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RESUMO 

O desenvolvimento de projetos, orientado para os resultados, apontando como meta 
prestar bons servigos ao jurisdicionado e ao cidadao em geral, atentando para a 
qualidade do gasto publico e salvaguardado pelo manto seguro de uma adequada 
governanga, exige do orgao competente que sejam implementadas as melhores 
praticas de gestao. Ao longo das ultimas decadas a justiga brasileira vem 
empreendendo grandes esforgos para veneer o arquinimigo da sua credibilidade 
junto a populagao, qual seja, a morosidade processual. Nessa luta o Judiciario nao 
esta sozinho; junto a ele, tambem combatem o Legislative e o Executivo, cada um 
dentro da sua seara de atuagao, todos em busca de uma ordem juridica justa. 
Muitas sao as estrategias tragadas, dentre elas, respaldada pelos recursos 
tecnologicos, encontra-se o processo eletronico que, com o amparo da Lei 
11.419/06, ja foi implantado em boa parte dos tribunais pathos. Observa-se, 
contudo, o destaque do Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, onde foi instituida 
a primeira Vara integralmente eletronica e que segue na dianteira em varios outros 
aspectos desta saga, comparado aos demais tribunais pathos. Assim, pretende o 
presente trabalho monografico, a titulo de objetivo geral, analisar o modelo de 
gestao adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, no tocante a 
inovadora e adequada forma de implantagao e manutengao do processo eletronico. 
Para tanto, emprega-se o metodo de investigagao empirico-indutivo, junto aos 
metodos procedimentais exegetico-juridico e sistematico, ambos auxiliados pelo 
historico-evolutivo. Com tecnica de pesquisa, apontam-se a bibliografica e a 
documental. Norteia a pesquisa a seguinte problematizagao: o modelo de gestao 
adotado na sistematica de implantagao do processo eletronico no ambito do Tribunal 
Regional do Trabalho da Paraiba seria o diferencial qualitativo do projeto? Entende-
se que a hipotese apresenta-se positiva, a luz do estudo conceitual sobre os 
principios da qualidade na gestao publica, em contraponto ao resultado 
demonstrado na pesquisa de campo empreendida no site do tribunal, tanto em 
documentos, quanto em noticias eletronicas que versam sobre o tema. 

Palavras-chave: Morosidade judicial. Processo eletronico. Modelo de gestao. 



ABSTRACT 

The development of projects, results-oriented, pointing a target to provide good 
services to the courts and the citizens in general, paying attention to the quality of 
public spending and protected by the mantle secure proper governance requires the 
competent body which are best implemented management practices. Over the last 
decades the Brazilian justice system is making great efforts to defeat the archenemy 
of its credibility with the population, namely, the processing delays. In this struggle 
the judiciary is not alone; with him, also targeting the Legislative and Executive, each 
within his harvest of action, all in pursuit of a just legal order. Many strategies are 
drawn, among them, supported by technological resources, is that the electronic 
process, with the support of Law 11.419/06, has been deployed in most of the courts 
patriotic. It is noteworthy, however, the highlight of the Regional Labor Court of 
Paraiba, which was established the first fully electronic stick and follows the lead of 
several other aspects of this saga, compared to other courts patriotic. We intend this 
monograph, as a general goal, analyzing the management model adopted by the 
Regional Labor Court of Paraiba, in terms of innovative and appropriate way of 
implementation and maintenance of electronic process. For this, it is employing the 
method of empirical research, inductive methods with procedural and legal exegesis 
and systematic, both aided by historical evolution. With technical research, point to 
bibliographic and documentary. Guides the research the following problems: the 
management model adopted in the systematic deployment of the electronic process 
in the Regional Labor Court of Paraiba was the distinctive quality of the project? It is 
understood that the hypothesis has to be positive in light of the conceptual study on 
the principles of quality in public administration, in contrast to the result shown in field 
research undertaken at the site of the court in both documents, and electronic news 
on that deal on the subject. 

Keywords: Slowness court. Electronic process. Management model. 
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1 INTRODUgAO 

Nos ultimos anos realizaram-se inumeras alteragoes na legislagao processual 

brasileira em sequenciadas tentativa de solucionar urn velho problema que atenta 

contra a credibilidade do Poder Judiciario: a morosidade processual e todas as suas 

consequencias maleficas aos direitos fundamentals dos jurisdicionados e da 

sociedade brasileira de modo geral. 

Com esse arrimo, a sistematica de implementagao processual moderna 

inclina-se cada dia mais ao padrao eletronico. Tal padrao processual ja nao 

representa perspectiva futura, revela-se presente no dia-a-dia da justiga brasileira e 

desenha, em linhas gerais para o mundo inteiro apreciar, uma justiga de vanguarda. 

Varios tribunais federals e estaduais ja implementaram modelos de justiga 

eletronica que se encontram em pleno funcionamento. Recentemente o Superior 

Tribunal de Justiga, segundo mais importante tribunal da justiga brasileira, foi 

premiado pelo projeto de justiga eletronica implantado. 

Sabe-se atraves dos sitios oficiais, que o Premio e-Gov, foi fruto de uma 

iniciativa do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao e da Associagao 

Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informagao e Comunicagao 

(ABEP), objetivando, principalmente motivar e premiar as iniciativas de governo 

eletronico e de modernizagao de governo no Brasil. Noticiou-se que o "i-STJ 

Tribunais" recebeu o premio na categoria "e-Administragao Publica", que se refere as 

iniciativas direcionadas para a qualidade da integragao entre os servigos 

governamentais. 

Sabe-se, igualmente, que os criterios de avaliagao dos projetos inscritos para 

concorrerem ao e-Gov 2010, segundo informagoes do site do STJ, foram os 

seguintes: ineditismo; modernizagao dos servigos publicos oferecidos; 

democratizagao do acesso ou de oportunidades; interagao com o governo; 

integragao de fungoes; usabilidade e facilidade de acesso; qualidade tecnica da 

iniciativa; seguranga e privacidade; impactos e resultados e possibilidade de 

replicagao. O destaque do "i-STJ Tribunais", no STJ na era eletronica, se deu pelo 

fato de ter o projeto colaborado sensivelmente para integragao entre o STJ e os 

demais orgaos do Poder Judiciario. 
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Neste esteio, observa-se que o procedimento da remessa processual 

eletronica, por exemplo, foi reduzido para poucos minutos. Antes se estendia por 

meses. Ressalte-se, ainda, a questao da seguranca, economia e transparencia 

procedimental da nova modalidade implementada. 

Tal proposito vem sendo paulatinamente perseguido pelo Judiciario brasileiro 

e merece destaque o trabalho empreendido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 

13 a Regiao (Estado da Paraiba). Alem de ter partido na frente no que diz respeito ao 

aspecto temporal (a primeira norma interna de implementagao e datada de 2004), 

antecedendo ate mesmo a Lei n°. 11.419/06 (Lei do Processo Eletronico), observa-

se a relevancia do moderno sistema de gestao (multidisciplinar e integrada) do 

SUAP (Sistema Unificado de Administragao de Processo); sendo esse, 

possivelmente, um dos grandes diferenciais na seara da eletronizagao da justiga 

trabalhista paraibana. 

E precisamente sobre esse ponto que se pretende desenvolver o presente 

trabalho monografico. A eletronizagao da justiga brasileira ja e fato; ninguem pode 

negar. Os decantados beneficios dos processos eletronicos e indiscutivel, ja nao 

despertam grandes discussoes; mas convem seriamente investigar ate que ponto a 

justiga eletronica vem sendo gerida adequadamente. 

Afinal, e patente a constatagao de que, em se tratando de justiga eletronica, 

embora a iniciativa legal venha do legislativa e, nas normas internas, dos integrantes 

do Poder Judiciario, cabera aos profissionais da area de tecnologia da informagao a 

elaboragao e execugao do projeto. Para tanto, far-se-a necessario o mapeamento da 

situagao do tribunal, elencando suas necessidades e propositos naquela seara; tudo 

sem descuidar dos principios que sedimentam o arcabougo juridico que toca a 

proposta. Diante das exigencias, embora parega, nao se pode olvidar da audaciosa 

tarefa que se descortina por tras de um projeto dessa grandeza. 

Nesse contexto, surge a preocupagao de que uma inadequada gestao dos 

projetos implantagao de justiga eletronica nos tribunais brasileiros, acabe por 

postergar indefinidamente os beneficios que o processo eletronico pode trazer, ou 

pior, acabe por promover a obrigatoria convivencia de diferentes padroes (fisico e 

eletronico) em sede de um mesmo tribunal, obrigando tratamento diferenciados as 

situagoes semelhantes. 

Justifica-se, assim, a escolha do tema por sua novidade e pela relevante 

ligagao aos objetivos do Curso de Especializagao em Gestao e Administragao 
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Publica, sem descuidar da interessante discussao de fundo, qual seja, o problema 

premente da morosidade judiciaria. 

Como plataforma metodologica, empregar-se-a o metodo de investigagao 

empirico-indutivo, junto aos metodos procedimentais exegetico-juridico e 

sistematico, ambos auxiliados pelo historico-evolutivo. Como tecnica de pesquisa, 

serao utilizadas a bibliografica e a documental. Aquela materializar-se-a em analise 

de diplomas legais afetos ao processo eletronico, bem como em base doutrinaria 

pertinente, tanto na area juridica, quanto na area de gestao. Esta sera realizada, na 

analise de documentos e noticias, ambos veiculados na forma eletronica, no site do 

Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba. 

Como objetivo geral do trabalho, apresentar-se-a o seguinte: analisar o 

modelo de gestao adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, no 

tocante a estrategia empregada para a implantagao e manutengao do processo 

eletronico. Como objetivos especificos, apontar-se-ao: reconhecer a evolugao 

historica das praticas processuais eletronicas no Brasil; identificar os principios 

regentes e os aspectos legais pertinentes ao procedimento eletronico; compreender 

a sistematica de implantagao do processo eletronico no ambito do Tribunal Regional 

do Trabalho da Paraiba, observando o modelo de gestao adotado na realizagao do 

projeto. 

Pretendendo sistematizar a pesquisa e alcangar os objetivos propostos, este 

trabalho monografico divide-se em tres capitulos. No primeiro, sera apresentado um 

panorama nacional das praticas processuais eletronicas, fazendo-se, inclusive uma 

breve reflexao acerca dos mecanismos tecnologicos no processo eletronico. 

No segundo capitulo, por seu turno, serao estudados os principios do 

processo eletronico, conferindo-se, inclusive, um enfoque constitucional ao excurso. 

Tambem se abordara sobre os aspectos tecnico-legais do procedimento eletronico. 

Ao terceiro e ultimo capitulo, cabera a abordagem acerca da sistematica de 

implantagao do processo eletronico no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da 

Paraiba, observando-se, de modo empirico-indutivo e sistematico, as praticas 

implementadas a luz dos principios ou postulados de gestao, tomando-os como 

base para analise da quebra de paradigma experimentada por este tribunal, na saga 

de implementagao da justiga eletronica brasileira. 

Pretender-se-a, pois, ao longo dos capitulos construidos, promover uma 

observagao multidisciplinar do processo de implantagao da justiga eletronica, 
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direcionada a analise do modelo de gestao adotado pelo tribunal investigado, ao 

implementar politicas de pessoal, visando obter resultado diferenciado na realizacao 

de programas e projetos institucionais. 
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2 PRATICAS PROCESSUAIS ELETRONICAS NO BRASIL: EVOLUQAO 

HISTORICA 

A justiga brasileira, tradicionalista por excelencia, de forma quase inevitavel 

remete a todos ao cenario composto por escrivanias e salas compostas por mobilias 

antigas, mesas e estantes repletas de inumeros autos processuais. Esse apanagio, 

desolador para qualquer cidadao que se sirva da Justiga, tern sofrido importantes 

modificagoes nos ultimos anos. A adogao do processo eletronico necessitou nao so 

de mudanga nas regras juridicas, mas tambem de mudanga na forma empregada 

ate entao para gerir o processo, pois na nova forma nao ha mais papel, nao ha mais 

filas de espera, nem acotovelamento nos balcoes das serventias. Tudo esta 

disponivel a poucas teclas de distancia, na tela do computador ou do celular, 

simultaneamente para todos os interessados. E o novo que se apresenta, com toda 

a sua carga de facilidades, mas tambem de exigencias. 

2.1 Evolugao normativa e tecnologia: uma parceria de sucesso 

Em conformidade com um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa 

Economica Aplicada - IPEA no ano de 2003, a falta de eficiencia da Justiga atribui-

se a redugao em torno de 25% da taxa de crescimento de longo prazo do pais, 

impedindo o aumento da produgao anual em 14% e o crescimento nacional em mais 

de 0,8% ao ano. Ainda de acordo com a pesquisa, nao fossem os fatores que 

emperram a Justiga, a taxa de desemprego cairia quase 9,5%, e os investimentos 

aumentariam em 10,4%. 

Por sua vez o diagnostico Justiga em Numeros 2008, produzido pelo 

Conselho Nacional de Justiga - CNJ, retrata o funcionamento do Judiciario, confirma 

os dados da pesquisa anteriormente demonstrada, ao constatar uma intensa 

movimentagao processual nas varas e tribunais, aferindo que a Justiga brasileira 

ainda apresenta um alto indice de congestionamento, com cerca de 70,1 milhoes de 

processos esperando julgamento. 

Todos esses elementos evidenciam o custo do Judiciario para o Brasil, com 

seus reflexos sociais danosos, responsaveis pela sensagao de descredito na justiga 

experimentado pelos jurisdicionados. Nao bastasse ainda afugenta empresas 
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estrangeiras e retrai o mercado, afetando, assim, consideravelmente toda a 

economia do pais. Diante dessa desoladora realidade, muitos esforcos vem sendo 

empreendidos, especialmente pelo CNJ na estipulacao de metas de julgamento - o 

que tern ajudado a reduzir a taxa de congestionamento -, embora ainda seja 

consideravel a quantidade de processos aguardando sentenga ou estacionados na 

fase de execugao. 

Neste esteio, explicam Bielsa e Grana (2009) que, quanto maior a demora 

para um julgamento ser proferido, mais perde prestigio o seu sentido de justiga; 

qualquer solugao se demonstrara inevitavelmente injusta, por mais justo que seja o 

seu conteudo. Sobre isso Rui Barbosa (1999), ha quase um seculo, asseverava em 

seu classico Oragao aos Mogos que o atraso da justiga a desqualifica 

manifestamente. 

Por obvio, o fator tempo no processo esta intrinsecamente ligado a efetividade 

da prestagao jurisdicional, tornando-se elemento fundamental na concretizagao dos 

direitos, em sintonia com a terceira onda de acesso a justiga defendida por 

Cappelletti (2002). Simplesmente garantir sob o aspecto formal a prestagao judiciaria 

nao e suficiente, devendo haver meios que viabilizem uma tutela juridica rapida, 

adequada e efetiva. 

Sobre morosidade processual dispoe Cruz e Tucci (1999) que os fatores 

geradores da morosidade processual sao tres, quais sejam: fatores institucionais, 

que dizem respeito a estrutura dos Poderes Constituidos e de sua relagao com o 

processo como meio de se estabelecer uma ordem juridica justa; fatores de ordem 

tecnica no tocante a praxe forense e suas vicissitudes; ordem subjetiva relacionados 

aos sujeitos processuais como recursos humanos, muitas vezes subaproveitado e, 

ainda, fatores derivados da insuficiencia material que implicam e advem dos outros 

fatores em fluxo constante. 

No enfoque de analise do presente trabalho, dentre os aspectos apontados, 

as que mais interessam ao nosso estudo sao as apontadas por Cruz e Tucci como 

decorrentes da insuficiencia material, principalmente no que se relaciona a gestao 

de pessoas, uma vez que se procura analisar o contexto de implantagao e 

funcionamento do processo eletronico sob uma perspectiva da gestao de pessoas, 

tomando por base a atividade empreendida nesse sentido pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 13 a Regiao. 
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Sabe-se, portanto, que com a automagao do processo e a insergao de mais 

inteligencia e eficiencia em sua manipulagao - por meio de recursos de tecnologia da 

informagao previstos na Lei n°. 11.419/06 - poderao agilizar consideravelmente a 

tramitagao processual, otimizando o tempo dos servidores; podendo direcionar os 

recursos humanos para tarefas mais exigentes e intelectualmente mais relevantes a 

resolugao dos conflitos judiciais. 

Apesar do aspecto de revolugao judicial, evidencia-se que essa e apenas uma 

parte do caminho que conduz a solugao para o problema da morosidade processual. 

A solugao definitiva, no entanto, perpassa pelo acompanhamento por respostas as 

demais questoes ja apresentadas pelos citados autores, especialmente as que 

vislumbram a racionalizagao do sistema recursal, o constante aperfeigoamento de 

juizes e servidores, a gestao moderna e eficiente do Judiciario e os mecanismos 

alternatives de solugao de conflitos, como a mediagao e a arbitragem. 

2.2 Historiando a busca pela celeridade processual e da efetividade da justiga 

Ao longo das ultimas decadas, o Direito Processual Civil brasileiro tern 

passado por inumeras transformagoes, a fim de resolver um problema cronico. 

Trata-se da odiosa morosidade processual, protagonista entre as causas que 

comprometem a credibilidade do Judiciario em relagao a sua capacidade de fornecer 

uma resposta eficaz as demandas que se Ihe apresentam. 

Como destaques dessas modificagoes, que aceleraram a partir da decada de 

90, quando houve a primeira onda reformista no processo, citem-se os seguintes 

temas que foram disciplinados pelos respectivos diplomas legais: trato das provas 

periciais (Lei n°. 8.455/92); a ampliagao das hipoteses de citagao pelos correios (Lei 

n°. 8.710/93); modificagoes no procedimento liquidatorio fixado em sentenga (Lei n°. 

8.898/94); melhorias na sistematica recursal (Lei n°. 8.950/94); a criagao da 

consignagao em pagamento extrajudicial (Lei n°. 8.951/94); a instituigao da tutela 

antecipada (Lei n°. 8.952/94); alteragoes pontuais no processo de execugao (Lei n°. 

8.953/94) e, fechando esse primeiro ciclo, a criagao da agao monitoria (Lei n°. 

9.079/95). 

Por ocasiao da segunda etapa reformista veio a lume a partir de 2001 o 

seguinte: novas modificagoes nos recursos, especialmente o reexame necessario 
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(Lei n°. 10.352/01); alteragoes no processo de conhecimento, notadamente no que 

toca as decisoes mandamentais (Lei n°. 10.358/01) e ajustes topicos no processo de 

execucao (Lei n°. 10.444/02). 

A terceira etapa da reforma, por seu turno, embasada nas diretrizes 

apontadas em 2004, pela EC 45, que inseriu expressamente no art. 5° da CF a 

garantia da razoavel duracao do processo. Alem desse vetor, a referida Emenda 

criou o Conselho Nacional de Justiga - CNJ, orgao responsavel por estabelecer 

meios que imprimam agilidade e efetividade a prestagao jurisdicional; instituiu 

tambem a ideia de uma unidade administrativa aos tribunais, e introduziu as sumulas 

com eficacia vinculante, a fim de homogeneizar as decisoes e reduzir o tempo de 

julgamento de causas que versem sobre temas ja pacificados. 

Ainda no esteio da EC 45 e sob o imperio do Pacto de Estado por um 

Judiciario mais Rapido e Republicano, foram aprovadas varias leis que trataram de 

diversos temas processuais, como: a regra geral de conversao para a forma retida 

dos agravos contra decisoes interlocutorias (Lei n°. 11.187/05); o estabelecimento da 

fase de cumprimento da sentenga no processo de conhecimento seguindo uma 

tendencia sincretista (Lei n°. 11.232/05); a definigao da sumula impeditiva (Lei n°. 

11.276/06); a racionalizagao do julgamento de processos repetitivos (Lei n°. 

11.277/06); a comunicagao oficial de atos processuais por meio eletronicos (Lei n°. 

11.280/06); o estabelecimento do filtro da repercussao geral para acesso ao STF 

(Lei n°. 11.418/06); a uniformizagao do tratamento jurisdicional de questoes identicas 

por meio das sumulas vinculantes (Lei n°. 11.417/06) e, por fim, nessa narrativa, a 

instituigao do processo eletronico (Lei n°. 11.419/06). Desse apanhado de alteragoes 

e inovagoes legislativas, surge concretamente um maior compromisso quanto a 

efetividade do processo, buscando-se superar obstaculos de ordem economica e 

juridica revelados no caminho do livre e celere acesso a justiga; possivelmente a 

mais inovadora das alteragoes se materialize na instituigao legal do processo 

eletronico - mecanismo tecnologico sem precedentes na historia tradicionalista do 

Judiciario. 
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2.3 Reflexao acerca da insercao de mecanismos tecnologicos no processo 

Em tempos de tecnologia, como nao poderia deixar de ser, o legislador vem, 

ao longo dos anos, modernizando o processo, incorporando-lhe instrumentos 

tecnologicos no manejo procedimental, ao passo que os instrumentos se tornavam 

comuns a sociedade. Assim ocorreu com os aparelhos de facsimile e telex, que 

ingressaram formalmente no tramite processual a partir da Lei do Inquilinato (Lei n°. 

8.245/91), onde e possivel a citagao, notificagao ou intimagao de pessoas juridicas 

por meio daqueles aparelhos desde que previsto no contrato celebrado entre as 

partes. 

Ja em 1999 veio a lume a Lei do Fax (Lei n°. 9.800/99), que pouco contribuiu 

para um verdadeiro processo eletronico, uma vez que apenas permitia as partes a 

utilizagao de sistema de transmissao de dados (facsimile ou outro similar) para 

viabilizar a pratica de atos processuais dependentes de petigao escrita (art. 1°); 

apenas adiando o protocolo presencial do original, que deveria ser protocolado em 

juizo ate cinco dias do termino do prazo. 

Destaque se de para o mecanismo implementado em 2001, com a instituigao 

dos Juizados Especiais Federals (Lei n°. 10.259/01), quando se obteve, pela 

primeira vez, um regramento do manejo dos atos processuais de forma totalmente 

eletronica. Para tanto, a Justiga Federal desenvolveu um sistema conhecido por e-

Proc (processo eletronico) eliminando completamente o emprego do papel, 

dispensando o deslocamento dos advogados a sede da unidade judiciaria, ao 

permitir que todos os atos processuais passassem a ser realizados em meio digital, 

desde a petigao inicial ate o arquivamento. 

Outras inovagoes tecnologicas ainda ocorreram no bojo do processo no 

mesmo ano de 2001. Entraram em vigor duas normas para regular a validade dos 

documentos eletronicos. A primeira delas, a Medida Provisoria n°. 2.200/01, que 

instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP-Brasil, garantindo a 

autenticidade, a integridade e a validade juridica de documentos em forma eletronica 

por meio do uso de certificados digitais, legalizando-se dessa forma a assinatura 

digital no pais. Somente no ano de 2006 o legislador incluiu no art. 154 do CPC, por 

meio da Lei n°. 11.280/06, o permissivo legal para a pratica de atos processuais 

eletronicos nas varias instancias, ressalvando explicitamente a observagao as regras 

da ICP-Brasil. 
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Ainda no producente ano de 2006, outra lei altera o Codigo de Processo Civil, 

a Lei n°. 11.341, para conceder validade aos recursos fundados em divergencia 

jurisprudencial que tivessem por prova a reproducao de julgados disponiveis na 

Internet, desde que citada a fonte. Meses depois, foi introduzida a Lei n°. 11.382/06, 

que modificava o processo de execucao civel incorporando os institutos da penhora 

on-line (art. 655-A) e do leilao on-line (art. 689-A). 

Por fim, em 19 de dezembro de 2006, foi sancionada a Lei n°. 11.419, que 

preve sobre a informatizacao do processo judicial, tornando-se o icone brasileiro da 

modernizagao de processos em todos os graus de jurisdigao, nos processos civil, 

penal e trabalhista. A partir desse diploma, possibilitou-se a informatizagao de todos 

os atos e fases processuais, permitindo o julgamentos em uma dinamica celere e 

pouco onerosa, economica e ambientalmente. 

Atualmente, o processo eletronico ja e realidade em muitos tribunais pathos. 

Ressalte-se que, alguns deles inovaram e iniciaram suas atividades procedimentais 

eletronicas, antes da aprovagao da Lei n°. 11.419/06. Todavia, foi gragas as 

previsoes legais apresentadas pelo novo diploma que o futuro de fez presente nos 

mais diversos rincoes onde se realiza no dia-a-dia do povo a justiga brasileira. 

Valido, pois, um maior detalhamento a respeito de tao importante norma. 

2.4 Do Processo Judicial Eletronico: Lei n° 11.419/06 

Antes mesmo de estabelecer a definigao ou o conceito de processo 

eletronico, se faz necessario ressaltar a adequagao do termo, pois parte da doutrina 

diz que nao houve a criagao de um processo eletronico, como designado pelo 

legislador, mas somente a normatizagao de um procedimento eletronico a 

desenvolver-se dentro do processo. 

