrumentalidade e efetividade passaram a dar a tonica do 
processo contemporaneo. Fala-se mesmo de 'garantia de um processo justo', 
mais do que um 'processo legal', colocando no primeiro piano ideias etieas 
em lugar do estudo sistematico apenas das formas e solenidades do 
procedimento. 

Na licao de Delosmar Mendonca Junior (2001, p.66), destaca-se a dimensao politica 

do processo e justamente a necessidade de uma politica governamental que conceda recursos 

para que o Judiciario possua estruturas eficazes e pessoal suficientes para bem desempenhar o 

exercicio jurisdicional e garantir a efetividade processual: 

Ha pelo menos duas faces na apreciacao de efetividade do processo: uma 
visao ampla, geral, multivalorativa, aproximando-se das modernas 
concepcoes de acesso a justica que tem dominado o cenario da ciencia 
processual. Por este angulo aberto, a visao de efetividade ultrapassa a esfera 
da tecnica processual e atinge as esferas politicas e sociais. Atente-se que 
nao estamos negando os escopos socio-politicos do processo. E evidente que 
o ordenamento processual possui, alem da fmalidade eminentemente 
juridica, as funcoes politicas e sociais. O que se coldca neste instante e que a 
referenda a efetividade, no sentido amplo, abre a perspectiva para a extensao 
da discussao aos mecanismos politicos, sociais e institucionais que digam 
respeito a realizacao do acesso a ordem juridica justa. Sao os efeitos 
produzidos por politicas de aparelhamento e fortalecimento do poder 
judiciario; de recursos economicos para a atividade jurisdicional; na 
universalidade da tutela jurisdicional, instrumentos nao jurisdicionais de 
composicao e paeificaeao, as despesas no processo, etc. De outro angulo, 
podemos visualizar o problema da efetividade em relacao a otimizar a 
tecnica processual, visando a conquista de resultados com observancia de um 
justo processo.f...]. 

Mas nao e so. O encontro da tao pretendida efetividade, dada a sua ligacao intima com 

o mais amplo significado de "acesso a justica", tambem resulta na necessidade de se garantir 

plena "cidadania". Esta, por sua vez, representa muito mais que a existencia de direitos 

politicos para os individuos nacionais, ou seja, deve ser entendido como um direito complexo, 

mescla de direitos e deveres politicos, mas inserido numa concepcao de Republica e Estado 

Democratico como e o Brasileiro, objeto de uma abordagem mais cuidadosa em separado. 

Acerca do acesso a Justica, o paranaense Marinoni (2005, p.32) compreende: 
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O direito de acesso a justica, atualmente, e reconhecido como aquele que 
deve garantir a tutela efetiva de todos os demais direitos. A importancia que 
se da ao direito de acesso a justica decorre do fato de que a ausencia de 
tutela jurisdicional efetiva implica a transformaeao dos direitos garantidos 
constitucionalmente em meras deelaracoes politicas, de conteudo e fungao 
mistificadores. 

Voltando a Delosmar Mendonca (2001, p 12.),professor Paraibano da UFPB assim 

resume o que se espera da efetividade judiciaria : 

Pensamos (e nao somos exclusivos) que a sociedade exige e espera um 
processo de qualidade: que nao abandone as garantias acumuladas na luta 
contra o poder tiranico e que possa produzir verdadeiros resultados, 
realizando pretensoes de direito material. A qualidade da jurisdicao nao esta 
na perfeicao dos caminhos escolhidos para se chegar a verdade se o preco for 
a inutilidade do provimento final. Sem efetividade nao existe qualidade. 

2.3.1 O principio da eficiencia da administracao publica e a questao da efetividade 

Ainda dentro da discussao empreendida, ha a possibilidade de se considerar como de 

afronta ao principio da eficiencia da administracao publica falta de efetividade na prestacao 

jurisdicional, muito embora o entendimento mais facil que seria somente no piano do Poder 

Executivo a incidencia deste principio, em atuar com a maxima eficiencia, poupando recursos 

e proporcionando os melhores resultados. Mas o mencionado principio tambem obriga ao 

Poder Judiciario vez que, inexoravelmente, a administracao da justica e funcao estatal 

exercitada atraves de um dos Poderes constituidos do Estado. 

Assim sendo, tambem cumpre ao Judiciario agir com presteza e garantir bons 

resultados no exercicio da atividade jurisdicional. Ou(seja, mais uma vez a constituicao faz 

previsao expressa do conteudo programatico da "efetividade". Helly Lopes 

Meirelles(1993,p.65) diz: "O dever de eficiencia corresponde a realizacao das atribuicoes do 

agente publico com presteza, perfeicao, rendimento funcional e com resultados positivos para 

o servico publico e satisfatorio atendimento das necessidades [. . .]". Isso, evidentemente, inclui 

os juizes e demais serventuarios da justica em geral, "[...]a busca pelo bem comum com o 

exercicio imparcial, transparente, participativo, eficaz, qualitativo e sem burocracia, de suas 
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competencias, com a melhor utilizac&o possivel dos recursos publicos e maior rentabilidade 

social", tambem leciona Alexandre de Moraes(2001, p. 107 ) sobre o significado da eficiencia 

para a administracao publica. 

Aquilo que foi idealizado para ser celere e realizar imediatamente o direito do 

exeqiiente, previamente reconhecido por sentenca judicial ou mesmo com base em titulo 

extrajudicial, na maioria das vezes esbarra em muitos anos de lentidao provocados pelo 

exercicio abusivo e usurpador do direito de defesa. 

Por fim, toda a discussao empreendida ate este momento pode ser sintetizada na 

fungao do Estado, e podemos dizer a causa de sua existencia: a conservagao de seus entes. 

Nao e outra a opiniao de Hobbes em seu Leviatd ou materia, forma e poder de um Estado 

eclesidstico e civil: 

O FIM ULTIMO, causa final e designio dos homens (que amam 
naturalmente a liberdade e o dominio sobre os outros), ao introduzir aquela 
restricao sobre si mesmos sob a qual os vemos viver nos Estados, e o 
cuidado com sua propria conservagao e com uma vida mais satisfeita. 

Assim tudo o que foi neste espaco discutido, ocupava-se, igualmente, de falar dessa 

fungao protetora do Estado, desta na verdade obrigagao de tutelar seus' suditos (no caso desta 

discussao, mais especificamente jurisdicionados), ja que estes abriram mao de sua liberdade 

inicial, de fazer Justiga Privada em nome da forga, organizagao e equidade e maior efetividade 

(teoricamente) mais proprios da Tutela fornecida pelo aparato estatal. Procurando em Hobbes 

mais uma vez, o trecho a seguir demonstra a forga destas afirmagoes: 

Se nao for instituido um poder suficientemente grande para nossa seguranca, 
cada um confiara, e podera legitimamente confiar, apenas em sua propria 
forga e capacidade como protegao contra todos os outros.(Hobbes, data ) 

Sendo que neste capitulo embora se propusesse discutir o processo sob a otica da 

razoabilidade/efetividade na verdade acabou-se por adentrar a conceitos de agigantada 

importancia como Jurisdigao e Democracia acabando por desembocar na essencia da teoria do 
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Estado e do pacto Social exposta por Hobbes e outros teoricos, fazendo perceber a grandeza e 

relevancia da questao, que se mostra basilar ate para a propria estruturacao do Estado. 

No ultimo ponto desta discussao, apos ter-se acompanhado como o processo evoluiu e 

agora ter comprovado a importancia do bom desenrolar do processo, ter-se-a no proximo 

capitulo uma das solucoes que se projetam para tal questao: a informatizacao do processo, a 

qual pela expectativa que gera promete ser no Mundo do Direito o que ja foi no resto do 

mundo globalizado, especialmente nas finaneas e no jornalismo que hoje sao completamente 

dependentes deste aspecto. 
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Capitulo 3 A Justica sem Papel: Visao geral da iniornuiti/acao e suas 
consequencias 

Mas la vem eles novamente eu sei o 
que vou fazer : Reinstalar os 
sistemas... 

Pitty musica: admiravel chip novo 

E nessa tonica, que se finaliza a discussao proposta, com um topico referente a 

informatizacao do processo propriamente dita, onde sem pretensoes de minudenciar se propoe 

a exposicao do e - processo e suas caracteristicas para que seja mais conhecido, abordando a 

questao da seguranca (primordial tanto no direito como na informatica) e se questionando 

acerca das experiencias ja implantadas, alem da continuacao da discussao do topico anterior 

sobre celeridade e efetividade e e claro salutares questionamentos na otica legal e doutrinaria 

que sao inerentes ao ramo do direito digital. 

3.1 Conhecendo o processo digital: seu conceito, caracteristicas, 

No processo eletronico, ou processo digital, chegar-se-ia a um grau de informatizacao 

tal que se teria a completa substituicao do meio fisico papel pelos meios de armazenamento 

disponibilizados pela informatica. Ainda que com certas divergencias entre os autores sobre 

os pormenores de como funcionaria, achando uns que devia haver a ausencia total de papel, ja 

reiterando outros na necessidade de uma copia fisica de seguranga, se coincide pela total 

utilizacao dos meios binarios, ou seja, ao inves de termos autos processuais impressos, 

formando os cadernos que se amontoam nos cartorios, ter-se-iam bases de dados que 
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armazenam o conteudo dos processos em si, e nao apenas sua movimentacao, como e feito 

atualmente no Estado da Paraiba. 

A adocao dos meios informaticos para o armazenamento e gerenciamento dos 

processos judiciais tem caracteristicas e necessidades proprias. Ha que se identificar 

claramente quern esta enviando determinado documento pela Internet; ha que se garantir que 

os autos digitals nao sofram alteracSes; ha que se ter a facilidade de recuperacao dos dados 

em caso de um desastre; ha que se ter tecnicos especializados para resolver questoes relativas 

a utilizacao do sistema e para promover treinamentos aos usuarios deste. Estes requisitos 

serao discutidos com mais afinco no decorrer do presente estudo. 

Nas pesquisas para substanciar ensaios e pecas juridicas pode-se encontrar na internet 

uma vasta gama de artigos doutrinarios, petigoes, recursos e coletaneas de jurisprudencias que 

enriquecem sobremaneira o trabalho que esta sendo produzido. Na grande maioria das vezes o 

professional prefere pesquisar as informag5es juridicas que precisa pela internet, pois alem da 

economia podem ser encontrados trabalhos de grandes doutrinadores atualizados e recentes, 

pois a publicagao na rede mundial e quase que instantanea ao contrario da publicagao escrita 

que pode demorar dias, meses e ate anos. 

Ja no campo judicial ja comegam a aflorar casos envolvendo questoes ligadas a 

direitos autorais, monitoramento do correio eletronico de empregados, crimes virtuais, 

contratos eletronicos que sao levados aos tribunals e enfrenta uma grave lacuna legal 

deixando praticamente livre a interpretagao por parte do julgador que necessita de 

conhecimentos tecnicos e do direito comparado para poder ter um norte razoavel para decidir. 

Isso tudo so para se ter uma breve nogao do dominio que a informatica j a alcanga no mundo 

do Direto. 

O novo direito processual que surge (verbo colocado propositadamente no presente, 

mas que tambem poderia ser colocado no passado ou no futuro que o sentido permaneceria o 
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mesmo), com o uso da tecnologia da informaeao, e totalmente diferente do que imaginaram os 

grandes processualistas do seculo passado. Nao ha papel. Nao ha documentos fisicos. Nao ha 

carimbos. Tudo e digital. Tudo e novo. Tudo e diferente. 

Necessario se faz para essa insercao do processo eletronico a devida 

interdisciplinaridade, Pimentel (2000, p. 195) ao falar do pensamento de Limongi de Franca, 

notavel na logica juridica, fala que no cyberdireito e necessaria a atuacao em conjunto em 

todas as etapas do programador com o profissional do direito: 

Discorrendo sobre a interacao dos trabalhos do jurista e do programador, 
Limongi Franca concorda com Losano ao admitir a participacao deste ultimo 
profissional na pesquisa juscibernetica, apenas enquanto estiver sendo 
tratada exclusivamente na circunscriacao do quarto approccio. No entanto, 
insta a discordar que isto tambem deva acontecer com o analista. Este, para 
Franca, deve se ocupar tanto com problemas tecnico-informaticos quanto 
juridicos. Deveras, em um dado projeto o analista deve examinar os 
problemas juridicos em conjunto com o jurista, para melhor e mais 
abrangentemente sugerir o modo pelo qual o computador devera executar o 
sistema em estudo. Na fase de execucao, ai sim, deve ser auxiliado delo 
programador cuja funcao e a de converter as defmicoes do analista numa 
linguagem inteligivel ao computador. 

Esse novo processo, que, na linguagem cibernetica, pode ser chamado de e - processo 

(processo eletronico), segundo George Marmelstein Lima apud Leandro de Lima(2004, p. 12) 

aponta caracteres como:: a) ampla publicidade; b) velocidade; c) maxima comodidade; d) 

maxima informacao (democratizacao das informacoes juridicas); e) diminuicao do contato 

pessoal; f) automacao das rotinas e decisoes judiciais; g) digitalizagao dos autos; h) expansao 

do conceito espacial de jurisdicao; i) substituicao do foco decisorio de questoes processuais 

para tecnicos de informatica; j ) preocupacao com a seguranea e autenticidade dos dados 

processuais; k) crescimento dos poderes processual-ciberneticos do juiz; 1) reconhecimento da 

validade das provas digitals; k) surgimento de uma nova categoria de excluidos processuais: 

os infoexcluidos.alem de outros caracteres a exemplo da possibilidade estatisticas confiaveis 

de acompanhamento. 
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Destes aspectos dois merecem destaque e por isso serao abordados em topieos 

proprios mais adiante. A saber, sao: a seguranca das informaeoes processadas e a exclusao 

que ocorre com surgimento da era digital, os quais dao contornos de aparentar serem pontos 

frageis na implementacao do processo digital, mas que certamente nao impeditivos de sua 

viabilizacao, sendo tais dificuldades, por vezes apenas aparentes, nao correspondentes com a 

realidade. 

Alexandre freire Pimentel (2000, p. 101) expoe o que ele chama de Direito 

Cibernetico (denominacao que ele acha mais apropriada para o fenomeno da adoeao dos 

meios digitals pelo direito): 

O direito artificial-cibernetico proporciona a perspectiva de solucionar o 
problema do ordenamento juridico atraves do uso do computador eletronico, 
servindo de passagem para conectar a cibernetica a jurisprudencia, com o 
uso da logica simbolica e no terreno cultural do estudo juridico e da algebra 
de Boole. Para tanto fora necessario, a principio, reduzir o problema juridico 
a uma dimensao logica capaz de proporcionar sua transformaeao, a ponto de 
permitir submete-lo a um processamento eletronico da informacao juridica, 
cujo resultado seria considerado como direito artificial devido a um 
raciocinio perfeitamente objetivo e, assim, totalmente tecnizado. 

3.2 Assinatura digital e sistemas de certificaqao - A questao da seguranca 

Como e bem sabido, dos aspectos que vislumbramos ao estudar a ciencia juridica um 

dos mais realcados e a seguranca juridica Miguel Reale (1996), discorrendo acerca da 

obrigatoriedade ou a vigencia do Direito, afirma que a ideia de justica liga-se intimamente a 

ideia de ordem. No proprio conceito de justica e inerente uma ordem, que nao pode deixar de 

ser reconhecida como valor mais urgente, o que esta na raiz da escala axiologica, mas e 

degrau indispensavel a qualquer aperfeigoamento etico. 
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Aliado desse Conceito Juridico e recepcionando do tal preocupacao, o chamado 

Mundo digital, tambem eleva a seguranca ao patamar maxirno utilizando-se de instrumento 

como a Criptografia a assinatura digital, senhas de acesso, impossibilidade de alteraeoes de 

documentos, rastreamento de acessos, os documentos e meios da informatica conseguem ter 

validade juridica autenticidade necessaria a nao macular a seguranca do Direito. 

3.2.1 A Assinatura Digital 

A assinatura digital e um codigo criptografado que identifica quern e o usuario para 

um outro computador. No caso da certificacao de e-mails, ela tem dois objetivos basicos: 

garantir a identidade de quern enviou a mensagem e garantir a inviolabilidade do conteudo 

daquela mensagem. Ou seja: o destinatario tem certeza de que o remetente e mesmo quem diz 

ser e que, durante o processo de transmissao, aquelas iriformacoes nao foram editadas, 

trocadas ou alteradas. O sistema da assinatura digital se baseia na criptografia assimetrica. 

Cada usuario recebe um par de chaves: uma chave privativa e uma publica. A chave privativa 

e unica e fica no computador pessoal do usuario, protegida por senha. Ja a chave publica e 

distribuida pelo usuario a todos que ele desejar. Com ela, as outras pessoas podem 

criptografar as mensagens enviadas para aquele usuario. 

Criptografia, de cript (esconder) e grahfie (gratia) e a arte de escrever em cifra ou em 

codigo. Sua utilizacao remonta ao surgimento da propria escrita. Sua grande utilidade foi 

comprovada principalmente nos periodos de guerra, era imprescindivel a seguranca do sigilo 

de informacao. 

Portanto, em computadores, a criptografia se caracteriza basicamente como a 

aplicacao de uma fungao matematica de resolucao praticamente impossivel para os 

computadores atuais (mesmo todos os computadores do mundo, trabalhando juntamente, 
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demorariam um longo tempo para soluciona-la) sobre 6 documento que se deseja criptografar, 

tornando-o ilegivel para pessoas nao autorizadas. O que diferencia o resultado desta fungao 

matematica e a utilizagao de uma chave (um padrao criptografico), da qual se utiliza a fungao. 

Esta chave e basicamente um arquivo do qual apenas o autor tem posse e que contem um 

padrao a ser utilizado para tornar o documento sigiloso ininteligivel. Podemos nos valer de 

uma criptografia simetrica ou de uma assimetrica. 

Se desejar-se armazenar arquivos num computador de forma que so se consiga le-los 

mediante apresentagao de uma chave, ou seja, que so os autores consigam ler os arquivos. 

Nesta situagao, basta a utilizagao de uma unica chave, que sera utilizada para se criptografar e 

se decriptar o documento sigiloso. E em razao da utilizagao de uma unica chave que este tipo 

de criptografia e chamada de simetrica: pois o padrao (chave) que e utilizado para criptografar 

e o mesmo que e utilizado para decriptar. Quando o intuito e que outras pessoas venham a ler 

a mensagem, surge um problema: se utilizar-se criptografia simetrica, (uma unica chave para 

criptografar e decriptar), ter se-a de passar esta chave para a pessoa que deseja ler a 

mensagem flea tudo bem, se o destinatario e alguem de confianga do autor, mas se por acaso 

se utilizar conceito de chave para identificar o autor da mensagem (como se faz com a 

assinatura tradicional), teremos um grande problema: uma vez que a chave utilizada para 

decriptar e a mesma que e utilizada para criptografar, nao ter-se-a como identificar quem 

realmente e a autor do documento, haj a vista que a chave do autor sera passada para os 

leitores e estes poderao se valer dela para criptografar mensagens suas, e assim por diante, 

Como solugao surge a criptografia assimetrica, criada na decada de 70 e ate hoje 

utilizada. E dita assimetrica porque faz uso de dois padroes criptograficos (duas chaves). Na 

criptografia assimetrica, cada pessoa tem duas chaves. Uma sera do conhecimento apenas do 

remetente (chave privada), ao passo que a outra sera do conhecimento de qualquer pessoa 

(chave publica). Pela natureza assimetrica desse tipo de criptografia, um documento 
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criptografado com a utilizagao da chave privada de um individuo so podera ser decifrado com 

a utilizagao da chave publica desta mesma pessoa. Da mesma forma, um documento 

criptografado com a chave publica, so podera ser decifrado com a chave privada. 