Augusto Cesar de Carvalho Leal (2009) 1, citando Alexandre Freire Pimentel, 

prefere tratar o objeto do nosso estudo como Processo Judicial Telematico e o 

define como: 

[...] aquela relacao juridico-processual cujo procedimento se desenvolve em 
ambiente informatico - com o processamento eletronico das informacoes 

1 Disponivel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9296>. Acesso em: 20 jan. 2011. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=9296
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juridicas - e telematico - com auxilio das telecomunicacoes, com vistas a 
eliminagao dos obices de ordem geografica e a imposicao de celeridade ao 
transporte dos dados juridicos. 

Destaque-se que nao obstante a expressao Processo Judicial Telematico, o 

que tecnicamente se afigura informatizado e telematizado e o procedimento. 

2.4.1 Ambito de informatizagao 

A Lei n°. 11.419/06 tern um espectro de amplo alcance no ambito do Poder 

Judiciario, uma vez que se aplica indistintamente aos processos civil, penal e 

trabalhista, assim como aos juizados especiais em todos os graus de jurisdigao (art. 

1°, §1°). E, mesmo nao sendo explicitamente mencionadas, tambem e possivel 

incluir neste rol as Justicas Mi l i tar [ 1 0 4 ] e Eleitoral, mediante interpretagao teleologica 

e sistematica da norma, bem como pelas regras de aplicacao subsidiaria da 

processualistica civil e penal a esses ramos do Judiciario. 

O referido diploma legal reconheceu expressamente o meio eletronico como 

sistematica valida na tramitacao de processos judiciais, comunicagao de atos e 

transmissao de pegas processuais (art. 1°), permitindo-se que todo manejo dos 

autos seja feito de modo totalmente eletronico, sem que seja necessario a 

apresentagao posterior de documentos em sua forma fisica. 

Quanto a expressao meio eletronico, tambem cuidou o legislador de conferir-

Ihe interpretagao autentica, definindo-a como "qualquer forma de armazenamento ou 

trafego de documentos e arquivos digitals" (art. 1°, §2°, I). 

Salutar atengao da lei, se observa quanto a identificagao inequivoca do 

signatario das pegas eletronicas em tramitagao nos sistemas judiciais; onde se 

adotou metodos e tecnicas capazes de atender a esse requisito da maneira mais 

confiavel possivel. A solugao encontrada foi o uso de assinaturas eletronicas, 

facultando ao usuario do servigo a escolha entre as duas especies desse genero: 

assinaturas baseadas em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

integrante da ICP-Brasil (art. 1°,§2°, III, a) ou assinaturas eletronicas fornecidas 

mediante cadastro de usuario (login e senha) no Poder Judiciario (art. 1°,§2°, III, b). 

Embora similares em seus propositos, as referidas assinaturas sao bastante 

diferentes em sua implementagao tecnologica. As baseadas em certificados digitals, 
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por exemplo, utilizam algoritmos de criptografia que processam a informacao no 

proprio chip que acompanha os cartoes, de modo a tornar qualquer violagao ao 

processo de assinatura bastante dificil, sendo essa forma, por isso mesmo, 

considerada a mais segura. Ja as assinaturas obtidas mediante cadastro sao, na 

realidade, senhas fornecidas pelos orgaos do Judiciario que devem ser informadas 

aos sistemas judiciais no momento da realizacao dos atos processuais. Por nao 

estarem revestidas das mesmas garantias das primeiras, sao tidas como menos 

seguras. 

Em razao dessas diferencas tecnologicas, surgiram muitas discussoes acerca 

da confiabilidade das assinaturas indicadas pela Lei, especialmente a fornecida 

mediante cadastro, a ponto de Petronio Calmon (2007, p.20) declarar que: 

[...] poder-se-ia concluir, prematura e equivocadamente, que a alinea "b" do 
inciso III do art. 1° trata de uma mera opcao. Fosse assim, bastava que os 
advogados fossem suficientemente esclarecidos e nao haveria um so que 
optasse pela alinea "b", que representa uma forma obscura e insegura de 
cadastramento. Muito melhor seria possuir um certificado digital, na forma 
da alinea "a", o que facultaria ao seu titular nao so a atuagao em todos os 
tribunais e juizos do pais, mas igualmente, a realizacao de qualquer outro 
tipo de negCcio juridico, com orgaos publicos e privados de qualquer parte 
do mundo. 

Para melhor compreensao e necessario identificar a diferenca entre 

assinatura eletronica e digital. Ve-se na lei que a assinatura eletronica e o genero, 

que tern como especies: a assinatura digital, que envolve processo de criptografia 

assimetrica (muito mais seguro que outros tipos de assinatura eletronica) e utiliza 

certificado digital para dar validade ao documento eletronico emitido por uma terceira 

parte identificada como Autoridade Certificadora, conforme texto da MP n°. 2.200-

2/2001. 

O cadastro no Poder Judiciario consiste em um sistema que evita a utilizagao 

pelo usuario da assinatura digital, ja que, um dos motivos da implantagao de um 

cadastro para a pratica de atos processuais tern a ver com o baixo custo em relagao 

ao procedimento atribuido a assinatura digital. Todavia, esta confere maior 

seguranga para a pratica de atos processuais, pois utiliza a tecnica das chaves 

publicas (criptografia assimetrica). 

Tal procedimento e muito mais seguro e eficiente do que um cadastro, por 

exemplo, mediante o uso de senhas, estas correm o risco de serem interceptadas e 

utilizadas por um terceiro, pois sao transmitidas atraves da Internet. Para alem disso, 
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a a utilizagao da assinatura digital com o certificado digital e realizada uma unica vez 

e pode ser empregada em mais de um orgao do Poder Judiciario. 

Contudo, observe-se que os sistemas que funcionam segundo a modalidade 

de cadastro, possuem niveis de seguranca semelhantes aos adotados em bancos 

on-line (home bankings) bem como das lojas virtuais de comercio eletronico em todo 

o mundo, os quais, exatamente por nao fazerem uso de certificados digitals, 

reforgam seus criterios de protegao aos dados, submetendo-se a processos de 

registros de acesso (logs), auditorias de sistema e criptografia no transito de 

informagoes e senhas, alem de adotarem outras medidas que se mostrem 

necessarias. 

Registre-se que, mesmo usufruindo dessas diversificadas garantias, a lei do 

processo eletronico cuidou de revestir-se de toda a cautela, prevendo, inclusive, a 

possibilidade de arguigao de falsidade de documento (art. 11), em caso de suspeita 

de modificagao do original. 

A analise supra conduz ao entendimento de que, apesar de todos os 

questionamentos diante de formatos tao diferentes de assinaturas, explica-se o fato 

pelo qual o legislador resolveu admitir ambos os formatos de certificagao sem 

maiores ressalvas, qual seja o motivo de que diversos tribunais e juizos ja os haviam 

implantado em seus respectivos sistemas informatizados de processamento e 

acompanhamento de agoes judiciais antes do advento da Lei n°. 11.419/06, optando, 

pois, por nao desautorizar as experiencias tecnologicas ja em frutuoso 

funcionamento. 

Exaurida a discussao sobre as assinaturas, e importante destacar as 

inovagoes que a Lei n°. 11.419/06 trouxe no que concerne aos prazos. Consoante o 

referido diploma, consideram-se tempestivos os atos processuais praticados ate as 

24 horas do seu ultimo dia, tendo-os como realizados, por meio eletronico, no dia e 

hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciario, (art. 3°) o que transforma a 

prestagao jurisdicional num servigo verdadeiramente ininterrupto, ampliando 

sobremaneira o acesso a justiga. 
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2.4.2 Da comunicacao dos atos 

Disciplinando a forma de comunicacao dos atos processuais, a lei n°. 

11.419/06 faculta aos tribunais a criagao de Diarios da Justiga eletronicos que 

deverao ser assinados digitalmente e disponibilizados na Internet em sitio proprio 

(art. 4°), substituindo qualquer outro meio e publicagao oficial, a excegao dos casos 

que, por lei, exigem intimagao ou vista pessoal (§ 2°). 

Tem-se que como data da publicagao do Diario, considerar-se-a o primeiro 

dia util seguinte ao de sua disponibilizagao na Internet, iniciando-se a contagem dos 

prazos no primeiro dia util que seguir ao considerado como data da publicagao (§§ 

3° e 4°). Na pratica, as partes ganharao um pouco mais de tempo, uma vez que o 

Diario ja estara disponivel on-line um dia antes de sua publicagao. 

Quanto as intimagoes, estas poderao ser realizadas por intermedio de um 

portal proprio, uma area dentro do site de cada tribunal, especialmente destinada as 

partes previamente cadastras para poderem praticar atos em geral, tais como: 

protocolar pegas; acompanhar a tramitagao de seus processos e receber as 

intimagoes; dispensando-se a publicagao no orgao oficial, inclusive eletronico, e 

considerando-se vistas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5° caput e § 5°). 

Havera, portanto, dois sistemas - o Diario Eletronico, para os nao credenciados, e o 

portal, com intimagao automatica no momento da consulta, para os que optarem 

pelo cadastro. 

Quanto ao momento da intimagao, sera considerado o dia em que o 

intimando efetivar a consulta eletronica ao teor deste ato no portal (ou no dia util 

seguinte, caso se de em dia nao considerado util), devendo isso ocorrer em dez dias 

contados da data de seu envio, sob pena de considerar-se realizada na data do 

termino desse prazo (§§ 1°, 2° e 3°). 

Dessa forma ha necessidade de as partes acessarem rotineiramente o portal, 

a fim de acompanharem os processos e nao perderem os prazos, como ocorria com 

a consulta ao Diario em formato impresso, mas de maneira muito mais pratica e 

otimizada devido as facilidades tecnologicas. Em carater informativo, poderao ser 

enviados e-mails, a semelhanga do que ocorre nos conhecidos sistemas push, para 

comunicar o envio da intimagao e a abertura automatica de prazo processual (§ 4°). 

Porem, nas urgencias, em que a intimagao feita de forma eletronica possa causar 
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prejuizo as partes, o ato devera ser realizado por outro modo que atinja sua 

finalidade (§ 5°). 

As citacoes, em seu turno, ressalvadas as de direito processual penal, 

poderao ser feitas eletronicamente desde que a forma Integra dos autos seja 

acessivel ao citando (art. 6°). As cartas precatorias, rogatorias, de ordem e, de um 

modo geral, todas as comunicacoes oficiais que transitem entre orgaos do Poder 

Judiciario, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, tambem serao feitas 

preferentemente por meio eletronico (art. 7°). 

Este conjunto de inovagoes processuais, caminham rumo a consolidagao em 

todas as instancias e em todas as esferas da justiga comum e especializada. E, nao 

obstante tantas diferengas procedimentais, tem-se entendido que os dispositivos da 

Lei 11.419/06, nao afrontam nenhum dos principios do processo, sejam os 

constitucionais ou os infra-constitucionais; antes otimiza o pronto atendimento de 

cada um deles. Para tal analise, reserva-se neste trabalho o proximo capitulo. 
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3 PRINCIPIOS R E G E N T E S E PROCEDIMENTO DO P R O C E S S O ELETRONICO 

Os principios sao vetores de interpretagao e metodos de integragao na 

aplicagao das normas constitucionais. Eles ofertam coerencia geral ao sistema e tern 

forte tendencia de serem explicitos. Boa parte dos principios sao implicitos.Todavia, 

sem o manejo desses instrumentos as normas so teriam em comum o fato de 

estarem coadunadas em um unico texto ou codigo. 

O ordenamento juridico patrio trouxe em seu bojo um conjunto de principios 

norteadores do processo, a maioria deles expressos no texto constitucional, outros 

decorrentes da interpretagao da Carta Magna e de toda a legislagao que integra o 

chamado bloco de constitucionalidade. 

3.1 Principios que regem o processo eletronico na justiga brasileira 

Desse modo, alem dos principios classicos asseguradores da prestagao 

jurisdicional, o processo eletronico tern insito na sua formulagao, principios proprios, 

exclusivos dessa modalidade da prestagao jurisdicional. Tais principios estao 

dispostos na Lei n°. 11.419/06, sob pena de, nao os observando, torna-se inoperante 

e trucada essa nova sistematica, que utiliza recursos com a importagao de vicios 

que ate hoje atingem e viciam o processo fisico, impedindo, dessa forma, o novo 

processo de alcangar seus objetivos de interabilidade, efetividade, agilidade e 

transparencia. 

Ressalte-se que os principios que sao utilizados no processo eletronico nao 

sao hierarquicamente superiores ou detem uma maior importancia do que aqueles 

utilizados no processo fisico. O que ocorre e a jungao de todas as modalidades de 

principios constitucionais para a implementagao dessa nova matriz processual, que 

sempre priorizar o devido processo legal, substantivo e instrumental. 

O nascimento dessa nova modalidade de principios atinentes ao processo 

eletronico esta intrinsecamente ligado aos novos principios processuais, dentre 

outros fatores, as caracteristicas inovadoras que resultam da utilizagao do meio 

eletronico na dinamica processual, do quais sao exemplos o novo grau de 

transparencia dos servigos judiciarios, com amplas possibilidades de fiscalizagao 

pelos jurisdicionados, e a ubiquidade ou onipresenga da justiga, sem que, para tanto, 
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incorra-se em deslocamentos onerosos e instalacao de estruturas forenses 

dispendiosas para esse fim. 

3.1.1 Principio da Universalidade 

Por este principio, a legislacao autoriza a adogao de sistemas de processo 

eletronico em todas as areas do Poder Judiciario, seja ele Estadual, Federal, 

Trabalhista, Civel, Eleitoral ou Militar. Ate mesmo na area penal, tradicionalmente 

mais refrataria as inovagoes tecnologicas, sua aplicagao esta autorizada por lei, com 

algumas ressalvas, permitindo que todos os processos possam ser levados a termo 

mediante arquivos digitals, tornando possivel a interagao entre as varias comarcas, 

varas e tribunais, sem a existencia de ilhas inacessiveis de atuagao do Poder 

Judiciario. 

Mesmo em face dos processos administrativos, ha possibilidade de sua 

aplicagao, o que ja pode ser verificado em alguns orgaos publicos. Tambem e de se 

ressaltar que a lei em comento ratificou, de forma expressa, a legalidade dos 

procedimentos eletronicos ate entao realizados, uma vez que antes de sua 

aprovagao nao havia autorizagao legislativa para isso. 

A lei do processo eletronico preve expressamente a possibilidade de 

tramitagao de autos total ou parcialmente eletronicos, circunstancia que leva ao 

entendimento de que nao se faz obrigatoria a completa informatizagao do processo. 

Tal esta correto, especialmente pelo fato de que o processo eletronico necessita de 

tempo para a sua implementagao, inclusive com testes e treinamentos dos atores 

envolvidos no sistema, devendo essa forma hibrida permanecer por um consideravel 

periodo. 

Ademais, ha casos em que a digitalizagao de documentos e totalmente 

inviavel devido ao seu estado de conservagao, o que levara o processo a tramitar de 

forma mista. Contudo, apesar da Lei n°. 11.419/06 apenas facultar, e nao 

determinar, aos tribunais a adogao do processo eletronico, o CNJ - Conselho 

Nacional de Justiga, por meio de algumas resolugoes e de suas metas de 

nivelamento, tern estimulado fortemente a adogao dessa nova forma processual nos 

varios tribunais brasileiros, em todas as jurisdigoes e esferas de poder, como forma 

de conferir maior agilidade e eficiencia a tramitagao dos processos, melhorar a 
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qualidade e transparencia do servico jurisdicional prestado e ampliar o acesso do 

cidadao brasileiro a justiga. 

3.1.2 Principio da Ubiquidade Judiciaria 

Diversas designagoes sao atribuidas ao Principio da Ubiquidade do Poder 

Judiciario, como: Principio da Universalidade, garantia a tutela jurisdicional, e um 

dos mais conhecidos o Principio da Inafastabilidade do Controle do atos pelo Poder 

Judiciario. 

Segundo dispoe o art. 5°, XXXV da CF/88: "A lei nao excluira do Judiciario 

lesao ou amega a direito"; em sendo assim, todo demanda levada ao conhecimento 

do Poder Judiciario sera conhecida e consequentemente apreciada se abarcar os 

requisitos do negocio juridico: objeto licito, agente capaz e forma prescrita ou nao 

defesa em lei. Ademais, houve a adogao da jurisdigao una, pela qual somente o 

Poder Judiciario tern fungao tipicamente jurisdicional no ordenamento juridico 

brasileiro. 

No processo eletronico esse principio ainda se mostra de forma mais 

abrangente e inovada ja que o suporte das informagoes processuais sofreu 

marcantes alteragoes da Lei n°. 11.419/06, deixando de ser representando pelas 

tradicionais folhas de papel, para permitir o uso de meios avangados de 

armazenamento, de dados, tais como os oticos (CDs e DVDs) e eletromagneticos 

(discos rigidos e fitas), alem de prever a possibilidade de manipulagao e trafego 

dessas mesmas informagoes por redes totalmente eletronicas, como a Internet. 

Em sendo assim, provocou-se uma verdadeira revolugao no Judiciario. Por 

meio dessas novas tecnologias tornou-se possivel acionar a Justiga de qualquer 

ponto geografico do planeta terra para a realizagao de consultas e petigoes e para a 

elaboragao de sentengas e despachos, beneficiando, desse modo, todos as partes 

litigantes no processo, e causando o rompimento das convengoes espagos-

temporais classicas da Justiga. O acesso podera ser feito em qualquer momento do 

dia ou da noite, limitando-se a realizagao do peticionamento apenas ao seu prazo, 

agora elastecido ao permitir a protocolizagao de documentos e petigoes ate as 24h 

do seu ultimo dia. 

Com a implantagao desse moderno sistema de armazenamento e 

transmissao de dados, as maquinas denominadas servidores ficarao em um unico 
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lugar, normalmente na sede do tribunal que o implantou. Neste servidor, ficarao 

armazenadas as informagoes relativas aos processos eletronicos em andamento ou 

ja arquivados, alterando significativamente o atual funcionamento do Judiciario, 

pautado em armazenamento dos processos fisicos distribuidamente em cada 

comarca ou vara responsavel pelo seu julgamento. 

Todavia, os beneficios trazidos pela adogao das modernas tecnicas na 

prestagao jurisdicional trouxeram em seu bojo novos entraves que na otica da 

administragao judiciaria sao verificados na permissao de que seu sistema possa ser 

utilizado remotamente pelas maquinas clientes de advogados, promotores, juizes e 

partes, com alta disponibilidade e seguranga. 

E importante destacar, que as formas utilizadas no passado no procedimento 

da justiga itinerante, que superava as barreiras geograficas impostas a jurisdigao 

nacional, levando a prestagao jurisdicional aos cantoes mais distantes dos centros 

onde se situam os servigos fisicos judiciarios, com o desiderato de atender parte da 

populagao desassistida pelos espagos fisicos da prestagao jurisdicional ja que se 

localizam em locais por vezes de dificil acesso. Diante dessa nova situagao, nao se 

imaginava a epoca que tal realidade pudesse ser alcangada de forma tao celere. 

Constata-se com o processo eletronico, ha a aplicagao da justiga 

verdadeiramente ubiqua, mesmo que nao haja sido instalada fisicamente a estrutura 

caracteristica de uma unidade judiciaria, com equipamentos e servidores de plantao, 

para a solugao dos litigios judiciais. 

Face essas inovagoes perpetradas no processo eletronico, e possivel 

visualizar inumeras possibilidades para o aperfeigoamento do Judiciario. Isso se da 

devido a essa nova capacidade onipresente da Justiga sendo possivel a 

implementagao do principio da eficiencia com a diminuigao de custos na prestagao 

jurisdicional, como tambem na melhor forma de realizagao desses servigos. Essa 

realidade e verificada nos mutiroes da justiga, nao havendo mais necessidade de 

dispendios extraordinarios de recursos financeiros com deslocamentos, diarias, 

hospedagens, alimentagao de magistrados e servidores, etc., pois bastara apenas a 

edigao de atos normativos que submetam o acervo processual de determinada 

localidade a certo grupo de magistrados ou servidores, onde quer que estejam, de 

onde nao terao que se deslocar para a atuagao, senao diante de excepcionalidades 

especificas, bem como nao terao que se deslocar, de seus ambitos de atuagao, os 

advogados e os representantes do Ministerio Publico. 
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E preciso ainda destacar a possibilidade de otimizacao da atuagao correcional 

no Poder Judiciario, vez que essa atribuicao passara a ser instantanea e 

eletronicamente centralizada, na medida em que a disponibilizacao dos andamentos 

e pegas processuais pelo sistema permitira que, sem custos adicionais ou 

retardamentos, as corregedorias conhegam, de imediato a distancia, as realidades 

de cada unidade judiciaria, a exemplo da produtividade de magistrados e servidores. 

3.1.3 Principio da Publicidade 

Tradicionalmente, o principio da publicidade apregoa a exteriorizagao do 

direito publico a informagao direcionado a seara processual. O seu disciplinamento 

legal vem do principio constitucional correspondente e da transparencia dos atos 

administrativos estatais. Conforme previsao constitucional "A lei so podera restringir 

a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 

social o exigirem"; (art. 5°, LX c/c art. 93, IX da CF/88 ). Sendo consectario logico 

dos principios do devido processo legal, contraditorio e ampla defesa; conforme 

dispoe art. 155, paragrafo unico do CPC: "as partes terao direito irrestrito de 

consultar os autos e pedir certidoes de seus atos, mesmo nos processos que corram 

em segredo de justiga"; e art. 444 do CPC: "As audiencias serao publicas, com 

excegao daquelas que tramitam em segredo de justiga". 

Tais previsoes constitucionais servem de instrumentos processuais para que 

se possa atribuir publicizagao dos atos processuais, desde o inicio da agao ate o 

esgotamento dos recursos. Assim, esse principio proporciona ao jurisdicionado e 

tambem aos orgaos do controle interno e externo do Poder Judiciario realizar o 

controle dos atos e omissoes deste Poder. 

E importante destacar que a doutrina pontua que a publicidade ou 

publicizagao dos atos processuais nao se da de forma plena. Segundo Dinamarco 

(2001) a publicidade que vige no Brasil e a restrita e nao a popular pois protegem-se 

as partes contra os julgamentos secretos, garantindo as mesmas o acesso a todos 

os atos processais, preservando-os da interferencia de estranhos. 

Ha tempo em que a prestagao jurisdicional vem procurando novas tecnicas de 

se implantar a publicidade dos atos processuais sem o dispendio economico e 

humano, como exemplo as publicagoes que sao feitas tradicionalmente por Editais. 

O suporte do papel utilizado atualmente nao assegura a ampla publicidade do 
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processo fora do ambiente judicial em que tramita, o que significa que, para acesso 

ao seu conteudo, as partes e procuradores devem se dirigir aos locais em que os 

autos se encontram depositados, para la conferirem suas pegas e seus andamentos 

diarios. Diferentemente, do que ocorre nos sistemas judiciais eletronicos que 

disponibilizam os processos e seus atos integralmente nas suas redes internas 

(intranets) e tambem em redes publicas (como a Internet), permitindo que os autos 

estejam simultaneamente em todos os locais que os estejam acessando, inovando 

no acesso a publicidade, alem de dispensar totalmente a necessidade dos 

deslocamentos das partes e advogados e as costumeiras preocupagoes com cargas 

de autos, fotocopias, autenticagoes, carimbos, termos de baixa, entre outros 

mecanismos. 

Outra caracteristica dos sistemas judiciais eletronicos e que tambem concorre 

para a publicidade dos atos e a natureza on-line ou de tempo real de tais sistemas, 

de modo que, a medida que as pegas processuais sao produzidas, ja poderao ser 

imediatamente disponibilizadas nos portais eletronicos dos tribunais na Internet e 

encaminhadas simultaneamente para publicagao nos Diarios Eletronicos, facilitando 

o trabalho dos servidores e advogados, bem como aumentando um pouco mais os 

prazos de que os causidicos dispoem, mesmo que em algumas horas ou minutos. 

Assim, o ato processual tao logo praticado ja passa a integrar o proprio sistema, 

dispensando a conferencia de listas de atos, intermediagoes humanas e o envio de 

dados a orgaos especializados em publicagoes, o que otimiza o andamento dos 

feitos, economizando para o erario significativas somas em custeio da maquina 

judiciaria, despendidos com pagamento de linhas de publicagao em papel e 

assinaturas e encargos de distribuigao diaria dos jornais oficiais a varas, secretarias 

e camaras. Alem disso, atividades burocraticas como numeragao, carimbo e juntada 

de pegas aos autos serao totalmente automatizadas. 

Com essa nova roupagem do processo, a fungao daqueles que estao 

envolvidos na prestagao jurisdicional - magistrados, advogados e promotores de 

justiga - entra em fase inedita de publicidade, na qual os recursos eletronicos 

transformam-se, em esgrima com o papel, no suporte fundamental do processo, 

conduzindo a informagao processual a uma nova instancia de depuragao e 

fiscalizagao, em razao do acesso facilitado aos dados dos litigios, e permitindo, 

dessa forma, que as partes prejudicadas por atrasos injustificaveis possam 

identificar o exato ponto de obstrugao para procederem com mais acuracia e 
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fundamentagao na regularizagao do processo, como nos casos em que se necessita 

representar as corregedorias. E a transparencia, no servigo publico-judiciario, levada 

a potencia maxima. 