Exempliflcando dentro do contexto do processo digital: um advogado, ao elaborar uma 

petigao, "assina" (criptografa) a mesma com sua chave privada. Ele envia esta pega 

criptografada a um sistema de informatica (ou outra pessoa) juntamente com sua chave 

publica (na verdade, com um certificado digital). O destinatario da mensagem, para decifra-la, 

tera de fazer uso desta chave publica do remetente. E justamente esta decriptagao correta que 

assegura a autenticidade da origem e do documento, pois quando este e alterado entre a 

criptografia e a decriptagao, esta ultima nao funciona. Caso este destinatario queira responder 

ao remetente com um documento de forma que apenas o ultimo possa ler, basta criptografar o 

documento com a chave publica do remetente inicial. Este documento, criptografado com a 

chave publica, so podera ser decriptado com a chave privada. Assim, apenas o remetente da 

primeira mensagem, que detem a chave privada, podera decifrar o documento e le-lo 

corretamente. 

Se dispondo desse meio identificar de forma unica o autor da mensagem e, mais que 

isso, a autenticidade do documento, percebe-se neste mecanismo a existencia de uma 

assinatura digital, largamente utilizada (e pfatiCamente uma unanimidade) para diversas 

finalidades envolvendo comunicagoes no mundo dos computadores, principalmente na 

Internet. 

Entretanto, ainda se tem alguns problemas a resolver: como garantir que nao havera 

chaves (padr5es) duplicadas, de forma que pessoas distintas estejam criptografando 

documentos com o mesmo padrao (a mesma chave privada), impedindo que se garanta a 

autoria e autenticidade dos documentos? Como evitar que uma mesma pessoa utilize-se de 

varias chaves privadas para depois se escusar da autoria de algum documento mediante a 
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apresentacao de chave diversa da utilizada? A solucao destas questoes perpassa pelo estudo 

das autoridades certificadoras e seus certificados. 

3.2.2 As Autoridades Certificadoras e os Certificados Digitals 

Os certificados digitals tem uma importancia analoga a dos certificados tangiveis, 

como a certidao de nascimento, por exemplo. Da mesma forma que a autenticidade de uma 

certidao de nascimento reside no fato de que esta foi expedida por um cartorio com fe de 

oficio, no universo virtual tambem e necessario que um terceiro de confianca ateste que a 

chave publica daquela pessoa que assinou digitalmente um documento, realmente lhe 

pertence. 

O certificado digital e um documento eletronico assinado digitalmente por uma 

terceira parte confiavel que associa o nome e atributos de uma pessoa a uma chave publica. O 

fornecimento de um certificado digital e um servico semelhante ao de identificacao para a 

expedicao de carteiras de identidade. O interessado e identificado mediante a sua presenca 

fisica pelo terceiro de confianca - com a apresentacao dos documentos necessarios - e este lhe 

emite o certificado digital. Na pratica, quando se recebe uma mensagem assinada 

digitalmente, ela estara acompanhada do certificado digital do remetente, onde constant, entre 

outros dados, a sua chave publica 

Quando um destinatario recebe uma mensagem assinada digitalmente, recebera 

tambem um certificado. O que fara entao e veriiiear a autenticidade do certificado com a 

autoridade de confianca e checar se o documento consegue ser decriptado com a chave 

publica do remetente, contida no certificado. 

Desta forma, o papel das autoridades certificadoras e dar fidedignidade aos 

certificados e as chaves por elas emitidas. Vem entao mais um problema: quem atestara a 

66 



autenticidade da autoridade certificadora? A resposta a esta pergunta e: outra autoridade 

certificadora. Isto porque existe uma estrutura hierarquica de autoridades certificadoras, onde 

umas sao certificadas por outras e ha uma autoridade certificadora raiz, responsavel pela 

idoneidade de todo o sistema, haja vista que nao ha outra autoridade que a certifique. 

3.2.3 As Infra-Estruturas de Chaves Ptiblicas (ICP's) 

Defme-se uma ICP (infra-estrutura de chaves publicas) como um sistema cuja 

fmalidade maior, mas nao exclusiva, e emitir certificados digitals (e conseqiientemente 

assinaturas digitals) a um universo de usuarios. Alem disso, os entes que comp5em uma ICP -

os terceiros de confianca - tem que administer os certificados por ela emitidos, haja vista que 

pode ocorrer alguma quebra de sigilo, furto ou roubo da chave privada de algum usuario, o 

qual entrara em contato com a autoridade certificadora para que seu certificado seja 

cancelado. Percebe-se, entao, que uma ICP se assemelha a outras estruturas prestadoras de 

servicos existentes na sociedade. 

3.2.4. A ICP-Brasil 

No Brasil, a Medida Provisoria n° 2.200, de 28 de junho de 2001, reeditada atraves da 

Medida Provisoria n° 2.200-2, de 24.de agostode,2001, instituiu a ICP. Brasil. Esta consiste 

numa estrutura composta por uma autoridade gestora de politicas, denominada de Comite 

Gestor, pela AC-Raiz da ICP-Brasil, pelas Autoridades Certificadoras e pelas Autoridades de 

Registro. 
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O Comite Gestor e um com a fungao principal de coordenar a implantagao e o 

funcionamento da ICP-Brasil, bem como definir as normas tecnicas a serem observadas neste 

ambito. Para isso edita resofucoes e analisa as materias a serem apreciadas, que serao 

analisadas pela Comissao Tecnica Executiva (a COTEC), que auxilia e da suporte tecnico ao 

Comite Gestor. 

As resolucoes, por sua vez, sao aplicadas e cumpridas pela Autoridade Certificadora 

Raiz, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informagao (ITI), autarquia federal vinculada a 

Casa Civil da Presidencia da Republica. As Suas fungoes sao auditar, credenciar e fiscalizar 

as Autoridades Certificadoras. 

As entidades interessadas em se tornar autoridades certificadoras tem de provar, dentre 

outras coisas, terem capacidade tecnica e organizacional para: emitir os certificados e 

gerenciar listas de certificados revogados; e garantir a seguranga e integridade de suas 

instalagoes. 

As AR's (Autoridades de Registro) sao entidades operacionalmente vinculadas a uma 

AC (Autoridade Certificadora). Sua fungao e identificar e cadastrar usuarios na sua presenga e 

encaminhar solicitagoes de certificados a AC vinculada, bem como manter registros de suas 

operagoes, conforme determina o art. 7o da MP 2200-2/200113. E oportuno registrar que, por 

forga do art. 10, § 2o da MP 2200-2/200114,certificados emitidos por entidades nao 

pertencentes a estrutura da ICP-Brasil tambem sao validos judicialmente, desde que 

reconhecido as partes que estejam envolvidas no documento. 

Por fim, e interessante registrar que as seis primeiras autoridades certificadoras 

credenciadas juntamente ao ITI (autoridade certificadora raiz) foram: Autoridade 

1 3 Art. 7o 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. 
1 4 § 2o 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 quern 
for oposto o documento 
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Certificadora Presidencia da Republica, Autoridade Certificadora Serpro, Autoridade 

Certificadora Serasa, Autoridade Certificadora Certisign, Autoridade Certificadora Secretaria 

da Receita Federal e Autoridade Certificadora Caixa Economica Federal. 

O doutrinador Marcacini apud Renata Sarmento (2005, p.), entende que o conceito 

atual de documento abrange tambem o documento eletronico porque "deve privilegiar o 

pensamento ou fato que se quer perpetuar, e nao a coisa em que estes se materializam". Ele 

ainda acrescenta a necessidade do uso da criptografia assimetrica, que permitira o registro 

inalteravel do fato. 

Ainda Renata Sarmento(2005,p) no que tange a validade tambem da mais uma 

alternativa: 

A validade do documento eletronico tambem pode ser verificada tomando 
como base o artigo 332 do CPC, artigo esse ja mencionado nos topicos 1.3 e 
1.8 pelo qual se entende que, mesmo nao eonstatando expressamente na lei, 
o documento eletronico, sendo possuidor de caracteristicas populares e 
enquadrado como prova documental, confirmando o principio da livre 
apreciacao judicial da prova. 

Ademais, questionar tanto a utilizagao dos meios digitals sob a egide de uma possivel 

macula na seguranga juridica, e atitude apenas esperada de avessos convictos a adogao dos 

meios eletronicos, os quais,porventura, nao detem sequer conhecimento suficiente acerca do 

tema seguranga e informatica, para saberem, por exemplo, que o sistema bancario e um dos 

mais informatizados e ao mesmo tempo o mais seguro e eficiente. Ou entao se esquecem da 

repercussao no Brasil das urnas eletronicas, coibindo fraudes e acelerando o processo 

eleitoral. 

Na verdade, o tema seguranga, e o aspecto em que a informatica e o direito mais 

aparentam se aproximar havendo extrema preocupagao na sua manutengao. A possibilidade 

de violagao da seguranga existe sempre em qualquer area, nao so na informatica, que ao que 
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se pode vislumbrar e onde percebemos a questao recebe mais atencao e deveras resulta mais 

eficiencia. 

J.J. Experiencias no Brasil 

Os caminhos para a informatizacao do processo pode-se dizer, formam um 

emaranhado complexo, diversificado e tortuoso e tao isoladas e por vezes limitadas, foram as 

ideias implantadas, mas decerto nao se pode furtar seu credito, nem tampouco menosprezar-

lhe as consequencias positivas. E certamente conjuram para uma tendencia ja apresentada em 

diversas areas como a imprensa ou o sistema financeiro de completo dominio da informatica, 

como, alias, e uma tendencia global. 

Prova disso e o pacto do Estado em favor de um judiciario mais rapido e republicano 

(em anexo), assinado pelos representantes dos tres poderes constitucionais. Nele ha o 

comprometimento pela informatizacao do judiciario em prol da celeridade processual. Alem 

do que ha varios projetos de lei tramitando no congresso a fim de definir o que seriam os 

moldes de um processo digital. Trata-se de projeto que so foi adiante por forga da agao 

articulada dos tres Poderes do Estado. Promovendo por exemplo a ampliagao, da 

informatizagao, para que outras experiencias - como os processos eletronicos ("virtuais") na 

Justiga Federal - sejam aprofundadas. 

O projeto Justiga Sem Papel, uma parceria entre o Mimsterio da Justiga, a Fundagao 

Getulio Vargas e a Souza Cruz, surgiu no inicio de 2004 com o proposito de promover no 

ambito da Justiga Brasileira uma cultura favoravel ao uso de ferramentas tecnologicas 

avangadas, como o abandono do papel e a adogao do chamado processo virtual. Planejou-se 

incentivar tais iniciativas por todo o Brasil, contribuindo para uma Justiga mais rapida, 
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transparente, acessivel e eficiente, o que esta de acordo com o desejo de todo cidadao e de 

cada juiz, defensor publico, promotor de justiga ou advogado. 

O premio Innovare (anexo) e uma agao criada para identificar, premiar, sistematizar e 

disseminar praticas pioneiras e bem sucedidas de gestao do Poder Judiciario e do Ministerio 

Publico que estejam contribuindo para modernizagao, desburocratizagao, melhoria da 

qualidade e eficiencia dos servigos da Justiga e tem o apoio da Associagao dos Magistrados 

Brasileiroos (AMB), da Associagao Nacional dos Membros do Ministerio Publico 

(CONAMP) e da Companhia Vale do Rio Doce e dentre muitas dessas praticas ha o 

incentivo bem sucedido de projetos de informatizagao do judiciario. 

Como era de se esperar o Supremo Tribunal Federal (Cupula do Judiciario) tomou a 

frente nesse processo (que como se pode ja especular,e uma transigao diretamente para o 

processo eletronico pleno), apos algumas agdes pioneiras no ambito das justigas estaduais e 

federal e um conjunto de manifestagao do executivo, legislativo, OAB, entre outros que 

criaram ares para um ambiente mais propicio a tal debate. Dentre outras agoes vale destacar a 

portaria n° 156/2000 (anexo) que implementa o INFOJUS - Rede de informatica do Judiciario 

- a Constituigao do BNDPJ 1 5 - Banco Nacional de Dados do Poder Judiciario - (que dispoe 

de informagao de 1940 ate hoje), o sistema Push1 6 (informe de andamento de processos via e-

mail para advogados) e o informativo do STF (resumos nao-oficiais de decisoes proferidas 

pelo Tribunal, cujo conteudo oficial valido e o do Diario da Justiga) e a portaria n° 179/99 que 

regulamenta a lei 9800/99 dentro deste tribunal. Assim, segue o STF, a tendencia de 

informatizagao que hoje ja faz parte de todos os tribunais patrios (cada um com suas 

particularidades) 

1 5 Endereeo http://200.130.5.5/bndpj/stf.htm 
1 6 www. stf. gov.br/email/push 
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3.3.1. Experiencias pioneiras 

No ano de 1971 o Tribunal de Alcada Criminal de Sao Paulo, criou o seu centro de 

cibernetica juridica, onde o magistrado Pedro Luis Gagliardi desenvolveu juntamente com 

Jairo Candido um sistema que recebeu o nome de PRAT - processos de acidentes do trabalho 

- cuja fmalidade era a elaboragao de sentencas rotineiras para alguns casos de acidentes de 

trabalho. 

Em 1972, o senador Petronio Portella projetou e organizou o PRODASEN (Centro de 

Processamento de Dados do Senado Federal) e ainda executou seu prirneiro piano diretor em 

menos de vinte meses. E reconhecido como o maior banco de dados do pais. Quase trinta anos 

depois, veriiica-se que a analogia fora totalmente infundada considerando o desenvolvimento 

logrado pela Internet e o subdesenvolvimento do PRODASEN. 

A T Vara Criminal de Campinas (SP) e considerada a pioneira a por em pratica a Lei 

9.800/99, ao criar uma area especifica para o recebimento dos documentos no seu site. 

Em Roraima, o Juiz de Direito da 5 a Vara Civel da Comarca de Boa Vista (RR) 

tambem demonstrou apoio ao regulamentar o peticionamento digital, atraves da Portaria 

01/00. 

Alem disso os juizados especiais da justiga federal, criados pela lei 10259/02, estao em 

fase de implementagao de um processo 100% eletronico e mesmo numa fase de transigao, 

onde resultados por vezes nao agradam, as repercussoes sao favoraveis. 

A justiga do trabalho tambem, como pioneira que sempre foi ha instrumentalidade do 

processo em seus TRT'S amplia cada vez mais o apoio a informatizagao progressiva da 

justiga como solugao plena e eficaz aos problemas da morosidade. 

Em Santa Catarina a utilizagao do correio eletronico incorporou-se de tal forma as 

atividades do Tribunal de Justiga catarinense que foi pormenorizadamente regulamentada no 

Codigo de Normas da Corregedoria-Geral de Justiga em varios de seus artigos. Ainda o 
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Provimento no 52/99, de 27 de setembro de 1999, da Corregedoria-Geral de Justiga 

catarinense, instituiu, na competencia civel, o procedimento de recebimento de petigoes via 

correio eletronico (e-mail) na jurisdigao de 1° grau e autorizou os Cartorios Judiciais a 

efetuarem intimagoes atraves do mesmo sistema. 

O CNJ esta disponibilizando para os tribunals do Pais um software a ser utilizado para 

adogao do Processo Virtual. Nesse aspecto o software que desenvolveu-se na Paraiba, 

chamado de Projudi, foi tido pelo CNJ como o mais adequado a ser adaptado e redistribuido. 

3.3.2. Outras Experiencias relevantes 

Coube a Luis Flavio Gomes, da Comarca de Sao Paulo (SP) patrocinar no ano de 

1996, aquele que foi considerado o primeiro interrogatorio on line, a distancia, utilizando-se 

para tanto recursos informaticos. Ele permaneceu em sua sala de trabalho e o interrogado, que 

se encontrava preso, foi colocado em uma dependencia previamente preparada para o ato. As 

perguntas eram ditadas, atraves de um computador, para um serventuario, e em seguida 

retransmitidas ao preso, que as respondia. 

Os tribunals de todo o Pais, juntamente com o Banco Central, assinaram um convenio 

que tem como objetivo acelerar o processo de encaminhamento de oficios pelo Sistema de 

solicitag5es do Poder Judiciario - BACEN - JUD.(anexo) Mediante oficio, via internet , os 

juizes poderao, dentro de suas competencias, solicitar informagoes aos bancos sobre a 

existencia de contas correntes, aplicagoes financeiras e determinar o bloqueio e o desbloqueio 

de contas tituladas por devedores pessoas fisicas e juridicas. . 
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3.3.3. Experiencia na Paraiba 

Na Paraiba pode-se citar como processo ja plenamente digital o procedimento de 

peticionamento eletronico pelo Sistema CRETA (vide anexos), desenvolvido nos juizados da 

Secgao Judiciaria Federal, componente da area de influencia do Tribunal Regional Federal da 

5a Regiao com sede em Recife - PE, onde o sistema ainda nao e completo, carecendo de um 

sistema de assinatura digital (que fora substituido pelo uso de senhas) e a falta de interagao 

entre o juizado das diversas varas (ja que para cada juizado ha que se registrar uma senha, em 

vez de um registro unico para toda secao). Mas quanto ao uso pleno de documentos digitals, a 

intimacao pela simples conexao ao sistema e a conexao de informacao do Banco de Dados, o 

sistema CRETA e um belo exemplo do implemento do processo digital. 

Quanto a Justiga Estadual, o Tribunal de Justiga, e os juizes de primeiro grau, tambem 

tiveram seu destaque na execugao de projetos arrojados de adogao da informatica em sua 

rotina. O TJ informatizou todas as comarcas recentemente, modernizou sua distribuigao 

(tornando possivel o cumprimento do art. 93, X V 1 7 ) e sua pagina na Internet18 em pesquisa 

feita pelo Instituto Juridico de Inteligencia e Sistemas em 1999, foi avaliada segundo criterios 

cientificos e objetivos como a de melhor sistema de pesquisa jurispradencial e disposigao 

visual das informagoes. 

Segundo Leandro lima (2004), o responsavel pela futura implantagao dos juizados 

virtuais na justiga estadual da Paraiba esta sendo desenvolvido um software, chamado de 

Projudi na Paraiba, foi escolhido recentemente (num evento chamado encontro dos 

operadores da justiga virtual) pelo Conselho Nacional de Justiga como o mais adequado para 

servir de base num projeto de implantagao nacional da justiga virtual. 

1 7 CF XV - a distribuigio de processos sera imediata, em todos os graus de jurisdicao. 
1 8 www.tj.pb.gov.br 
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Finalmente quanto a Justiga do Trabalho (que emborahao tenha. colaborado quando da 

solicitagao de informagoes, demorando mais de um mes para responde-la apenas dizendo que 

a solicitagao foi recebida), o presidente do Tribunal Juiz, Afranio Neves, em discussao 

inaugural da V I Semana do Judiciario (promovida por aquele orgao e realizada em outubro de 

2006 na cidade de Joao Pessoa), elencou solugoes ja utilizadas pelo Tribunal para a questao 

da efetividade do processo apontando a informatizagao como um passo certo para a 

efetividade citando projetos ja desenvolvidos como o Sistema Uniiicado de Acompanhamento 

Processual - SUAP, a Carta precatoria eletronica e projetos ja desenvolvidos como o e - doc 

(peticionamento eletronico, inclusive com certificagao digital) e o e - jus (informatizagao das 

seg5es de julgamento do tribunal). 

3.4 Legislagao acerca do tema 

Atualmente nao ha nenhuma legislagao vigente no que concerne a especificamente ao 

processo eletronico, mas como entendem alguns juristas como Cociello de Olivo (2005) a lei 

9800/99 de autoria do paraibano Ronaldo da Cunha Lima, trouxe explicitamente a validade da 

utilizagao de meios eletronicos no processo, o que, alias ja era objeto de discussao desde antes 

da lei supracitada e segundo Leandro Lima (2004), tal validez nao necessitaria de uma lei 

especifica. 

O grande merito da lei 9800/99 foi ser pioneira em aproveitar os avangos tecnologicos 

no processo19, permitindo o uso da tecnologia para suprir barreiras de distancias, e acelerar as 

etapas burocraticas e desnecessarias do processo. Outra grande vantagem e o fato da lei 

generalizar "sistema de transmissao de dados e imagens" abarcando um grande leque de 

Art. I... 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 peticio escrita. 
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opgoes e nao somente o fac simile que e o meio explicitamente eitado, deixando realmente 

margem para a adogao dos meios eletronicos no processo, sendo um dos passos mais firmes e 

diretos para a revolucao que se aproxima. Teodoro Junior (1989, p.221) critica ainda as 

limitagoes desta lei: 

Ha algum tempo vinha se tentando introduzir na justiga a pratica de atos 
processuais por meios magneticos como o fac-simile e outros sistemas 
modernos de transmissao de dados e imagens. [...] Por influencia do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiga ficou assentado 
que os recursos manifestados via fax so seriam admitidos se a parte 
protocolasse o original da petigao ainda dentro do prazo previsto para a 
pratica do ato. Isto, como e obvio, anulava, praticamente, a utilidade do ato 
processual praticado pelos modernos instrumentos de comunicagao. 

A esse respeito tambem destacam-se a Lei n° 8.159, de 08 de Janeiro de 1991 (que 

dispoe acerca da politica nacional de arquivos publicos, qualquer que seja o suporte da 

informagao); a Lei n° 9.800, de 26 de maio de 1999 (que trata do sistema de transmissao de 

dados e imagens); a Media Provisoria 2.200-2, de 28 de junho de 2001, revisada pela segunda 

vez em 24 de agosto do mesmo ano (que dispoe acerca de assinaturas, documentos eletronicos 

e a infra-estrutura de chaves criptograficas); o Projeto de Lei n° 5.828, apresentado na Camara 

dos Deputados em 2001 e que se encontra atualmente no Senado Federal (que corresponde a 

uma iniciativa da Associagao dos Juizes Federals do Brasil visando a fixagao de diretrizes 

para o processo digital). 

Alexandre Pimentel (2000, p. 134) fala de uma lei bem anterior, que criava o SEPRO -

Servigo Federal de Processamento de Dados, que hoje e o responsavel pela certificagao 

O inicio da era cibernetica no Brasil, ocorreu formalmente com a 
promulgagao da lei n° 4.516, de 1° de dezembro de 1964, que criou o Servigo 
Federal de Processamento de Dados, muito embora antes da instituigao do 
SERPRO, algumas experiencias na administragao publica Brasileiroa com 
computadores eletronicos ja tivessem ocorrido. As atribuigoes do SERPRO 
estavam defmidas no art. 2° daquela lei, onde pode-se ser o objetivo de 
execugao, com exclusividade, atraves de processos eletromecanicos ou 
eletronicos, de todo os servigos de processamento de dados e, ainda, o 
tratamento de informagoes imprescindiveis ao Ministerio da Fazenda, orgao 
ao qual a lei 4516 o vinculou. 
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Durante o governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, houve a publicagao do 

decreto n° 3503, de 13 de Junho de 2000, que instituiu a politica de seguranga da informagao 

nos orgaos e entidades da administragao publica federal, que segundo o decreto e definida 

como e a protegao dos sistemas de informagao contra a negagao de servigo a usuarios 

autorizados, assim como contra a intrusao, e a modificagao desautorizada de dados ou 

informagoes, armazenados, em processamento ou em transito, abrangendo, inclusive, a 

seguranga dos recursos humanos, da documentagao e do material, das areas e instalagoes das 

comunicagoes e computacional, assim como as destinadas a prevenir, detectar, deter e 

documentar eventuais ameaga a seu desenvolvimento. 

Nos ultimos anos diversos projetos de lei(alguns estao em anexo) tramitam no 

parlamento Brasileiro, cuja proposta comum e a regulamentagao da implantagao e 

viabilizagao total do processo digital, dentre estes O Projeto n°1483 que trata do comercio 

eletronico, tambem implementa a assinatura digital. Temos tambem os n° 2644/96 (sobre 

documentos eletronicos), o de n°22 no Senado (atribui valor juridico a digitalizagao de 

documentos) , o de n° 672/99 do senado tambem( necessidade da assinatura digital para 

compras virtuais ) entre outros. 

3.5 Direito comparado: o processo eletronico em outros paises 

As legislagoes existentes acerca da informatizagao dos atos processuais e ainda muito 

recente, no entanto existem normas por todo o mundo. Tendo isso em conta pode-se 

vislumbrar uma analise em Portugal, na Uniao Europeia e nos EUA, com base na Digital 

Signature Law Survey. 
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A intranet dos Tribunals Europeus e ainda e apenas uma ligagao dos computadores 

que permite o envio automatico de oficios ou mandados para as segoes de servigo externo, 

podendo tal ser efetuado igualmente pela Internet (dentro da Intranet) para outro Tribunal, 

nomeadamente para cumprimento de cartas precatorias. Funciona dentro da rede interna do 

Ministerio da Justiga, o que desde logo levanta o problema da separagao dos poderes que 

tambem nesta sede deveria existir. 

No sistema portugues, o correio eletronico e utilizado pelos Tribunals para recepgao 

dos atos processuais praticados pelos Mandatarios, devendo estes utilizar a respectiva 

assinatura digital. A falta de formagao e de conhecimento tem conduzido a que muitas 

secretarias de justiga reeebam pegas processuais sem a aposigao da correspondente assinatura 

digital, o que pode suscitar a invocagao de nulidades se houver a utilizagao indevida do 

enderego de correio para o envio de mensagens ou pegas processuais em nome de terceiro, ja 

que os programas de correio sao facilmente manipulaveis na criagao de contas com o nome e 

o enderego de e-mail que se pretenda. 

O Poder Judiciario de Portugal utiliza um programa de software chamado de 

"habilus", que foi introduzido nos computadores dos oficiais de justiga, que lhes permite a 

automatizagao da generalidade dos atos processuais. Se a desejada celeridade pode ser 

prosseguida mediante a simplificagao e a uniformizagao do conteudo de alguns atos (citagoes, 

notificagoes, citagoes, termos e autos). O habilus, devidamente desenvolvido e com maior 

garantia de privacidade, pode constituir uma ferramenta imprescindivel na celeridade da 

pratica dos atos processuais. Atualmente, o programa habilus (utilizado pelos oficiais de 

justiga), emite uma notificagao automatica por e-mail, de todos os atos que sejam praticados 

atraves do habilus dirigida aos enderegos de e-mail dos Mandatarios que tenha o seu enderego 

de e-mail nos articulados, como eles denominarn. 
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A Europa caminha para a era do "processo digital", do processo em que as pecas 

processuais, requerimentos, atos dos oficiais de justica e do Juiz (despachos ou sentencas) 

estejam totalmente digitalizados e reunidos para consulta "on-line" pelos seus diretos 

interessados, mediante a atribuicao de uma palavra-chave de acesso reservado, personalizado 

e com garantia absoluta de privacidade, com a possibilidade da prolacao de despachos e 

sentencas diretamente sobre o mesmo. 

Em Portugal,por exemplo, segundo o disposto no art.° 7.° do Dec-Lei n.° 183/2000, de 

10.08, o regime previsto nos n.os 1 a 4 do art.0 150.° do CPC entrou em vigor no dia 1 de 

Janeiro de 2003., os articulados, as alegacoes e as contra-alegacoes de recurso escritas devem 

ser apresentados em suporte digital, acompanhados de um exemplar em suporte de papel, que 

valera como copia de seguranca e certificacao contra adulteracdes introduzidas no texto 

digitalizado e dos documentos juntos pelas partes que nao estejam digitalizados. Quanto a 

forma de apresentacao e envio, a alinea c do n.° 2 do mesmo preceito, faz referenda a 

possibilidade da utilizacao do correio eletronico, sendo neste caso necessaria a aposicao da 

assinatura digital certificada do seu signatarid valendo como data da pratica do ato processual 

a da sua expedicao. 

O art. 143. °, n.° 4 do Codigo de Processo Civil de Portugal introduziu uma exeecao ao 

regime geral, quando o ato seja praticado por telecopia ou correio eletronico(semelhante ao 

sistema lei federal Brasileiroa n° 9800) . Na verdade, consta de uma mensagem de correio 

pode ser falsamente criada pelo signatario, bastando para o efeito modifiear a data do sistema. 

A unica forma de obstar a falsificacao da data de expedicao e a validacao cronologica emitida 

por uma entidade certificadora, nos termos da al. j do artigo 2° do Dec. -Lei n.° 290-D/99, de 

02.08. Porem, essa validacao cronologica nao e atualmente obrigatoria, consubstanciando-se 

numa lacuna grave na transparencia, certeza e seguranga do momento em que o ato processual 

e praticado mediante correio e que deveria ser objeto de atengao do legislador. 
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Em Portugal a primeira legislacao foi criada em Agosto de 1999. E muito semelhante 

a diretiva da Uniao Europeia sobre assinaturas digitals. Ja e aceita como prova em Tribunal 

uma assinatura digital com base num certificado emitido por uma entidade de certificacao 

acreditada. A entidade que precede a creditacao de entidades de certificacao foi escolhida em 

Setembro de 2000 (o Instituto de Tecnologias de Informacao da Justica). 

No entanto como as regras para o credito ainda nao foram definidas, nao existem ainda 

entidades certificadoras legalmente autorizadas, apesar de ja estarem em funcionamento 

algumas, nomeadamente a Certipor (que aguarda o inicio do processo de credenciacao pela 

Autoridade Credenciadora Portuguesa). 

Na Uniao Europeia a diretiva sobre assinaturas digitals foi aprovada em Novembro de 

1999. Uma segunda diretiva, que tinha prazo para implementado por todos os estados 

membros ate Julho de 2001, atribui efeitos legais as assinaturas eletronicas, dispensando as 

entidades certificadoras de autorizaeao/existencia previa de autoridades que as autorizem e 

controlem (que podem, no entanto ser criadas). 

Esta neste momenta a ser realizado urn grande esforco no nivel da U.E. de 

uniformizacao das leis entre os estados membros. 

Ainda na Europa, Alexandre Pimentel (2000, p. 126) mostra algo sobre a Italia: 

Na Italia, A Corte de Cassacao dispoe de um sistema computacional cuja a 
fmalidade e ordenar e informar os membros componentes da Corte sobre os 
precedentes jurisprudenciais. Na Alemanha no ano de 1967, foi criado um 
sistema com a fmalidade de compilar em forma de repertorio as decisoes 
judiciais sobre materia fiscal, possibilitando a umformizacao dos julgados. 

Nos E.U.A. foi aprovada legislacao a nivel federal em Junho de 2000, com a 

exigencia, no entanto da continuacao da existencia em papel de variados documentos. Cada 

estado tern leis proprias que sao variacoes de documentos com recomendacoes discutidos a 

nivel nacional (UETA e UCITA). O fato de existirem legislates diferentes de estado para 
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estado, tern provocado algumas barreiras ao desenvolvimento de transaccoes entre entidades 

de estados diferentes. 

O Federal Reserve Board aprovou em Abril de 2001 regras que regulam o uso das 

assinaturas aletronicas na prestacao de servicos fmanceiros. 

O jurista Catarinense Cancellier de Olivo(2005, p. 136) mostra o panorama legal nos 

EUA: 

A Lei da Assinatura Digital, tambem conhecida como e-sign bill, foi 
aprovada pela Camara dos Deputados e sancionada pelo presidente Bill 
Clinton no mes de junho de 2000. O porta-voz do Comite Judiciario 
americanol85 informou que as regras estabelecidas pela Lei darao a 
identifieacao digital a mesma validade da escrita a mao. A iniciativa e uma 
tentativa de fazer com que os estados estabelegam o mesmo padrao de uso de 
assinatura on line. Um dos termos do projeto diz que se as duas partes 
envolvidas na transacao concordarem em usar esse recurso no fechamento de 
um contrato, a assinatura nao podera ser invalidada por entidades 
governamentais. O porta-voz disse ainda que a Lei nao afeta os estados que 
ja aprovaram regras baseadas nos padroes do Uniform Electronic 
Transactions Act (UETA) e sera uma medida interina para os estados que 
nao adotaram o UETA 

Por fim, ha que se ressaltar o TUDICIS20 que e o nome de uma rede de Tribunals de 

Justica e Supremos Tribunals Federals, sem especificar quais Tribunals a conformam, assim, a 

rede, apesar de ser uma iniciativa ibero-americana, sera a rede dos Tribunals de Justica e 

Supremos Tribunals Federals do mundo, o contrario seria uma auto-limitacao a uma fronteira 

que a realidade nao nos impoe. 

3.6 Advocacia e informdtica 

Uma preocupacao certamente pertinente, e com relacao ao papel do advogado nesse 

contexto de informatizacao do judiciario ja que atraves do proprio texto inserto na 

http://www.tsj.gov.ve/encuesta/ acessoem20/10/06 
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Constituigao Federal, sabe-se que o advogado e indispensavel a administragao da justica. 

Certamente esse e um projeto que exige a ampla participacao da classe detentora do jus 

postulandi22, pelo quanto ao cuidado de pelo menos nao ser atingida de surpresa frente as 

novidades que estao a se aproximar. 

No minimo, alem da atuacao da OAB e necessaria a atitude de cada advogado, no 

sentido de nao poupar esforcos para adaptar-se a esta tendencia inevitavel de dominio da 

informatica na justiga. Leitner (1991, p. 4) em seu livro concorda da importancia de um 

computador num escritorio de advocacia: 

[...]a posse ou o uso de um PC defmitivamente impressionam o cliente 
[...]A midia que nao se cansa de associar o computador com o que ha de 
moderno 
[...]0 computador, ademais de suas inegaveis qualidades, virou cult nos dias 
dehoje. 

Ha tambem o fato dos advogados, com o processo e peticionamento eletronicos, 

tambem centralizarem grande parte da responsabilidade dos servidores da justiga, ja que so 

estes sao responsaveis por toda a execugao do protocolo de documentos digitals, o que pode 

complicar a situagao dos advogados caso nao se adaptem tambem com o minimo de 

gerenciamento e devido controle dos processos, seus arquivos e o material(partes impressas, 

documentos, dentre outros). 

Dentre as consequencias, numa primeira fase, a informatizagao do processo 

possibilitara economia para os advogados em razao da desnecessidade de gastos com papeis, 

energia eletrica, cartuchos de tinta e de toner, mobilizagao e transporte de pessoal para 

protocolizagao de pegas processuais. 

2 1 CF Art. 133. O advogado e indispensavel a administragao da justica, sendo inviolavel por seus atos e 
manifestacoes no exercicio da profissao, nos limites da lei. 
2 2 Trad Direito de pedir, somente o advogado, ressalvadas exce?oes como da justicado Trabalho ou dos juizados 
especiais, e que representar e atuar em juizo. 

82 



Em se considerando a reducao das despesas apontadas, e esperado que o advogado e 

seus auxiliares possam dedicar mais tempo ao estudo e aprimoramento profissional e a 

elaboracao de pecas processuais, e, por que nao dizer, ate mesmo ao lazer, e menos tempo 

vagueando processo no foro. Porem, podem implicar em gastos outros para viabilizar a 

operacionalizacao eletronica. 

Para a grande sociedade de advogados, a tendencia e que os beneficios trazidos com a 

informatizacao sejam maiores do que para as medias, e para estas maiores do que para a 

pequenas, porque as menores sao geralmente baseadas em uma unica Seccional da OAB, 

enquanto as maiores tem atuacao em umamaior porcao do territorio nacional, seja atraves de 

filiais, seja por meio de escritorios correspondentes 

Em relacao aquelas sociedades ainda nao informatizadas, ou excluidas digitalmente, 

esse retardo podera faze-las miserabilizar-se e ate perecer, pois perderao em competitividade 

- e em espaco - para as sociedades que se encontra em sintonia com o seu tempo. 

As sociedades com atuacao regional nos centros menores sofrerao forte impacto, com 

a reducao da demanda profissional, e sua conseqiiente miserabilizacao. Se hoje sao 

contratados representantes para o acompanhamento processual, a protoeolizaeao de petigoes e 

a realizacao de audiencias, a tendencia e que apenas este ultimo objeto seja mantido. 

Para implementar a adaptagao plena da classe advocaticia alavancando a advocacia 

nacional, impoe-se a criagao de comissoes de informatica em todas as seccionais, para atuacao 

como "agentes evangelizadores" dessa cultura. Para inserir toda a advocacia nacional no 

contexto exigido pela informatizacao do processo, beneficiando todas as sociedades 

advogados - grandes pequenas e medias - e essencial o trabalho conjunto das comissoes de 

sociedades de advogados e de informatica, em cada Seccional, devendo as Comissoes de 

Sociedades de Advogados e de Informatica do Conselho Federal propor as necessarias 

diretrizes ao Conselho. 
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3.7 Inclusao digital: passo essential para o processo eletronico 

. Como ja fora comentado, um dos passos essenciais para a viabilizacao plena dos 

beneficios do processo eletronico e o que se chama infoinclusao. Com a revolucao da era 

digital, criou-se uma nova massa de excluidos, os sem acesso, as analfabetos digitais, os 

infoexcluidos, sendo este um dos males das novas tecnologias a tendencia inicial de 

exclusividade da elite. 

Nesse sentido preocupa-se com o fato da informatizacao plena do processo, essa farta 

parcela perca o pouco de contato com a justiga que ja, obstruindo-se quase que 

completamente o acesso a jurisdicao amparado constitucionalmente. E essa preocupacao tern 

sentido, ja que apesar da popularizacao da Internet e da "cultura digital" o acesso ainda se 

mostra limitado. Uma gigantesca parcela da populagao mundial e Brasileira esta longe de ser 

afetada pelos beneficios do mundo tecnologico. Na tabela abaixo, se percebe claramente esses 

dados: 
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llndicadores de tecnologias de informa^ao em paises selecionados - 2001 

Usuarios de 
Internet 

PCs Lineas de Telefonia 
fija 

Telefonos 
moviles 

Usuarios de Internet PCs Lineas de Telefonia 
fija 

Telefonos 
m6viles 

Por cada 100 habitantes Por cada 100 habitantes 
Latinoarnerica y Caribe | Asia y Paises del Pacifico 
Argentina 8,0 5,3 21,6 18,6 China 2,6 1,9 13,8 11,2 
Brasil 4,6 6,3 21,7 16,7 Rep. De 

Corea 
51,1 25,1 47,6 60,8 

Guatemala 2,0 1,7 6,5 9,7 Indonesia 1,9 1,1 3,7 2,5 
Paraguay 1,1 1,1 5,1 20,4 India 0,1 0,6 3,4 0,6 
Colombia 2,7 4,2 17,1 7,4 Bangladesh 0,0 0,2 0,4 0,4 
El Salvador 0,8 2,2 9,3 12,5 Africa (al sur del Sahara) 
Honduras 0,6 1,2 4,7 3,6 Sudafrica 7,0 6,9 11,4 21,0 
Chile 20,0 8,4 23,9 34,0 Kenia 1,6 0,6 1,0 1,6 
Mexico 3,5 6,9 13,5 20,1 Nigeria 0,0 0,7 0,4 0,3 
Panama 3,2 3,8 14,8 20,7 Senegal 0,1 1,9 2,5 4,0 
Venezuela 5,3 5,3 11,2 26,4 Ghana 0,2 0,3 1,2 0,9 
Costa Rica 9,3 17,0 23,0 7,6 Norte de Africa y Oriente Medio 
Nicaragua 1,0 1,0 3,1 3,0 Egipto 1 0,9 1 1,6 1 10,3 4,3 
Rep. Dom. 2,1 | 10,8 | 12,4 | Marruecos | 1,3 | 1,3 | 3,9 15,7 
Peru 11,5 4,8 7,8 5,9 Jordan 4,1 3,3 12,7 14,4 
Ecuador 2,5 2,3 10,4 6,7 Argelia 0,0 0,7 6,0 0,3 
Uruguay 11,9 11,0 28,3 15,5 Europa del Este 

Bolivia 1,4 | 2,0 | 6,0 | 8,7 Estonia | 30,0 | 17,5 | 35,2 45,5 
Haiti 0,4 | 1,0 | 1,1 | Hungria | 14,8 | 10,0 | 37,4 49,8 
Jamaica | 3,8 | 5,0 | 19,7 | 26,9 | Rep. Checa | 13,6 | 12,1 | 37,4 65,9 

Muestra de paises de la O E C D 
U K 40,0 36,6 57,8 78,3 Espafia 18,3 16,8 43,1 65,5 
us 49,9 62,3 52,0 44,4 Italia 27,6 19,5 47,1 83,9 
Australia 37,2 51,7 66,5 57,8 Alemania 36,4 33,6 63,5 68,3 
Wanda 23,3 39,1 48,5 72,9 Noruega 59,6 50,8 72,0 82,5 
Francia 26,4 33,7 57,4 60,5 Finlandia 43,0 42,4 54,8 77,8 
Canada 43,5 39,0 65,6 32,0 Jap6n 45,5 34,9 59,7 57,2 
Fonte: Indicadores da UIT Uniao Internacional de Energia. 2001. [http://www.itu.int/lTU-D/TIC/statisticsl 

No Brasil, com uma sociedade de alta concentraeao de renda, a situacao se mostra 

ainda mais desfavoravel. No mapa elaborado pela Fundacao Getiilio Vargas, nota-se a 

concentraeao de acesso muito similar a concentraeao de divisas: 

2 mapa da exclusao digital Fonte: FGV 
MAPA DA E X C L U S A O D IGITAL 
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Entretanto, existe empenho social e governamental em diversos projetos de 

infoinclusao, a exemplo dos TELECENTROS COMUNITARIOS que ja demonstra efeitos 

positivos. E, alem disso, o proprio Judiciario pode desenvolver projetos inclusivos que 

temperam a objetividade e automacao informatica com a sensibilidade social, que faz isso em 

funcao ao Estado Democratico moderno. 