Todavia, a propria implantagao desses novos mecanismos servira de 

instrumento para aperfeigoar essa nova modalidade de prestagao jurisdicional. Ate 

porque o fenomeno da globalizagao agregara novos fatores a essa realidade. 

Esta claro que limites tambem devem ser impostos a esta ampla 

transparencia para que o principio constitucional da publicidade nao colida com os 

principios constitucionais da intimidade e da privacidade. Em razao desses conflitos, 

que ja comegam a surgir iniciativas tendentes a sanar essa celeuma, o Conselho 

Nacional de Justiga (CNJ) instituiu um grupo de trabalho constituido por juizes de 

diferentes Estados e Justigas, para formular normas que compatibilizem os referidos 

principios no momento da divulgagao de processos judiciais na Internet, definindo 

que tipo de informagoes serao disponibilizadas para amplo acesso na rede e quais 

ficarao restritas aos usuarios com cadastro. O objetivo deste trabalho e que dados 

gerais sobre os processos e as decisoes fiquem disponiveis para acesso publico, 

enquanto que o conteudo da agao judicial, como provas e testemunhos, tenham 

acesso restrito, segundo o perfil cadastrado. O Poder Publico tern o dever de 

disponibilizar para a sociedade os dados que possui referentes aos servigos 

prestados. No entanto, isso nao pode se traduzir em uma superexposigao, a ponto 

de trazer consequencias negativas as partes e testemunhas de um processo judicial. 

A ideia com a regulamentagao e evitar que pessoas sejam prejudicadas, por 

exemplo, na hora de obter um emprego, impedindo que a nova empresa consulte na 

internet se o candidato possui alguma agao trabalhista contra antigos empregadores. 

3.1.4 Principio da Economia Processual 

O Principio da Economia Processual apregoado pela CF/88 tern um carater 

mais tecnico, procedimental, diferente daquele propugnado pela razoavel duragao 

do processo que implica um carater politico de atendimento aos reclames de uma 

ordem juridica, onde a prestagao jurisdicional sera realizada em sua integralidade. 

Aquele, ajuda na implementagao da razoavel duragao do processo, como a 
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utilizagao de mecanismos (atos processuais mais eficientes) sem se descurar de 

outros principios atinentes, principalmente ao contraditorio e ampla defesa. 

Com o manejo de mecanismos ao automatismo sem precedentes conferido 

ao processo pela adogao de recursos tecnologicos em seus procedimentos, ja e 

possivel perceber a possibilidade de substituigao de uma serie de atividades 

manuais e burocraticas, como as de carimbagem, juntada, transporte fisico de 

papeis e cadernos processuais e do classico atendimento de balcao a partes e 

procuradores, por atividades que oferecem muito mais valor a efetiva resolucao dos 

litigios. Como exemplo, pode-se citar o proprio reaproveitamento de escreventes, 

carimbadores, juntadores, atendentes, dentre outros., lotados em fungoes 

tradicionais do processo, em atividades intelectualmente mais relevantes, como as 

de suporte tecnico-juridico, realizando tarefas de assessoria e pesquisa e auxiliando 

diretamente na elaboragao da decisao judicial. 

Alem de uma melhor utilizagao da mao-de-obra, tambem sera possivel a 

redugao de espagos fisicos, pois, processando-se quase tudo em ambiente 

eletronico, acessivel via internet na comodidade do lar ou do escritorio, nao havera 

mais necessidade de manterem-se autos fisicos nas prateleiras e biros dos tribunais, 

e o atendimento aos advogados e ao publico restara reduzido em face disso. 

Servigos como protocolo e distribuigao terao redugao perto de 100%. O proprio 

arquivo morto desaparecera, ja que todos os processos arquivados estarao 

guardados e conservados em midia digital, onde a capacidade se faz imensuravel 

em pequeno espago. Os proprios advogados e partes envolvidas terao redugao em 

seus custos, notadamente os relativos a deslocamentos para realizagao de atos 

processuais ou aquisigao de informagoes sobre o procedimento. Ate mesmo o gasto 

com papel sera reduzido, o que, sem duvida, sera de grande auxilio para a 

preservagao ambiental. Enfim, a possibilidade de economia de tempo processual, de 

espago e de recursos pode ser alcangada no mais alto grau, a medida em que os 

jurisdicionados se adaptam ao sistema eletronico. 

3.1.5 Principio da Celeridade 

O brocardo juridico de que "a justiga celere e justiga rapida" encontra guarida 

no principio da celeridade processual. Por meio deste principio e que se exige uma 
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prestagao jurisdicional realizada com mecanismos que ofertam rapidez ao 

andamento do processo sem se descuidar da incidencia de outros principios 

atinentes a essa funcao precipua do Poder Judiciario. 

Destaque-se ainda que a celeridade processual apresenta tambem um 

carater monetario, expressando conteudo diverso daquele utilizado na economia 

temporal quando do manejo dos atos procedimentais. Esta se refere ao custos 

economicos decorrentes do processo, tais como: pagamento de servidores, 

estagiarios, despesas com servigo dos correios e telegrafos, com deslocamentos, 

entre outros. 

A formagao automatizada do processo e de seus atos permite acabar com 

aquilo que a doutrina chama de tempo de inercia do processo. Trata-se dos periodos 

em que os autos ficam aguardando alguma providencia, tal como sua conclusao 

para algum juiz ou a remessa para o Ministerio Publico, por exemplo. Em outras 

palavras, o tempo neutro ocorre quando os autos estao parados, sem andamentos, 

encontrando-se nas maos da burocracia estatal judiciaria e violando frontalmente o 

principio constitucional da duragao razoavel do processo. Em meio eletronico, 

contudo, todos os atos que desperdigam o tempo do processo, como as remessas, 

carimbagens, numeragao, conclusoes, etc., serao feitos automaticamente pelo 

sistema, nao havendo necessidade da atribuigao de um servidor para a sua 

realizagao. Segundo a ligao de Fernando Botelho, in verbis: 

Pode-se dizer que, aproximadamente, dois tergos do tempo total de 
tramitagao das agoes de rito ordinario dos processos judiciais brasileiros 
seja consumido com o chamado tempo inutil do processo, representado 
pela somatoria de micro-periodos destinados a juntadas (de petigoes e 
documentos, em papel), de carimbagoes, encadernamentos, vistas a 
partes/advogados, membros do Ministerio Publico, alojamento fisico do 
processo em escaninhos e movimentagoes tambem fisicas de andamento, 
com idas-e-vindas a gabinetes, escritorios e residencias de juizes, 
promotores de justiga, e advogados. O tempo util - o emprego do trabalho 
intelectual, em si, pelos agentes estatais incumbidos de darem a resposta 
estatal aos conflitos (magistrados, advogados, membros do Ministerio 
Publico) - fica contingenciado a terga parte do tempo total de tramitagao, 
numa demonstragao de que a burocracia oriunda da estrutura fisica do 
processo atingiu niveis inaceitaveis para os parametros minimos de 
eficiencia da atuagao estatal; constitui onus terrivel para a eficiencia do 
servigo jurisdicional, raz3o, hoje, de densas criticas que recaem sobre a 
justiga brasileira como um todo. 

Tambem havera ganho de tempo conforme as unidades judiciarias se 

reestruturem para redistribuirem os servidores em cargos mais qualificados e 
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intelectualmente mais importantes para a resolucao dos litigios, destinando aos seus 

agentes funcoes mais afetas ao suporte na elaboragao das decisoes, como 

pesquisas e minutas de atos judiciais, e deixando as tarefas puramente mecanicas e 

repetitivas para serem realizadas pelo automatismo dos sistemas. 

Em conjunto, esses aspectos especializam o conhecido principio da 

celeridade processual, agora revigorado pela realidade eletronica do processo, que 

traz em seu bojo varios instrumentos tecnologicos que ofertam acesso a inumeras 

possibilidades no emprego de medidas e estrategias que efetivamente realizem o 

espirito inovador da lei. 

3.1.6 Principios da Uniformidade e Unicidade 

O processo eletronico adota forma unica - a eletronica - tornando 

homogenea a tramitagao e formagao dos atos processuais e absorvendo, em sua 

estrutura, o classico principio documentativo do processo judicial brasileiro. Esse 

novo modelo atinge substancialmente a tradicional necessidade de conversao de 

formas no processo em papel, permitindo que apenas o formato eletronico seja 

utilizado, desde a origem, na geragao das provas e posterior formagao dos autos, 

ate o final, na produgao da decisao judicial. Nas precisas palavras de Fernando Neto 

Botelho, tem-se que: "Extingue-se, nesta unificagao eletronica das formas, a atavica 

necessidade (do processo em papel), das conversoes que, tradicionalmente, 

compuseram riscos para a seguranga da prestagao jurisdicional". 

A coleta da prova oral, por exemplo, e sua conversao classica para o 

documento em papel - o classico principio documentativo dos atos orais do 

processo - se convola na adogao 'da segunda linguagem' de codificagao, que 

permitira que o depoimento, o testemunho, o fato ocorrido e fotografado, filmado, 

etc., sejam trazidos in natura para os autos (eletronicos), que os receberao atraves 

de seu novo codigo (o codigo eletronico-digital), fazendo com que as imagens, os 

sons (das partes, no proprio local dos fatos; das testemunhas, dos depoimentos, em 

audiencias e sessoes de julgamentos) sejam preservados em sua formagao, 

entonagao, e coloridos ambientais de origem, e assim trazidos para o ambiente 

processual sem distorgoes ou contaminagoes intermediarias (arquivos de imagens, 

como filmes e fotos, formatos mpeg, jpeg; e de sons - mp3, por exemplo) irao 
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permitir que fatos e atos como acidentes de veiculos, assembleias de cotistas, 

socios, condominos, litigios privados, delitos penais, enfim, uma gama imensa de 

ocorrencia possam ser gravadas, filmadas, fotografadas, e as proprias gravagoes, 

filmes, fotografias possam vir, como anexos de petigoes e requ is i tes judiciais, para 

os autos eletronicos, numa compatibilidade inedita de formas. 

Todas essas inovagoes no processo permitirao um consideravel desafogo das 

pautas de audiencias, sempre longas devido a necessidade de coleta de 

informagoes factuais e sua posterior redugao a termo. O uso de mecanismos de 

registro eletronico nas audiencias dispensara as transcrigoes sempre arriscadas, 

infieis e demoradas dos testemunhos e depoimentos em juizo, e sua apreciagao por 

outros atores processuais, inclusive em graus superiores de jurisdigao, sera mais 

precisa, uma vez que atuara sobre base fiel reproduzindo fidedignamente os 

mesmos aspectos emocionais e circunstanciais presentes no momento de sua 

coleta. 

Como se ve, instalado o processo eletronico, a forma eletronica se estende 

por todos os atos que o integram, exigindo uniformidade nos procedimentos, nas 

tecnologias e nos formatos de arquivo submetidos ao sistema. Eis ai outro aspecto 

do principio da unicidade: a necessidade de padronizagao na prestagao judiciaria. 

E muito comum verificar procedimentos de trabalho bastante diferentes entre 

os tribunais, e ate num mesmo tribunal, de modo que os jurisdicionados precisam 

conhecer e adaptar-se a cada um, toda vez que deles precisam se servir. Mas, e se 

um metodo de trabalho for exitoso em certa unidade do Judiciario, por que nao 

difundi-lo e torna-lo modelo para as demais, estimulando sua adogao e 

aperfeigoamento? E se as regras fossem todas uniformes, permitindo um trabalho 

homogeneo em qualquer unidade judiciaria? E se o mesmo servigo de qualidade e 

baseado nos mesmos casos de sucesso estivesse disponivel, da mesma forma, em 

todos os orgaos da Justiga? 

Sem duvidas, nao haveria confusoes, perdas de tempo e dinheiro, pois todos 

estariam informados sobre como proceder: os serventuarios saberiam exatamente o 

que, como e quando deve ser feito, e o fariam do mesmo modo onde quer que 

fossem alocados; os advogados, por sua vez, otimizariam seu tempo, pois nao 

precisariam aprender, em cada orgao, as suas peculiaridades de funcionamento, 

uma vez que ja estariam padronizadas. E assim que grandes empresas trabalham, 

especialmente as que se integram por redes de franquias. Para elas, a finalidade e 
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sempre a mesma: fornecer servigos com alta qualidade associados a custos 

reduzidos de logistica e operagao, buscando sempre maximizar os lucros, o que so e 

possivel por meio da repetigao no sistema dos procedimentos mais exitosos em 

suas unidades. 

Como se constata, inerentemente ao principio da uniformidade esta o 

compromisso com a padronizagao do Judiciario, a homogeneizagao do servigo e a 

unificagao dos seus sistemas, tornando-os compativeis entre si e permitindo sua 

interoperabilidade, um dos objetivos do processo eletronico. 

O CNJ - Conselho Nacional de Justiga, por exemplo, tern encampado uma 

luta digna de louvor em beneficio da padronizagao da Justiga, tencionando, 

sobretudo, a facilidade na implantagao dos sistemas computacionais. Entre seus 

objetivos, ilustrativamente, esta a instalagao do sistema PROJUDI - Processo 

Judicial Digital - em todos os Estados da Federagao. Uma vez que o mesmo 

software funcionara nessas varias unidades, sera possivel, em pouco tempo, o 

compartilhamento de informagoes entre todos os Tribunais de Justiga e Varas do 

Brasil, fornecendo-se instantaneamente o panorama processual em varios niveis de 

granularidade, da pequena Vara do interior ate o STJ - Superior Tribunal de Justiga. 

Outra meta do Conselho, tambem visando a padronizagao, e a numeragao 

unica dos processos, buscando-se a uniformizagao do numero dos processos, com o 

intuito de facilitar o acesso as informagoes processuais e agilizar a prestagao 

jurisdicional. Nesses moldes, tambem digna de mengao, diz respeito a implantagao 

das tabelas processuais unificadas, o que uniformiza taxonomica e 

terminologicamente as tabelas basicas de classificagao processual, movimentagao, 

fases processuais, assuntos e partes, permitindo o uso dos mesmos conceitos e 

termos em todo o Judiciario. 

E desse modo, portanto que se apresenta tal principio, buscando unidade, 

padronizagao e racionalizagao dos servigos, com reflexos diretos tambem nos 

principios da celeridade e economia processual. 

3.1.7 Principio da Formalidade Automatizada 

O processo eletronico e seus atos sao formados a partir de uma sequencia 

predefinida de passos, denominado workflow (do ingles, Fluxo de Trabalho ou de 
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Execugao). Todos esses passos sao traduzidos em funcionalidades do sistema e 

devem obedecer estritamente aos ritos e especificidades previstos em lei propria, 

que verse sobre processo e procedimento, a fim de que o sistema possa automatiza-

los. Dessa feita, a forma de processamento e que sera eletronica, enquanto que seu 

fluxo sera o mesmo, seguindo rigorosamente os passos previstos na lei processual 

especifica. 

O beneficio induzido por esse principio e, sem duvida, a padronizagao e a 

seguranga dos atos realizados, uma vez que as etapas processuais acontecerao de 

acordo com diretrizes previamente definidas no sistema, segundo a lei aplicavel a 

modalidade processual em questao, e nao mais pela atuagao manual, episodica, de 

escreventes e escrivaes, partes, procuradores, magistrados e promotores de justiga. 

E nao se imagine que isso trara inflexibilidade a atuagao das partes 

envolvidas. Pelo contrario. Havera, sim, uma maior facilidade de trabalho para todos, 

uma vez que do sistema deverao constar todas os procedimentos possiveis para um 

dado processo, o que auxiliara os atores processuais durante seu percurso, 

tornando mais pratico e dinamico o seu acompanhamento. Apenas no caso de 

inexistencia de um dado rito e que se devera agir independentemente, apenas 

considerando ou nao as sugestoes do sistema, mas sempre justificando-se os 

desvios de curso. 

3.2 Procedimento adotado no processo eletronico 

Disciplinando o formato processual, o legislador facultou aos orgaos do Poder 

Judiciario o desenvolvimento de sistemas eletronicos de processamento de agoes 

judiciais por meio de autos total ou parcialmente eletronicos, utilizando, 

preferencialmente, a rede mundial de computadores para a manipulagao das 

informagoes do processo., conforme preceitua o art. 8° da Lei de Processo 

Eletronico. 

O legislador previu, portanto, a coexistencia de autos eletronicos, 

parcialmente eletronicos e os tradicionais em suporte papel, devendo os sistemas 

acomodar todas os formatos. E, mesmo que, a intengao da lei fosse a completa 

digitalizagao dos autos, e preciso ressaltar a existencia de um tempo de transigao 

para que isso ocorra, e apenas em sua maior parte, pois podera haver dificuldades 
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tecnicas na digitalizacao de certos documentos, devido ao seu grande volume ou por 

problemas de legibilidade, devendo, nesses casos, ser apresentados em cartorio e 

permanecer no formato original ate a conclusao do processo (art. 11, § 5°). De 

qualquer forma, em caso de digitalizacao de autos fisicos, em tramitagao ou ja 

arquivados, realizar-se-a a publicagao de editais de intimagoes ou a intimagao 

pessoal das partes e de seus procuradores, para que, no prazo preclusivo de trinta 

dias, se manifestem sobre o desejo de manterem pessoalmente a guarda de algum 

dos documentos originais (art. 12, § 5°). 

No processo eletronico, todas as citagoes, intimagoes e notificagoes, inclusive 

da Fazenda Publica, serao feitas por meio eletronico (art. 9°), considerando-se vista 

pessoal as que permitam acesso completo a integra dos autos(§ 1°). Em caso de 

problemas tecnicos, poder-se-a realizar esses atos segundo as regras ordinarias de 

processo, digitalizando-se o documento fisico quando do seu retorno a secretaria (§ 

2°). 

No que toca ao ato de protocolar a petigao inicial e demais pegas, podera ser 

realizado esse diretamente pelo advogado no portal eletronico, sem intervengao do 

cartorio ou secretaria, ate as vinte e quatro horas do ultimo dia do prazo, situagao 

em que a autuagao sera feita automaticamente, seguida de fornecimento de recibo 

de protocolo (art. 10, caput e § 1°). No caso de indisponibilidade do sistema do 

Poder Judiciario por motivo tecnico, o prazo sera prorrogado para o primeiro dia util 

seguinte a sua normalizagao (§ 2°), sem prejuizo as partes. O legislador tambem se 

preocupou com as partes que por qualquer motivo enfrentem dificuldades na 

operagao do sistema e, para nao obstruir seu acesso a justiga, determinou que os 

orgaos do Poder Judiciario mantivessem equipamentos de digitalizagao e de acesso 

a rede mundial de computadores a disposigao dos interessados para distribuigao e 

consulta de pegas processuais (§ 3°). 

Relativamente a conservagao dos autos, como vimos, podera ser efetuada 

total ou parcialmente por meio eletronico (art. 12), devendo ser assinados 

eletronicamente todos os atos do processo que estejam nesse formato (Art. 8°, § 

unico), sendo dispensada a formagao de autos suplementares, uma vez que os 

sistemas serao desenvolvidos com mecanismos de seguranga de acesso e 

armazenamento que garantem a preservagao, a integridade e a autenticidade dos 

dados (art. 12, § 1°). Os documentos produzidos apenas digitalmente e juntados aos 

processos mediante assinatura eletronica serao considerados originais para todos os 
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efeitos legais, assim como os documentos digital izados, ressalvada a alegagao 

motivada e fundamentada de adulteragao, quando sera posslvel a arguicao de 

falsidade do documento original, segundo as regras da legislacao processual em 

vigor (art. 1 1 , § § 1 ° e 2 ° ) . 

Por essa razao, recomenda a lei que os originais dos documentos 

digitalizados sejam preservados pelo seu detentor ate o transito em julgado da 

sentenca ou, quando admit ida, ate o final do prazo para interposicao de acao 

rescisoria (§ 3°). Em caso de necessidade de remessa dos autos eletronicos, mesmo 

que de natureza criminal, para ju izos que nao d isponham de sistema compat ivel , 

proceder-se-a a sua impressao em papel, devendo o escrivao ou chefe de secretaria 

certificar os autores ou a or igem dos documentos produzidos nos autos, bem como 

indicar a forma como tais dados poderao ser acessados on-l ine, a f im de se aferir a 

autenticidade das pecas e respectivas assinaturas. Feita a autuagao, na forma dos 

arts. 166 a 68 do CPC, o processo seguira normalmente a tramitacao estabelecida 

para os processos f isicos. 

A Lei n°. 11.419/06 tambem tratou da questao de acesso aos autos ao 

proclamar, no § 6° do art. 1 1 , que "os documentos digitalizados juntados em 

processo eletronico somente estarao disponiveis para acesso por meio da rede 

externa para suas respectivas partes processuais e para o Ministerio Publico, 

respeitado o disposto em lei para as situacoes de sigilo e de segredo de justica". 

Esse paragrafo, alvo de inumeras crit icas por parte dos advogados, limita o acesso 

aos autos apenas as partes envolvidas, colidindo frontalmente com o disposto no art. 

7° da Lei n°. 8.906/94 (Estatuto da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil), que, ao 

tratar dos direitos dos advogados, traz em seu rol a possibi l idade de "examinar, em 

qualquer orgao dos Poderes Judiciario e Legislativo, ou da Administracao Publica 

em geral, autos de processos f indos ou em andamento, mesmo sem procuracao, 

quando nao estejam sujeitos a sigilo [...]". 

Por ser lei de natureza especif ica, o imperativo estampado no Estatuto da 

Ordem possui maior abrangencia do que o trazido pela Lei de Processo Eletronico, 

norma geral. Por outro lado, embora nao seja absoluto - especialmente nas ocasioes 

em que contrasta com o principio da privacidade -, o principio da publicidade permite 

a qualquer pessoa a vista aos autos processuais, desde que nao tramite em segredo 

de justica, segundo entendimento do STJ - Superior Tr ibunal de Justica. 
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O fato de estarem amplamente acessiveis pela Internet, e nao f isicamente no 

cartorio, nao pode constituir razao para oposigao de obice a consulta das pegas 

processuais, tanto e assim que o CNJ - Conselho Nacional de Justica revogou o 

Enunciado n° 1 1 , que, em sintonia com o citado artigo da Lei n°. 11.419/06, 

restringia o acesso aos autos de processos eletronicos "apenas as partes e seus 

advogados constituidos e ao Ministerio Publico", no ambito dos feitos que tramitam 

naquele Conselho, decidindo, contrar iamente, com base no principio da publicidade 

e em respeito ao Estatuto da Ordem, que advogados podem ter acesso amplo as 

pegas processuais eletronicas salvo as que se encontram em segredo de justiga. 

No entanto, pautando-se em uma analise perfunctoria, o procedimento 

deveria ter ido mais a lem, pois, se os autos hoje sao acessiveis a qualquer pessoa 

em cartorio, seria experimentar urn claro retrocesso impedir sua consulta por meio 

da Internet, nao aproveitando a valiosa oportunidade "de injegao democrat ica no 

Judiciario, de aproximagao dos cidadaos e ganho de legit imidade por meio de novas 

tecnologias [...], maximizando-se a publicidade processual[...], sem se expor 

publ icamente, contudo, dados pessoais das partes". 

Dessa forma, apenas os dados de carater estr i tamente processual estariam 

acessiveis ao cidadao comum, como o teor das sentengas, acordaos e termos de 

audiencia, permanecendo inacessfveis ao publico os documentos juntados pelas 

partes e os dados de natureza eminentemente pessoal, ou que, na interpretagao do 

magistrado, t rouxessem prejufzo as partes. Em razao da perplexidade causada pela 

materia, o CNJ - Conselho Nacional de Justiga langou uma consulta publica, aberta 

a toda a sociedade por meio do seu sitio na web, a f im de receber sugestoes que 

auxil iem na normatizagao da aplicagao do principio da publicidade ao processo 

eletronico e as informagoes processuais disponibi l izadas na rede mundial de 

computadores, o que possibil itara o estabelecimento de parametros mais claros e 

legit imos na divulgagao do conteudo dos atos judiciais na Internet. 

Em verdade a inovagao de tornar eletronico o processo f isico, desafia nao so 

padroes tecnico-juridicos, mas tambem padroes culturais. Urn grande desafio, 

especialmente para aqueles que part iram na frente dessa emprei tada. Nesse passo, 

destacou-se o Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba (13 a Regiao), como se 

observara no conteudo demonstrado no proximo capitulo deste trabalho. 
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4. P R O C E S S O E L E T R O N I C O NO AMBITO DO T R I B U N A L R E G I O N A L DO 

T R A B A L H O DA P A R A I B A : UM M O D E L O D E G E S T A O 

4.1 Processo eletronico no Tribunal Regional do Trabalho da 13° Regiao 

O Tribunal Regional da Paraiba partiu cedo para a implementagao do 

processo eletronico em seus propositus procedimentais. O inicio dessa historia se 

deu, conforme historico do processo eletronico, narrado no sitio do TRT 1 3 a Regiao, 

ainda no ano de 2004, mediante a implantacao do Sistema Unico de Administracao 

de Processos. Nesse sentido, dispoe o informativo do site, ass im 1 : 

A saga do processo sem papel no Tribunal Regional do Trabalho da 
Parafba comegou em 2004, com a vitoriosa implantagao do SUAP -
Sistema Unico de Administragao de Processos, sistema que, na epoca, 
substituiu com largas vantagens os quatro sistemas que faziam, sem 
comunicagao entre si, o acompanhamento dos processos das Varas do 
interior, Capital, sede do TRT e protocolos administrativos. 