Assim o problema da exclusao digital nao inviabiliza a necessaria implantacao do 

processo eletronico, que decerto nao deve ser feito de qualquer forma, mas com a 

sensibilidade e razoabilidade necessaria para que nao se desvie de seu objetivo que e a 

facilitacao, democratizacao e a satisfacao no acesso a justica. 

3.8 Celeridade e efetividade 

A questao da efetividade, ja anteriormente abordada no capitulo anterior, encontra no 

processo eletronico efieaz aliado, ja que, conforme se ve em outras areas a adogao da 

tecnologia informatica torna mais celere, eficiente e segura a execugao do servigo. Os servigos 

bancarios e o sistema financeiro de um modo geral sao testemunhas fieis desta assertiva. 

O termo razoabilidade, tao criticado por sua imprecisao e subjetividade, chegando a 

ser colocado como inutil a seus propositos, encontra no processo digital chance de ser mais 

que uma aspiragao constitucional, encontra oportunidade se concretizar por um meio tao 

objetivo quanto o e a estrutura de organizagao informatica. 

A maior parte dos estudiosos do Direito apresenta ja certa simpatia a adogao dos 

procedimentos tecnologicos a tecnica processual e acreditam decerto na viabilizagao de um 

processo digital como meio para uma prestagao jurisdicional mais justa, celere e efieaz e este 

e motivo pelo qual nos liltimos anos tern havido tanta mobilizagao do judiciario e tanto 

alvorogo legislativo em defesa da informatizagao do processo, este e o rumo para qual aponta 
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esta pesquisa como forma de combater a morosidade e ineficiente da complicada, burocratica 

e conservadora maquina judiciaria Brasileiroa. 

Inclusive, este e um dos principals caracteres do processo digital a rapidez da 

execugao, conforme visto no topico 3.1, e por isso aplicar de vez a implementagao do 

processo eletronico e certamente tornar aplicavel da garantia de razoabilidade explicitada pelo 

art. 5°, LXXVIII, que a todo o momento e pedida com todos os meios que garantam a 

celeridade de tramitagao, inclusive os meios eletronicos, que comprovadamente o fazem. 

Assim viabilizar o processo eletronico e forma segura e efieaz de viabilizar a celeridade 

processual e por conseqiiencia a plena justiga. 

Toda a discussao empreendida ate o momento seja no topico 1 acerca da evolugao 

processual, seja no item 2 com a analise teorico - doutrinaria e historica da questao da 

efetividade da prestagao jurisdicional ou entao neste capitulo 3 que agora disserta acerca do 

que seriam os contornos de um processo digital e o apresenta em todos seus aspectos, 

inclusive o da implementagao, convergem inexoravelmente para dois aspectos principals: a 

questao da utilidade dos servigos jurisdicionais do Estado aos seus siiditos e a possibilidade da 

evolugao e melhoramento desses servigos. 

Por fim, afirma-se que no capitulo tres, procurou-se apresentar e analisar o processo 

digital no Brasil e em outras areas do mundo, onde se passam as mesmas necessidades e ha 

comprometimento com o mesmo processo de mudangas no sentido de adaptarem o processo a 

era digital ja presente em dias presentes e que se mostra como mais efieaz arma para as 

garantias processuais, destacada de sobremaneira a recentemente incorporada ao corpo 

constitucional, atraves da famosa Reforma do judiciario, a Emenda Constitucional n°45. 
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CONSIDERAgOES FINAIS 

Em virtude da questao da morosidade da justiga e de uma gama de esforcos recentes 

empreendidos em combate-la, donde aparecem as mais diversas solugoes e promessas, e por 

algumas dessas promessas salvadoras serem no sentido da informatizagao da justiga 

Brasileira, fez-se por bem verificar a questao do processo digital que pelas expectativas da 

doutrina e sua visao dos tribunals aparece como um instrumento inovador e agil na prestagao 

jurisdicional. 

No Brasil, a problematica da implantagao ou nao de um processo virtual ou nao foi 

defendida com relagao aos caracteres do processo virtual e no vislumbre das experiencias ja 

implantadas de informatizagao tanto no campo do direito como em outros, sendo valida sua 

utilizagao para a efetivagao do principio constitucional razoabilidade processual. 

A maior parte dos estudiosos do Direito apresenta ja certa simpatia a adogao dos 

procedimentos tecnologicos a tecniea processual e acreditam decerto na viabilizagao de um 

processo digital como meio para uma prestagao jurisdicional mais justa, celere e efieaz e este 

e o motivo pelo qual nos ultimos anos tem havido tanta mobilizagao do judiciario e tanto 

alvorogo legislativo em defesa da informatizagao do processo. 

Os objetivos deste trabalho foram plenamente alcangados, vez que foi estudado o 

processo eletronico em todos seus caracteres mensurando seus pros e contras e, finalmente, 

identiflcado que ele e realmente instrumento util para se nao uma transformagao miraculosa 

da justiga, pelo menos uma medida saudavel para a celeridade processual (ja que suprime boa 

parte do formalismo e de tantas etapas desnecessarias que tinham que ser feitas 

manualmente); Foi tambem exposto o tema na academia, bem como dada a sua devida 

expressividade; foram formuladas alternativas para se superar a morosidade processual; foi 
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feito um estudo do instituto do principio da razoabilidade, sob o enfoque constitucional e foi 

dado o destaque a figura do advogado como essencial a administragao da justiga, pugnando-se 

por sua plena participagao na implantagao da face eletronica do instituto do processo. 

O problema exposto encontrou solugao na medida em que se esgotou a discussao 

acerca do processo digital como colaborador ou ate mesmo revolucionario na questao do 

acesso a justiga e efieaz prestagao jurisdicional, pugnando-se por sua adogao no ambito 

nacional, de forma plena e como instrumento que obviamente ja devia estar sendo usado no 

combate a morosidade da justiga. Questiona-se apenas o porque de esperar tanto, visto que o 

processo digital principalmente nos moldes da sociedade atual, e uma ferramenta 

imprescindivel a aplicagao de direitos fundamentals e essencialmente garantidor do novel art. 

5°, LXXVIII, que estabelece a aplicagao do direito em um prazo razoavel, para a solugao dos 

litigios, fato admitido ate pela mais alta cupula do judiciario nacional. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados os metodos bibliografico 

documental, o historico - evolutivo e o exegetico. 

Numa abordagem inicial procurou-se fazer um retrospecto no instituto do processo, 

destacando o processo civil Brasileiro, donde se percebeu que as reformas processuais e a 

evolugao do processo como um todo almejava sempre o intuito da eficiencia da prestagao 

jurisdicional (e mesmo com tantas emendas ao diploma adjetivo, nao se logrou o exito 

desejado.). 

Tambem foi explorada a questao doutrinaria com relagao a efetividade processual e a 

questao do prazo razoavel, integrantes do devido processo legal e garantidores em tese de uma 

jurisdigao eficiente e devidamente oferecida aos jurisdicionados. Ainda mais, a importancia 

de tais principios, chega a proporgao de serem basilares da atividade estatal e, portanto 

urgente e o seu cumprimento por parte do Estado, sob pena de desconfigurar-se sua fungao. 
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Por fim, foi feita uma apresentacao do infoprocesso e analisando as possiveis 

vantagens de sua implantagao, alem de diseutir questoes essenciais como seguranga, a posigao 

do advogado nessa nova roupagem do processo e e claro a presenga da efetividade processual 

no e-processo. Alem disso foram averiguados os progressos no piano legislativo e das agoes 

concretas ate entao empreendidas no proposito da informatizagao da justiga. Ainda, foi 

abordada a questao prejudicial da infoinclusao, preocupagao necessaria a um processo digital 

que realmente preste um bom servigo aos jurisdicionados, sob pena de ao inves de facilitar, 

obste o acesso pleno a jurisdigao. Enfim, destaca-se a analise do direito comparado, relevante 

para que seja conhecida a forma como e tratada a questao internacionalrnente. 

Com a investigagao feita, descobriram-se meios para se efetivar o principio da 

razoabilidade no processo, foram levantados os beneficios que podem trazer o processo digital 

para a justiga Brasileira, identificou-se como o processo digital influi na questao da 

efetividade processual, e defendeu-se um judiciario democratico oiide ha um direito mais 

aberto e sensivel. 

Contribuiu-se plenamente para a questao problematizada, dando lhe o devido destaque 

e apresentando alternativas para uma justiga mais acessivel e celere. Percebendo-se que o 

processo digital e sim um instrumento que deve ser usado o quanto antes, principalmente 

como efetivador de direitos fundamentals, dentre estes notadamente o principio do prazo 

razoavel. Decerto deve-se utilizar a tecnologia digital para que sejam assegurados principios 

basilares da constituigao de nosso Estado republicano e democratico. Concluiu-se, entao pela 

plena adogao da informatizagao do Judiciario Brasileiro como concretizadora do que era para 

alguns um mero conceito subjetivo de aspiragao constitucional, mas sem parametros para 

cumpri-lo; o processo digital surge como parametro mais que objetivo e seguro pra fazer esse 

trabalho. 
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Por fim, se deve lembrar do famoso brocardo "ubi societas, ibi jus. Ubi jus, ibi 

societa", ou seja, onde esta a sociedade, esta o direito e onde esta o direito encontra-se a 

sociedade, formando direito e sociedade uma simbiose necessaria deve o direito, portanto 

desistir de sua posieao maculada e acompanhar as transformacoes sociais, sendo, portanto que 

o judiciario da era cibernetica tambem deve ser um judiciario cibernetico, sob pena de entrar 

em contraste com esta sociedade a qual presta servigos e, portanto incompativel com ela. 
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COMISSAO DE PARTICIPACAO LEGISLATIVA 

ANTEPROJETO DE LEI SOBRE AINFORMATIZAQAO DO 
PROCESSO JUDICIAL 

Dispoe sobre a informatizagao do 
processo judicial e da outras providencias 

Autor AJUFE - Associagao dos Juizes 

Federals do Brasil 
Relator: Deputado Ney Lopes 

I - RELATORIO 

Vem, a esta Comissao de Legislagao participativa, a 

proposta em epigrafe, formulada pela AJUFE - Associagao dos Juizes Federals 

do Brasil - tendo por objetivo propor a informatizagao nos procedimentos 

judiciais. Justifica a autora: 

Como justificativa para a proposigao, 

realgamos que - quando se trata da questao judiciaria no Brasil -

e consenso que os mais graves problemas se situam no terreno 

da velocidade com que o cidadao recebe a resposta final a sua 

demanda. • 

A morosidade e, sem duvida, o principal fato 

gerador de insatisfagao com o servigo judiciario, como revelam 

todas as pesquisas realizadas sobre o assunto.(...) 

Como se constata, a soma dos juizes que 

consideram a falta de INFORMATIZACAO [Grifos da autora] um 

fator "muito importante" ou "importante" alcanga 92%. 

Evidentemente, a informatizagao aqui nao se refere somente a 



2 

aquisigao de computadores para utilizagao como substitutes mais 

eficientes das velhas maquinas de datilografia. Alias, este 

processo de substituigao ja se encontra concluido na imensa 

maioria das unidades jurisdicionals existentes no pals. E 

necessario agora - simultaneamente ao termino desta fase de 

aquisigao de equipamentos nas unidades restantes - avangar em 

diregao a integragao de todos os atores que intervem em um 

processo judicial (Varas, Ministerio Publico, Advocacia Publica, 

escritorios de Advocacia), de modo a que crescentemente os 

procedimentos judiciais utilizem ao maximo os avangos 

tecnoldgicos disponlveis. 

A materia pretende reguiamentar informatizacao do 

processo judicial, admitindo o recebimento, o intercambio e o envio de 

documentos por meio exclusivamente eletronico. Isto inclui nao apenas as 

comunicacoes relativas ao processo, mas tambem a transmissao de pecas 

processuais entre orgaos do Poder Judiciario. O uso do meio eletronico 

dispensaria a apresentacao dos documentos originais. 

O procedimento a ser seguido seria a transmissao e o 

recebimento por meio de um programa de computador especifico, a ser 

distribuido a quern se credenciar junto aos orgaos do Poder Judiciario. Cada 

credenciado faria uso de um registro e uma senha para acesso. 

O programa disporia de recursos para registrar data e hora 

de expedicao e recebimento de documentos e para identificar o recebimento de 

documento expedido eletronicamente, emitindo aviso de recebimento eletronico. 

Fica previsto, tambem, que as comunicagoes oficiais entre 

orgaos do Poder Judiciario sejam feitas preferencialmente por meio eletronico e 

que os autos do processo sejam mantidos em meio eletronico. 

Admite-se, enfim, que possa ser empregada a tecnologia de 

gravacao de som, imagem ou reconhecimento de voz para fins da reducao a 

termo de atos processuais. 
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ll-VOTO DO RELATOR 

Sob a perspectiva jurfdica devemos reconhecer que a 

proposta traz uma contribuigao ao relevante tema da eficacia dos procedimentos 

judiciais, principalmente no que diz respeito a sua celeridade e aeconomia que 

beneficiara tanto o Poder Publico, que area com o funcionamento da maquina 

judiciaria, quanta a parte no que diz respeito ao custos processuais. Assim, a 

proposta se nos afigura relevante, e, em conseqiiencia, merece tramitar nesta 

Casa, corroborando, portanto, o acerto na instalacao desta Comissao de 

Participagao Legislativa, que traz, inauguralmente a discussao, tema de 

relevancia nacional. 

Contudo, devemos, por outra, tecer algumas consideragoes 

de modo a fornecer subsidios as Comissoes Tecnicas que deverao apreciar a 

proposta depois de aceita como proposigao, entre as quais certamente serao 

designadas as Comissoes de Ciencia e Tecndogia e de Constituigao e Justiga e 

de Redagao. Alias, tal ordem de consideragdes foi exposta na audiencia publica 

realizada pela Comissao no dia 3 de outubro do corrente ano, quando estiveram 

presentes os autores e demais convidados, entre os quais indicanos: Doutor 

Sergio Eduardo Cardoso, Juiz Federal na Segao Judiciaria do Estado de Santa 

Catarina; Doutor Walter Nunes da Silva Junior, Juiz Federal na Segao Judiciaria 

do Estado do Rio Grande do Norte; Doutor Marcos da Costa, Presidente da 

Comissao Especial de Informatica Juridica da OAB-SP e o Doutor Leonardo Alam 

da Costa, Secretario de Informatica do Supremo Tribunal Federal. 

Assim, levamos a consideragao dos presentes os varios 

aspectos tecnicos e juridicos. Em primeiro lugar, no que diz respeito aseg uranga 

do sistema digitalizado nas relagoes processuais. Tanto o Codigo de Processo 

Civil quanta o Codigo de Processo Penal, em inumeras passagens, deixam claro 

que os atos processuais tern um lastro material, quando, principalmente, se 

referem a documento: o Codigo de Processo Penal, por exemplo, no art. 145 fala 

do incidente de falsidade de documento constante dos autos; nos arts. 231 a 238, 

num capitulo especifico sobre documentos, chega a conceitua-los no art. 232: 

Consideram-se documentos quaisquer 

escntos, instrumentos ou papeis, publicos ou particulares. 

O Codigo de Processo Civil, a seu turno, no art. 169 chega 

a afirmar: 
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Os atos e termos do processo serao 

datilografados ou escritos com tinta escura e indelevel, 

assinando-os as pessoas que neles htervierem. Quando estas 

nao puderem ou nao quiserem firma-Ios, o escrivao certificara, 

nos autos, a ocorrencia. 

E assim poderfamos meneionar os arts. 157, 159, 160, 166, 

167, 168, 369, 365, I, 364 etc... 

De outro lado, o anteprojeto, de maneira estrutural, bem 

expresso, por exemplo, no § 2° do art. f , vem a dispensar, em razao do uso do 

meio eletronico, a "apresentacao dos documentos originais" (talvez porque o 

proprio documento eletronico seja considerado original). 

Soma-se a isso, a diflculdade na obtengao de provas -

justamente pela ausencia de materialidade - dos crimes perpetrados mediante a 

internet e mesmo a colheita para prova de fato no ambito civil. 

Neste sentido, algumas outras indagacoes cremos que 

sejam oportunas considerar, como em relacao ao art. 2 do anteprojeto, que 

menciona o credenciamento de forma a sugerir uma conviveneia entre o sistema 

tradicional e o informatizado, o que demandaria um cuidado maior, principalmente 

em procedimentos processuais, como a intervencao de terceiros, quando estes, 

por exemplo, optassem em ingressar, pelos meios tradicionais, num processo 

digitalizado. 

Outra preocupacao desta Relatoria esta na forma em que 

os autos informatizados poderiam ser consultados pelas partes, advogados e de 

quern mais fosse legalmente habilitado, diante do que dispoe o texto do 

anteprojeto, especialmente o inciso VI do art. 8° e o art. 9° 

De outro modo, ha preocupagao, sob o ponto de vista 

constitucional, em relacao a redagao adotada no art. / , que provavelmente 

atentaria contra o pinclpio federativo, quando busca estabelecer atribuigoes a 

outras pessoas de direito publico interno; Estados e Municipios, por exemplo, 

seriam atingidos pelas disposigdes do anteprojeto, inclusive de maneira 

financeira. De igual modo, no que concerne ao art. 8° ao estabelecer uma 

determinagao a outro Poder, isto e, ao Poder Judiciario, numa iniciativa que, em 

ultima analise, formalmente seria da Camara dos Deputados. Ainda neste topico, 

verificamos que o anteprojeto poderia, em tese, ferir a constitucionalidade ao 

implicar em vultuosos custos a outro Poder, qual seja o Judiciario. 
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Diante destas colocagdes e em face das manifestagoes dos 

participantes na audiencia publica, pudemos depreender que os autores 

procuraram estabelecer principios, linhas gerais, de carater eminentemente 

processual, de forma a legalizar os procedimentos digitals, sem obrigar a sua 

aplicagao, sendo, como hoje ja se faz em alguns foros e tribunals, possivel a 

conviveneia entre os sistemas tradicional e o intentado pelo anteprojeto. 

A grande contribuigao, neste campo, seria aquela relativa 

ao envio de petigoes, com o cadastramento previo das partes, e a comunicagao 

de dados, como bem salientou o Doutor Sergio Eduardo Cardoso. 

O Doutor Walter Junior, a sua vez, lembrou que a 

informatizagao nao atentaria contra a seguranga das relagoes processuais. Pelo 

contrario, hoje os procedimentos forenses considerados seguros sao justamente 

aqueles que adotam a informatizagao, como, por exemplo, a distribuigao. 

O Doutor Marcos da Costa ponderou que o sistema de 

senhas esta ultrapassado, com o que concordou o Doutor Leonardo da Costa, 

afirmando que o Supremo Tribunal Federal ja aplica o sistema biometrico (de 

reconhecimento de impressoes digitals). O Doutor Marcos ainda observou que a 

aplicagao do anteprojeto poderia encontrar obstaculos no credenciamento, pois, 

no pais, seriam mais de dez mil comarcas envolvidas, o que tambem ficaria 

evidente pela leitura do art. 8° que menciona a pluralidade de orgaos do 

Judiciario. Entre outras consideragoes, observou que pelo novo sistema, valendo-

se do meio eletronico, poderiam ser, as decisdes judiciais, publicadas na integra. 

Salientou, ainda, que a Medida Provisoria n° 2.200, de 2001, que instituiu a Infra 

estrutura de Chaves Publicas Brasileira, equiparou, em seu art. 10, o documento 

eletronico autenticado por meio de criptografia assimetrica ao documento 

convencional, criando a necessidade de equipar o Poder Judiciario para o 

recebimento e a guarda desse tipo de documento. 

Por f im, o Doutor Leonardo da Costa tambem ressaltou que 

o art. 8° poderia ter sua aplicagao dificultada pela diferenga nas plataformas 

adotadas pelos diversos tribunals do pais. 

De qualquer sorte, do que resultou da proveitosa audiencia 

publica, e diante das consideragoes ali desenvolvidas, a AJUFE, mediante os 

seus representantes, Doutores Walter Nunes da Silva Junior e Sergio Eduardo 

Cardoso, assumiu a compromisso de realizar uma revisao no texto. Assim, ao 

inves dos parlamentares modifiearem a sugestao original, a propria proponente 
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se encarregaria, em curto espago de tempo, e de forma a atender os prazos 

regimentais, em apresentar um novo texto. 

E isto efetivamente se deu conforme o Oficio AJUFE n° 

202, que junto aos autos, em que o Dr. Flavio Dino de Castro e Costa, seu 

Presidente, encaminha as modificacoes com a devida justificagao. Naqueles 

termos as incluo, formalizando, ao final deste parecer, o novo texto do 

anteprojeto. 

Em vista do exposto, o nosso VOTO, em suma, e pelo 

ACOLHIMENTO do Anteprojeto de Lei sobre a Informatizagao do Processo 

Judicial, passando a materia a constituir Projeto de Lei de autoria desta 

Comissao. 

Sala da Comissao, em de outubro de 2001. 

Deputado NEY LOPES 
Relator 

11192506-699 
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COMISSAO DE LEGISLACAO PARTICIPATIVA 

TEXTO FINAL DO ANTEPROJETO DE LEI DA AJUFE-
ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DO BRASIL 

Dispoe sobre a informatizagao do 

processo judicial e da outras providencias. 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1° O uso de meio eletronico na comunieagao de atos e 

a transmissao de pecas processuais serao admitidos nos termos da presente lei. 

§ 1° O disposto nesta lei aplicar-se-a, indistintamente, aos 

processos civil, penal e trabalhista em todos os graus de jurisdigao. 

§ 2° O uso do meio eletronico dispensa a apresentagao dos 

documentos originais. 

Art. 2° O envio de petigoes, de recursos e demais pegas 

processuais por meio eletronico sera admitido aqueles que se credenciarem junto 

aos orgaos do Poder Judiciario. 

§ 1° O credenciamento far-se-a mediante procedimento no 

qual esteja assegurada a adequada identificagao do interessado. 

§ 2° 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. 

§ 3° Os orgaos respectivos de Segunda Instancia poderao 

criar um cadastro unico para as Justigas respectivas. 
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Art. 3° O envio de peticoes, de recursos e demais pecas 

processuais por meio eletronico considerar-se-a realizado no dia e hora de seu 

recebimento pelo provedor do Judiciario. 

Art. 4° A publicapao de atos e de comunicagoes 

processuais podera ser efetuada por meio eletronico e considerada como data da 

publicagao a da disponibilizagao dos dados no sistema eletronico para consulta 

externa. 

Paragrafo unico. Os prazos processuais terao inicio no 

primeiro dia util seguinte ao da publicagao feita na forma deste artigo. 

Art. 5° Nos casos em que a lei processual exigir a 

intimagao pessoal, as partes e seus procuradores, desde que previamente 

cadastrados de acordo com o art. 2°, serao intimados por correo eletronico com 

aviso de recebimento eletronico. 

§ 1° Os prazos processuais terao inicio no primeiro dia util 

seguinte ao retorno do aviso de recebimento de que trata o "caput" deste artigo. 

§ 2° Decorridos cinco dias do envio de que trata o "caput" 

deste artigo sem confirmagao de recebimento, a publicacao far-se-a na forma 

prevista no art. 4°. 

Art. 6° As cartas precatorias, de ordem e, de um modo 

geral, todas as comunicagoes oficiais que transitem entre orgaos do Poder 

Judiciario, bem assim entre os deste e dos demais poderes, far-se-ao 

preferencialmente por meio eletronico. 

Art. 7° As pessoas de Direito Publico, os orgaos da 

administracao direta e indireta e suas representagdes judiciais, deverao 

disponibilizar, em cento e vinte dias da publicagao desta lei, servigo de 

recebimento e envio de comunicagoes de atos judiciais por meio eletronico. 

Paragrafo unico. As regras da presente lei nao se aplicam 

aos Municipios, enquanto nao possufrem condigdes tecnicas de implementagao 

de sistemas eletronicos. 

Art. 8° Os orgaos do Poder Judiciario poderao desenvolver 

sistemas de comunieagao de dados, com distribuigao de programa de acesso aos 

cadastrados nos termos do art. 2°, que sera de uso obrigatorio nas comunicagdes 

eletronicas de que cuida esta lei. 
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Paragrafo unico. O sistema sera dotado dos seguintes 

requisitos: 

I - aviso automatico de recebimento e abertura das 

mensagens; 

II - numeracao automatica ou outro mecanismo que 

assegure a integridade do texto; 

III - protocolo eletronico das mensagens transmitidas, 

especificando data e horario; 

IV - visualizagao do arquivo para confirmagao de seu teor e 

forma antes do envio; 

V - protegao dos textos transmitidos, obstando alteragdes 

dos arquivos recebidos; 

VI - armazenamento por meio eletronico dos atos 

praticados, bem como dos acessos efetuados na forma da presente lei. 

Art. 9° A redugao a termo de atos processuais podera ser 

efetuada com o emprego de tecnologia de gravagao de som, imagem ou 

reconhecimento de voz, a criterio do juizo. 

Art. 10. A conservagao dos autos do processo podera ser 

efetuada total ou parcialmente por meio eletronico. 

Art. 11 . Sera assegurada a requisigao, por via eletronica, 

por parte dos Juizes e Tribunals, mediante despacho nos autos, a dados 

constantes de cadastros publicos, essenciais ao desempenho de suas atividades. 

§ 1° Consideram-se cadastros publicos essenciais, para os 

efeitos deste artigo, dentre outras existentes e que venham a ser criados, ainda 

que mantidos por concessionaries de servigo publico ou empresas privadas, os 

que contenham informagoes necessarias a alguma decisao judicial. 

§ 2° O acesso de que trata este artigo se dara por meio de 

conexao direta informatizada, telematica, via cabo, acesso discado ou qualquer 

meio tecnologico disponivel. 

§ 3° Os orgaos que mantem os registros de que trata este 

artigo, no prazo de noventa dias, contados a partir do recebimento da solicitagao, 

disponibilizarao os meios necessarios para o cumprimento desta disposigao. 



10 

Art. 12. Esta lei entra em vigor sessenta dias depois de sua 

publicacao, revogadas as disposigoes em contrario. 

Sala da Comissao, em de de 2001. 

Deputado Ney Lopes 

Relator 

1 1 1 9 2 5 0 6 - 9 9 9 



D E C L A R A C A O UNIVERSAL DOS DIREITOS HUM AN OS 
Adotada e proclamada pela resolugao 217 A (III) 

da Assembleia Geral das Nagoes Unidas em 10 de dezembro de 1948 

Preambulo 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da familia 
humana e de seus direitos iguais e inalienaveis e o fundamento da liberdade, da justica e da 
paz no mundo, 

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos 
barbaros que ultrajaram a consciencia da Humanidade e que o advento de um mundo em que 
os homens gozem de liberdade de palavra, de crenga e da liberdade de viverem a salvo do 
temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiragao do homem comum, 

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, 
para que o homem nao seja compelido, como ultimo recurso, a rebeliao contra tirania e a 
opressao, 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de relagdes amistosas entre as 
nagoes, 

Considerando que os povos das Nagoes Unidas reafirmaram, na Carta, sua fe nos direitos 
humanos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos 
dos homens e das mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores 
condigoes de vida em uma liberdade mais ampla, 

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em 
cooperagao com as Nagoes Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades 
fundamentals e a observancia desses direitos e liberdades, 

Considerando que uma compreensao comum desses direitos e liberdades e da mis alta 
importancia para o pleno cumprimento desse compromisso, 

A Assembleia Geral proclama 

A presente Declaragao Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido 
por todos os povos e todas as nagdes, com o objetivo de que cada indivfduo e cada orgao da 
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaragao, se esforce, atraves do ensino e da 
educagao, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adogao de medidas 
progressivas de carater nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua 
observancia universais e efetivos, tanto entre os povos dos proprios Estados-Membros, quanta 
entre os povos dos territorios sob sua jurisdigao. 

Artigo I 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sao dotadas de razao 
e consciencia e devem agir em relagao umas as outras com espfrito de fraternidade. 

Artigo II 

Toda pessoa tern capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaragao, sem distingao de qualquer especie, seja de raga, cor, sexo, lingua, religiao, 
opiniSo politica ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condigao. 

Artigo III 

Toda pessoa tern direito a vida, a liberdade e a seguranga pessoal. 

Artigo IV 

Ninguem sera mantido em escravidao ou servidao, a escravidao e o trafico de escravos 
serao proibidos em todas as suas formas. 



Artigo V 

Ninguem sera submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou 
degradante. 

Artigo VI 

Toda pessoa tern o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante 
a lei. 

Artigo VII 

Todos sao iguais perante a lei e tern direito, sem qualquer distingao, a igual protegao da 
lei. Todos tern direito a igual protegao contra qualquer discriminagao que viole a presente 
Declaragao e contra qualquer incitamento a tal discriminagao. 

Artigo VIII 

Toda pessoa tern direito a receber dos tributos nacionais competentes remedio efetivo 
para os atos que violem os direitos fundamentals que Ihe sejam reconhecidos pela constituigao 
ou pela lei. 

Artigo IX 

Ninguem sera arbitrariamente preso, detido ou exilado. 

Artigo X 

Toda pessoa tern direito, em plena igualdade, a uma audiencia justa e publica por parte de 
um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento 
de qualquer acusagao criminal contra ele. 

Artigo XI 

1. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tern o direito de ser presumida inocente ate 
que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento publico no qual 
Ihe tenham sido asseguradas todas as garantias necessarias a sua defesa. 

2. Ninguem podera ser culpado por qualquer agao ou omissao que, no momento, nao 
constituiam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco sera imposta pena 
mais forte do que aquela que, no momento da pratica, era aplicavel ao ato delituoso. 

Artigo XII 

Ninguem sera sujeito a interferencias na sua vida privada, na sua famflia, no seu iar ou na 
sua correspondencia, nem a ataques a sua honra e reputagao. Toda pessoa tern direito a 
protegao da lei contra tais interferencias ou ataques. 

Artigo XIII 

1. Toda pessoa tern direito a liberdade de locomogao e residencia dentro das fronteiras de 
cada Estado. 

2. Toda pessoa tern o direito de deixar qualquer pals, inclusive o proprio, e a este 
regressar. 

Artigo XIV 



1 .Toda pessoa, vitima de perseguigao, tern o direito de procurar e de gozar asilo em 
outros paises. 

2. Este direito nao pode ser invocado em caso de perseguigao legitimamente motivada por 
crimes de direito comum ou por atos contrarios aos propositos e princfpios das Nagoes Unidas. 

Artigo XV 

1. Toda pessoa tern direito a uma nacionaiidade. 
2. Ninguem sera arbitrariamente privado de sua nacionaiidade, nem do direito de mudar 

de nacionaiidade. 

Artigo XVI 

1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer retricao de raca, nacionaiidade 
ou religiao, tern o direito de contrair matrimonio e fundar uma familia. Gozam de iguais direitos 
em relacao ao casamento, sua duragao e sua dissolucao. 

2. O casamento nao sera valido senao com o livre e pleno consentimento dos nubentes. 

Artigo XVII 

1. Toda pessoa tern direito a propriedade, so ou em sociedade com outros. 
2. Ninguem sera arbitrariamente privado de sua propriedade. 

Artigo XVIII 

Toda pessoa tern direito a liberdade de pensamento, consciencia e religiao; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religiao ou crenga e a liberdade de manifestar essa religiao ou 
crenga, pelo ensino, pela pratica, pelo culto e pela observancia, isolada ou coletivamente, em 
publico ou em particular. 

Artigo XIX 

Toda pessoa tern direito a liberdade de opiniao e expressao; este direito inclui a liberdade 
de, sem interferencia, ter opinioes e de procurar, receber e transmitir informagdes e ideias por 
quaisquer meios e independentemente de fronteiras. 

Artigo XX 

1. Toda pessoa tern direito a liberdade de reuniao e associagao pacificas. 
2. Ninguem pode ser obrigado a fazer parte de uma associagao. 

Artigo XXI 

1. Toda pessoa tern o direito de tomar parte no governo de sue pais, diretamente ou por 
intermedio de representantes livremente escolhidos. 

2. Toda pessoa tern igual direito de acesso ao servigo publico do seu pais. 
3. A vontade do povo sera a base da autoridade do governo; esta vontade sera expressa 

em eleigoes periodicas e legitimas, por sufragio universal, por voto secreto ou processo 
equivalente que assegure a liberdade de voto. 

Artigo XXII 

Toda pessoa, como membra da sociedade, tern direito a seguranga social e a realizagao, 
pelo esforgo nacional, pela cooperagio internacional e de acordo com a organizagao e 
recursos de cada Estado, dos direitos economicos, sociais e culturais indispensaveis a sua 
dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personal idade. 



Artigo XXIII 

1 Toda pessoa tern direito ao trabalho, a livre escolha de emprego, a condigoes justas e 
favoraveis de trabalho e a protegao contra o desemprego. 

2. Toda pessoa, sem qualquer distingao, tern direito a igual remuneragao por igual 
trabalho. 

3. Toda pessoa que trabalhe tern direito a uma remuneragao justa e satisfatoria, que Ihe 
assegure, assim como a sua familia, uma existencia compatfvel com a dignidade humana, e a 
que se acrescentarao, se necessario, outros meios de protegao social. 

4. Toda pessoa tern direito a organizar sindicatos e neles ingressar para protegao de seus 
interesses. 

Artigo XXIV 

Toda pessoa tern direito a repouso e lazer, inclusive a limitagao razoavel das horas de 
trabalho e ferias periodicas remuneradas. 

Artigo XXV 

1. Toda pessoa tern direito a um padrao de vida capaz de assegurar a si e a sua familia 
saude e bem estar, inclusive alimentagao, vestuario, habitagao, cuidados medicos e os 
servigos sociais indispensaveis, e direito a seguranga em caso de desemprego, doenga, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistencia fora de seu 
controle. 

2. A maternidade e a infancia tern direito a cuidados e assistencia especiais. Todas as 
criangas nascidas dentro ou fora do matrimonio, gozarao da mesma protegao social. 

Artigo XXVI 

1. Toda pessoa tern direito a instrugao. A instrugao sera gratuita, pelo menos nos graus 
elementares e fundamentals. A instrugao elementar sera obrigatoria. A instrugao tecnico-
profissional sera acessivel a todos, bem como a instrugao superior, esta baseada no merito. 

2. A instrugao sera orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade 
humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades 
fundamentals. A instrugao promovera a compreensao, a tolerancia e a amizade entre todas as 
nagoes e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvara as atividades das Nagdes Unidas em prol 
da manutengao da paz. 

3. Os pais tern prioridade de direito n escolha do genero de instrugao que sera ministrada 
a seus filhos. 

Artigo XXVII 

1. Toda pessoa tern o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de 
fruir as artes e de participar do processo cientifico e de seus beneficios. 

2. Toda pessoa tern direito a protegao dos interesses morais e materials decorrentes de 
qualquer produgao cientifica, literaria ou artlstica da qual seja autor. 

Artigo XVIII „ 

Toda pessoa tern direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e 
liberdades estabelecidos na presente Declaragao possam ser plenamente realizados. 

Artigo XXIV 

1. Toda pessoa tern deveres para com a comunidade, em que o livre e pleno 
desenvolvimento de sua personalidade e possivel. 

2. No exercicio de seus direitos e liberdades, toda pessoa estara sujeita apenas as 
limitagoes determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido 



reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas 
exigencias da moral, da ordem publica e do bem-estar de uma sociedade democratica. 

3. Esses direitos e liberdades nao podem, em hipotese alguma, ser exercidos 
contrariamente aos propositos e princfpios das Nagoes Unidas. 

Artigo XXX 

Nenhuma disposicao da presente Declaragao pode ser interpretada como o 
reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade 
ou praticar qualquer ato destinado a destruigao de quaisquer dos direitos e liberdades aqui 
estabelecidos. 

DECLARACAO DOS DIREITOS DO 
HOMEM E DO CIDADAO: 

26 DE AGOSTO DE 1789 
Os representantes do povo trances, constituidos em Assembleia nacional, 

considerando que a ignorancia, o esquecimento ou o desprezo dos direitos do homem 
sao as causas unicas das infelicidade publicas e da corrupgao dos governos, resolvem 
expor, numa declaragao solene, os direitos naturais, inalienaveis e sagrados do homem, 
a fim de que esta declaragao, constantemente presente a todos os membros do corpo 
social, lhes lembre sem cessar seus direitos e seus deveres, a fim de que os atos do 
poder legislative e os do poder executivo, podendo ser a cada instante comparados com 
a meta de toda instituigao politica, sejam mais respeitados, a fim de que as reclamagdes 
dos cidadaos, fundadas de agora em diante sobe principios simples e incontestaveis, se 
destinem sempre a manutengao da constituigao e a felicidade de todos. Por conseguinte, 



a assembleia Nacional reconhece e declara, em presenga e sob os auspicios do Ser 
Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadao: 

Artigo 1. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. As distincoes 
socials nao podem ser fundamentadas senao sobre a utilidade comum. 

Artigo 2. A finalidade de toda associagao politica e a conservagao dos direitos naturais e 
imprescritiveis do homem. Esses direitos sao : a liberdade, a prosperidade, a seguranca e 
a resistencia a opressao. 

Artigo 3. O principio de toda soberania reside essencialmente na nagao; nenhum corpo, 
nenhum individuo pode exercer autoridade que dela nao emane expressamente. 

Artigo 4 . A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que nao prejudique a outrem; 
assim sendo, o exercicio dos direitos naturais de cada homem nao tern outros limites 
senao os que assegurem aos demais membros da sociedade o gozo desses direitos. Tais 
limites nao podem ser determinados senao pela lei. 

Artigo 5. A lei so tern direito de proibir as acoes prejudiciais a sociedade. Tudo quanta 
nao for proibido pela lei pode ser impedido e ninguem pode ser constrangido a fazer o 
que ela nao ordena. 

Artigo 6, A lei e a expressao da vontade geral. Todos os cidadaos tem o direito de 
concorrer, pessoalmente ou pelos seus representantes, na sua formacao. Ela tem de ser a 
mesma para todos, quer seja protegendo, quer seja punindo. Todos os cidadaos, sendo 
iguais aos seus olhos, sao igualmente admissiveis a todas as dignidades, lugares e 
empregos publicos, segundo a capacidade deles, e sem outra distineao do que a de suas 
virtudes e talentos. 

Artigo 7. Nenhum homem pode ser acusado, preso nem detido senao determinados. 
pela lei, e segundo as formas que ela prescreveu. Aqueles que solicitam, expedem, 
executam ou mandam executar dfdens arbitrarias devem ser punidos; mas todo cidadao 
chamado ou detido em virtude da lei deve obedecer incontinente; ele se torna culpado 
pela resistencia. 

Artigo 8. A lei so deve estabelecer penas estrita e evidentemente necessarias, e ninguem 
pode ser punido senao em virtude de uma lei estabelecida e promulgada anteriormente 
ao delito e legalmente aplicada. 

Artigo 9. Todo homem sendo presumido ihocente ate que teriha sido declarado culpado, 
se se julgar indispensavel dete-lo, todo rigor que nao for necessario para garantir a sua 
detencao deve ser severamente reprimido pela lei. 

Artigo 10. Ninguem deve ser molestado pelas suas opini5es, mesmo religiosas, desde 
que sua manifestagao nao perturbe a ordem publica, estabelecida pela lei. 