Como se percebe, a implantagao do referido sistema, antecipou-se a Lei do 

Processo Eletronico e nao se revelou um arroubo administrative; ao contrario, 

demonstrou-se extremamente adequado, tanto sob o aspecto jur idico, quanto no 

aspecto tecnologico, atendeu as necessidades dos jur isdicionados, acabando por 

levar o Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba ao destaque nacional, diante do 

sucesso da inovagao. 

Por ocasiao do advento da Lei n°. 11.419/06, marco regulatorio do processo 

eletronico no Brasil, o Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, implementou 

rapidamente as disposigoes legais, eis ja estava tr i lhando a passos largos o caminho 

dos atos procedimentais eletronicos. Desse modo, a partir de 2007, comegaram a 

implementar as etapas que culminaram com o Processo Eletronico, hoje util izado em 

todas as 27(vinte e sete) Varas do Trabalho deste Tribunal. As insergoes das 

novidades legais se deram atraves dos atos da presidencia do tribunal em comento. 

Nesse esteio, o primeiro ato, ainda em 2007, foi para regulamentar a 

distribuigao de processos (2° grau) assinada digitalmente. Tal medida se deu atraves 

do Ato TRT GP n° 175/2007, onde o Secretario do Tribunal Pleno do TRT 13 foi 

1 http://www.ml3.jus.br/engineM 

http://www.ml3.jus.br/engineM
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autorizado a distribuir os processos originarios do segundo grau, inclusive assinando 

eletronicamente a certidao de distribuicao. 

Na sequencia foi a vez do Sistema de Protocolo Administrat ive Eletronico, 

quando por meio do Ato TRT GP n° 246/2007, foi implantada a tecnologia para 

procedimentos eletronicos nos protocolos do TRT 13. Com esse novo sistema, 

magistrados e servidores passaram a fazer suas solicitacoes de forma totalmente 

eletronica. Posteriormente veio a regulamentacao para as Portarias e Ordens de 

Servigo assinadas digitalmente. Desde o dia 06/02/2008 que as Portarias e as 

Ordens de Servigos editadas pela Presidencia do Tribunal passaram a ser assinadas 

digitalmente, tanto no BrOffice quanto no Suap. 

Ja em 03/03/2008, veio a lume o Requisitorio de Precatorio Eletronico. 

regulamentado pelo Provimento 1/2008, da Secretaria de Corregedoria, foi 

implantado, dentro do Suap, o primeiro procedimento tecnologico para processos 

judiciarios eletronicos do TRT 13. Com esse sistema, as Varas passaram a instruir 

os Requisitorios de Precatorio mediante digitalizagao das pegas do processo 

principal necessarias a sua formagao. 

Na mesma data, regulamentou-se a Carta Precatoria Digital. Foi atraves do 

Provimento 2/2008 da Secretaria de Corregedoria, foi implantado no Suap o 

segundo procedimento de tecnologia para processos judiciarios eletronicos do TRT 

13. Desde entao, as Cartas Precatorias expedidas dentro da 13 a Regiao passaram a 

ser confeccionadas, expedidas, cumpridas e devolvidas de forma totalmente 

eletronica, sem a impressao de nenhuma pega. 

Nao somente para o processo judicial se voltaram as iniciativas do projeto de 

informatizagao do Tribunal Regional do Trabalho. Na area de recursos humanos, 

registre-se a importante implementagao do Sistema de Reserva de Consignagao e 

Sistema Simulador de Emprest imo. 

O primeiro foi produzido em margo de 2008; criado para permitir a automagao 

dos pedidos de margem consignavel, bem como a geragao de pedidos de 

emprest imo e averbagao eletronica, como tambem, a geragao e exportagao de 

arquivos para inclusao/exclusao de dados da folha de pagamento dos servidores. 

Ja o segundo foi criado para complementar o primeiro, permit indo aos 

servidores e magistrados do TRT simular operagoes de emprest imos com base nas 

taxas praticadas pelas diversas instituigoes f inanceiras conveniadas com esta Corte. 

Com esses sistemas, magistrados e servidores iniciam as consultas a agentes 
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financeiros, verif icam a margem consignavel e realizam o emprest imo do seu 

computador, sem a impressao de nenhuma folha de papel. 

Importante avanco na saga do processo eletronico se deu com a criagao do 

Diario da Justiga Eletronico. Em 17/06/2008, regulamentado pela Resolugao 

Administrat iva n° 33/2008, foi criado o Diario da Justica Eletronico do Tribunal 

Regional do Trabalho da 13 a Regiao. O D J E passou a ser o instrumento de 

comunicacao oficial, publ icacao e divulgacao dos atos judiciais e administrativos do 

Tribunal, substituindo a versao impressa das publicagoes oficiais, mediante 

veiculagao gratuita na Internet, no sitio do Tribunal Regional do Trabalho da 1 3 a 

Regiao - wvvw.trt13.jus.br. Esta revelou-se uma grande aquisicao, enaltecendo o 

principio da publicidade dos atos processuais de forma ampla e economica. 

Contudo, uma das mais relevantes implementagoes ao longo desse anos, 

sem duvida alguma se deu em 24/04/2008, quando comegou a funcionar o Portal de 

Servigos do TRT 13, por meio do qual os advogados, partes, magistrados, 

procuradores, servidores, peritos passaram a ter acesso aos recursos de tecnologia 

que permitem consultar processos e protocolos, ingressar com petigoes iniciais, 

fazer requerimentos, entre diversos outros servigos de interesse dos que militam na 

Justiga do Trabalho da 1 3 a Regiao. Era o futuro que aportava definit ivamente na 

seara da Justiga trabalhista. Prova maior dessa afirmagao se material izou em nada 

mais, nada menos que na 1 a Vara do Trabalho Eletronica do Brasil. 

No Brasil, pais com dimensoes continentals, e possivel apontar em suas 

metropoles os grandes centros tecnologicos da Nagao. Em todos ha, tambem, 

Justiga do Trabalho, devidamente implementada e em funcionamento pleno; todavia, 

foi o Tribunal Regional do Trabalho da 13 a Regiao que apresentou-se como de 

vanguarda ao escolher a Vara do Trabalho de Santa Rita-PB para implantar, em 

maio de 2008, a Vara Eletronica, a primeira no Brasil sem a utilizagao de papel. E ai 

nao parou mais. Em setembro de 2008, foi implantada a segunda Vara do Trabalho 

eletronica do Brasil, tambem em Santa Rita-PB, juntamente com a distribuigao dos 

feitos e a Central de Mandados Judiciais, igualmente eletronicas. 

Por seu turno, publicada em 13/02/2009, a Resolugao Administrat iva n° 

19/2009 implantou, na sede do Tr ibunal Regional do Trabalho da 13 a Regiao, o 

sistema de processamento em meio eletronico das agoes de competencia originaria 

do Tribunal Pleno e das Turmas. No mesmo passo, por meio do Ato TRT GP n° 

96/2009, comegou a funcionar, no dia 25/05/2009, o Sistema de Protocolo 

http://wvvw.trt13.jus.br
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Administrat ivo Eletronico Ampl iado. A partir dessa data, passou a ser obrigatorio 

utilizar o meio eletronico para processamento dos protocolos (processos 

administrativos) na 13 a Regiao. O Suap, agora, e o meio para autuagao, tramitacao e 

consulta dos protocolos, inclusive juntada de peticoes, instrugao e decisao da 

Administragao. 

Registra a narrativa do historico publicado no site do TRT 13, que em junho 

de 2009, no Forum Trabalhista de Joao Pessoa-PB, que tern 09(nove) Varas do 

Trabalho e cerca de 13 mil processos tramitando, foi vencido o maior de todos os 

desafios: a instalagao do primeiro Forum Trabalhista de Capital totalmente 

eletronico. A partir daquele momento, nenhum processo novo seria protocolizado em 

papel; e os feitos antigos comegaram a ser digital izados. 

Mais outra importante conquista se deu quando a Secretaria de Tecnologia da 

Informagao criou urn modulo dentro do Suap especialmente desenvolvido para a 

Correigao Eletronica, que permite que os processos a serem vistos sejam escolhidos 

eletronicamente. Basta que os servidores da Corregedoria ac ionem um comando 

especif ico e a Correigao acontece de forma eletronica - sem prescindir, 

naturalmente, da analise processual da equipe de Correigao e do Desembargador 

Corregedor. A Correigao Eletronica da controle absoluto sobre os processos vistos. 

Nesse sentido dispoe o historico 2 : 

A Correigao Eletronica permitiu mais uma inovacao: a correigao a distancia. 
Do proprio gabinete de trabalho, na sede do TRT, o presidente e 
corregedor, desembargador Edvaldo de Andrade e a equipe da 
Corregedoria-Geral examinam os processos e apresentam, on-line, as 
observagoes em relagao a tramitagao. As visitas as Varas, assim, passam a 
ter outro sentido, o da interagao entre as Varas e a Corregedoria, de 
natureza substancialmente didatica. 

A nova era da justiga se apresentava. Ja nao representava nenhum evento a 

correigao a ser procedida em determinada Vara. Em verdade, a correigao agora 

podia ser permanente; a distancia foi el iminada pela tecnologia. As visitas as Varas, 

em verdade, assumiram outra conotagao, possivelmente, bem mais proveitosa e 

dinamica. 

Em todas essa medidas de implantagao paulatina do processo eletronico o 

Tribunal Regional da Paraiba foi ef icaz e, notadamente pioneiro na implantagao da 

primeira Vara eletronica do pais. Qual teria sido o diferencial para que se justif ique 

2 http://www.trtl 3.jus.br/engine/subinteraa.php?tit=Processo_Eletr6nico&pag=processo_eletronico.html 

http://www.trtl
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esse pioneir ismo? Possivelmente a resposta esteja na atuacao da equipe de 

trabalho. 

4.2 Anal ise do modelo de gestao adotado 

A notavel relevancia da Lei n°. 11.419/06, fez com que o TST expedisse a IN 

n°. 30, publicada no DOU de 18/09/2007, (Anexo I) objet ivando regulamentar o 

referido diploma, voltando-se a orientacao quanta a sua aplicabil idade no ambito da 

justiga trabalhista brasileira. Por obvio, essa especie normativa influenciou na 

instalacao e aperfeicoamento da virtualizagao processual trabalhista na jurisdicao do 

TRT 1 3 a Regiao, sem contudo, significar a razao unica a justif icar o destaque e o 

pioneirismo da justiga trabalhista paraibana na seara de processo eletronico, razao 

pela qual tambem serao enfocados outros aspectos significativos para esse 

desfecho juridico-administrat ivo. 

Inicialmente, esclarega-se que para uma boa aplicagao das normas acima 

referenciadas necessario se faz um adequado modelo de gestao; sem o que nao 

seria possivel implementar essa forma inovadora e ot imizada de movimentagao e 

gerencia processual nas Varas e Tribunal trabalhistas paraibanos, part icularmente 

pela marca do pioneir ismo nesse t ipo de processo no Brasil. 

Nesse passo, interessante observar alguns modelos de comportamentos 

organizacionais, bem como de gestao de pessoas, a f im de se investigar, ainda que 

de modo perfunctorio, o perfil adotado pela justiga obreira paraibana, destacando-se 

que tal adogao possivelmente representa a chave do sucesso do TRT - 13 a Regiao 

na saga do processo eletronico. 

Sobre o tema destaque-se, desde logo, que o sucesso da empreitada do TRT 

1 3 a Regiao, ao que tudo indica, verif icou-se a partir da adogao de coerente 

estrategia para idealizar e implementar o projeto de virtualizagao processual. 

Percebe-se que, para tanto, adotou-se um modelo de trabalho bastante festejado 

nos ult imos anos no cenario da gestao - tanto privada quanta publica - a formagao 

de equipes de trabalho voltadas para o desenvolv imento de processos. Nesse 

sentido dispoem Bowditch; Buono (2006, p. 123): 
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[...) a organizagao do seculo XXI, sera cada vez mais dependente do 
desempenho de equipe, organizada em torno de processos, em vez de 
tarefas, e voltadas para as necessidades do cliente e pelas informacoes 
fornecidas pelo cliente. 

Na verdade, cada vez mais as equipes vem sendo util izadas em todos as 

especies de organizacoes, desde as mais informais ate as mais tradicionais e 

formalistas, como e o caso do Poder Judiciario. Para o sucesso da medida, e 

interessante observar que ha diferenga entre grupos e equipes. Bowditch; Buono 

(2006, p. 123), esclarecem esse aspecto dispondo assim: 

[...] Assim como ha diferenga entre individuos reunidos e grupos, existem 
diferenga entre grupos e equipes. Uma equipe e geralmente definida como 
um conjunto distingufvel de pessoas (1) que interagem entre si - de modo 
dinamico, interdependente e adaptativo, (2) que trabalham em prol de uma 
meta comum e valiosa e (3) que tern papeis e funcoes especificos a 
desempenhar. As equipes de trabalho sao estruturadas para (1) maximizar 
a proficiencia dos membros e o sucesso nas obrigacoes relacionadas com 
as tarefas e (2) coordenar e integrar os esforcos de cada membro com os 
dos outros membros da equipe. 

Para que tais posturas se desenvolvam a contento Richard Beckhard (apud 

Bowditch; Buono, 2006, p. 123) enfoca a importancia de se fornecer as equipes uma 

clara percepcao dos seguintes aspectos: 

(1) suas metas e seus objetivos, (2) os papeis esperados de cada membro 
individualmente, (3) os procedimentos e processos por meio dos quais os 
membros da equipe interagem uns com os outros e (4) as relagoes 
interpessoais e os conflitos potenciais que podem se desenvolver entre os 
membros da equipe. 

Sabe-se que a eficacia das equipes deve-se a medida com que tais aspectos 

sao atendidos e os erros sao evitados. Para tanto, necessario se faz que a 

conformagao da equipe se de em consonancia as pretensoes a serem 

desenvolvidas. Em se tratando das equipes que desenvolveram e implementaram a 

virtualizagao processual do TRT 13 a Regiao, em toda sua inteireza, observa-se, 

segundo o magisterio de Bowditch; Buono (2006, p. 126), que se tratam de equipes 

de projeto. Sobre isso expl icam: 

As equipes de projeto geralmente sao constitufdas de individuos de 
diferentes departamentos ou unidades de trabalho. Embora tais equipes 
possam ser permanentes em uma organizagao, as equipes de projeto 
costumam ser temporarias e destinadas a um problema ou projeto 
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especificos. Uma vez resolvido o problema ou terminado o projeto, a equipe 
se desfaz e seus membros voltam as suas unidades de trabalho originais. 

Mais adiante asseveram Bowditch; Buono (2006, p. 127) que um tipo 

especif ico de equipe de projeto e a equipe interfuncional, acrescentando que, dada 

ao grau de exigencia e das pressoes por desempenho que exper imentam tais 

equipes, "e importante que os l ideres de equipe monitorem at ivamente o progresso e 

os projetos da equipe, incentivem os membros da equipe a assumir riscos [...]". 

Outro ponto importante para se destacar e o autogerenciamento de equipes. 

Nesse sentido, tern a doutrina se pronunciado a literatura especial izada, destacando, 

part icuiarmente, a substituicao da figura do chefe nas organizacoes: 

Sabe-se que muitas das organizacoes mais bem sucedidas do mundo estao 
descobrindo que o conceito de um chefe unico pode ser efetivamente 
substituido pelo conceito de equipe. As experiencias desenvolvidas nessas 
organizacoes mostram que e possivel trabalhar tao bem, ou ate melhor, se 
foreliminado o antigo conceito de chefe. (GIL, 2010, p. 41) 

Esclarece Gil (2010, p. 42) que "a existencia dessas equipes nao significa, 

porem, que as empresas nao precisem mais de gerentes ou de l ideres. Na verdade, 

a lideranga e um dos principais ingredientes para o funcionamento das equipes". 

Destaque-se, pois, que qualquer trabalho a ser desenvolvido por equipes de modo 

satisfatorio, logicamente pressupoe a atuacao de um lider na regencia do trabalho, 

mas, em verdade, e da interdisciplinaridade do grupo que surge a sua forga. 

Foi precisamente esse o segredo para que o Tribunal Regional do Trabalho 

da Paraiba, largasse e permanecesse na frente da corrida nacional em busca da 

razoavel duracao do processo e de todos os consectaneos desse principio-garantia. 

Observa-se isso na pesquisa realizada em documentos publicados no site desse 

tr ibunal, a exemplo do Ato Conjunto CSJT.TST.GP.SE, bem como de diversas 

noticias relacionadas a implantagao e consolidagao do processo eletronico no 

ambito da justiga obreira paraibana. Tais documentos pesquisados, pela sua 

relevancia a problematizagao do presente trabalho, integram os seus anexos A e B. 

Nesse passo, convem analisar a importancia das diretrizes estabelecidas pelo 

Conselho Superior da Justiga do Trabalho, atraves do referido Ato Conjunto 

CSJT.TST.GP.SE - n°. 9/2008(*), que foi publ icado no Diario da Justiga no- 87, de 

8/5/2008, pagina 130, posteriormente republicado face as incorregoes do texto da 

primeira publicagao. O mencionado Ato Conjunto instituiu o Sistema Unif icado de 
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Administracao de Processos da Justiga do Trabalho e estabeleceu os parametros 

para sua implementagao e funcionamento. 

A partir da interpretagao sistematica desse ato, percebe-se que o modelo de 

gestao adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, consiste, sem 

duvida alguma na opgao por trabalho orientado para a realizagao de projeto, com 

metas e prazos estabelecidos para o cumprimento. O projeto consiste exatamente 

no Sistema Unif icado de Administragao de Processos da Justiga do Trabalho, assim 

dispoe o art. 2° da norma em comento: 

Art. 2° O Sistema Unificado de Administracao de Processos da Justiga do 
Trabalho sera denominado SUAP e compreendera o controle do sistema 
judicial trabalhista nos seguintes aspectos: 
I - o controle da tramitagao do processo; 
II - a padronizagao de todos os dados e informagoes compreendidas pelo 
processo judicial; 
III - a produgao, registro e publicidade dos atos processuais; 
e IV - a gestao das informagoes necessarias aos diversos orgaos de 
supervisao, controle e uso do sistema judiciario trabalhista; 
Paragrafo unico. O cronograma e prazo final de implantagao no Tribunal 
Superior do Trabalho e nos Tribunals Regionais do Trabalho observara os 
termos do contrato de prestagao de servigos celebrado com o Servigo 
Federal de Processamento de Dados - SERPRO, sob n°. DI-011/2007 -
TST/SERPRO, processo TST n° 160.848/2007-0. . (Redagao do Capftulo I 
dada pelo Ato Conjunto n.°4/2009 - CSJT.TST.GP.SE) 

A lem disso, acrescente-se que o projeto foi pensado para ser executado por 

equipe interdisciplinar, envolvendo profissionais do ambito jur idico de instancias e 

polos de atuagao diversif icados, incluindo, tambem profissionais da area de 

tecnologia da Informagao, formando, assim, os Comites Gestores, tanto no ambito 

nacional, quanto no ambito regional. Nesse sentido: 

Art. 3° A administragao do SUAP cabera ao Comite Gestor Nacional e aos 
Comites Gestores Regionais, compostos por usuarios internos e externos 
do sistema. Subsegao I Do Comite Gestor Nacional 

Interessante observar a composigao do Comite Gestor Regional, como um 

dos focos da presente pesquisa, muito embora, registre-se ambos os comites 

apresentam composigao simetrica em suas esferas de atribuigoes: 

Art. 3°-D Cada Comite Gestor Regional sera composto por: 
I - um Juiz de Tribunal Regional do Trabalho; 
II - um Juiz Titular de Vara do Trabalho; 
III - dois servidores da area judiciaria, compreendendo cada grau de 
jurisdigao; 
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IV - um servidor da area de tecnologia da informacao e comunicagao; 
V - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pela 
Secao respectiva; (Redagao do inciso V dada pelo Ato Conjunto n.° 6/2009 -
CSJT.TST.GP.SE) 
VI - um representante do Ministerio Publico do Trabalho, indicado pela 
Procuradoria Regional do Trabalho. Paragrafo unico. Os membros dos 
Comites Gestores Regionais serao designados pelo Tribunal Regional do 
Trabalho e sua presidencia sera exercida pelo Juiz de Tribunal Regional do 
Trabalho. 

As atribuigoes do Comite Gestor comprovam a sua relevancia para a 

concretizacao do objetivo do Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba: 

Art. 3°-C Compete aos Comites Gestores Regionais, no ambito das 
respectivas areas de atuagao: 
I - administrar o sistema nos aspectos relacionados a sua estrutura, 
implementagao e funcionamento, de acordo com as diretrizes fixadas pelo 
Comite Gestor Nacional; 
II - avaliar a necessidade e promover a manutencao corretiva e evolutiva; 
III - organizar a estrutura de atendimento as demandas de seus usuarios 
internos e externos; 
IV - determinar a realizagio de auditorias no sistema, especialmente no que 
diz respeito a integridade das suas informagoes e seguranga; 
V - garantir a integridade do sistema, no que diz respeito a sua taxonomia e 
classes processuais; 
VI - propor ao Comite Gestor Nacional alteragoes visando ao aprimoramento 
do sistema; 
VII - observar as normas expedidas pelo Conselho Superior da Justiga do 
Trabalho e pelo Comite Gestor Nacional. 

Outro dado relevante, diz respeito a integragao entre os comites gestores e 

ainda a existencia de um comite administrador, responsavel pela harmonia e 

padronizagao na implantagao do sistema. Sobre isso: 

Art. 5° A garantia da qualidade das informagoes dos dados do SUAP sera 
promovida pelo Comite Administrador dos Dados, competindo-lhe para 
tanto: 
I - a manutengao do modelo de dados do SUAP; 
II - velar pela modelagem de dados, nos aspectos relacionados a clareza, 
completude e padronizagao, evitando falhas relacionadas ao escopo do 
sistema; 
III - manter a conformidade de padrao do banco de dados do sistema. 

Por ultimo, destaque-se que nao obstante a exigencia de superagao dos 

sistemas de gestao dos tribunals, pretendendo a padronizagao, foi f ixado pelo 

Conselho Superior, o cronograma, considerando, contudo, as peculiaridades de 

cada tr ibunal, segundo o criterio de conveniencia da medida: 
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Art. 9° A implantagao do SUAP implicara a superagao dos atuais sistemas 
de gest§o das informagoes processuais mantidos pelos Tribunals, cujos 
dados e informagoes deverao ser transferidos para o novo sistema. 
§ 1° A transferencia dos dados e informagoes tratadas no caput obedecera 
cronograma a ser fixado pelo Conselho Superior da Justiga do Trabalho, 
com base em proposta da Equipe de Implantagao e que considerara as 
peculiaridades de cada Tribunal. 
§ 2° A eonversao dos autos mantidos na forma dos artigos 771 e 777 da 
CLT para a sua representagao digital cabera aos Tribunals do Trabalho, no 
ambito de sua jurisdigao, observado o criterio de conveniencia da medida. 

Diante dessa postura, percebe-se clara orientacao de modemas tecnicas de 

gestao no que diz respeito ao trabalho em equipe, cuja diretrizes metodologicas e 

temporais para a execucao foram adequadamente estabelecidas, observando, 

inclusive, as peculiaridades de cada grupo de trabalho. 

Outro importante fator diz respeito a implementacao de medidas de 

seguranca quanto a preservaeao e manutengao dos dados e dos autos digitais. 

Sobre isso tambem tratou o Ato em comento: 

Art. 7° Compete ao Tribunal Superior do Trabalho e aos Tribunals Regionais 
do Trabalho, no ambito de sua atuagSo jurisdicional, a preservagao e 
manutengao dos dados e dos autos representados por meio digital. 
Paragrafo unico. Os Tribunals poderao constituir consorcios entre si, com o 
objetivo de organizar ou manter as estruturas tecnologicas necessarias para 
o atendimento das atribuigoes contidas no caput. 

Sobre esse aspecto observa-se que o Tribunal Regional do Trabalho 

igualmente destacou-se que, em cumprimento ao disposto no Ato, bem como ao 

Piano de Gestao do bienio administrative, quando em 14/10/2010 procedeu a 

instalacao do ambiente de seguranca eletronica do Regional, denominado sala 

cofre, conforme comprova noticia veiculada no site do Tribunal Regional do Trabalho 

da Paraiba e inserida no anexo B do presente trabalho. 