Artigo 11. A livre comunieagao dos pensamentos e das opinioes e um dos mais 
preciosos direitos do homem; todo cidadao pode, portanto, falar, escrever, imprimir 
livremente, respondendo pelo abuso dessa liberdade nos casos determinados pela lei. 



Artigo 12. A garantia dos direitos do homem e do cidadao necessita de uma forca 
publica; por conseguinte, esta forca fica instituida para o beneficio de todos, e nao para 
a utilidade particular daqueles a quern ela for confiada. 

Artigo 13. Para a manuteneao da forca publica e para as despesas de administracao e 
indispensavel uma contribuicao comum; ela deve ser igualmente repartida entre todos 
os cidadaos, a razao de suas faculdades. 

Artigo 14. Todos os cidadaos tem o direito de verificar, por eles mesmos ou pelos seus 
representantes, a necessidade da contribuicao publica, de consenti-la livremente, de 
acompanhar-lhe o emprego, de Ihe deterrninar a quota, a cobranca e a duracao. 

Artigo 15. A sociedade tem o direito de pedir a todo agente publico contas de sua 
administracao. 

Artigo 16. Toda sociedade na qual a garantia dos direitos nao for assegurada, nem a 
repartigao dos poderes determinada, nao tem constituigao. 

Artigo 17. Sendo a propriedade um direito inviolavel e sagrado, dela ninguem pode ser 
privado, salvo quando a necessidade publica, legalrnente verificada, o exigir 
evidentemente e com a condicao de uma justa e previa indenizagao. 

Duguit L. et Monnier H. Les Constitutions et principals lois politiques de la France 
depuis 1789. Paris, P. Pichon, editeur, 1898, pp. 1-3. 



3residencia da Republica 
C a s a Civil 

o.bchefia para Assuntos Juridicos 

MEDIDA PROVISORIA N° 2.200-2, DE 24 DE AGOSTO DE 2001. 

Institui a Infra-Estrutura de Chaves Publicas 
Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informacao em 
autarquia, e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, no uso da atribuigao que Ihe confere o art. 62 da 
Constituicao, adota a seguinte Medida Provisoria, com forga de lei: 

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

Art. 2° A ICP-Brasil, cuja organizacao sera definida em regulamento, sera composta por 
uma autoridade gestora de polfticas e pela cadeia de autoridades certificadoras composta pela 
Autoridade Certificadora Raiz - AC Raiz, pelas Autoridades Certificadoras - AC e pelas 
Autoridades de Registro - AR. 

Art. 3 2 A fungao de autoridade gestora de politicas sera exercida pelo Comite Gestor da 
ICP-Brasil, vinculado a Casa Civil da Presidencia da Republica e composto por cinco 
representantes da sociedade civil, integrantes de setpres interessados, designados pelo 
Presidente da Republica, e um representante de cada um dos seguintes orgaos, indicados por 
seus titulares: 

I - Ministerio da Justiga; 

II - Ministerio da Fazenda; 

III - Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior; 

IV - Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao; 

V - Ministerio da Ciencia e Tecnologia; 

VI - Casa Civil da Presidencia da Republica; e 

VII - Gabinete de Seguranga Institucional da Presidencia da Republica. 

§ 1 a A coordenagao do Comite Gestor da ICP-Brasil sera exercida pelo representante da 
Casa Civil da Presidencia da Republica. 

§ 2° Os representantes da sociedade civil serao designados para periodos de dois anos, 
permitida a recondugao. 

§ 3 e A participagao no Comite Gestor da ICP-Brasil e de relevante interesse publico e nao 
sera remunerada. 



§ 4 a O Comite Gestor da ICP-Brasil tera uma Secretaria-Executiva, na forma do 
regulamento. 

Art. 4 f i Compete ao Comite Gestor da ICP-Brasil: 

I - adotar as medidas necessarias e coordenar a implantacao e o funcionamento da ICP-
Brasil; 

II - estabelecer a polftica, 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 niveis 
da cadeia de certificagao; 

III - estabelecer a politica de certificagao e as regras operacionais da AC Raiz; 

IV - homologar, auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de servico; 

V - estabelecer diretrizes e normas tecnicas para a formulacao de politicas de certificados 
e regras operacionais das AC e das AR e definir nfveis da cadeia de certificagao; 

VI - 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; 

VII - 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 

VIII - atualizar, ajustar e revisar os procedimentos e as praticas estabelecidas para a ICP-
Brasil, garantir sua compatibilidade e promover a atualizaeao tecnologica do sistema e a sua 
conformidade com as politicas de seguranca. 

Paragrafo unico. O Comite Gestor podera delegar atribuigdes a AC Raiz. 

Art. 5 2 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 A C de nivel 
imediatamente subsequente 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 atribuigdes que Ihe forem 
cometidas pela autoridade gestora de politicas. 

Paragrafo unico. E vedado a AC Raiz emitir certificados para o usuario final. 

Art. 6 s 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. 79 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 s 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 
juridicas de direito privado. 

Art. 9 a E vedado a qualquer AC certificar nivel diverso do imediatamente subsequente 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 eletrdnicos de que trata esta Medida Provisoria. 

§ 1 e As declaracoes 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 n° 3.071. de 1° de Janeiro de 1916 -
Codigo Civil. 

§ 1- 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 quern for oposto o documento. 

Art. 11 . A utilizagao de documento eletronico para fins tributarios atendera, ainda, ao 
disposto no art. 100 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Cddiqo Tributario Nacional. 

Art. 12. Fica transformado em autarquia federal, vinculada ao Ministerio da Ciencia e 
Tecnologia, o Instituto Nacional de Tecnologia da informagao - ITI, com sede e foro no Distrito 
Federal. , . . . . . . 

Art. 13. O ITI e a Autoridade Certificadora Raiz da Infra-Estrutura de Chaves Publicas 
Brasileira. 

Art. 14. No exercfcio de suas atribuigdes, o ITI desempenhara atividade de fiscalizagao, 
podendo ainda aplicar sangoes e penalidades, na forma da lei. 

Art. 15. Integrarao a estrutura basica do ITI uma Presidencia, uma Diretoria de Tecnologia 
da Informagao, uma Diretoria de Infra-Estrutura de Chaves Publicas e uma Procuradoria-Geral. 

Paragrafo unico. A Diretoria de Tecnologia da Informagao podera ser estabelecida na 
cidade de Campinas, no Estado de Sao Paulo. 

Art. 16. Para a consecugao dos seus objetivos, o ITI podera, na forma da lei, contratar 
servigos de terceiros. 

§ 1 e O Diretor-Presidente do ITI podera requisitar, para ter exercfcio exclusivo na Diretoria 
de Infra-Estrutura de Chaves Publicas, por perfodo nao superior a um ano, servidores, civis ou 
militares, e empregados de orgaos e entidades integrantes da Administragao Publica 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 exercfcio 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 ITI: 

I - os acervos tecnico e patrimonial, as obrigagoes e os direitos do Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informagao do Ministerio da Ciencia e Tecnologia; 



II - remanejar, transpor, transferir, ou utilizar, as dotagdes 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 n° 9.995, de 25 de iulho 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 ITI sera representado 
em jufzo pela Advocacia Geral da Uniao. 

Art. 19. Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisoria n° 2.200-
1, de27 de iulho de 2001. 

Art. 20. Esta Medida Provisoria entra em vigor na data de sua publicagao. 

Brasilia, 24 de agosto de 2001; 180 s da Independencia e 113 f l da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Jose Gregori 
Martus Tavares 
Ronaldo Mota Sardenberg 
Pedro Parente 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 27.8.2001 
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Pacto pelo Judiciario 

PACTO D E E S T A D O EM FAVOR DE UM J U D I C I A R I O MAIS R A P I D O E R E P U B L I C A N O 

Poucos problemas nacionais possuem tanto consenso no tocante aos dtagnosticos quanta a questao 
judiciaria, A morosidade dos processes judiciais e a baixa eficacia de suas decisoes retard am o 
desenvolvimento nacional, desestimulam investimentos, propiciam a inadimplencia, geram impunidade e 
solapam a crenga dos cidadaos no regime democratico. 

Em face do gigantesco esforgo expendido sobretudo nos ultimos dez anos, produziram-se dezenas de 
documentos sobre a crise do Judiciario brasileiro, acompanhados de notaveis propostas visando ao seu 
aprimoramento. 

Os proprios Tribunals e as associagoes de magistrados tem estado a frente desse processo, com 
significativas proposicoes e com muitas iniciativas inovadoras, a demonstrar que nao ha obices 
corporativistas a que mais avancos reais sejam conquistados. 

O Poder Legislativo nao tem se eximido da tarefa de contribuir para um Judiciario melhor, como 
demonstram a recem-promulgada reforma constitucional (EC no 45/2004) e varias modificacoes nas ieis 
processuais. 

A reforma do sistema judicial tornou-se prioridade tambem para o Poder Executivo, que criou a Secretaria 
de Reforma do Judiciario no ambito do Ministerio da Justiga, a qual tem colaborado na sistematizacao de 
propostas e em mudancas administrativas. 

Sao essas as premissas que levam os tres Poderes do Estado a se reunirem em sessao solene, a fim de 
subscreverem um Pacto de Estado em favor de um Judiciario mais Rapido e Republicano, consubstanciado 
nos seguintes compromissos fundamentals: 

1. I m p l e m e n t a g a o da Re forma Const i tuc iona l do Jud ic ia r io 

Em virtude da ag io concertada entre os tres Poderes, foi promulgada a EC no 45/2004. 
Subsequentemente, todas as providencias serao adotadas para a implementagao das mudancas 
aprovadas ate o final do lo semestre de 2005. Merecem destaque, nesse contexto, a instalagao do 
Conselho Nacional de Justica e a deflagragao dos trabaihos da Comissao Especial Mista do Congresso 
Nacional, destinada a aprovar medidas legislativas que tomem mais ampio o acesso a Justiga e mais 
celere a prestagao jurisdicional. 

2 . R e f o r m a do s i s t e m a r e c u r s a l e dos p roced imentos 

Trarnitam hoje nas Casas Pariamentares muitos projetos de lei propondo alteragoes nos Codigos de 
Processo Civil e de Processo Penal, bem como em aspectos do processo trabalhista. Tais reformas sao 
reclamadas por toda a comunidade jundica, que deseja regras capazes de agilizar e simplificar os 
ju lgamentos - sem prejuizo das garantias individuals. Os signatories comprometem-se a coordenar 
iniciativas para auxitiar o Congresso Nacional na conclusao desse trabalho. 

No tocante aos Codigos de Processo Civil, Processo Penal e ao processo trabalhista, serao submetidos a 
apreciagao parlamentar os projetos e sugestoes anexados, sistematizados por comissao conjunta l iderada 
pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e pelo Ministro de Estado da Justiga. Tais proposicoes foram 
apresentadas nos ultimos anos por juristas, magistrados e Tribunals, bem como por diversas entidades: o 
Instituto Brasileiro de Direito Processual ( IBDP), a Associagao dos Magistrados Brasileiros (AMB), a 
Associagao dos Juizes Federals do Brasil (AJUFE) e o Colegio de Presidentes de Tribunals de Justiga, entre 
outros. 

3 . De fensor ia Publ ica e A c e s s o a s J u s t i c a 

Ainda ha descompasso entre os quadros das Defensortas Publicas da Uniao e dos Estados, em relacao as 
necessidades de uma sociedade como a nossa, extremamente desigual e empobrecida. No piano federal, 
o numero de Defensores nao chega a dez por cento do numero de unidades jurisdicionais a serem 



atendidas (Tribunals e Varas na Justica Federal, na Justica do Trabalho, na Justica Militar, alem dos 
Tribunais Superiores), Isso constitui severo embaraco ao acesso real a Justica. Por forca do pacto ora 
celebrado, sera constituida comissao para apresentar, em noventa dias, estrategia de superacao desse 
quadra, contemplando, inclusive, metas claras para a progressiva ampliagao da Defensoria Publica da 
Uniao. Posteriormente, serao realizados os contatos necessaries com os Governos Estaduais, a fim de 
celebracao das parcerias que se fizerem necessarias. 

4 . J u i z a d o s E s p e c i a i s e J u s t i c a I t i n e r a n t s 

Com a aprovagao das Leis nos 9.099/95 e 10.259/2001, foram instituidos os Juizados Especiais Estaduais 
e Federals, resultando em expressivas ampliagao do acesso a Justiga e agilizagao de procedimentos. Uma 
das facetas mais reievantes dos Juizados Especiais esta no reconhecimento de direitos de populagoes 
tradicionalmente esquecidas e sem informagao quanto as leis. Nesse ambito, merece destaque a atuagao 
dos ju izados Itinerantes. 

Os signatarios assumem o compromisso de apoiar o Superior Tribunal de Justiga, os Tribunals Regionais 
Federals e os Tribunals de Justiga para que os Juizados Itinerantes possam ter continuidade, 
especialmente nas cidades mais afastadas dos centros urbanos e com menor Indice de Desenvolvimento 
Humano. 

Em outro piano, considerando-se que existem miihares de agoes previdenciarias nos Juizados, o Ministerio 
da Previdencia Social coordenara iniciativas, em dialogo com os juizes, para que os procedimentos 
observados na concessao de beneficios previdenciarios e assistenciais sejam aperfeigoados, melhorando o 
atendimento aos cidadaos e desonerando a maquina judicial. 

5. E x e c u c a o F i s c a l 

Enquanto parcela da populagao e a propria economia sentem os efeitos de elevada carga fiscal, mais de 
R$ 400 bilhoes de reals sao objeto de cobranga judicial, em agoes propostas pelo Erario contra 
sonegadores e inadimplentes. O problema e complexo e exige solugoes progressivas. Contudo, sem , 
duvida e possivel melhorar os indices de arrecadagao por essa via, hoje girando em to mo de dois por 
cento ao ano. Os signatarios irao determinar aos orgaos competentes a viabilizagao de solugoes, inclusive 
com a revisao, ainda em 2005, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execugao Fiscal), com base na proposta ja 
formalizada pelo Conselho da Justiga Federal. 

6. P r e c a t o r i o s 

Desde 1988, buscam-se solugoes para o tormentoso problema dos precatorios vencidos e nao pagos, 
especialmente por intermedio de parcelamentos. Houve exito parcial, mas remanesce o grave quadro de 
determinagoes judiciais que nao sao cumpridas ha anos, descredibilizando a Justiga, desesperando vitimas 
do Estado e prejudicando o trabalho dos advogados. Os Governos Estaduais e Municipals vivem sob a 
ameaga de sangoes, alem de permanecerem sob o estigma de descumprirern a Constituigao e as leis. Na 
maioria dos casos, faltam-lhes meios para quitar as suas obrigagoes em tempo razoavel. Como 
consequencia do presente pacto, serao realizados debates e audiencias de conciliagao visando a 
construgao de modelos institucionais e a adogao de providencias que resultem na superagao da anomalia 
enfocada. 

7. G r a v e s v i o l a c d e s cont ra o s Dire i tos H u m a n o s 

Fruto da plena integragao do Brasil nos Sistemas Internacionais de Protegao aos Direitos Humanos, • 
avolumam-se denuncias contra o nosso Pais em foros competentes para a supervisao dos compromissos 
contraidos. Merece destaque, a este proposito, as representagoes oferecidas no ambito da Organizagao 
dos Estados Americanos. 

Como decorrencia deste Pacto, a primeira tarefa que sera implementada e a identificagao de todos esses 
casos em um unico banco de dados. Seguir-se-a a estruturagao, no ambito do Poder Judiciario, de 
sistema de acompanhamento dos inqueritos e agoes judiciais relacionados com os casos enfocados, com 
vistas ao recebimento das informagoes necessarias a manifestagao do Brasil perante as instancias 
internacionais. O objetivo de todas essas iniciativas e resolver rapidamente as controversias, inclusive 
com a busca de solugoes amistosas, quando for o caso. 

8 . I n f o r m a t i z a c a o 



Uma vez mais a Justica Eleitoral pode realizar eleicoes seguras e rapidas, em decorrencia da exitosa 
experiencia das umas eletronicas. Trata-se de projeto que so foi adiante por forca da agao atticulada dos 
tres Poderes do Estado. Este bem-sucedido modelo deve ser estendido para que outras experiencias -
como os processes eletronicos ("virtuais") na Justiga Federal - sejam aprofundadas. 

Serao apresentadas, pelo Judiciario, metas de expansao de tais iniciativas, para que as fontes de 
financiamento sejam viabilizadas pelos tres Poderes. 

Serao incentivados os convenios de cooperagao, para que informagoes entre orgaos publicos sejam 
repassadas por meios eletronicos, a exemplo do que ja acontece entre o Judiciario e o Banco Central do 
Brasil. As agoes nessa diregao se desenvolverao prioritariamente no campo da seguranga publica e da 
Justiga criminal. 

Finalmente, sera examinada a possibilidade de os terminals de auto-atendimento dos bancos publicos 
prestarem alguns servigos de interesse do Judiciario, mormente informagoes aos cidadaos. 

No piano legislative, serao incluidos na agenda parlamentar os projetos de lei que visam regular e 
incentivar os procedimentos eletronicos no ambito judicial, a exemplo do PLC no 71/2002 (com os 
aperfeigoamentos que se fizerem necessaries). 

9. P r o d u c a o de d a d o s e ind icadores es ta t i s t i cos 

Para que as politicas corretas sejam reforgadas, as equivocadas sejam retiflcadas e novas sejam 
elaboradas, e fundamental que todos os agentes estatais e sociais contem com conjunto organizado de 
informagoes sobre o funcionamento do Judiciario no Brasil. Passos substant ives ja foram concretizados, 
com o funcionamento do Banco Nacional de Dados sobre o Poder Judiciario, em aperfeigoamento e 
ampliagao desde junho de 2004 em face do projeto "Indicadores Estatisticos do Poder Judiciario", 
desenvolvido sob a coordenagao do Supremo Tribunal Federal. Paralelamente, o Ministerio da Justiga 
divulgou importante colaboragao, intitulada "Diagnostic© do Judiciario". 

Todas as informagoes disponfveis, a lem de amplamente divulgadas, serao repassadas, ate abril de 2005, 
a Fundagao Ins t i tu te Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Economico e Social - BNDES, a Fundagao Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - I PEA e as 
Universidades, para que tais instituigoes realizem as analises que considerarem pertinentes, inclusive 
cotejando-as com outros dados de que disponham. Os documentos elaborados serao apresentados ao 
Poder Judiciario, para reflexao e debate, visando a consolidagao de cultura de planejamento estrategico 
na gestae judiciaria no Brasil. Como consequencia desse processo, sera organizado, ate o final de 2005, o 
Centra Nacional de Estudos e Pesquisas Judiciais, sob a coordenagao do Supremo Tribunal Federal. 

10 . C o e r e n c i a en t re a a tuagao admin is t ra t iva e a s o r i e n t a c d e s j u r i s p r u d e n c i a i s j a p a c i f i c a d a s 

Sera desenvolvido grande esforgo, sob a coordenagao da Advocacia-Geral da Uniao, para que as normas e 
condutas administrativas sejam adequadas as diretrizes ja pacificadas no Supremo Tribunal Federal e nos 
Tribunals Superiores. Este processo visara prevenir a multiplicagao de demandas em tomo do mesmo 
tema. 

O Supremo Tribunal Federal ira priorizar em suas pautas os temas que estao gerando signif icative 
multiplicagao de agoes judiciais, segundo pleitos a serem formalizados pela Advocacia-Geral da Uniao, 
pela Procuradoria-Geral da Republica ou pela Ordem dos Advogados do Brasil, No mesmo sentido, serao 
realszadas gestoes junto aos demais Tribunals, no ambito de suas competencias. 

A Advocacia-Geral da Uniao editara as sumulas administrativas que entender necessarias para a 
viabilizagao do presente compromisso. 

11 . I n c e n t i v e a ap l icagao d a s p e n a s a l te rna t ivas 

A grave questao das execugoes penais deve ser enfrentada pela conjungao de esforgos dos Poderes 
Executive e Judiciario. A conscientizagao de magistrados, promotores, advogados e da populagao sobre a 
efetividade, a eficacia e a utilidade da aplicagao de penas alternativas para determinados delitos e 
fundamental. 

As penas alternativas devem ser encaradas como mecanismo mais adequado a reinsergao social, como 



resposta proporcional a delitos de menor gravidade e como solugao para o problema do acrescimo 
constante da populagao carceraria. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

NELSON JOBIM 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 

JOSE SARNEY 
Presidente do Senado Federal 
JOAO PAULO CUNHA 
Presidente da Camara dos Deputados 



Parecer do Relator da CCJ ao Projeto de Lei -5.828-C, DE 2001 
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COMISSAO DE CONSTTTUICAO E JUSTICA E DE CIDADANIA 
PROJETO DE LEI N° 5.828-C, DE 2001 
SUBSTTTUTIVO DO SENADO FEDERAL 
AO PROJETO DE LEI N.° 5.828-B, DE 2001, que "dispoe sobre a informatizacao do processo judicial e da outras 
providencias". 
RELATOR: Deputado JOSE EDUARDO CARDOZO 
I - RELATORIO 
Esta Comissao examina o Projeto de Lei n° 5.828, de 2001, de autoria da Comissao de Legislagao Participativa da 
Camara dos Deputados, que dispoe sobre a informatizacao do processo judicial e da outras providencias. 
A proposigao regulamenta a comunieagao de atos e a transmissao de pegas processuais por meios eletronicos nos 
processos da esfera civil, trabalhista e penal. O projeto tambem preve que os orgaos publicos adotem mecanismos que 
facilitem a comunieagao de atos processuais e de informagoes referentes aos processos judiciais. 
O projeto foi aprovado nesta Camara dos Deputados e seguiu para o Senado Federal, que o aprovou nos termos do 
substitutivo ora apresentado a exame. 
E o relatorio. 
II - VOTO 
Nos termos do Regimento Interno desta Casa, cabe a Comissao de Constituigao e Justiga e de Cidadania opinar sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e tecnica legislativa das materias que Ihe forem submetidas, bem assim quanta ao 
merito, sobre direito processual. 
A materia analisada nao apresenta vicio de iniciativa ou outros vfcios de constitucionalidade, de vez que e competencia 
privativa da Uniao legislar sobre direito processual, conforme o art. 22, inciso I, da Constituigao Federal. Quanta a 
juridicidade, tambem nao vislumbramos quaisquer obices a sua plena admissibilidade. 
No que concerne ao merito, o projeto e extremamente importante para a informatizacao do Poder 
Judiciario brasileiro, o que implicara a elevagao da qualidade e da celeridade da prestagao jurisdicional. 
No contexto historico atual, marcado pelo notavel progresso da ciencia da informagao, e imprescindivel 
que os servigos publicos adotem novas tecnologias para processamento e transmissao de informagoes, de 
modo a possibilitar o aumento da eficiencia e da capacidade de atendimento i sociedade. 
Ao longo dos anos, o Poder Judiciario desenvolveu diversas experiencias de informatizagao dos 
procedimentos judiciais, as quais contribuiram para o aumento da celeridade e da transparencia dos atos 
judiciais praticados nos respectivos juizos em que essas experiencias foram desenvolvidas. 
Nesse contexto, o projeto em discussao reveste-se de grande relevancia, uma vez que criara suporte 
juridico para a expansao e a uniformizagao da informatizacao dos atos processuais, baseando-se nas 
experiencias desenvolvidas em todo o territorio nacional. 
Alem disso, a proposta faz parte do "Pacto de Estado em Favor de um Judiciario mais Rapido e Republicano", 
documento assinado pelos representantes dos tres Poderes e que contem as principals propostas e diretrizes para a 
modemizagao do nosso sistema de prestagao jurisdicional. 
A proposta substitutive aprovada pelo Senado Federal adequou o projeto original, datado de 2001, as necessidades 
atuais, corrigindo a defasagem resultante da demora do tramite legislativo e tornando o projeto compativel com as 
novas tecnologias disponiveis desenvolvidas desde a elaboragao da versao original. 
Alem da atualizagao do projeto original, o substitutivo trouxe novidades como o Diario da Justica on-line e o processo 
Judicial totalmente virtual, inovag5es inspiradas em experiencias recentemente desenvolvidas pelo Poder Judiciario. 
O diario on-line e de facil implementagao nos dias atuais, uma vez que a maioria dos tribunais dispoe de portais 
eletronicos para divulgagao de informagoes de forma rapida e segura. Da mesma forma, o processo virtual tem sido 
desenvolvido com grande exito pelos Tribunais Regionais Federals, pelos Tribunais do Trabalho e tambem por varios 
Tribunais de Justiga. 
Alem dessas modificagoes, o projeto traz alteragoes na forma de citagao e intimagao, aumentando a seguranga das 
publicagoes e a certeza de que as informagoes emitidas pelo Poder Judiciario chegarao ao seu destinatario. 
Por fim, a proposta altera o Codigo de Processo Civil para adapta-lo ao uso de meios eletronicos, afastando do 
ordenamento os obstaculos que possam dar ensejo a questionamentos judiciais sobre o uso de novas tecnologias na 
pratica de atos processuais e na transmissao de informagoes. 
Finalmente, no que concerne a tecnica legislativa, algumas observagoes devem ser feitas in casu. Em que pesem as 
inquestionaveis contribuigoes trazidas pelo substitutivo aprovado pelo Senado Federal, alguns dispositivos da proposta 
precisam ter sua redagao aprimorada, de modo a se conformarem com a boa tecnica legislativa. Para tanto, 
apresentamos as emendas de redagao que acompanham o presente parecer. 
A primeira emenda propoe a alteragao da redagao do art. 5° do projeto, com renumeragao dos seus paragrafos. O 
paragrafo 1°, com pequena adaptagao redacional, foi colocado como sendo o ultimo do artigo (paragrafo 6°), com o 
objetivo de expressar de modo induvidoso que a sua abrangencia se da em relagao a todas as hipoteses tratadas 
anteriormente nesse artigo. 
O paragrafo 2° foi desdobrado em dois paragrafos (paragrafo 1° e paragrafo 2°), para melhor acomodagao redacional. 
O paragrafo 3° recebeu pequena alteragao para adequagao ao desmembramento feito nos paragrafos anteriores. Ja no 
paragrafo 5°, introduziu-se a expressao "ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema", 
com o objetivo de melhor aclarar a redagao anterior. 
Embora a ideia de burla ao sistema ja estivesse implicitamente inclufda na expressao "prejuizo a quaisquer das partes" 
(uma vez que a burla ao sistema tera sempre como consequencia o prejuizo a uma das partes do processo), optamos 
por explicita-la para melhor definigao redacional da abrangencia do comando normativo sub examine. 



A segunda emenda propoe a alteragao redacional do texto original do artigo 11, por razoes de tecnica legislativa, bem 
como a inclusao de novo paragrafo (paragrafo 4°), com o objetivo de deixar claro que a regra que estabelece que os 
originais dos documentos digitalizados "deverao ser preservados pelo seu detentor ate o transito em julgado da 
sentenga ou, quando admitida, ate o final do prazo para a interposigao de agio rescisoria" nao se aplica aos processos 
criminais. 
Embora esta seja uma realidade normativa que se encontra implfcita no texto aprovado pelo Senado da Republica, 
entendemos ser de boa tecnica redacional explicita-la. Com isso, naturalmente, se evitara a possibilidade de 
interpretagao anaiogica equivocada aplicavel aos processos penais e infracionais. 
A terceira emenda propoe a alteragao redacional do texto original do artigo 12, por razoes de tecnica legislativa, e ainda 
a supressao do texto inserido no seu atual paragrafo 4°, tendo em vista que o mesmo e decorrencia logica do artigo 
11, cujo texto dispoe sobre a digitalizagao e devolugao dos documentos que instruirao o processo virtual. 
Assim, por razoes de tecnica legislativa, a regra inserida no paragrafo 2° do texto original foi desmembrada em tres 
paragrafos sucessivos. 
A quarta emenda prop5e a simplificagao da redagao proposta para o artigo 13, de modo a esciarecer que os poderes 
instrutdrios do magistrado nao serao alterados pelo projeto. Este apenas criara o permissivo para que a requisigao de 
dados e documentos seja feita por meio eletronico. 
A quinta emenda substitui a expressao "Fazenda Publica, inclufdas autarquias, fundagoes e empresas publicas" pela "Os 
orgaos e pessoas da Administragao Publica direta e indireta". 0 objetivo da modificagao proposta e dar maior rigor 
tecnico-juridico ao texto, evitando interpretagoes literals que eventualmente pudessem pretender a nao aplicagao a 
todos os entes que integram a Administragao Publica do comando normativo em tela. 
Finalmente, a sexta emenda proposta corrige o dispositivo inserido no artigo 21, de modo a esciarecer seu carater 
generico e sua aplicagao a todos os entes da federagao, nos temos do artigo 22,1, da Constituigao Federal. 
Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade e, no merito, pela aprovagao do Projeto de Lei n° 5.828, 
de 2001, na forma aprovada pelo Senado e com as emendas de redagao que ora apresentamos. 
Sala da Comissao, 2006. 
Deputado JOSE EDUARDO CARDOZO 
Relator 
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TAXA D E C O N G E S T I O N A M E N T O DA J U S T I C A F E D E R A L - 1 9 G R A U 

Regiao- SentP Ctits cpj is 

,1* REGIAO 145 855 IS».:87 670.406 83,23% 

'2* REGIAO 67.75! 131.739 421.571 87,76% 

: 3 ' HEGIAO " - "174 845 320 211 1.317.150 89,32% 

*4" HEQIAO - -255.932 : 270.189 692.776 73,42% 

iHlllBl§S8 38 096 522.812 88,07% 

MEDIA ', 42.257 191.880 724.943 84,36% 

E.= i -• • 1 S e n t l ° 

CN^ =s> Casos novos no 1 H grau. 
Cpj in = > Casos pendentes da julgamento no 1 9 grau. 
Sent jo = > N 8 da sentencas, acordaos, decisoes a despachos que poem lim ao processo no 1 9 

grau. 

Metodotogia: 
1. Casos novos foram os feitos ingressados/protocolizados na Justica Federal de I 9 grau, em 2004, 

exciuidas asCartas Precatdrias recebtdas, as Execucoesde Sentenca Judicial, os Precatorios Judiciais 
e RPVs (Raquisscdes de Pequeno Valor), e outros que nao comportam decisoes judiciais; 

2. Os cases pendentes de julgamento representam o saido de processos em tramitacjaa na Justica 
Federal de i 9 grau, em 31.12.2003, excluidos aqueles enviados a outros orgaos; 

3. Faram computadas todas as formas de exiincao do processo (ainda que nao delinitivas em face 
da recom'bilidade); 

4. Nao foram computados como sentenca {Senq os despachos de mero expedients. 

f 3 . 

T A X A D E C O N G E S T I O N A M E N T O DA J U S T I C A F E D E R A L - 2 9 G R A U 

Regiao Sent2P CN23 Cp}2s T2» 
1* REGIAO * ' 72 530 88 581 166.079 71,52% 

* 51 530 33 629 125.457 67,81% 

119 087 193.045 405.857 80,12% 

lilll§liliif8 110126 141.653 104.887 55,33% 

52 530 5S.148 86.947 63,03% 

MtulA > 81.161 102.411 177.845 67,52% 

n = i -
Sent,. 

CN* + Cpj* 
Onde: 
CN%a =s> Casos novos na 2" grau. 
CpJ2<> = > Casos pendentes de julgamento no 2 9 grau, 
Setit^a =>• Ha de sentencas, acordaos, decisoes a despachos que poem lim ao processo no 2° 

grau. 

Metodologia: 
1. Casos novos forarn os ieitos originarios e rscursais, ingressados/prolocolizados na Justiga Federal 

de 2 9 grau, no ano de 2004, axcluidas as Cartas de Ordem recebtdas e outros que nao comportam 
decisoes judiciais; 

2. Os casos pendentes da julgamento representam o saldo de processos em tramitacao na Justica 
Federal de 2° grau, em 31.12.2003, excMtios os processos enviados a outros orgaos; 

3. Foram computadas todas as formas de extincao do processo {ainda que nao definitivas em iace 
da recornbiiidade): 

4. Nao Soram computados como sentence {Sentf os despachos de mefo expedients. 
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PESQUISA SOBRE VIDEOCONFERENCIA REALIZADA COM JUIZES PA COMARCA DE SAO PAULO | 

Ja participou de interrogatorio 
por videoconferencia? 

• Sim a Nao 

I 
Em felagao ao futuro, o interrogatorio a distancia 
sera adoiado pelo sistema processual brasileiro? 

• Sim, inevitavelmente Nao, jamais 
» Nao respondeu 

Pos 
* Pods diminuir o acanhamento do reu causado pela presenca 
ffslca do magistrado 

• Causa constrangimento e intimidacao ao aousado 

<* Alenta contra algum principio constilucional/processual 

a Restringe a autodefesa do reu 

• Nao produz alteracoes significativas no sistema atual 

8% 

12% 

s12'\> 

20% 

44% 

.•waflsgSo do perfii do acusado 
« Permitira que se capte nuances que podem passar 
despercebidas no interrogatorio comum 

o 0 contato "olho-no-olho" e insubstituivel 

a Supre ou pode suprir o contato direto com o acusado 

a E obice para a avaliacao do perfii psicologico do acusado 

«t Permite ou pode permitir melhor avaliacao do perfii psicologico 

12% 

20% 

40% 

8% 

t / v £ H | 16% 

Em relav3n ao procedimento 
a Possivelmente trara beneficios ao reu 

•sTrata-se de modernismo inutii 

aEfr io 

» E ineficiente 

• Trara celeridade ao processo 

0% 

20% 

0% 

."-'Siv 72 

«Contribui para a seguranca da sociedade 

* Contribui para a seguranga do reu 

84% 

* 24% 
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BANCO CENTRAL DO BRASIL 
CONVENIO BACEN/STJ/CJF/2001 

CONVENIO DE COOPERACAo TECNICO-INSTITUCIONAL QUE FAZEM ENTIRE SI 0 
BANCO CENTRAL DO BRASIL, 0 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA E 0 CONSELHO DA 
JUSTICA FEDERAL, PARA FINS DE ACESSO AO SISTEMA BACEN JUD. 

D Banco Central do Brasil, autarquia Federal 
criada peia Lei n" 4.595/64, com sede no SBSr Qua
dra 3, Bloco 8, Bdifi'cto-Sede, Brasilia (DF), CEP 
70074-900. inscrito no CNPJ sob o na 00.038.16B/ 
OISOl-05, doravante Uenominndo simplesmcnte 
BACEN, neste ato rcprcsemado pelo seu Presiden
te, Sr. Arminio Fraga New, o Superior Tribunal de 
Justica. estabefecido no Setnr de Administracao 
Federal Sul, Quadra 06, Lote I, CEP 70Q70-60U, 
Brasilia (DF), inscrito no CNPJ sob o n° 0Q.4flfl.478/ 
0001-02 e a Conselho da Justica Federal, estabele
cida no SEPN, Quadra 5!0, Bloco C, Lote 8, CEP 
70750-535. Brasilia {DP), inscrito no CNPJ sob u n» 
t!0.508,903/OQ01-a8, doravante denommados sim-
piesmente STJ e CJF. neste ato representados pelo 
seu Presidente, Ministrrj Pauiu Roberto Saraiva da 
Costa Leife, tem justo c acordadn a presente conve-
nio, que se rege com fundamento nos arts. 25, ca
put, e 116 da Lei n" 8.66n/93, pelo Keguianiento 
anexo a Circular/BACEN w 2.717. de 3.9.1996 - 0 
qual passa a imegrar esse instrumento, bem come 
pelas cliiusulas e coudtcocs seguimes: 

I - 00 08JETO 
Clausula Primetra - O presente instrumento 

tem por objetivo permitrr ao STJ, ao CJF e aos Tri
bunals que vierem a aderi-lo conforme clausula 
Sexta e mediante assinatura de Termo de Adesao, 
o acesso, via Internet, ao Sistema de Solicitacdes do 
Poder Judiciario ao Banco Central do Brasil, dora
vante denominado simptesmeme BACEN JUD. 

Paragrafo unico ~ Por tntermedio do sistema 
BACEN JUD, o STJ, o CJP e us Tribunals signatarios 
de Termo de Adesao, poderao, dentra de suas a>eas 
dc competertcia, eucaminhar as iostitutcoes finan-
ceiras e demais instituicoes autorizadas a funcio-
nar pelo BACHN, solieitacoes de informacoes sobre 
a existencia de comas correntes e aplicagoes fi-
nanceiras, detcrminaedes <Je btoqueio e tiesblo-
queio dc comas e comuntcaeoes de decretacao e 
extincao de fateiicias envolvendo pessoas fisicas e 
juririicas cltcntes do Sistema Financeiro Nacional, 
bem como outras solicitacoes que vierem a ser 
definidas pelas partes. 

II - DAS ATRIBUipOES QQ GflCEH 

Clausula Segunda - Sao atributcoes dn BACEN: 
a) tornar dtspom'vel o sistema BACHN JUD e 

demais aplicativos 'necessarias a sua opcraciona-
lizacad; 

bi cadastrar, no Sistema de Informacoes do 
Banco Central - SISBACF.N, o Gerente Serortal de 
Seguranca da Informagao dc cada Tribunal e do 
CJF, doravante denominado Master. O cadastra-
mentq fard conforme defmido no regulamcmo 
anexo a Circular n" 2.717, de 03.09,90, seguindo os 
procedimentos adotndos pela Cunsultoria de Se
guranca da Informatao do Dcpanamento;de Infor
matica do BACEN - DFJNF/COSEG; » 

ei eonsiderar como usuarios do sistema BA
CHN JUD as pessoas devidameme eadastradas pelo 
Master; 

dj conumicar aos partfeipes qualquer alieraeao 
no sistema BACHN JUD que venlsa a modiflear os 
termos deste Convemo, 

Iti - DAS A771IBUICOES 00 STJ, DO CJF E DOS TMBURAI5 

SIGKATARIOS DE TEAMO m ADESAO 

Clausula Tereeira - Sao atribuicoes do STJ. CJP 
e das Tribunais sijmaiaritis de Termo de Adesao; 

a) dispor dos seus pvdprios meios luimputado
res aptos a liriii/.ar a Internet e Itnhas de comumcu-

cao) que possibtlitem o acesso, via Internet, ao sis
tema BACEN JUD: 

b) indicar as unidades do BACEN constants 
no item a da Clausula Quarta deste instrumento, o 
name do Master de cada orgao, para seu credenci-
amcnto no Sistema de Informagoes Banco Centra! 
- S1SBACEN. A imltcacao deve ser feita pelo Presi
dente de cada organ, ou a quern for delegada a 
competencta, por meio de documento format, que 
deve ser acompanhado dos ibnnuiarios espeeffi-
cos, devidamertte preenchidos para esse fim, dis-
pomveis no site do BACEN na Internet, no endere-
90 http://www.bcb.gov.br, na secao "Sisboeen". 

IV - DAS BE5P0HSABIUOABES 00 BACEH 

Clausula Quarta - Sao responsabilidades do 
BACEN: 

a) eiurcgar a senha ao Master de cada Tribu
nal e do CJF, no Departamento de Informatica na 
S«de do BACEN em Brasilia ou nas gerencias 
admimsirativas do BACEN SocalUadas: em Be-
1cm (PA), cm Fortakza ICE), no flecife (PE), em 
Salvador (BA), em Belo Hortxontc CMC), no Rin 
de Janeiro {BJJ, em Sao Pauio fSP), em Curitiba 
(PR) ou em Porto Alegre (HS); 

b) repassar as tnstitui(;fles do Ststema Pinan-
ceiro Nacional as solicitacoes encaminhadas peios 
usuarios do Sistema: 

c) conferir ao processamento do Sistema BA
CEN JUD os procedimentos necessartos a manu-
tencao da seguranca e do sigilo das mfnrmacSes; 

V - DAS RESPONSASftfDAOES DO STJ, DO CJF E DOS 
THiaUNtUS SIGNATflHIOS 0E TEAMS DE ADESflO 

Clausula Quinta - Sao rcsponsabiiidades do 
STJ, do CJP e das Tribunais signatarios de Termo dc 
Adesao: 

, a] autorizar o acesso ao sistema BACEN JUD, 
mediante cadastramemo pelo Master, somunlc aos 
membros de carta Tribunal e do CJF; 

b) martter, no minimo, dots Masters cadastra
dos em cada Tribunal e no CJP, efetuando o imedi-
ato descredenci,imento no BACEN JUD, quando do 
seu desiigamcnto dessa funcao, com vistas ao pron
to cancelamento de seus acessos; 

c) etetuar 0 imediato descredenciamento no 
Sistema BACEN JUD dos usmirios do Sistema quan
do do seu desltgamento do Tribunal ou do CJF; 

d) bavendo acesso ittdevtdo ou qualquer outro 
datio as infortnacdes que o BACEN tenha tornado 
dtspomVel aos usuarios do ST], do CJP c dos Tribu
nais signatarios de Termo de Adesao, apurar o fato 
com vistas a devida responsabilizacao admmistra-
tjva e criminal do ageute responsavei. 