Nesta noticia, recebeu destaque a equipe da Coordenacao de Tecnologia e 

Suporte Tecnico, que surpreendeu ate mesmo o diretor da Secretaria de Tecnologia 

da Informaeao, ao concluir a tarefa de forma eficaz e com antecedencia de sessenta 

e duas horas ao prazo estabelecido. Outro importante ponto do trabalho de gestao 

do Regional revela-se na atitude elogiosa quando da solenidade de inauguracao, por 

parte do presidente do tr ibunal, bem como do diretor de Secretaria de Tecnologia da 

Informacao, que, inclusive, af irmou que sera solicitado a Secretaria de Gestao de 

Pessoas que inclua esses registros nos assentamentos funcionais dos servidores 

que empreenderam a atividade. 
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Quanta a importancia do Projeto Data Center Seguro: Sala Cofre relata na 

noticia, o Diretor da Secretaria de Tecnologia, Max Frederico Guedes Pereira, o que 

esta sendo protegido: 

Sao mais de 25.615 processos eletronicos, 11.000 processos digitalizados, 
139.000 peticoes eletrdnicas, alem de dados funcionais dos servidores e 
magistrados, todo o patrimonio do Tribunal, sistemas, servigos e banco de 
dados, com mais de 3.486.491 registros indicando pegas eletronicas. 

Relata ainda a noticia que em atuacao simultanea a essa atividade, outro 

grupo da Secretaria de Tecnologia da Informacao, implantava mais duas Varas 

eletronicas no Regional: a Vara de Picui e a Vara de Monteiro. 

Na saga do processo eletronico no ambito do Tribunal Regional da Paraiba, 

definit ivamente, a execucao dos projetos e centrada no trabalho e m equipe, tanto 

que para alem do Comite Gestor acima comentado, importante registrar a atividade 

da Comissao Permanente de Informatica, trata-se de comissao multidisciplinar que 

tern como objetivo planejar os investimentos em tecnologia da informacao e avaliar 

as acoes propostas pela Secretaria de Tecnologia da Informacao, verif icando sua 

viabil idade e acompanhando sua execucao. Conforme o presidente da comissao, o 

desembargador Ubiratan Delgado "a Comissao Permanente de Informatica faz uma 

ponte entre o usuario e a Secretaria de Tecnologia". 

Para encerrar, e bastante que se mencione a noticia que registra que todas 

as Varas do Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba ja sao Varas eletronicas, 

constituindo-se esse o primeiro Regional integralmente eletronico do Brasil. 

Registre-se, por f im, que mediante o modelo de gestao adotado no Tribunal 

Regional do Trabalho da Paraiba, observa-se um perfil atuante e dinamico, centrado 

em projetos com prazos definidos, executados por equipes multidisciplinares e 

conduzidos por Ifderes que valorizam os servidores, tanto quanta ao reconhecimento 

do trabalho, como no tocante a oportunizacao de treinamentos e tomadas de 

decisao. 

4.3 Postulados de gestao: embasamento para a quebra de paradigma na dinamica 

processual eletronica 
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Diante das inovagoes que se apresentam no cenario processual brasileiro, 

convem analisar as bases juridicas da busca pela celeridade processual. Nesta 

seara, e sabido que dos principios decorre a eoerencia interna de um sistema 

jurfdico. Por isso, a relevancia dos principios e destacada por Claus-Wilhelm Canaris 

(1996, p. 280) que reconhece o sistema jur idico como "ordem axiologica ou 

teleologica de principios jur idicos gerais". Dai se compreender a profundidade 

empregada por Celso Antonio Bandeira de Mello (1995, p. 538) no seguinte 

pronunciamento a respeito do tema principio: 

[...] e, por definicao, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro 
alicerce dele, disposicao fundamental que se irradia sobre diferentes 
normas compondo-lhes o espirito e servindo de criterio para sua exata 
compreensao e inteligencia, exatamente por definir a logica e a 
racionalidade do sistema normativo, no que Ihe confere a tonica e Ihe da 
sentido humano. E o conhecimento dos principios que preside a inteleccao 
das diferentes partes componentes do todo unitario que ha por nome 
sistema juridico positive Violar um principio e muito mais grave que 
transgredir uma norma. E a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalao do principio atingido, porque 
representa insurgencia contra todo o sistema [...]. 

Na gestao publica de excelencia os principios sao valores fundamentals que 

del ineiam os tragos da excelencia. Em interessante aplicativo on-line no site do 

Ministerio do Planejamento do Governo Federal, analisa-se a atuacao dos principios 

na gestao publica focada no cidadao. Sobre principios , teor icamente, iniciam 

registrando que "nao sao leis, normas ou tecnicas, sao valores que precisam ser 

paulat inamente internalizados ate se tornarem definidores da gestao de uma 

organizagao". 3 

Ao que parece, na area de gestao nao ha um consenso quanto a existencia 

de principios como embasamento das boas praticas administrativas. Nesse sentido, 

extraisse do citado aplicativo que "para a maioria das organizagoes publicas, alguns 

ou todos os principios aqui apresentados ainda nao sao principios, porque nao sao 

valores. Sao esses principios apenas objetivos, fazem parte de uma visao futura da 

pratica gerencial desejada". 

E em seguida arremata-se de modo pertinente: "a medida que forem 

transformados em orientadores das praticas de gestao, tornar-se-ao gradat ivamente 

habitos e, por f im valores inerentes a cultura organizacional". 

3 http://aplicativos.planejamento.gov.br/pq-menu.nst70/4ac01e292513e2c6832569a50063cMl?OpenDocu 

http://aplicativos.planejamento.gov.br/pq-menu.nst70/4ac01e292513e2c6832569a50063cMl?OpenDocu
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Com esse arrimo, a guisa de consenso teorico, convem destacar que a 

excelencia em gestao publica pressupoe atengao prioritaria ao cidadao e a 

sociedade na condicao de usuarios de servigos publicos e destinatarios da agao 

decorrente do poder de Estado exercido por a lgumas organizagoes publicas. 

Sabe-se que as organizagoes publicas, inclusive as que prestam servigos 

exclusivos de Estado, devem submeter-se a avaliagao de seus usuarios, obtendo o 

conhecimento necessario para gerar produtos e servigos de valor para esses 

clientes e com isso proporcionar-lhes maior satisfagao. No conteudo do aplicativo em 

comento, ressalta-se que "a avaliagao do desempenho das organizagoes publicas 

devem levar em conta o nivel de satisfagao dos usuarios de seus servigos ou 

destinatarios de suas agoes". Inclui nesta seara, nao apenas o cidadao, 

individualmente considerado, mas todas as esferas representativas: empresas, 

associagoes, organizagoes comunitarias. 

Extrai-se daquele documento eletronico of ic ial 4 , que: 

A excelencia em gestao publica depende, em grande parte, da capacidade 
de gerentes e gerenciados de trabalharem de maneira integrada e 
harmonica. Esse e um pre-requisito para que a organizagao aprenda 
continuamente e de sustentabilidade ao seu desenvolvimento. 
O envolvimento e o comprometimento da alta administragao com a busca da 
excelencia organizacional e um fator vigoroso para estimular e envolver as 
pessoas, fazendo com que se identifiquem com os desafios e resultados 
desejados pela organizagio. 

Extrai-se tambem que o estilo de gestao publica de excelencia e o 

participativo. Isso implica em atitude gerencial de lideranga, que busque o maximo 

de cooperagao das pessoas, reconhecendo a capacidade e o potencial diferenciado 

de cada um e harmonizando os interesses individuals e coletivos, a f im de conseguir 

a sinergia das equipes de trabalho. Esta postura pode ser observada na 

implementagao dos projetos do Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, no que se 

refere ao objetivo de implantagao do processo eletronico. 

Explica-se que numa gestao participativa genuina, onde haja cooperagao, 

compart i lhamento de informagoes e confianga ao delegar tarefas, conferindo 

autonomia para atingir metas, os servidores envolvidos tomam posse dos desafios e 

dos processos de trabalho dos quais part icipam, tomam decisoes, inovam e dao a 

organizagao um clima organizacional saudavel. 

http://aplicativos.planejamento.gov.br/pq-menu.nsf/0/4ac01e292513e2c6832569a50063cb41?OpenDocument 

http://aplicativos.planejamento.gov.br/pq-menu.nsf/0/4ac01e292513e2c6832569a50063cb41?OpenDocument
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Foi exatamente esse o modelo adotado no Tribunal Regional do Trabalho da 

Paraiba. 

Por conseguinte, o centra pratico da agao da gestao publica de excelencia e o 

processo, entendido como um conjunto de atividades inter-relacionadas que 

transforma insumos em produtos/servigos com alto valor agregado. 

Nesse sentido dispoe-se no apl icat ivo 5 que: 

Gerenciar um processo significa planejar, desenvolver e executar as suas 
atividades e, avaliar, analisar e melhorar seu desempenho, proporcionando 
um melhor entendimento do funcionamento da organizagao. A gestao de 
processos permite a transformac3o das hierarquias burocraticas em redes 
de unidades de alto desempenho. 
E da essencia da gestao de processos e a base para a tomada de decisao a 
analise de dados e fatos gerados em cada um dos processos. 
Os dados e fatos fornecidos pelos processos e pelo ambiente em que atua 
a organizagao geram informagoes que cobrem todo o espectro 
organizacional: usuarios, sociedade, pessoas, recursos financeiros, pessoas 
e fornecedores. 

Ao final arremata a construgao teorica af irmando: 

O conhecimento resultante do processamento dessas informagoes darao a 
organizagao publica capacidade de agao, poder para inovar, inteligencia 
para dar satisfagao aos seus usuarios e para construir e manter uma 
imagem positiva junto a sociedade. 

Na trilha de uma gestao publica de excelencia, importa saber que a 

valorizagao das pessoas fazem a diferenga quando o assunto e o sucesso de uma 

organizagao. 

Para tanto, pressupoe-se oferecer oportunidades de aprendizado, de 

desenvolvimento das potencial idades e de reconhecimento pelo bom desempenho. 

Necessario, ainda a indicagao do futuro desejado para a organizagao, 

atuando persistente e cont inuamente para que as agoes quotidianas contr ibuam 

para a construgao desse futuro. 

Sobre isso destaca o aplicativo assim: 

A visao de futuro indica o rumo para a organizagao, a constancia de 
propositos a mantem nesse rumo. 
A gestao publica de excelencia e fortemente orientada para o futuro e 
expressa com clareza o papel que a organizagao deve desempenhar nesse 

5 http://aplicativos.planejamento.gov.br/pq-menu.nsf/0/4ac01e292513e2c6832569a50063cb41?OpenDocument 

http://aplicativos.planejamento.gov.br/pq-menu.nsf/0/4ac01e292513e2c6832569a50063cb41?OpenDocument
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futuro. Embora utilize o passado, principalmente recente, para aprender, e a 
visao de futuro que se constitui em fator de coerencia de todo o processo 
decisorio. 

Por ultimo, consagra-se tres outros aspectos que, por sua importancia.se 

intitulam principios, quais sejam: gestao pro-ativa; aprendizado e foco nos 

resultados. Sobre o primeiro, sabe-se que: 

"A postura pr6-ativa esta relacionada a nogao de antecipacao e resposta 
rapida as mudancas do ambiente. Para tanto, a organizagao precisa correr 
riscos, antecipando-se no atendimento as novas demandas dos usuarios e 
das demais partes interessadas. 
Papel importante desempenham as organizagoes publicas formuladoras de 
politicas publicas, na medida em que percebem os sinais do ambiente e 
conseguem antecipar-se evitando problemas e/ou aproveitando 
oportunidades". 

Sobre a relevancia do principio do aprendizado, e intuitivo que a excelencia 

em gestao transformam as organizagoes publicas em organizacoes aprendizes. "Sao 

organizagoes que desenvolvem praticas e instrumentos de avaliagao e melhoria 

cont inuos". No ambito do Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, a Comissao 

Permanente de Informatica, conforme demonstrado na descrigao de suas 

atribuigoes, e um exemplo claro de instrumento dessa pratica. 

Por ultimo, aponta-se o resultado como o principal fator de avaliativo de uma 

organizagao. Nesse esteio: 

"Os resultados obtidos permitem posicionar a organizagao publica na escala 
que vai do fracasso ao sucesso. 
Estar focado em resultados pressupoe utilizar um conjunto de indicadores 
que refletem o posicionamento da organizagao em relagao aos seus pianos 
e metas, as expectativas das partes interessadas e aos referenciais 
comparativos adequados." 

A luz dos principios acima expl icados, anal isando o comportamento dos 

servidores e autoridades do Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, conclui-se 

que de modo geral a qual idade do servigo oferecido, reflete o cl ima organizacional e 

que, nesse esteio, todos os sujeitos envolvidos no projeto do processo eletronico 

f izeram o melhor trabalho, porque sabiam, podiam e quer iam faze-lo. Sobre isso 

esclarega-se, segundo Delfino (2010) 6 : 

6 slides de aula da disciplina: Aspectos da Administracao Gerencial, ministrada pela Profa. Islania A. de Lira 
Delfino no Curso de Especializacao em Gestao e Administracao Publica - UFCG/CCJS, em 17/07/2010. 
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Saber fazer: e uma questao de conhecimentos, habilidades ou atitudes. 
Poder fazer: e uma questao de dispor e poder usar os recursos necessarios. 
Querer fazer: e uma questao volitiva que depende da satisfacao das 
pessoas. 

Enfim, e forca compreender que as praticas adotadas no ambito do Tribunal 

Regional do Trabalho da Paraiba, correspondem a um modelo adequado ao seu 

tempo e as exigencias da visao de futuro que orienta todo o Poder Judiciario 

nacional. 

O certo e que, em tese, todos os tr ibunals tern as mesmas condicoes, ou ate 

melhores, em alguns aspectos, que o tr ibunal obreiro paraibano, para encampar 

ef icientemente o desafio que foi a implantacao do processo eletronico, todavia, 

diante da analise dos principios que regem uma gestao de excelencia, entende-se 

que precisamente ai reside a chave do sucesso e do ineditismo, marca registrada 

desse tribunal na seara investigada. 
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5 C O N C L U S A O 

Ha muito tempo o povo espera por uma justiga celere, menos cara e mais 

efetiva. Por outro lado, e preciso compreender que em se tratando o Brasil de uma 

Republiea democrat ica, tem-se dito que o governo e das leis e nao dos homens. 

Ass im, para que a democracia frutif ique, o Poder Judiciario, necessario se faz que 

assuma a sua verdadeira missao; a missao que Ihe subl ima; a valente missao de 

dizer o direito, reduzindo os ja esperados conflitos proprios de uma sociedade 

gigantescamente plural. 

Mas isso nao e o bastante. Dizer o direito exige muito mais que prudente 

arbitrio. Quando a tarefa de dar a cada um o que e seu e cumprida tardiamente, 

quase sempre ja nao o que dar. Quando assim acontece, todos saem perdendo. 

Perdem as partes, cujo esforgo de provocar o julgador inerte tera sido em vao. Perde 

a sociedade que continuara atormentada pela ausencia da paz, que so Ihe chega 

pelas maos serenas da justiga. O Estado que se sentira fragil izado, incapaz de 

cumprir a sua parte no grande pacto social, ha muito celebrado. O proprio Poder 

Judiciario, cuja credibil idade restara maculada por sua ineficiencia comprovada. 

Sem duvidas a morosidade se constitui um dos mais serios problemas 

enfrentados pelo Judiciario. A lem dela, outros ainda sao sempre apontados. Fala-se 

em justiga cara (economica e ambientalmente). Fala-se em justiga formalista e 

inacessivel. Fala-se em justiga corrupta. Muitos sao as falhas e poucas sao as 

solugoes que se apresentam. O tempo avanga e os problemas cont inuam a 

aumentar. Novas leis surgem. V e m as ondas da reforma processual. E nesse 

emaranhado de inovagoes, apresenta-se a mais novidosa delas, o processo 

eletronico. 

A lei do processo eletronico chegou e trouxe com ela a esperanga de uma 

justiga mais rapida, eficaz e economica. Era o novo que se revelava e, como toda 

novidade, enfrentou algumas dif iculdade conceituais e, principalmente, operacionais. 

O Poder Judiciario dotado que e de todo o conservant ismo, precisava se superar; 

abrir as portas e janelas da sua existencia e deixar que o mundo Ihe observasse por 

inteiro, quase sem nenhuma reserva. Foi o encontro entre o passado tradicionalista 

e o futuro irreverente. E o mais interessante e que esse encontro ocorreu bem aqui, 

no mais realista presente que se possa imaginar. 
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A proposta que a lei carrega encapsulada consiste no f im dos processos 

f isicos. Somem das prateleiras os autos empoeirados, as vezes, amarelados pelo 

tempo. Somem tambem os advogados e jur isdicionados do outro lado do balcao das 

serventias, sempre exigindo o atendimento preferencial por a lguma razao que o 

serventuario jamais atendia, sequer, escutava; absorvido que ficava em sua tarefa 

de carimbar, grampear, encapar e outros verbos enfadonhos ate mesmo na 

conjugacao. 

A pergunta que nao quer calar: como sera de agora em diante? Qual o 

caminho se deve tomar para protocolar uma petigao? Onde buscar o 

acompanhamento dos atos processuais? Como se podera conhecer a decisao 

judicial? Que fazer para interpor um recurso? Essas e outras perguntas continuarao 

surgindo no meio jur idico por um bom tempo ainda, afinal o processo eletronico nao 

e simples alteragao legal. Trata-se, na verdade de mudanca de paradigma e, por 

isso exige muito mais que a mera exegese. 

Ademais , como era de se esperar, a atividade de tomar eletronico os 

processos nao foi prontamente atendida por todos os tr ibunals patrios. Em verdade, 

nenhum tribunal atendeu prontamente ao comando legal, por razoes obvias. Ass im, 

nao obstante a norma tenha vindo a lume no ano de 2006, ainda ha tr ibunals que no 

ano em curso (2011) ainda nao comegou efet ivamente a funcionar a tramitagao de 

seus processos no meio integralmente eletronico. 

Em contrapart ida, a presente pesquisa registrou que o Tribunal Regional do 

Trabalho da Paraiba, ao contrario daqueles, partiu na frente dando passo 

significativos nesse sentido, antes mesmo da Lei n°. 11.419/06 entrar em vigor 

partiu, ainda que embrionariamente, rumo ao anseio de processar e julgar de forma 

eletronica, proporcionando aos jur isdicionados o conforto e a celeridade a muito 

almejada. 

Neste proposito vanguardista o Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, 

seguiu a passos largos e inaugurou em maio de 2008 a primeira Vara inteiramente 

eletronica do pais. Cont inuou implementando o processo eletronico ate que em 

novembro de 2010 celebrou o f im do processo em papel. Novamente o inedit ismo: o 

primeiro tribunal do pais a alcangar esse objetivo. 

Destaque-se que tal atuagao de notorio desempenho quantitative, tambem se 

demonstro quali tat ivamente satisfatorio, obtendo o reconhecimento dos outros 

tr ibunals que Ihe tomam como referenda. Tudo isso, sem duvida, foi um grande 
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passo em busca de uma ordem juridica justa. Quanto a isso, nao se vislumbra 

quest ionamento a lgum, muito menos de ordem cientif ica ou academica, O curioso e 

instigante e a contratacao de que em meio a tantos tr ibunais no Brasil, inclusive em 

meio aqueles de centros tecnologicos reconhecidamente avaneados, o Tribunal 

Regional do Trabalho da Paraiba conseguiu se destacar quanti-quali tat ivamente, a 

ponto de tornar-se referenda nacional para a Justiga do Trabalho brasileira. 

Desenvolvendo a pesquisa em torno dessa questao, anal isou-se o modelo e 

gestao adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Paraiba, quando do projeto 

de implantagao do processo eletronico em seu ambito. Ressalte-se que toda a 

pesquisa se fez pautada nas normas, inclusive as internas, que orientaram a agao 

do Tribunal. Tambem se cuidou para examinar a problematica a luz dos principios 

que embasam a gestao publica, a lem de examinar a trajetoria historica da saga do 

processo eletronico, tanto sob o aspecto jur idico, quanto sob o prisma da gestao de 

pessoas. 

Ao final da pesquisa, alcangaram-se os objetivos apresentados na introdugao, 

constando-se que o modelo de gestao adotado pelo Tribunal Regional do Trabalho 

da Paraiba, representou, de fato, o diferencial da implantagao do processo 

eletronico, por esse orgao empreendido, haja vista pautar-se em moderno perfil de 

gestao de pessoas que tern conduzido com maestr ia servidores de diversos ambitos 

profissionais e instancias diferentes, que fo rmam equipes multidisciplinares, 

apresentadas em comites e comiss5es; que centraram-se na realizagao integral do 

projeto, desde a idealizagao, ate a sua execugao e cont inua avaliagao. 

Houve, portanto, a quebra de dois grandes paradigmas: o primeiro da Justiga 

tradicional e formalista, representada pelo processo em autos f isicos ou de papel. O 

segundo, e mais interessante, por ser objeto da pesquisa, a administragao 

substi tuida pela gestao; gestao direcionada as pessoas e com foco em metas por 

elas compart i lhadas; gestao que prioriza resultados, mas que tern sempre a sua 

frente, como meta maior, o ser humano, assim como deve ser, tambem, a justiga. 

Aquela justiga que o povo continua a esperar. 
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O Jud i c i a r i o t e rn t o r n ado d i ve r sa s i n i c i a t i vas para m u d a r es ta s i t uagao . En t r e e las , r e f o r m a s do s i s t e m a recursa l e dos p r o c e d i m e n t o s , o i n cen t i vo a 
rea l i zagao de deba t e s e aud i enc i a s d e conc i l i agao e o i n cen t i vo a ap l i cagao d e penas a l t e r n a t i v a s , e n t r e o u t r a s . Mas o c o m b a t e a l e n t i d ao da Just iga nao 
r e q u e r so r e f o r m a s l eg i s l a t i vas . Ha q u e se i n ve s t i r t a m b e m e m f e r r a m e n t a s q u e a u x i l i e m j u i z e s e t r i b u n a l s a c u m p r i r s ua s f ungoes d e f o r m a m e n o s 
bu r o c r a t i c a . 

Nes te c a m p o , i g u a l m e n t e ha m u i t a s agoes e m a n d a m e n t o , m a s u m a de las t e rn o po tenc i a l d e r e vo l u c i o na r a t r a m i t a g a o d e p rocessos no Jud i c i a r i o : e o 
c h a m a d o processo v i r t u a l , ou p rocesso e l e t r on i c o , e m d e s e n v o l v i m e n t o pe lo CNJ e j a u t i i i z ado e m a l gun s t r i b u n a l s . 

0 p rocesso e l e t r on i c o f un c i ona a t r a v e s de u m po r t a l d e i n t e r n e t no qua l os u sua r i o s - m a g i s t r a d o s , s e r v i d o r e s da Just iga e a d v o g a d o s pub l i cos e 
p r i v a d o s - sao p r e v i a m e n t e c a da s t r a do s e i den t i f i c ados c o m log in e s enha . C o m p a r e c e n d o o c i dadao na sede da Just iga, sua p r e t en s ao e langada 
d i r e t a m e n t e no s i s t e m a . Se p r e f e r i r c on s t i t u i r a d v o g a d o , e s t e e l a bo r a r a a pet igao i n i t i a l e, d e seu p r op r i o e s c r i t o r i o , a e n c a m i n h a r a . A c i onado o bo t ao 
"env i a r " , seja pe lo s e r v i d o r da Just iga , se ja pelo a d v o g a d o , a pet igao i n i t i a l sera d i s t r i b u i d a i n s t a n t a n e a m e n t e e, nesse m o m e n t a , o i n t e r e s sado recebe ra 
na te l a do c o m p u t a d o r a i n f o rmagao de q u e o p rocesso f o i d i s t r i b u i d o , q u e n u m e r o o b t e v e no p r o t o co l o , q ua l e a v a r a e qua l j u i z j u l g a r a a causa . 
Recebendo a agao v i r t u a l , o j u i z , depo i s d e ve r i f i c a r a r e g u l a r i d a d e da causa e de c i d i r e v e n t u a l ped i do d e l im ina r , d e t e r m i n a r a a c i t agao d o r e u , q u e e 
fe i ta t a m b e m e l e t r o n i c a m e n t e , c l i c ando u m bo t ao . E essas p r ov i denc i a s p o d e m ser t o m a d a s po r b loco . A l e m d e f u n c i o n a r e m t e m p o rea l , o processo 
e l e t r on i c o faz de sapa r e ce r t o da s as ba r r e i r a s i m p o s t a s pe lo t e m p o e pe la d i s t anc i a , p o d e n d o o p rocesso ser acessado a t o d o o m o m e n t o e p o r t odo s os 
i n t e r e s sados ao m e s m o t e m p o e d e q u a l q u e r l uga r . 

A l e m d e c o m b a t e r a m o r o s i d a d e p rocessua l , o p rocesso v i r t u a l a i nda m e l h o r a o acesso a Just iga e a t r a n s p a r e n c i a do Poder Jud i c i a r i o . I s s o po r que o 
processo e l e t r on i co pode ser m a n e j a d o e m ho ra r i o i n t e g r a l , i s to e, as p o r t a s da Just iga e s tao s e m p r e abe r t a s para o j u r i s d i c i o nado , A pub l i c i d ade e t a n t a 
q u a n t o a rede m u n d i a l da I n t e r n e t p e r m i t e . 

O u t r o g r a n d e bene f i c i ado e o m e i o a m b i e n t e , pe la e c o n o m i a de pape l e d e t o d a a agua necessar ia pa ra a sua fab r i cagao . Ha, a i nda , e c o n o m i a da m a o -
de - ob r a dos se rv i gos bu r o c r a t i c o s da j u s t i g a , t a i s c o m o e laboragao d e m a n d a d o s de i n t imagao , ca rga d e au t o s a a d v o g a d o s e o u t r o s , t r a b a l h o q u e 
s i m p l e s m e n t e de sapa r e ce c o m o processo e l e t r on i c o . Ha e c o n o m i a , t a m b e m , c o m pred i o s , a r q u i v o s , a r m a r i o s , e tc . 