Paragrafo untco - O pessoa! do STJ, do CJP c 
dos Tribunais signatarios de Termo de Adesao. 
envotvidos na exeeuciiu do objeto deste Convemo. 
nao terd vinculo de qualquer nattireza com BACEN 
e vice-versa. 

W - BA EXTENSAO DO C0NVEHI0 A OUTROS ORGAOS DO 
POSER JUDtCiARIS 

Clausula Sexta - Os Tribunais Kegiunais Fe
derals e os Tribunals de Justica e de Aicada dos 
f;stados poderao aderir ao presente convfinio na 
forma e nas contiicdes nele estabelecidas, eleven-
do cada Tribunal indicar ao BACEN 0 seu Master. 
conforms item b da Clausula Tetceira do presente 
instrumento. 

Panigrafo unico - Os Tribunals signatarios de 
Termo de Adesau poderao, a seu criterio e por sua 
integral responsabilidade, babilitar Masters Seto-

riats nas Secocs ludiciSrias e Comarcas de suas 
dreas de competencia, para fins dc consecueao das 
objetivos do presente convenio. 

VII - Oft HSCAliZAQAO 

Clausula Setima - No curso da execucao dos 
servicos, cabera ao BACEN, diretamente ou par 
quern vter a indicar, o direito de fisca!i?.ar a fiei 
observancia das disposifjoes deste Convenio, sem 
prcjufeo da fiscalixacao exercida pelo ST1. CJF e 
pelos Tribunais signatarios de Termo de AdesSo, 
dentro das respectivas areas de compctencia. 

Paragrafo unico - A presenca da fiscalizacao 
do BACEN n3o elide nem diminui a responsabt-
lidade dos demais partfeipes naquilo que lbes 
co mpete. 

VM - DO PRAZO DE VtSENCIA 

Clausula Oitava - O presente convenio vigo-
rara por prazo indeterminado, a partir da data de 
sua assinatura. 

IX - DA RESOSA0 

Clausula Nona - O presents rnsiruuiento po
dera ser rcscindido por qualquer das partes, medi
ante comunicacao escrita e com antecedencia mi
nima de 30 {trintaj dias. 

X - DA EXECUCAO 

Clausula Decima - A administracao e a gerfin-
cia deste Convenio, no ambito do BACEN, ficam a 
cargo do Departamento de Cadastre e Informagoes 
do Sistema Fmanceiro (DECAD1, situado no 14° 
andar do Ed. Sede do BACON, em Brasilia {DPI. No 
ambito da compctencia de cada signatario, tais 
func;Scs cabcrao a quern a autoridade competente 
indicar. 

XI - DAS DlSPOSinflES GEBA1S 
Clausula Decima Primeira - Alem das respon

sabtlidades prevtstas neste instrumento, os partf
eipes se obrigam a: 

a) manter sigilo acerca dos sistemas de segu
ranca utifizados. bem como das informacoes de que 
os envolvidus na execucao deste Convenio tive-
rem conhecimento; 

h) manter perfetto erttrosamunto entre st, ob-
jetivando a plena exccu?3o do convenio, sotucto-
nando os casos omissus, as duvidas ou quaisquer 
divergencias por meio de consuliaa e unituo en-
tendimento, atrtpliaudo 011 suprimindo cianstiias 
atravds de aditivos. 

Clausula Dedma Segunda - De conformidade 
com a disposto no paragrafo unico do art. 61 da Lei 
n" 8.666/93, este Convenio sera publicado no Did-
rio Oficial da Uniao, na Forma de ewrato, por enca-
minhamento do BACEN. 

Clausula Decima Terceira - Fica eieito o foro 
da cidade de Brasilia para dirimir as questoes de-
correntes da execucao deste Convenio, reuunci-
ando os partfeipes. desde {a, inclusive os signatari
os de Termo de Adesao, a qualquer outro a que, 
porvemura, tenbam ou possam vir a ter direito. 

E, por estarem assim justos e acotdados, fir-
mam a presente instrumento em 3 (tres) vias de 
igual teor e forma. 

Brasilia. 8 de maio de 2001. 
Annlttio Fraga Nero 

Presidente do Hanco Centra! do Brasil 
Pnnto Costa U-ite 

Presidente do Superior Tribunal tie Justica e 
Do Conselho da Justica Federal S 
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D E S E M B A R G A D O R F E D E R A L SOUZA PRUDENTE 
M I N I S ! E R I O P U B L I C O F E D E R A L 
I O S E A L F R E D O D E P A I I I A SUVA 
UNlAt) F E D E R A L 
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F.DUAHDO A N T O N I O I . U C H O FERRAO 
F U N D A C A O GET0LIO VARGAS 
S E R G I O B E R M U D E S E O U T H O S 

E M E N T A 

:iONAL, PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTHA-
VTAL. QUESTAO DF. ORDEM PRELIMINAR. 
PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSAO DE 
TERMO DE COOPERACAO TECNICA E PI-
MAD!) PELA"SF.CRETARIA DEREFORMA DO 
FUNDACAOGETIJLIO VARGAS EAEMPRESA 
..A., PAHA IM PLF.MENTACAO DO PROJETO 
PAPEL". VIOLACAO A O S PRINCfPIOS DA 

IORALIDADE, INDEPENDENCE EAUTOGO-
' E R J U D I C I A R I O . P O S T U R A A G R E S S O R A D O 
E NATURAL E ETICO-CLTLTURAL. 
<lesinflucnle a ausencia do name do advogado 
licacao da pauta de jnlgamento, se o mesmo 
?cedente e inequfvoca da data da sessao de 
'esdepeticaoapresentada, anteriormente, nos 
uifica, tambem, o pedldo de vistas e de adia-
i sessao, para obtencio de copias de pecas do 
is partes e sent qualquer elementu novo para a 
ainpla defesa, ja processualmente garantida. 
ituicao da Repiiblica Federativa do Brasil ou-
a expressa ao Sr. Presidente da Repiiblica para 
e regulamentos somente para a fiel execucao 
14, IV) e a dispor, riiediante decreto, sobrc a 
rionamento da administracao federal, quando 
onto de despesa neni criacao on exlincSo de 
CF, art. 84, VI, a), afigura-se i o i i s i i h i i i n i i . i l 
criacao de uma "Secretarla de Refonna do 

trutura funcional do Ministerio da Justica, 
ificadas e ampla competencia sobre materia 
nveniodo Poder Judiciario, mediante simples 
•\a] (Decretos n°s 4.720/2003, 4.991/2004 e 
05, art. 22, incisos I a V). Somente a lei, em 
ode inovar na ordem jnrfdica, criar drgaos 
r aumento de despesa e estabelecer compe-
gentes, com direitoseobrigacoes, noamparo 
ido vedada a figura do Decreto autonomo no 
lico brasileiro, para essa fmalidade. 
adamente, o louvavel "Pacto de Estado e m 
iiirio niais Rdpldo e Republlcano", com as 

Eadas dos Presidentes da Repiiblica Federa-
ipremo Tribunal Federal, do Senado Federal 
Ueputados, estabelecendo metas de soma 

importancia para a justica brasileira, caracteriza-se como uma 
importante "Carta de Intencoes" do Estado Brasileiro, sem 
forca e elicacia de lei formal e material, a ponto de legitimar o 
inusitado "Termode CooperacaoTecnica e Financeira", firmado 
pela invalida Secretaria de Reforma do ludiciario, a Escola de 
Direito da Fundacao Getiilio Vargas e a empresa Souza Cruz 
S.A., para implementacao do Projeto "Justica Sem Papel". Ade-
mais, o referido "Pacto de Estado" desautoriza, expressamente, 
os caminlios do financiatnento privado, para a modernizacao 
da justica brasileira, quando estabelece que "sendo apresen-
tadas, pelo ludiciario, metas de expansao de tais iniciativas, 
para que as fontes de financiamento sejam viabilizadas pelos 
Trcs Poderes", evidenteniente, nos lindes de suas comportas 
orcamentarias, harmoniza-se com as disposicoes dos artigos 
39, §§ 2° e 7°, 95, paragrafo unico, IVe 99, § 5°, da Carta Magna 
e os comandos do art. 5°, I , a, I I e V, da Lei n° 8.472/92, no 
ambito da Justica Federal. 

I V - Se a Constituicao da Repiiblica diz que e "vedado aos 
jtifzes receber, a qualquer tftulo ou pretexto, auxilios ou con-
tribulcoes de pessoas ffsicas, entidades piiblicas ou privadas, 
ressalvadas as exce^oes previstas em lei" (CF, art. 95, paragrafo 
linico, FV, com a redacao da EC n° 45/2004), nao ha como ad-
mitir-se, sem amparo constitucional e legal, a formalizacao de 
parcerias institucionais com a empresa Sotiza Cruz S.A., sob 
a gerencia tecnica da Escola de Direito da Fundacao Getiilio 
Vargas e a supervisSo da juridicamente invalida "Secretaria de 
Reforma do Judiciario", em que a empresa Souza Cruz pretende 
contribuir para o processo de modernizacao e reforma do Poder 
ludiciario, no Brasil, operacionalizando, no casoconcreto, o Pro-
grama "Justica Sem Papel", doando recursos no valor inicial de 
R$ 2.450.000,00 (dois milhoes, quatrocentos e cinqiienta mil [> 

:A CONS' 'LEX - ANO X • N° 222 - 1 5 DE ABRIiy2006 

reais) a comptometer, moralmente, o real "Papel da Justica", 
com o convite publico para magistrados, gnipos de magistrados, 
Tribunals e seus serventuarios candidatarem-se a sens finrncia-
mentos privados, com valores individuals de ate Rf 300.000,00 
(trezentos mil reais), cuja receita resulta, inegavelmente, da 
poluidora industria do tabaco, contrariando, frontalmente, 
o principio da moralidade publica e outras vedacoes cons-
titucionais expressas, sem qualquer conttole ou fiscalizacao 
congressual, atraves do Tribunal de Contas da Uniao (CF, art. 
70, paragrafo linico). 

V - Ha de ver-se, ainda, que o "Projeto Justica Sem Papel" 
compromete, negativamente, o grandioso "Papel da Justica", 
em sua operacionalizacao publica, ligando, diretamente, o 
nome da empresa Souza Cruz S.A.. como indiistria do tabaco, 
no Brasil, ao programa de modernizacao da Justica, a viabilizar, 
na instrumentalidade da propria atuacao judicial perante a 
sociedade brasileira, tecnicas sutis de propaganda emensagens 
sublitninares do tabagismo, alimentador de suas receitas, que, 
mesmo submetidas ao pagamento dos tributes devidos (posto 
que o fenomeno tributario se abstrai da capacidade das pessoas, 
da irregularidade e restricoes legais das suas atividades civis e 
comerciais ou da ilicitude de seus bens e negdeios - CTN, art. 126, 
incisos II e I I I - e m face de sua naturezaobjetiva), nao tern como 
afastar as conseqiiencias letais de sua indiistria de substancias 
trixicas, causadora de dependencia fisica e psfquica, expondo 
milhoes de pessoas, no Brasil e no mundo, a desenvolverem 
gTaves doencas incapacitantes e fatais, como o cancer, as do-
encas cardiovasculares e as pulmonares obstrutivas e cronicas, 
no que resulta a figuracaa da empresa Souza Cruz S.A, no pdlo 
passivo de Imimeros feitos judiciais. 

VI - Se a Constituic3o Federal garante os meios legais a pessoa 
e a famflia para se defenderem da propaganda de produtos, 
praticas e servicos, que possam ser nocivos h saiide e ao meio 
ambiente e diz que a propaganda comercial do tabaco estard 
sujeita a restricoes legais e conteri, sempre que necessario, a 
advertencia sobre os malefi'cios decorrentes de sen uso (CF, art. 
220, I I , § 4°) e se essa medida de precaucao se harmoniza com os 
objetivos da Convencao-Quadro para o Controle doTabaco, de 
que 6 signatario o Brasil, com mais diversos palses, no cenai io 
mundial, visando deter a expansao global do consumo do ta
baco e de suas conseqiiencias destrutivas para a vida liumana, 
estabelecendo, como uma das obrigacoes dos pafses signa-
tarios, a proteg3o das politicas nacionais contra os interesses 
da indiistria do tabaco, nao sera possfvel, sob o ponto de vista 
etico, legal, constitucional e das relacdes decorrentes do direito 
internacional publico, a justica brasileira adotar um "Projeto de 
Modernizacao" totalmente nnauciado pela indiistria tabagista, 
contribuindo, assim, em seus eventos, workshops e seminarios 
promocionais, com o "patroefnio do tabaco", promovendo, de 
forma direta e indireta, sua producao e consumo, inteiramente 
nocivo a saiide dos seres vivos. 

VII-Sea Constituicao da Republica, no ambito normativo da 
tutela cautelardo meio ambiente, ecologicamente equilibrado, 
impoe ao Poder Publico e a coletividade o dever de "controlar a 
producao, a comercializacao e o emprego de tecnicas, metodos 
e substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de 
vida eo meio ambiente" (CF, art. 225, § 1°, V), enquanto a Lei n° 
6.938, de 31 de agosto de 1981, ao dispor sobre a PoKtica Nacional 
do Meio Ambiente, tern, como objetivo principal, a preservacao, 
melhoria e rccuperacao da qualidade ambiental prnpfcia a vida 
(art. 2°, caput), considerando, como degrada^ao da qualidade 

ambiental, a alteracao adversa das caracterfslicas do meio 
ambiente e, como polulcao, a dcgrada^*ao da qualidade am
biental, resultante de atividades que direta ou indiretamente 
prejudiquem a saude e o bem-estar da popuia^ao, deAnindo 
como poluidnr a pessoa ft'sica ou jnrfdica de direito publico 
ou privado responsaVeLdiret a ou indiretamente, po rat ividade 
causadora de degradacao ambiental (art. 3°, incisos I I , l l l . a e 
IV), visando, assim, "a compatibilizacao do desenvolvimentu 
economico-social com a preservacao da qualidade do meio 
ambiente e do equilibrio ecoldgico" (art. 4°, 1), ha de se enten-
der porque as atividades relativas a indiistria do ftiino ou de 
fabricacao de cigarros/charutos/cigarrillias e quaisquei outras 
de benericiamento do fumo hfto de submeter-se a rigorosas 
restricoes legais, nao sendo admissive! a industria do tabaco, 
aqui representada pela empresa Souza Cruz S.A., pretender 
financiar o processo de modernizacao do Poder Judiciario, no 
Brasil, como forma indireta de blindageni promocional ilessa 
industria tabagista, legalmente reprovavel, quando o rigoroso 
papel da Justica 6 proteger a vida. 

VIII - Nesse contexto, a Fundacao Getiilio Vargas, como 
uma instituicao respeitavel, no campo da pesquisa e do ensino 
cientifico e, tendo como uma de suas finalidades estatu(arias, 
"contribuir para a formulacao da polllica nacional de protecio 
ao meio ambiente, compatibilizacao com o desenvolvimento 
global sustentivel", apresenta-nos um flagrante paradoxo 
t'iii nlI'M ii i i iusti i i i i ' i n M : I , nessa malsinada parceria com 
a i n d i i s t r i a do tabaco, sem nenhtima just i f icat ivu legal 
ou moral na escolha da empresa Souza Cruz S.A., para os 
objetivos aparentementc visades. 

I X - O Poder Judiciario, no cumprimen'.o de sua grandiosa 
missao constitucional de tutelar direitos (CF, art. 5°, caput e 
XXXV), a servico da vida (CE art. 5°, caput, e 225, caput), ha de 
portar-se, no meio social, com eficiencia e moralidade. indepen-
dencia e honradez, na oportuna e eficaz distribuicao da Justica 
(CF, art. 37, caput), evitando, sempre, a receptacaode"ofercndas" 
financeiras do setor privado, ainda que se Hie apresentem com 
a mascara dos propdsitos mais nobres e sociahnente justificd-
veis, a n3o revelar a real infenfio de "caridosos doadores", no 
arranjado convivio com os operadores da Justica. 

X - A postura tfiico-cultural do Poder Judiciario (CF, art. 
216, incisos I e II) enconlra amparo na gaiantia constitucional 
da independtnda e harmonia entre os Poderes (CF, art. 2") na 
forca normativa dos prinefpios da legalidade, inipessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiencia (CF, art. 37, caput), e nos 
limites legais de seu autogoverno na gesiao adininistrativa e 
financeira (CE art. 99, §§ 1° a 5°), que Hie outorgam as comportas 
orcamentarias do erario publico. 

XI - Resolve-se, Finalmente, na simples conclusao de que 
o almejado "Projeto Justica Sem Papel" nao deve envolver se 
em parcerias espurias, moralmente reprova.eis e constitucio-
nalmente repudiadas, a ponto de comprometer o bom nome. 
a moralidade e o magnanimo "Papel da Justica", garantido 
e consagrado pelos comandos da Constituicao da Repiiblica 
Federativa do Brasil, para a segmanca jurfdica de todos 

XII - Deu-se provimento ao agravo de instrumento. para 
sobrestar a execucao do projeto iniitulado "Justica Sem Papel", a 
que alude o "Termo de CooperacaoTecnica e Financeira", finnado 
pela "Secretaria de Reforma do Judiciario", a Fundacao Getiilio 
Vargas e a empresa Souza Cruz SA, atri o julganiento definitive 
do pleito, no processo principal, declarando-se, em conseqiiencia, 
prejudicados os agravos regimentals, qonstantes dos autos. m 
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I ^ G I L J ^ ^ g ^ ^ : A O / Setor tern sido um dos mais importantes na estrutura do Judfciario para o controle processual e a celeridade 
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t c , mais de 200 fci-
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' s as yaras civeis de 
C s s o significa dizer 

<3 c 4.600 por mcs." 
H . claque 0 presiden-
X vie Justica imple-

=> olfdca de melhores 

condicoes de trabalho em todas 
as areas do TJ. "Aqui mesmo, por 
exemplo, a quantidade de com-
putadores dobrou. Isso permitiu 
mais agilidade nos procedimentos 
tecnicos e uma melhor prestacao 
de servico aos jurisdicionados." 

DISTRIBUICAO DO TJ 
A Distribuicao do Tribunal 

de Justica recebe, em media, 100 
processos por dia e la os trabalhos 
tambem estao rigorosamcnte atu-
alizados. Os 35 funcionarios vi-
vem a cxpectativa da inauguracao 
da nova sala, onde vai funcionar 0 
setor. Localizada no terreo do Pa-
lacio da Justica,o ambiente e am-
plo, com ar-rclrigcrado e dotado 
de novos computadores c moveis 
utilitarios, feitos sob medida para 
as atividades especificas. A inau
guracao sera ainda este m?s. 

Alem das acoes em grau de 
recurso de primeira instancia, a 
Distribuicao do TJ trabalha com 
processos oriundos da propria 
Corte, sao Agravo, Mandado de 
Seguranca, Habeas Corpus, Ha
beas Data, Pedido de Interven-
cao, Revisao Criminal, Precatorio, 
Queixa Crime, Representacao, 
entre outros. Todas as acoes sao 
distribufdas automaticamente 
pelo sistema e no prazo de 48 ho-
ras 0 feito ja esta no gabinete do 
desembareador relator. 

cessos na Jus 

DISTRIBUICAO 10 pessoal do setor trabalha em regime de esforco concerttrado MELHORIASI Mais celeridade depois dos novos equipam 