Nao e so para a Just iga q u e os cus tos b a i x a m c o m o p rocesso v i r t u a l : pa ra os a d v o g a d o s t a m b e m . Na m e s m a p r opo rgao q u e a bu ro c r a c i a do p rocesso se 
r eduz para a Just iga, r e f l e t e - se a redugao de t r a b a l h o nos esc r i t o r i o s de advocac i a , q u e p o d e m c o n t r o l a r c o m m a i s p rec i sao os p ra zos p rocessua i s , 
r eduz i r ga s t o s c o m cop ias r ep rog ra f i c a s , c o m a r q u i v o s , b e m c o m o d i m i n u i r despesas c o m d e s l o c a m e n t o s a sede da Just iga. 

' Se rg i o Te j ada e sec re ta r i o ge ra l do Conse lho Nac iona l de Just iga 

P a l a v r a s - c h a v e : e n j , i n f o rmacoe s para , i m p r e n s a , a r t i g o s , processo v i r t u a l , u m a so lucao r e vo l u v i o na r i a pa ra a m o r o s i d a d e , Sergio t e j a d a 
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R E S U L T A D O ( S ) E N C O N T R A D O ( S ) 

ATO TRT GP N° 246 /2007 
Joao Pessoa, 13 de dezembro de 2007 

Inst i tu i o Sistema de Protocolo Admin is t ra t ivo Eletronico no ambi to do Tr ibunal Regional do 
Trabalho da Decima Terceira Regiao, 

O JUIZ V ICE-PRESIDENTE NO EXERCICIO DA PRESIDENCY DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA DECIMA TERCEIRA REGIAO, no uso de suas atr ibuigoes legais e regimenta is e 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar maior celeridade e eficacia na t rami tagao dos 
protocolos no ambi to deste Regional ut i l izando os recursos de informat ica a tua lmente 
d isponlveis; 

CONSIDERANDO a edigao da Lei 11 ,419 , de 19 de dezembro de 2006 , que t rata de processo 
eletronico e, dent re out ras providencias, preve a t rami tagao processual e m meio to ta lmente 
e let ronico; 

CONSIDERANDO as agSes tecnologicas inseridas no Sistema Unico de Acompanhamento 
Processual - SUAP, que consol idaram a digital izagao de pegas nos protocolos admin is t rat ivos da 
1 3 a Regiao com a util izagao da assinatura d ig i ta l , possibi l i tando o uso do Sistema de 
Processamento Eletronico de Protocolos no ambi to do Poder Judiciario Trabalhista e, 

Peticionamento 
Eletrdniee, 
Consul t ! * , 

Pautes, 
TRT Push 

outros services 

ROVIMENTO 
0NS0LIDA00 

C L I Q U E 
AQUI 

CONSIDERANDO, f ina lmente, a edigao da Instrugao Normat iva n° 30 /2007 do Conselho Superior 
da Justiga do Trabalho, que regu lamentou a apl icabi l idade da Lei 11 .419, de 19 de dezembro de 
2006 , pelos Tr ibunals Regionais do Trabalho; 

RESOLVE 

Ar t . 1° - Imp lan ta r o Sistema de Protocolo Admin is t ra t ivo Eletronico no Tr ibunal Regional do 
Trabalho da Decima Terceira Regiao. 
Paragrafo Unico - Os protocolos Admin is t ra t ivos de que t ra ta este A to , re ferem-se aos pedidos 
formulados pelos servidores e magist rados, at ivos ou inat ivos, ate entao apresentados por meio 
do Formular io 118. 

Ar t . 2 ° - Os requer imentos serao disponibi l izados e expedidos por meio eletronico na In t rane t . 
§ 1° - Cabera a Secretaria de Recursos Humanos in formar a Secretaria de In format ica as 
mudangas dos dir igentes das Unidades e seus respectivos subst i tu tos, bem como as inclusoes ou 
subtragoes de itens no requer imento para a manutengao do cadastro de gestores das unidades e 
de t ipos de requer imento. 
§ 2 ° - Serao considerados Gestores das Unidades o di r igente e seu subst i tu to legal ; 
§ 3 ° - Quando, devido a natureza do requer imento , fo rem necessarios documentos autent icados 
anexados, o Gestor da Unidade devera autent icar as pegas documenta is digi ta l izadas; 
§ 4 ° - A anuencia do requer imento , nos casos previstos e m lei, sera dada e let ronicamente pelo 
Gestor da Unidade onde encontra-se lotado o serv idor requerente , ou pelo super ior imediato do 
Gestor, quando este for o requerente ; 
§ 5 ° - O requerente e o gestor serao in formados da existencia de requer imentos atraves do e-
mai l pessoal; 
§ 6 ° - Nao havera material izagao do requer imento ou de qualquer pega jun tada ao Protocolo; 

Ar t . 3 ° - Apos a autenticagao de documentos e a anuencia do Gestor, nos casos previstos, o 
requer imento sera env iado, au tomat i camente , para o setor de dest ino. 
§ 1° - Os requer imentos dos magistrados serao enviados e let ronicamente e d i re tamente para a 
Secretaria Geral da Presidencia; 
§ 2 ° - Os requer imentos de servidores serao enviados e le t ron icamente e d i re tamente para a 
unidade de dest ino (SRH, SPG, SERSA, NDAS, NUMA e e tc . ) , conforme o assunto ; 
§ 3 ° - Os requer imentos serao protocol izados por estas Unidades e suas t ramitagoes e 
acompanhamentos acontecerao atraves do Sistema Unif icado de Acompanhamento de Processos 
- SUAP. 

Ar t . 4 ° - Os oficios, cer t idoes, despachos, pareceres e demais pegas protocolares serao 
elaborados em meio digi tal e anexados e le t ron icamente ao respectivo Protocolo pelo setor onde 
encontra-se. 
§ 1° - Estas pegas protocolares deverao ser anexadas e m fo rmato PDF. 
§ 2 ° - A movimentagao do protocolo ent re os setores do Tr ibunal Regional do Trabalho 
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da Corregedoria do TRT da 13 a Regiao) *~J 
Ter, 16 de setembro de 2008 08:53 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13 a REGIAO PARAlBA 
DOC.PV NUM:001 ANO:2008 DATA:03-03-2008 
DJE DATA:07-03-2008 PG:03 

PROVIMENTO TRT S C R N° 001/2008 

Institui o processamento eletr6nico do Requisitorio de Precatbrio e Requisigao de Pequeno Valor, contra a Fazenda Publica 
Federal, no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da Decima Terceira Regiao, e regulamenta a expedigao eletronica dos 
oficios e expedientes previstos nos Provimentos TRT SCR n°s 001/2002, 002/2003 e 005/2007. 

A JUlZA PRESIDENTE E C O R R E G E D O R A DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 a REGIAO, observados os 
termos e os limites de suas atribuigoes legais e regimentais, e, 

Considerando a necessidade de buscar maior celeridade e eficacia na tramitagao dos processos no ambito deste Regional, 
utilizando os recursos de informatica atualmente disponlveis; 

Considerando a edigao da Lei n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que trata da informatizagao do processo judicial e, dentre 
outras providencias, preve a tramitagao processual, em meio totalmente eletronico, e, ainda, a regulamentagao da lei pelos 
orgaos do Poder Judiciario, no que couber, no ambito de suas respectivas competencias; 

Considerando as agoes tecnologicas inseridas no Sistema Unico de Acompanhamento Processual - SUAP, que consolidaram a 
digitalizagao de pegas dos processos em tramitagao na 13 a Regiao, com a utilizagao da assinatura digital, possibilitando o uso do 
Sistema de Processamento Eletronico de Agoes no ambito do Poder Judiciario Trabalhista; e, 

Considerando, finalmente, a edigao da Instrugao Normativa n° 30, do Conselho Superior da Justiga do Trabalho, que 
regulamentou a aplicabilidade da Lei n° 11.419, de 19 de dezembro de 2006, pelos Tribunal's Regionais do Trabalho, 

R E S O L V E 

Art. 1° - Implantar o Sistema de Processamento Eletronico dos Requisitorios de Precatorios e Requisigoes de Pequeno Valor, 
contra a Fazenda Publica Federal, no ambito do Tribunal Regional do Trabalho da Decima Terceira Regi§o; 

Art. 2° - Os oficios requisitorios e demais comunicagoes de que tratam os Provimentos TRT SCR n°s 001/2002, 002/2003 e 
005/2007 serao expedidos por meio eletronico e assinados, eletronicamente, pela autoridade competente, para encaminhamento 
ao Servigo de Cadastramento Processual do TRT, por meio da "guia de remessa de protocolo" disponivel no SUAP; 

Art. 3° - As pegas processuais indispensaveis a formagao do Requisitorio de Precatorio e Requisigoes de Pequeno Valor serao 
digitalizadas, pela vara do trabalho, e anexadas, eletronicamente, ao andamento do processo principal, possibilitando, ao Servigo 
de Expedigao e Acompanhamento de Precatorio, formar os autos do Requisitorio de Precatorio Eletronico no SUAP; 

§ 1° - E de responsabilidade do Diretor de Secretaria da Vara do Trabalho requisitante, a conferencia da correta digitalizagao, e 
insercao no sistema, das pegas indispensaveis a formagao dos requisitdrios previstos neste Provimento; 

§ 2° - Na impossibilidade de utilizagao da assinatura digital, o juiz podera utilizar a senha institucional do Sistema Unificado de 
Acompanhamento Processual - SUAP, para assinar o oficio requisitorio; 

§ 3° - Quando os autos do processo de execugao estiverem em meio fisico, a Secretaria da vara do trabalho devera materializar 
o oficio requisitorio, procedendo a sua juntada aos respectivos autos, com ciencia imediata as partes; 

Art. 4° - O oficio de Requisitorio de Precatorio Eletronico sera recepcionado e autuado, nos termos do artigo 5°, do Provimento 
TRT SCR n° 001/2002, pelo Servigo de Cadastramento Processual do TRT, que o autuara, como Requisitorio de Precatorio, 
remetendo-o, eletronicamente, ao Servigo de Expedigao e Acompanhamento de Precatorios - SEAP, para o seu regular 
processamento; 

Paragrafo unico - A RequisigSo de Pequeno Valor, contra a Fazenda Publica Federal, sera autuada pelo SCP, nos termos do 
artigos 5° e 7°, do Provimento TRT SCR n° 002/2003, com o sequential 50, para melhor identificagao, junto ao SUAP, 
remetendo, eletronicamente, ao Servigo de Expedigao e Acompanhamento de Precatorios - SEAP, para o seu regular 
processamento; 
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Art. 5° - Conferidas as pegas processuais digitalizadas e detectada a ausencia de alguma essencial, o Servigo de Expedigao e 
Acompanhamento de Precatorios devolvera, eletronicamente, o Requisitorio de Precatorio, ou RPV, a vara do trabalho 
requisitante, mediante "guia de remessa de processo", para que proceda a digitalizagao das pegas processuais faltantes, no 
prazo do artigo 6°, do Provimento TRT SCR n° 001/2002. 

Art. 6° - Estando o Requisitorio de Precatdrio e o RPV corretamente instruidos, devera o Servigo de Expedigao e 
Acompanhamento de Precatorio disponibilizar, ao Ministerio Publico do Trabalho, no Portal criado no SUAP para esse fim, 
comunicando que o requisitorio esta disponivel, na pagina oficial do Tribunal (GABINETE VIRTUAL), para consulta e 
manifestagao, no prazo legal, observando-se a excegao prevista no § 6°, do artigo 11, da Lei n° 11.419/2006, quando os autos do 
requisitorio ou RPV deverao ser materializados e encaminhados aquele orgao; 

§ 1° - Os oficios, certidoes e atos judiciais serao elaborados, em meio digital, e anexados aos autos do Requisitorio de Precatorio 
Eletronico ou RPV, no SUAP, devendo ser mantidos os originais apenas no caso previsto no § 3° do artigo 11, da Lei n° 
11.419/2006; 

§ 2° - As intimagoes, notificagoes e remessas a Procuradoria da Uniao no Estado serao feitas, por meio eletronico, no Portal 
criado no SUAP (GABINETE VIRTUAL), para esse fim, e serao consideradas "vista pessoal", nos termos do § 1°, do artigo 9°, da 
Lei n° 11.419/2006; 

Art. 7° - Os pareceres, cotas e petig5es protocolizados pelo Ministerio Publico do Trabalho ou Procuradoria da Uniao no Estado 
serao juntados, eletronicamente, aos autos do Requisitorio de Precatorio ou RPV, no Portal disponivel no SUAP, em arquivo no 
formato PDF, cabendo ao Servigo de Expedigao e Acompanhamento de Precatorios, ou vara do trabalho, proceder a 
digitalizagao da pega processual, quando enviada em meio fisico, observado o disposto no § 3°, do artigo 11, da Lei n° 
11.419/2006; 

Art. 8° - A Secretaria de Informatica do Tribunal Regional do Trabalho da 13 a Regi§o devera adequar o Sistema Unificado de 
Administracao de Processos - SUAP e criar o Portal na pagina oficial do TRT, na Internet, com acesso, via GABINETE VIRTUAL, 
para cumprimento do disposto neste Provimento, com o objetivo de possibilitar o envio e recebimento dos Oficios Requisitorios 
de Precatorios, RPV's e demais comunicagoes dos atos judiciais, por meio eletronico, entre as Varas do Trabalho, o Tribunal 
Regional do Trabalho, o Ministerio Publico do Trabalho e a Advocacia Geral da Uniao na Paraiba; 

Art. 9° - A Secretaria de Informatica devera providenciar, junto ao Ministerio Publico do Trabalho e a Procuradoria Geral da Uniao 
no Estado da Paraiba, o cadastramento das senhas dos Procuradores do Trabalho e Advogados da Uniao necessarias ao 
recebimento e envio das comunicagoes de atos judiciais e administrativos, bem como as manifestagoes dos senhores 
Procuradores do Trabalho e Advogados da Uniao, de conformidade com o estabelecido na Lei n° 11.419/2006; 

Art. 10 - Nos casos em que a Lei preveja a remessa dos autos do Requisitdrio de Precatorio ou Requisigao de Pequeno Valor a 
Fazenda Publica Federal, para orgao publico do Executivo, do Legislativo ou do Judiciario, que nao esteja cadastrado no Sistema 
Unificado de Acompanhamento Processual - SUAP, o Servigo de Expedigao e Acompanhamento de Precatorios materializara o 
RP ou RPV, encaminhando-os ao respectivo drgao; 

Art. 11 - Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias da publicagSo deste Provimento, a Comissao de Informatica deste Regional 
avaliara os procedimentos adotados para a tramitagao do RP e RPV eletronicos, instituidos por este Provimento, sugerindo, se 
necessario, as adequag5es que entender pertinentes; 

Art. 12 - Os casos omissos serao dirimidos pela Presidencia deste Tribunal; 

Art. 13 - Este Provimento entrara em vigor na data de sua publicagao. 

Publique-se do DJ e Bl. 
Cumpra-se. 

Joao Pessoa, 03 de margo de 2008. 

ANA CLARA DE J E S U S MAROJA NOBREGA 
Juiza Presidente e Corregedora 

U l t i m a a t u a l i z a c a o ( Q u i , 2 8 d e o u t u b r o d e 2 0 1 0 1 2 : 0 2 ) 

® 2008 - TRT 13* Regiao - Secretaria da Corregedoria - Nucleo de Coordenacao Judiciaria 
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| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13 a REGIAO PARAiBA 
! DOC:PV NUM:002 ANO:2008 DATA:03-03-2008 
i DJE DATA:07-03-2008 PG:03 

I PROVIMENTO TRT S C R N° 002/2008 

I Regulamenta os procedimentos relativos a utilizagao do Sistema Unificado de Acompanhamento Processual - SUAP, para 
j processamento de Cartas Precatdrias em meio eletronico, no ambito da 13 a Regiao. 

j A EXCELENTfSSIMA SENHORA JUIZA PRESIDENTE E C O R R E G E D O R A DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
I DiCIMA TERCEIRA REGIAO, no uso das suas atribuigoes legais e regimentais e, 

| Considerando que o Sistema Unificado de Acompanhamento Processual - SUAP, utilizado pelo TRT da 13 a Regiao, possibilita a 
j expedigao e o processamento de Cartas Precatorias em meio digital ou eletronico; 

| Considerando que a substituigao dos autos fisicos por autos virtuais se encontra expressamente autorizada pela Lei n° 
[ 11.419/2006, de 19.12,2006; 

j Considerando, ainda, que os procedimentos relativos ao envio, processamento, devolugao e controle de cartas precatorias, em 
j meio digital, ja se encontram regulamentados neste Regional, pelo Provimento TRT SCR n° 004/2006; 

I R E S O L V E 

j Art. 1° - A expedigao e o processamento de Cartas Precatorias, no ambito da 13 a Regiao, far-se-a por meio do modulo de Carta 
j Precatoria Digital/Eletrdnica disponivel no SUAP - Sistema Unificado de Administragao de Processos deste Regional; 

i § 1° - A Secretaria de Informatica disponibilizara, na pagina da Intranet, o Manual de Utilizagao da Carta Precatoria 
I Digital/Eletronica do SUAP; 

j Art. 2° - O Sistema de Processamento Eletronico de Cartas Precatorias, recomendado pelo Tribunal Superior do Trabalho e 
I regulamentado, no ambito deste Tribunal, pelo Provimento TRT SCR n° 004/2006, permanecera sendo utilizado entre o TRT da 
j 13 a Regiao e os Tribunals Regionais do Trabalho que disponham desse Sistema; 

I Art. 3° - Os atos e procedimentos processuais relativos ao processamento da Carta Precatoria Digital/Eletronica, no SUAP, sao 
j aqueles ja previstos no Provimento n° TRT SCR 004/2006, de aplicagao imediata, onde couber; 

| Art. 4° - Os casos omissos serao dirimidos pela Presidencia deste Tribunal; 

j Art. 5° - Este Provimento entrara em vigor na data de sua publicagao. 

I Publique-se. 
j Cumpra-se. 

| Joao Pessoa, 03 de margo de 2008. 

j ANA CLARA DE J E S U S MAROJA N 6 B R E G A 
j Juiza Presidente e Corregedora 

j Ultima atualizacao { Qui, 28 de outubro de 2010 12:02 ) 

® 2008 • TRT 13 a Regiao - Secretaria da Corregedoria - Nucleo de Coordenagao Judiciaria 
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« Voltar 
R E S U L T A D O ( S ) E N C O N T R A D O ( S ) 

RESOLUGAO ADMINISTRATIVA N° 0 3 3 / 2 0 0 8 

O Egregio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA TERCEIRA REGIAO, em Sessao 
Admin is t ra t iva hoje real izada, sob a Presidencia de Sua Excelencia a Senhora Jui'za ANA CLARA 
DE JESUS MAROJA NOBREGA, com a presenca do Representante da Procuradoria Regional do 
Trabalho, na pessoa de Sua Excelencia o Senhor Procurador CLAUDIO CORDEIRO QUEIROGA 
GADELHA, presentes Suas Excelencias os Senhores Jufzes EDVALDO DE ANDRADE, VICENTE 
VANDERLEI NOGUEIRA DE BRITO, ANA MARIA FERREIRA MADRUGA, AFRANIO NEVES DE MELO, 
PAULO AMERICO MAIA DE VASCONCELOS FILHO e CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE, 
CONSIDERANDO a necessidade de to rnar mais efet iva a entrega da prestagao jur isdic ional 
t raba lh is ta , com a uti l izagao de meios que garantam a celer idade dos procedimentos, em 
conformidade com o ar t . 5 ° , LXXVI I I , da Constituigao Federal; CONSIDERANDO o disposto no 
ar t . 4 ° do Capitulo I I , da Lei n° 11 .419, de 19 de dezembro de 2006 , que preve a criagao do 
Diario da Justiga Eletronico pelos Tr ibunals; CONSIDERANDO os principios da inst rumenta l idade 
do processo e da l iberdade das formas consagrados na legislagao processual atraves dos Art igos 
154 e 244 do Codigo de Processo Civi l , a lem da simpl ic idade que in forma o Processo do 
Trabalho; CONSIDERANDO a autorizagao legal para a int imagao das partes por meio e letronico, 
na fo rma do Ar t igo 8 ° , Paragrafo Segundo, da Lei n° 10 .259, de 12 de j u l ho de 2001 e o 
a tend imento das exigencias contidas no Ar t igo 154 do Codigo de Processo Civi l , atraves da 
redagao dada pela Lei m ° 11 .280 , de 15 de fevereiro de 2006 ; CONSIDERANDO as vantagens 
propiciadas pela tecnologia de In f ra-Est ru tura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP - Brasi l , 
inst i tuida pela Medida Provisoria n° 2 .200-2 , de 24 de agosto de 2 0 0 1 , que garante a 
autent ic idade, a integr idade e a val idade jur id ica de documentos e m fo rma eletronica; 
CONSIDERANDO ser imprescindfvel a adogao de uma polftica de divulgagao oficial dos atos 
judiciais e admin is t ra t ivos por meio da rede mundia l de computadores, com garant ida 
seguranga, de fo rma eficiente e que possibil i te a redugao de custos diretos e indiretos para o 
Tr ibunal Regional do Trabalho da 1 3 a Regiao, RESOLVEU, por unanimidade de vo tos : 

Art igo 1° - Fica inst i tuido o Diario da Justiga Eletronico do Tr ibunal Regional do Trabalho da 1 3 a 

Regiao - DJ_e-TRT13. 
Art igo 2 ° - A Presidencia do Tr ibuna l , no prazo de 30 ( t r in ta) dias, encaminhara ao Egregio 
Tr ibunal Pleno proposta de atos necessarios a regulamentagao e implantagao do Diario da Justiga 
Eletronico do Tr ibunal Regional do Trabalho da 1 3 3 Regiao. 

Obs. : Convocado Sua Excelencia o Senhor Juiz Paulo Americo Maia de Vasconcelos Filho, nos 
te rmos do Art igo 28 do Regimento In te rno . Ausente Sua Excelencia o Senhor Juiz Francisco de 
Assis Carvalho e Si lva, em licenga medica. 

Sala das Sessoes, 02 de abri l de 2008. 

ANA CLARA DE JESUS MAROJA NOBREGA 
Jufza Presidente 

JOAQUIM ANTONIO DOUETTS PEREIRA 
Subsecretar io do Tr ibunal Pleno 

« Voltar 

AY. C o r a l i o S o a r e s de Ol ive i ra , SIN, C e n t r e - J o a o P e s s o a / P B - (prox P r a c a da I n d e p e n d e n t ) - 58013-260 - C N P J : 02.658.544/0001-70 
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I N S T R U C A O NORMATIVA N° 28 de 2005 

Editada pela Resolugao n°132 
Publicada no Diario da Justiga em 07 - 06 - 05 

Dispoe sobre o Sistema Integrado de Protocolizagao 
e Fluxo de Documentos Eletronicos da Justiga do 
Trabalho (e-DOC). 

O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sua composigao plena, no uso de 
suas atribuigoes legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 9.800, de 26 de maio de 1999, que, em seu 
artigo 1°, permite as partes a utilizagao de sistema de transmissao de dados e 
imagens tipo fac-simile ou outro similar para a pratica de atos processuais que 
dependam de petigao escrita; 

CONSIDERANDO o disposto na Medida Provisoria n° 2.200 - 2, de 24 de agosto de 
2 0 0 1 , que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Publicas Brasileiras - ICP-Brasi l , para 
garantir a autenticidade, a integridade e a val idade jur id ica de documentos em forma 
eletronica, e 

CONSIDERANDOas vantagens propiciadas pela tecnologia de Infra-Estrutura de 
Chaves Publicas Brasileiras - ICP-Brasil , que permite a t ransmissao de dados de 
maneira segura, criando faci l idade de acesso e economia de tempo e de custos ao 
jur isdicionado, 

R E S O L V E 

Ar t . 1° Instituir o Sistema Integrado de Protocolizagao e Fluxo de Documentos 
Eletronicos, denominadoe-DOC , no ambito da Justiga do Trabalho, que permite as 
partes, advogados e peritos utilizar a Internet para a pratica de atos processuais 
dependentes de petigao escrita. 

§ 1° O e-DOC e um servigo de uso facul ta t ive disponivel nas paginas do Tribunal 
Superior do Trabalho e dos Tribunals Regionais do Trabalho, na Internet. 

§ 2° E vedado o uso do e-DOC para o envio de petigoes dest inadas ao Supremo 
Tribunal Federal. 

A r t . 2° As petigoes, acompanhadas ou nao de anexos, apenas serao aceitas em 
formato PDF (Portable Document Format), no tamanho maximo, por operagao, de 2 
Megabytes. 

Paragrafo unico. Nao se admitira o f racionamento de petigao, tampouco dos 
documentos que a acompanham, para fins de transmissao. 

A r t . 3° O envio da petigao por intermedio do e-DOC dispensa a apresentagao 
posterior dos originais ou de fotocopias autent icadas. 

A r t . 4° O acesso ao e-DOC depende da util izagao, pelo usuario, da sua identidade 
digital, a ser adquirida perante qualquer Autor idade Certi f icadora credenciada pela 
ICP-Brasil, e de seu previo cadastramento perante os orgaos da Justiga do Trabalho. 

http://www.tst.gov.br/DGCJ/instrnorm/28.htm 12/05/2011 
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§ 1 °0 cadastramento sera realizado mediante o preenchimento de formulario 
eletronico, disponivel nas paginas do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunals 
Regionais do Trabalho, na Internet. 

§ 2° Alteragdes de dados cadastrais poderao ser feitas pelos usuarios, a qualquer 
momento, nas paginas do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunals Regionais 
do Trabalho, na Internet. 

§ 3 ° 0 cadastramento implica a aceitacao das normas estabelecidas nesta Instrugao 
Normativa. 

Art. 5° O Sistema Integrado de Protocolizagao e Fluxo de Documentos Eletronicos 
(e-DOC), no momento do recebimento da petigao, expedira recibo ao remetente, que 
servira como comprovante de entrega da petigao. 

§ 1° Constarao do recibo as seguintes informagoes: 

I - o numero de protocolo da petigao gerado pelo Sistema; 

II - o numero do processo e o nome das partes, se houver, o assunto da petigao e o 
orgao destinatario da petigao, informados pelo remetente; 

III - a data e o horario do recebimento da petigao no Tribunal, fornecidos pelo 
Observatorio Nacional, e 

IV - as identif icagoes do remetente da petigao e do usuario que assinou 
eletronicamente o documento. 

§ 2°A qualquer momento o usuario podera consultar no e-DOC as petigoes que 
enviou e os respectivos recibos. 

Art. 6° Incumbe aos Tribunals, por intermedio das respectivas unidades 
administrativas responsaveis pela recepgao das petigoes transmit idas pelo e-DOC: 

I - imprimir as petigoes e seus documentos, caso existentes, anexando-lhes o 
comprovante de recepgao gerado pelo Sistema, e 

II - verificar, diar iamente, no sistema informatizado, a existencia de petigoes 
eletronicas pendentes de processamento. 

Art. 7°Sao de exclusiva responsabi l idade dos usuarios: 

I - o sigilo da assinatura digital, nao sendo oponivel , em qualquer hipotese, alegagao 
de seu uso indevido; 

II - a equivalencia entre os dados informados para o envio (numero do processo e 
unidade judiciaria) e os constantes da petigao remetida; 

III - as condigoes das linhas de comunicagao e acesso ao seu provedor da Internet; 

IV - a edigao da petigao em conformidade com as restrigoes impostas pelo servigo, 
no que se refere a formatagao e tamanho do arquivo enviado, e 

http://www.tst.gov.br/DGCJ/instrnorm/28.htm 12/05/2011 
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V - o acompanhamento da divulgacao dos per iodos em que o servigo nao estiver 
disponivel em decorrencia de manutengao no site do Tribunal. 

Paragrafo unico. A nao-obtengao pelo usuario de acesso ao Sistema, a lem de 
eventuais defeitos de transmissao ou recepgao de dados, nao serve de escusa para 
o descumprimento dos prazos legais. 

Art. 8° Incumbe ao usuario observar o horario de funcionamento das unidades 
judiciarias responsaveis pela recepgao das petigoes transmit idas por intermedio do e-
DOC, devendo atentar para as diferengas de fuso horario existentes no Pais. 

§ 1° As petigoes transmit idas fora dos horarios de atendimento ao publico, definidos 
em regulamentagao de cada Tribunal, serao consideradas como recebidas no 
expediente subsequente. 

§ 2° Nao serao considerados, para efeito de tempest iv idade, o horario da conexao 
do usuario a Internet, o horario do acesso ao site do Tribunal, tampouco os horarios 
consignados nos equipamentos do remetente e da unidade destinataria. 

Art. 9 ° 0 uso inadequado do e-DOC que venha a causarprejuizo as partes ou a 
atividade jurisdicional importa bloqueio do cadastramento do usuario, a ser 
determinado pela autoridade judiciaria competente. 

Art. 10 .Os casos omissos serao resolvidos pelos Presidentes dos Tribunals, no 
ambito de suas esferas de competencia. 

Art. 11.Esta Instrugao Normativa entra em vigor na data de sua publicagao. 

Sala de sessoes, 02 de junho de 2005 

V A L E R I O AUGUSTO F R E I T A S DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenacao Judiciaria 
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ATO CONJUNTO CSJT.TST.GP.SE N° 9/2008 

Institui o Sistema 
Onico de 
Administragao 
Processual da 
Justica do 
Trabalho e 
estabelece os 
parametros para 
sua 
implementagao e 
funcionamento. 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTICA DO TRABALHO e do TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO, no uso de suas atribuigoes legais e regimentals, 

Considerando o Regimento Interno do Conselho Superior da Justiga do Trabalho que, em seu artigo 4°, 
confere a area de informatica da Justiga do Trabalho o conceito de sistema e ao Conselho Superior da 
Justiga do Trabalho atribuigio de orgao central. 

Considerando a disposigao do artigo 5°, II, do mesmo Regimento, atribuindo ao Conselho Superior da 
Justiga do Trabalho competencia para expedir normas gerais de procedimento relacionadas com os 
sistemas de informatica. 

RESOLVE: 

Instituir o Sistema Unico de Administragao Processual da Justiga do Trabalho e estabelecer os parametros 
para a sua implementagao e funcionamento, na forma a seguir: 

CAPI'TULO I 

DO SISTEMA UNICO DE ADMINISTRACAO DO PROCESSO JUDICIAL 

Art. 1° A administragao do processo judicial no ambito da Justiga do Trabalho e sua representagao por 
meio eletronico, nos termos da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, sera realizada por intermedio de 
um unico sistema de informatica, nos termos desta Resolugao. 

Art. 2° O Sistema Unico de Administragao Processual sera denominado SUAP e compreendera o controle 
do sistema judicial trabalhista nos seguintes aspectos: 

I - o controle da tramitagao do processo; 

II - a padronizagao de todos os dados e informagSes compreendidas pelo processo judicial; 

http://informatica,jt.gov.br/pls/portal/PORTAL.wwv_media.show?p_id=2573177&p_... 12/05/2011 
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III - a produeao, registro e publicidade dos atos processuais; e 

IV - a gestao das informagoes necessarias aos diversos orgaos de supervisao, controle e uso do sistema 
judiciario trabalhista; 

Paragrafo unico. O cronograma e prazo final de implantagao no Tribunal Superior do Trabalho e nos 
Tribunals Regionais do Trabalho observara os termos do contrato de prestacao de servigos celebrado com 
0 Servigo Federal de Processamento de Dados - SERPRO, sob n° DI-011/2007 - TST/SERPRO processo 
TST n° 160.848/2007-0. 

CAPlTULO II 

DA ADMINISTRACAO DO SISTEMA 

Art. 3° A administragao do SUAP cabera ao seu Comite Gestor composto por usuarios internos e externos 
do sistema. 

§ 1° Compete ao Comite Gestor: 

1 - administrar o sistema nos aspectos relacionados a sua implementagao e funcionamento; 

II - avaliar a necessidade e promover a manutengao corretiva e evolutiva; 

III - organizar a estrutura de atendimento as demandas de seus usuarios internos e externos; 

IV - determinar a realizagio de auditorias no sistema, especialmente no que diz respeito a integridade das 
suas informagoes e seguranga; 

V - fixar as regras para guarda e manutengao dos documentos que integram os autos do processo 
representados por meio digital, no SUAP; e 

VI - garantir a integridade do sistema, no que diz respeito a sua taxonomia e classes processuais. 

§ 2° O Comite Gestor sera composto por: 

I - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho; 

II - um Juiz de Tribunal Regional do Trabalho; 

III - um Juiz do Trabalho; 

IV - tres servidores da area judiciaria, compreendendo cada grau de jurisdigao; 

V - um servidor da area de tecnologia da informagio e comunicagao; 

VI - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil; 

VIII - um representante do Ministerio Publico do Trabalho. 

§ 3° Os membros do Comite Gestor serao indicados pelo Conselho Superior da Justiga do Trabalho e sua 
presidencia sera exercida pelo Ministro representante do Tribunal Superior do Trabalho. 

§ 4° O Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunals Regionais do Trabalho manterao, no ambito de suas 
atribuigoes, estruturas de atendimento e suporte aos usuarios do SUAP. 

Art. 4° As intervengoes que impliquem em alteragSes estruturais do sistema somente poderao ser 
promovidas quando autorizadas pelo Conselho Superior da Justiga do Trabalho. 
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CAPlTULO III 

DA ADMINISTRACAO DOS DADOS 

Art. 5° A garantia da qualidade das informagoes dos dados do SUAP sera promovida pelo Comite 
Administrador dos Dados, competindo-lhe para tanto: 

I - a manutengao do modelo de dados do SUAP; 

II - velar pela modelagem de dados, nos aspectos relacionados a clareza, completude e padronizagao, 
evitando falhas relacionadas ao escopo do sistema; e 

ill - manter a conformidade de padrao do banco de dados do sistema. 

Art. 6° Os integrantes do Comite Administrador dos Dados deverao ter formagao tecnica compativel e 
serao indicados pelo Conselho Superior da Justica do Trabalho, sendo: 

a) um representante do Tribunal Superior do Trabalho; 

b) um representante de Tribunal Regional do Trabalho de cada regiao geografica do Pais. 

CAPfTULO IV 

DA GUARDA DOS DADOS E DOS DOCUMENTOS 

Art. 7° Compete ao Tribunal Superior do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, no ambito de 
sua atuacio jurisdicional, a preservagao e manutengao dos dados e dos autos representados por meio 
digital. 

§ 1° Os Tribunais poderao constituir consdrcios entre si, com o objetivo de organizar ou manter as 
estruturas tecnologicas necessarias para o atendimento das atribuigoes contidas no caput. 

Art. 8° Os documentos que compSem os autos representados por meio digital deverao ser preservados de 
modo a permitir sua facil consulta e utilizagao. 

CAPfTULO V 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 9° A implantag§o do SUAP implicara na superagio dos atuais sistemas de gestao das informagoes 
processuais mantidos pelos Tribunais, cujos dados e informagSes dever§o ser transferidos para o novo 
sistema. 

§ 1° A transferencia dos dados e informagoes tratadas no caput obedecera cronograma a ser fixado pelo 
Conselho Superior da Justiga do Trabalho, com base em proposta da Equipe de ImplantagSo e que 
considerara as peculiaridades de cada Tribunal. 

§ 2° A convers§o dos autos mantidos na forma dos artigos 771 e 777 da CLT para a sua representagSo 
digital cabera aos Tribunais do Trabalho, no ambito de sua jurisdigao, observado o criterio de conveniencia 
da medida. 

Art. 10 As funcionalidades dos programas de informatica de ambito nacional, hoje denominados AUD 
(audiencias), e-JUS (sessSes do Tribunal), e-DOC (envio de documentos), e-REC (recursos), CPE (carta 
precatcria), e-CALC (calculos), e outras equivalentes utilizadas nos Tribunais Regionais do Trabalho, 
deverao ser adequadas e integrados ao SUAP, observando-se na sua estrutura a mesma base tecnologica 
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indicada no contrato de prestacao de servigos celebrado com o Servigo Federal de Processamento de 
Dados - SERPRO, sob n° DI-011/2007 - TST/SERPRO, processo TST n° 160.848/2007-0. 

Art. 11 E vedada a criagao de novas solugoes de informatica para o processo judicial que nao obedegam a 
plataforma tecnolCgica adotada para o SUAP. 

Art. 12 Ate a implantagao efetiva do SUAP, nos termos do art. 1°, § 4°, desta Resolugao, as atribuigoes do 
Comite Gestor de Administragao do Sistema serao exercidas pela Comissao de Avaliagio dos Projetos de 
Informatizagao da Justiga do Trabalho - CAPI-JT. 

Art. 13 Os Tribunais do Trabalho promoverao investimentos para formagao dos usuarios internos, com o 
objetivo de prepara-los para aproveitamento adequado do SUAP. 

Art. 14 Este Ato entra em vigor na data de sua publicagao. 

Publique-se. 

Brasilia, 29 de abril de 2008. 

Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO 

Presidente do Conselho Superior da Justiga do Trabalho 

e do Tribunal Superior do Trabalho 
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> Not i c ias » TRT13 i m p l a n t a u l t i m a va r a e l e t r on i ca e m a r c a f i m do processo e m 

T R T 13 implanta ultima vara eletronica e marca fim do processo em 
p a p e l 
3 0 / 1 1 / 2 0 1 0 - OlhOO 

0 T r i b u n a l Reg iona l d o T r aba l ho da 1 3 a Regiao ( TRT13) f i na l l z ou o n t e m a e ra do p rocesso e m pape l e in i c iou a 
d i g i t a l , e m so l en i dade que a c on t e c eu na sa la d e sessoes do T r i b u n a l P leno c o m a p resenga do v i c e - p r e s i d e n t e d o 
T r i b u n a l S u p e r i o r do T r a b a l h o ( TST ) , m i n i s t r o Joao O r e s t e Da l a zen . A imp l a n t agao do processo e l e t r on i c o na 
Para iba c omegou e m m a i o d e 2 0 0 8 e fo i conc l u i da a adogao do n o v o s i s t e m a pe la Va ra do T r aba l ho d e 
M a m a n g u a p e . 

O p r e s i d e n t e d o TRT, d e s e m b a r g a d o r Edva ldo de A n d r a d e c h a m o u de " a u sp i c i o s a " a p r e senca do m i n i s t r o Da l a zen , 
l e m b r a n d o q u e e le e s t eve p r e s en t e na i n augu ragao da l a Va ra E le t ron i ca d e San t a Ri ta, na reg iao m e t r o p o l i t a n a 
d e Joao Pessoa, f a t o q u e m a r c o u o in i c io da i m p l a n t a g a o do Processo E le t ron i co na Para iba e t a m b e m no 1° 
Congresso Bras i l e i ro d o Processo E le t ron i co , o c o r r i d o e m Camp i n a G r ande . S egundo o m a g i s t r a d o a p a r t i r d e ago ra 
os p rocessos nao f i c a m m a i s nas p r a t e l e i r a s ou nas e s c r i v an i nha s de m a g i s t r a d o s e s e r v i d o r e s . 

A d i a n t o u q u e "esse sucesso e a p e n a s o l im i a r de u m g r a n d e sa l to pa ra o f u t u r o , po i s a Jus t i ca b ras i l e i ra c o m o u m 
t o d o e a Just ica do T r aba l ho , e m pa r t i c u l a r , c a m i n h a m a passos l a rgos na t r i l h a do p rocesso d i g i t a l , po r m e i o do 
p r o g r a m s PJe", d i s se o d e s e m b a r g a d o r Edva ldo d e A n d r a d e . Des ta cou q u e o TRT da Para iba d e s e n v o l v e u sua 
p rop r i a t e cno l og i a d e PE e es ta ap t o a c o m p a r t i l h a r suas expe r i en c i a s c o m os d e m a i s t r i b u n a i s do pa is e c o m os 
Conse lhos Supe r i o r e s . 

M e i o a m b i e n t e - O v i c e - p r e s i d en t e d o TST, m i n i s t r o Joao O r e s t e Da l azen d isse e s t a r o r gu l h o s o d e pa r t l c i p a r d e 
ma i s u m m o m e n t o h i s to r i co do TRT da Para iba. " Re t o r no pa ra r e s sa l t a r c o m a l eg r i a e c o n t e n t a m e n t o , ma i s essa 
e t apa d e e x i t o c u m p r i d a na 1 3 a Reg iao" , d i sse , a f i r m a n d o q u e o p rocesso e l e t r on i co s ign i f i ca a Jus t iga abe r t a 2 4 
ho r a s para a c i dadan ia b ras i l e i r a . " U m a Just iga q u e e c o l o g i c a m e n t e r e du z s eus ga s t o s e se p r eo cupa c o m a 
n a t u r e z a " . 

Para o m i n i s t r o do TST, a Just iga d o T r a b a l h o da Para iba e ago ra u m re f e renc i a l pa ra a Just iga b ras i l e i r a , c o m 
t o d o s os bene f i c i os q u e o p rocesso e l e t r on i c o pode p r o po r c i o n a r a popu l agao . " E m n o m e da p res i denc i a do TST 
t r a n s m l t o a t o d o s os s e r v i do r e s , e m espec ia l aos da Sec r e t a r i a de Tecno l og i a da I n f o r m a g a o , a conc re t i zagao desse 
anse io . O nosso r e c o n h e c i m e n t o pe la e f i c ienc ia d e ser o p r i m e i r o t r i b u n a l e l e t r on i co d o pa i s " , r e v e l o u . 

Ja o d i r e t o r da Sec r e t a r i a d e Tecno l og i a da I n f o r m a g a o , Max F reder i co l e m b r o u a ousad i a da d e s e m b a r g a d o r a Ana 
C lara Ndb rega , q u e e m 2 0 0 7 p r o v o c o u a S T I pa ra i m p l a n t a r o p rocesso e l e t r on i c o e a c o n t i n u i d a d e do p r o j e t o na 
a t ua l ge s t ao , da qua l r e cebeu t o t a l apo i o , p r i n c i p a l m e n t e no q u e diz r espe i t o aos i n v e s t i m e n t o s , a e x e m p l o da 
imp l a n t agao da Sa la Co f re e t o d a a i n f r a e s t r u t u r a necessar ia pa ra q u e o PE chegas se a t o d a s as Va ras do T r a b a l h o 
do Es tado . 

Na so l en i dade e s t i v e r a m p r e sen t e s os d e s e m b a r g a d o r e s V i c en te Vande r l e i e Car los Coe lho , a j u i z a t i t u l a r da Va ra 
do T r aba l ho de M a m a n g u a p e , So l ange Machado , o p r e s i d e n t e da A m a t r a 13 , j u i z A n d r e Machado , a d i r e t o r a d o 
F o r u m de Joao Pessoa, j u i z a Rita Ro l im , m u i t o s m a g i s t r a d o s , r e p r e s e n t a n t e s d e i n s t i t u i goes , j u i z e s , d i r e t o r e s e 
s e r v i d o r e s do TRT. 

P r o c e s s o e l e t r o n i c o - A p r ime i r a Va ra d o T r aba l ho E le t ron i ca d o pa is fo i i n s t a l ada no mun i c i p i o d e San ta Ri ta, na 
reg iao da g r a n d e Joao Pessoa, e m m a i o d e 2 0 0 8 . No m e s m o ano , no m e s de s e t e m b r o , f o i i n a u g u r a d a a s e g u n d a 
Vara E l e t ron i ca , t a m b e m e m San t a R i ta . 

E m j u n h o d e 2 0 0 9 as Varas d o T r aba l ho d e Joao Pessoa p a s s a r a m a ser e l e t r on i c a s e e m j u n h o de s t e a no o novo 
s i s te rna f o i i m p l a n t a d o e m Camp i n a G r ande , a s egunda m a i o r c i dade do e s t ado . 

A p a r t i r do s egundo s e m e s t r e d e s t e ano a nova t e cno l og i a c hegou a o u t r a s dez un i d ade s d o i n t e r i o r , nas c ldades 
d e G u a r a b i r a , Patos, Are ia , I t a b a i a n a , Mon t e i r o , Picui, I t a p o r a n g a , Ca to l e do Rocha, Sousa e Ca ja ze i r a s . Nesta 
s egunda - f e i r a , 29 , a Va r a do T r a b a l h o de M a m a n g u a p e , na zona da m a t a do e s t ado , fo i a u l t i m a u n i d a d e a a d o t a r 
o novo s i s t e m a , f i n a l i z ando a e ra d o processo e m pape l e i n i c i ando a d i g i t a l . 

Fonte: TRT 13 

P a l a v r a s - c h a v e ; c i dadao , m a g i s t r a d o , a d v o g a d o , j u d i c i a r i o , t r t 13 , v a r a , p rocesso , t s t , j o a o o r e s t e da l a z en , 
p rocesso e l e t r on i c o , pa r a i ba , m a m a n g u a p e , e d va l d o d e a n d r a d e , p rocesso e l e t r on i c o 

Transparencia 

Contas Publicas 

Justiga Aberta 

Ltcitagoes e Contratos 

Orcarnento do Judiciario 

Poder Judiciario 

Eventos 

Concursos 

Piantao do Judiciario 

Portais dos tr ibunais 

Gestae, Planejamento e 
Pesquisa 

Boas Praticas 

Canal da Estrategia 

Gestao e P lanejamento 

Escritorio de projetos 

Acoes e Programas 

Cidadania e Meio Ambiente 

Infancia e Juventude 

Moderni2agao do Judiciario 

Programas de A a Z 

Codigo de Etica da 
Magistratura 

Lei Organica da Magistratura 
Nacional 

Regimento In te rno 

http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com content&view=article&id=10407:trtl3-... 12/05/2011 

http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com


Tribunal Regional do Trabalho 13a Regiao Pagina 1 de 2 

CONSULTA R A P I D A DE P R O C E S S O S 

MAPA DO S I T E T E L E F O N E S S I S T E M A S I N T E R N O S J U R I S P R U D E N C E 

Conhe9a o TRT 

Informe-se 

Legislacao Interna 

Licitagoes 

Links 

D A D O S S U B M E T I D O S PARA A P E S Q U I S A 

Peticionamento 
Eletroniefl, 
Consultas, 

Pautas. 
TRT Push 

OUITOS services 

ROVIMENTO 
0NS0LIDA00 

C L I Q U E 
AQUI 

Tipo de documento: 
Tipo de pesquisa: 
Valor procurado: 
Ano selecionado: 

Resolugoes Administrativas 
Por numero do documento 
019 
2009 

R E S U L T A D O ( S ) E N C O N T R A D O ( S ) 
« Voltar 

RESOLUCAO ADMINISTRATIVA N° 019 /2009 
O Egregio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA TERCEIRA REGIAO, em Sessao 
Admin is t ra t iva realizada e m 0 5 / 0 3 / 2 0 0 9 , sob a Presidencia de Sua Excelencia o Senhor Juiz 
EDVALDO DE ANDRADE, com a presenca da Representante da Procuradoria Regional do 
Trabalho, na pessoa de Sua Excelencia a Senhora Procuradora MARIA EDLENE LINS FELIZARDO, 
presentes Suas Excelencias os Senhores Juizes PAULO AM E RICO MAIA DE VASCONCELOS FILHO, 
VICENTE VANDERLEI NOGUEIRA DE BRITO, ANA MARIA FERREIRA MADRUGA, AFRANIO NEVES 
DE MELO, ANA CLARA DE JESUS MAROJA NOBREGA e CARLOS COELHO DE MIRANDA FREIRE, 
apreciando o Proc. TRT NU 00044 .2009 .000 .13 .00 -5 , e m que e requerente a Secretaria de 
Tecnologia e In formacao do TRT da 1 3 a Regiao/PB, 

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar as partes e aos jur isdic ionados o acesso ao 
Judiciario Trabalh is ta, no tocante as agoes de competencia or iginar ia do Tr ibunal Pleno e das 
Turmas deste Regional, por meio da informat izacao do processo, em consonancia com o disposto 
na Lei n ° 11 .419 , de 19 de dezembro de 2 0 0 6 ; 

CONSIDERANDO o teor da Instrugao Normat iva n ° 30 do Tr ibunal Super ior do Trabalho, que 
versa, entre outras questoes, sobre o pet ic ionamento e a t rami tagao processual em meio 
to ta lmente e le t ron ico; 

CONSIDERANDO a existencia de recursos tecnologicos neste Regional que viabi l izam a 
concretizagao dessa pretensao por in termedio do Sistema Unico de Acompanhamento Processual 
- SUAP, possibi l i tando o recebimento e o processamento de agoes; 

CONSIDERANDO que este Regional j a domina , na Segunda Instancia, a tecnica necessaria para o 
processamento eletronico dos recursos advindos do Forum trabalhista de Santa Rita, cujos 
processos sao to ta lmente eletronicos; 

R E S O L V E U, por unanimidade de votos , aprovar a implantagao, na Sede do Tr ibunal Regional 
do Trabalho da 1 3 a Regiao, do Sistema de Processamento Eletronico das agoes de competencia 
or iginar ia do Tr ibunal Pleno e das Colendas Turmas desta Corte, nos seguintes t e rmos : 

Ar t . 1° Imp lan ta r , na Sede do Tr ibunal Regional do Trabalho da 1 3 a Regiao, o s istema de 
processamento e m meio eletronico das agoes de competencia or iginar ia do Tr ibunal Pleno e das 
Turmas deste Regional. 
Ar t . 2 ° T o m a r obr igator io o uso do meio e letronico, para processamento das agoes referidas no 
ar t . 1 ° , segundo as diretr izes tragadas pela Instrugao Normat iva n ° 30 , do Tr ibunal Super ior do 
Trabalho, que regulamentou a Lei n° 11 .419 , de 19 de dezembro de 2006 , de informatizagao do 
processo jud ic ia l . 
Ar t . 3° Permanecem t rami tando em meio fisico as agoes de competencia or iginar ia do Tr ibunal 
Pleno e das Turmas deste Regional que j a es te jam em curso, podendo eventua lmente ser 
processadas e le t ron icamente, a cr i ter io do Presidente ou do Relator, hipotese na qual a 
Secretaria Judiciaria digital izara o processo e expedira cert idao c i rcunstanciada, j a e m meio 
eletronico, cuja copia impressa sera j un tada aos autos do processo f isico, sendo as partes 
dev idamente int imadas do procedimento adotado. 
§ 1° Ocorrendo a conversao para processo e let ronico, os autos fisicos serao encaminhados ao 
arqu ivo , onde permanecerao de fo rma semelhante ao que ocorre com os autos f indos, e serao 
destruidos e m consonancia com o disposto no ar t . 4 ° da Resolugao Admin is t ra t iva n° 9 7 / 9 8 . 
§ 2 ° Se houver recurso dir igido ao C. Tr ibunal Superior do Trabalho, e m processo que possua 
autos ffsicos, o Servigo de Recursos - SER realizara a digital izagao de todas as pegas processuais 
necessarias a apreciagao do recurso, remetendo os autos eletronicos a instancia super ior , 
ut i l izando o s istema e-recurso. 
Art . 4 ° Excetuando-se a notif icagao inicial aos l i t igantes, os atos judiciais que ex i jam a 
assinatura das par tes, tes temunhas e advogados, bem como aqueles especif icados pelo 
Presidente ou Relator, todos os demais atos processuais deverao se processar em meio 
e letronico, cabendo a Secretaria Judiciaria proceder a digital izagao dos atos realizados em meio 
f is ico, cujas pegas serao poster iormente destru idas, por analogia da regra cont ida na Lei n° 
11 .419 /2006 , ar t . 9 ° , § 2 ° . 
Paragrafo Unico. Os documentos cuja digital izagao seja inv iavel , e m razao do grande vo lume , 
por mot ivo de i legibi l idade, impossibi l idade tecnica ou out ro mot ivo , deverao ser apresentados 
ao Servigo de Cadastramento Processual, para que, uma vez def in ida a distr ibuigao, se jam 
enviados ao Juiz Presidente ou Relator do processo e, poster io rmente , remet idos ao arqu ivo , a te 
o f inal do prazo aludido no ar t . 1 1 , § 5 ° , da referida lei. 
Ar t . 5 ° Para cumpr imento do disposto no ar t igo 2° da Instrugao Normat iva n° 30 , do Tr ibunal 
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Super ior do Trabalho, a Secretaria de Tecnologia e Informagao do Tr ibunal Regional do Trabalho 
da 1 3 a Regiao mantera instalados, na Sala do Advogado ex is tente no predio da sede, 
equ ipamentos de digital izagao e de acesso a rede mundia l de computadores , a disposigao das 
partes e advogados interessados e m distr ibuir agoes e/ou protocol izar petigoes em meio 
eletronico. 
Ar t . 6 ° 0 encaminhamento de pegas processuais pelos jur isd ic ionados, inclusive as petigoes 
iniciais, observara o Ato TRT GP n ° 106 /2008 , que inst i tu iu o Sistema de Protocolo Digital do TRT 
da 1 3 a Regiao. 
Ar t . 7 ° Compete ao Servigo de Cadastramento Processual, por meio das segoes que f o rmam sua 
est ru tura admin is t ra t iva : 
I - receber e autuar os processos eletronicos de natureza or ig inar ia, classif icando-os nos termos 
do Regimento In terno desta Corte e remetendo-os a Secretaria do Tr ibunal Pleno para 
distr ibuigao, com observancia do Provimento TRT SCR n ° 1/2003, quanto aos dados cadastrais 
obr igator ios para a sua autuagao, bem como da Lei n° 11 .419 /2006 e da Instrugao Normat iva n° 
30 , do Tr ibunal Super ior do Trabalho, quanto as pecul iar idades inerentes ao processamento 
eletronico das agoes; 
I I - cadastrar advogados e usuarios no Portal de Servigos disponivel na pagina oficial do TRT da 
1 3 a Regiao, observadas as disposigoes cont idas no Ato TRT GP n° 1 0 6 / 2 0 0 8 ; 
I I I - disponibi l izar um serv idor, durante o horario de a tend imento ao publ ico, para f ins de 
prestar informagoes as partes e advogados quanto a util izagao dos equipamentos de 
digital izagao e de acesso a rede mundia l de computadores , disponlveis aos interessados, 
consoante disposto no art . 5 ° precedente. 
Ar t . 8 ° Havendo vinculagao ent re os processos eletronicos referidos no ar t . 1° desta Resolugao e 
agoes que t r am i t am na pr imeira instancia, e m autos f isicos, nelas devem ser cert i f icadas as 
decisoes proferidas e let ronicamente por este Regional. 
Ar t . 9 ° Quando o Juiz Presidente ou Relator condutor do processo eletronico delegar poderes ao 
Juiz de pr imeira instancia para realizagao de ato inst rutor io , deverao ser observadas, na 
consecugao deste, as diretr izes tragadas na presente Resolugao. 
Ar t . 10. A carga e a remessa de processos eletronicos or ig inar ios deste Regional para o 
Ministerio Publico do Trabalho, por determinagao do Juiz Presidente ou Relator, serao realizadas 
pela Segao de Classificagao e Autuagao do Servigo de Cadastramento Processual, de fo rma 
semelhante ao procedimento adotado para os recursos interpostos em autos eletronicos 
provenientes das Varas do Trabalho de Santa Rita/PB. 
Ar t . 1 1 . A Secretaria de Tecnologia e In formagao - STI promovera meios para que a devolugao 
de autos eletronicos pelo Ministerio Publico do Trabalho esteja dev idamente registrada no 
s is tema, com o proposito de possibi l i tar melhor contro le do acervo de processos dessa natureza 
por este Regional. 
Ar t . 12. Esta Resolugao Admin is t ra t iva ent rara em v igor e m 16 /03 /2009 . 

Obs. : Ausente, jus t i f i cadamente , Sua Excelencia o Senhor Juiz Francisco de Assis Carvalho e 
Si lva. Convocada Sua Excelencia a Senhora Juiza Ana Clara de Jesus Maroja Nobrega, nos 
te rmos do Art igo 29 do Regimento In te rno . 

VLADIMIR AZEVEDO DE MELLO 
Secretar io do Tr ibunal Pleno 

« Voltar 

A v . C o r a l i o S o a r e s de Ol ive i ra , S / N , C e n t r e - J o a o P e s s o a / P B - (prox P r a e a da I n d e p e n d i n c i a ) - 58013-260 - C N P J : 02.6S8.544/0001-70 
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AQUI 

ATO TRT GP N° 096 /2009 Joao Pessoa, 30 de abri l de 2009 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DECIMA TERCEIRA REGIAO, no uso 
de suas atr ibuigoes legais, regimentais e 

CONSIDERANDO os principios que regem a Administragao Publica, preconizados no ar t igo 37 da 
Constituigao da Republica, especia lmente, o da ef iciencia, e o cr i ter io de "adogao de fo rmas 
s imples, suficientes a propiciar adequado grau de certeza, seguranga e respeito aos direi tos dos 
admin is t rados" , previsto no paragrafo unico, inciso X I , do ar t igo 2 ° da Lei n ° 9 . 7 8 4 / 1 9 9 9 ; 

CONSIDERANDO a necessidade de buscar maior celeridade e eficacia na t rami tagao dos 
protocolos, no ambi to deste Regional, ut i l izando os recursos de informat ica a tua lmente 
d isponiveis; 

CONSIDERANDO a edigao da Lei n ° 11 .419 , de 19 de dezembro de 2006 , que t ra ta de processo 
eletronico e, ent re outras providencias, preve a t rami tagao processual e m meio to ta lmente 
e let ronico; 

CONSIDERANDO que o C Tr ibunal Super ior do Trabalho edi tou ato dispondo sobre o Processo 
Admin is t ra t ivo Eletronico, no ambi to daquela Corte Super ior ; 

CONSIDERANDO as agoes tecnologicas inseridas no Sistema Unif icado de Administragao de 
Processos - SUAP, que consol idaram a digital izagao de pegas nos protocolos admin is t ra t ivos da 
1 3 a Regiao com a uti l izagao da assinatura d ig i ta l , possibi l i tando o uso do Sistema de 
Processamento Eletronico de Protocolos no Tr ibuna l ; 

CONSIDERANDO que, na sede do Tr ibunal Regional do Trabalho, nao existe problema de 
velocidade no Sistema Unif icado de Administragao de Processos - SUAP; 

CONSIDERANDO que o Tr ibunal ampl iou o l ink da in ternet de 2MB para 8MB, o que confere aos 
setores admin is t rat ivos mais velocidade na hora da inclusao das pegas iniciais no SISPAE; 

SUAP esta, CONSIDERANDO que o Sistema Unif icado de Administragao de Processos 
tecnolog icamente, pronto para receber os pedidos formulados no SISPAE; 

CONSIDERANDO a f lagrante contr ibuigao que este Tr ibunal proporcionara para a preservagao do 
meio ambien te , haja vista que a digital izagao dos processos admin is t rat ivos contr ibuira para a 
economia de papel , de consumiveis para impressoras (car tuchos, tonners ) , de energia eletr ica e 
sensivel diminuigao no desmatamento das f lorestas para extragao de celulose; 

CONSIDERANDO que, no ano de 2008 , a Secretaria de Gestao de Pessoas (serv idores) , Nucleo 
de Magistrados (magis t rados) e Servigo Medico (pedido de atestado) protocol izaram 1.897 
protocolos, que t i ve ram t rami tagao to ta lmente eletronica, demonst rando tota l funcional idade do 
S is tema; 

CONSIDERANDO o momento historico que v ive o TRT da 1 3 a Regiao, com as implantagoes dos 
procedimentos judiciais eletronicos na pr imeira e segunda instancias; 

CONSIDERANDO, f ina lmente , a edigao da Instrugao Normat iva n ° 3 0 / 2 0 0 7 , do Conselho 
Super ior da Justiga do Trabalho, que regu lamentou a apl icabi l idade da Lei n° 11 .419, de 19 de 
dezembro de 2006 , pelos Tr ibunais Regionais do Trabalho; 

R E S O L V E 

CAPITULO I 

Da Implementagao do Processo Admin is t ra t ivo Eletronico 

Ar t . 1° Imp lan ta r , no ambi to do Tr ibunal Regional do Trabalho da 1 3 a Regiao, o sistema de 
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processamento em meio eletronico dos procedimentos admin is t ra t ivos. 

Ar t . 2 ° O uso do meio eletronico para processamento dos protocolos admin is t ra t ivos na 1 3 a 

Regiao e obr igator io , se jam eles or iundos de pleitos de servidores ou de qualquer out ra 
natureza. 

Ar t . 3 ° O SUAP - Sistema Unif icado de Administ racao de Processos sera o meio para autuagao, 
t rami tagao e consulta dos protocolos admin is t ra t ivos eletronicos, inclusive jun tada de petigoes, 
instrugao e decisao da Administragao. 

Ar t . 4 ° O SISPAE - Sistema de Protocolo Admin is t ra t ivo Eletronico sera uti l izado para iniciar o 
processamento eletronico de todo e qualquer ato processual admin is t ra t ivo prat icado no ambi to 
deste TRT, tais como: requer imentos, memorandos , oficios, informagoes e m gera l , e n f i m , toda e 
qualquer manifestagao uni lateral dir igida a Administ ragao deste Regional que tenha por f im 
imediato adquir i r , resguardar, t ransfer i r , modi f icar, ex t ingu i r e declarar d i re i tos, ou impor 
obrigagoes aos adminis t rados ou a propria Administ ragao. 

Ar t . 5 ° Apos o envio da inicial, de fo rma eletronica, pelo SISPAE, o Servigo de Cadastramento 
Processual procedera a protocol izagao, in formando ao requerente, por e -mai l , o numero do 
protocolo no fo rmato centra l , numero e ano (CCC/NNNNN/AAAA) respect ivamente. 

CAPITULO I I 

Da Atuagao dos Gestores no Processo Admin is t ra t ivo Eletronico 

Ar t . 6 ° Quando, devido a natureza do requer imento ou e m razao da solicitagao inicial, fo r 
necessaria a anexagao de documentos, o Gestor da unidade devera autent icar as pegas 
documenta is digi tal izadas, usando, no SISPAE, o login de acesso ao SUAP. 
Paragrafo unico. Todo e qualquer ato admin is t ra t ivo sera formal izado no processo eletronico no 
fo rmato PDF (Portable Document Format ) . 

Ar t . 7 ° Os gestores das unidades sao competentes para moni torar o processamento eletronico 
do ato admin is t ra t ivo prat icado por seus subordinados, de modo a garant i r o func ionamento 
ef iciente do SISPAE ADMINISTRATIVO. 

Ar t . 8 ° Cabera a Secretaria de Gestao de Pessoas in fo rmar a Secretaria de Tecnologia da 
In formagao as mudangas dos dir igentes das unidades e seus respectivos subst i tu tos, man tendo , 
ass im, atual izado o cadastro de gestores. 
Paragrafo unico. Serao considerados gestores das unidades o di r igente e seu subst i tu te legal. 

Ar t . 9 ° Apos a autent icagao dos documentos pelo Gestor, o procedimento admin is t ra t ivo sera 
env iado, au tomat i camente , para o Servigo de Cadastramento Processual, para protocol izagao, a 
excegao dos requer imentos de magistrados e serv idores, que serao encaminhados d i re tamente 
aos setores de dest ino, conforme o caso. 

CAPITULO I I I 

Das Assinaturas Eletronica e Digital 

Ar t . 10. A assinatura dos atos produzidos no protocolo eletronico devera ser realizada por meio 
do banco de logins e senhas do SUAP ou da assinatura digi tal baseada no ICP-Brasi l . 
Paragrafo unico. Na impossibi l idade de realizagao da assinatura eletronica ou d ig i ta l , o 
documento fisico (papel) sera assinado manua lmente , digi tal izado e jun tado ao protocolo 
admin is t ra t ivo e let ronico, cert i f icando-se nos autos. 

Ar t . 1 1 . Todo magist rado e servidor devera ter seu login e senha cadastrados no SUAP, 
obedecendo regras expl ic i tadas na Instrugao Normat iva TST n ° 30 /2007 . 

CAPITULO IV 

Dos Documentos, da Consulta, da Seguranga e da Juntada do Protocolo Admin is t ra t ivo Eletronico 

Art . 12. Os documentos produzidos e le t ron icamente ou os convert idos em arquivos digitais e 
jun tados ao protocolo e letronico, com garant ia da or igem e de seu s ignatar io , na fo rma 
estabelecida neste A to , sao considerados originais para todos os efeitos legais. 
§ 1° Os originais dos documentos digi tal izados e rest i tu idos aos interessados deverao ser 
conservados ate que decaia o dire i to da Administragao de rever o ato admin is t ra t ivo te rminat ivo 
eventua lmente prat icado no processo. 
§ 2 ° Os originais e m meio f isico relat ivos a notas f iscais, contratos e documentos de empresas 
contratadas pelo Tr ibunal , apos a digital izagao e jun tada ao processo eletronico, deverao ser 
remet idos a unidade responsavel pelo a rqu ivamento . 

Ar t . 13. O protocolo admin is t ra t ivo eletronico estara disponivel para vista dos autos ou consulta 
pelos interessados, na In t rane t , In te rne t ou SUAP. 

http://www.trtl 3 .ius.br/engine/subinterna.php 12/05/2011 

http://www.trtl
http://ius.br/engine/subinterna.php


Tribunal Regional do Trabalho 13a Regiao Pagina 3 de 3 

Art . 14. Cabera a STI - Secretaria de Tecnologia da In formacao disponibi l izar s istemas de 
seguranga de acesso que pro te jam os autos do processo admin is t ra t ivo eletronico e permi tam o 
seu armazenamento em meio seguro, que garanta a preservagao e a integr idade dos seus 
dados, sendo dispensada a formagao de autos complementares. 

Ar t . 15. A jun tada ou apensamento de um protocolo admin is t ra t ivo eletronico a outro sera 
efetuada com a anexagao dos documentos daquele a este, cert i f icando-se o ocorr ido nos autos e 
no andamento processual. 
Paragrafo unico. O eventual desent ranhamento de arquivos ou pegas do processo admin is t ra t ivo 
eletronico devera ser cert i f icado nos autos. 

CAPITULO V 

Da Responsabil idade dos Usuarios do Sistema 

Ar t . 16. Sao de exclusiva responsabi l idade dos usuarios: 
I - o sigi lo da assinatura e let ronica, nao sendo possfvel, em qualquer h ipotese, alegagao de seu 
uso indevido; 
I I - a preparagao dos documentos digitals e anexos, em conformidade com as restrigoes 
impostas pelo s is tema, no que diz respeito as caracterfst icas tecnicas. 

CAPITULO V I 

Das Disposigoes Finais 

Ar t . 17. Incumbe as unidades admin is t ra t ivas, por meio de servidores designados para tal f i m , 
ver i f icar no Sis tema, d iar iamente , a existencia de protocolos eletronicos pendentes de 
providencias. 

Ar t . 18. O uso inadequado do Sistema de Protocolos Adminis t rat ivos Eletronico que cause 
prejuizo aos interessados ou ao Tr ibunal esta suje i to a apuragao de responsabi l idade e a 
aplicagao de sangoes admin is t ra t ivas. 

Ar t . 19. Ficam conval idados os atos prat icados por meio e letronico, a te a data de publicagao 
deste A to , desde que at ingidas suas f inal idades e nao tenham causado prejuizo aos interessados. 

Ar t . 20 . Os casos omissos per t inentes a mater ia t ra tada neste Ato serao submet idos ao 
Presidente do Tr ibunal , por in termedio do Diretor Geral da Secretar ia. 

Ar t . 2 1 . Este Ato entra em v igor no dia 25 de maio de 2009 . 

Revogam-se as disposigoes em contrar io . 

Publique-se no B.I . e D.J_e, 

EDVALDO DE ANDRADE 
Juiz Presidente 

« Voltar 

Av. C o r a l i o S o a r e s d e O l i v e i r a , SIN, C e n t r o - J o a o Pessoa/PB - (prox P raca da I n d e p e n d e n t ^ ) - 58013-260 - C N P J : 02 ,658.544 /0001-70 
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1° Forum Eletronico do Brasil ja esta em funcionamento le/os/zoosl 

Um F6rum onde o processo tramita do inicio ao final sem uma unica folha de papel, sem 
uma impressao sequer. E o primeiro 1 0 0 % e let rdr t ico do Brasil . Assim e o F6rum do 
Trabalho de Santa Rita, que entrou em funcionamento hoje com a i nauguracao da 2 a Vara 
do Trabalho, Distribuicao e Central de Mandados. E o primeiro processo digital j a esta em 
tramitacao, distribuido na so len idade pelo ministro Corregedor Geral da Justica do 
T raba lho , Joao Oreste Dalazen, e pela p res iden te do Tr ibuna l Regional do T raba lho da 
Para iba, Ana Clara Nobrega. 

Para a instalacao da nova VT de Santa Rita foi necessario o deslocamento da estrutura da 
unidade de Taperoa, por recomendacao do proprio ministro na correicao do ano passado. 
O ju iz t i t u l a r da un idade e An ton io Eudes Vie i ra Jun io r , que a tuava e m Taperoa, e assume 
t a m b e m a direcao do Fo rum. 

Uma parceria do Tribunal Regional do Trabalho com a Caixa Economica Federal viabilizou 
a ampliacao do predio para o ab r igo da 2 a un idade e dos setores administrativos. Apos o 
hasteamento das bandei ras do Bras i l , Paraiba e da Just ica do Traba lho , fe i to pelo m in i s t ro 
Dalazen, pe lo advogado Paulo Mala e pela juiza-presidente, houve a apresentacHo da 
Banda de Musica do 15° Batalhao de Infantaria. 

Recomendacao acatada 

O ministro Joao Oreste Dalazen iniciou seu discurso lembrando uma frase poetica em que 
diz: "Se os homens calarem, as proprias pedras clamarao". A citacao f o i justif icada pelo 
ministro, que afirmou ser um homem de sorte. "Prova disto e este evento em que tenho o 
pr iv i leg io de participar e testemunhar". Dalazen lembrou que durante a Correicao 
Ordinaria rea l izada na Paraiba no ano passado, recomendou a ex t incao da Vara de 
Taperoa e instalacao de uma nova unidade em Santa Rita. 
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"Numa demonstracao de avanco e de novos tempos, o TRT, nao apenas acolheu a minha 
recomendacao, como, num gesto de inteligencia, foi alem. Sob a lideranca da ju iza Ana 
Clara Nobrega, instalou a nova Vara e criou o primeiro Forum totalmente eletronico do 
Pais", disse o ministro, destacando que a Justica do Trabalho brasileira viveu hoje um 
momento inesquecivel. 

Joao Oreste Dalazen disse que as Varas Eletronicas vao oferecer inumeras vantagens para 
os jurisdicionados e advogados, que vao poder transmitir e receber peticoes a distancia, 
sem a necessidade da presenca fisica nos baicdes das secretarlas. "A Justica do Trabalho 
da Paraiba estara 24 horas de portas abertas a disposicao dos interessados". Fez questao 
de destacar o efeito ecologico que as Varas vao proporcionar. "Serao poupadas toneladas 
de papel e agua, alem da preservacao de milhares de arvores. E uma medida afinada com 
a politica de preservacao ambiental. Uma diretriz que proporciona economia de tempo e 
reducao de gastos publicas. E o futuro j a ao nosso alcance", afirmou o ministro. 

Ele destacou ainda que e bom poder constatar o dinamismo da gestao do TRT paraibano, 
preocupada com a conquista de beneficiar a Paraiba e em especial a cidade de Santa Rita. 
Juiz Antonio Eudes: orgulho em integrar a Justica do Trabalho 

Juiz Antdnio Eudes: orgulho em integrar a Justica do Trabalho 

O juiz Antdnio Eudes Vieira Junior, titular da 2 a Vara do Trabalho de Santa Rita e diretor 
do Forum Jose Carlos Arcoverde Nobrega disse que se orgulha em integrar a Justica do 
Trabalho da Paraiba. "Uma Justica seria, voltada para o jurisdicionado. E um Regional 
comprometido em prestar um trabalho agii que agora abre as portas de mais um Forum, 
sendo o primeiro do pais totalmente eletronico". observou 

Ana Clara: dever cumprido 

A presidente do TRT, juiza Ana Clara Nobrega disse em seu discurso que estava movida 
pelo sentimento do dever cumprido enquanto Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho da Paraiba e de alegria enquanto cidada. "Tenho a honra de dizer que estamos 
presenciando um dia historico para a Justica Brasileira", revelou. A magistrada destacou 
que foi em maio passado que a cidade de Santa Rita recebeu a l a Vara do Trabalho 
Eletronica e que agora, nos mesmos moldes, recebe a 2 a , com todos os procedimentos 
processuais via computadores, sem a Impressao de nenhuma peca. 
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"E u m grande avanco para u m Forum que foi inaugurado e m dezembro de 2006, na 
operosa gestao do meu colega, o juiz Afranio Meio", lembrou a juiza-presidente, 
adiantando que a instalacao de um F6rum da Justica do Trabalho eletronico significa o 
inicio de uma nova era, um avanco que vai trazer celeridade nas acdes da Justica 
Trabalhista no Estado. 

O municipio de Santa Rita e piloto no projeto de Varas do Trabalho Eletronicas na Paraiba. 
De acordo com a juiza-presidente o modelo sera espalhado para todo o estado em pouco 
tempo. Na segunda quinzena de outubro Campina Grande tera sua primeira VT eletronica. 
A juiza Ana Clara agradeceu a parceria com a Calxa Economica Federal, que possibilitou a 
ampliacao do atual predio do Forum. 

Ela agradeceu tambem ao juiz titular da Vara do Trabalho de Santa Rita, Antdnio Eudes 
Vieira Junior e toda a equipe e aos servidores da Secretaria de Tecnologia da Informacao, 
dirigida pelo servidor Max Frederico Guedes Pereira. Estiveram presentes ju izes do TRT 
da Paraiba, Vicente Vanderlei, Ana Madruga, Afranio Meio e Carlos Coelho, bem como o 
presidente da Amatra 13, juiz Andre Machado, ju izes de Primeira Instanc ia , diretores e 
servidores do TRT e autoridades representando todos os poderes. 
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Voce esta aqu i ; Pagina In i c i a l s* Not i c ias * P r ime i ra Cor re igao E le t ron i ca e rea l i zada no TRT da Para iba 

Primeira Correicao Eletronica e realizada no TRT da Paraiba 
2 3 / 0 7 / 2 0 0 9 - OOhOO 

O p r e s i d en t e e c o r r e g e d o r do T r i b u n a l Reg iona l do T raba l ho , j u i z Edva ldo d e A n d r a d e , fez a p r i m e i r a Cor re igao 
Per iod ica O rd i na r i a de f o r m a e l e t r on i c a . A Cor re igao a c o n t e c e u na 4 a Va ra do T r a b a l h o de Joao Pessoa e o n o v o 
m e t o d o e v i t o u q u e 3 1 2 fo lhas d e processos , q u e e s t a v a m sendo ana l i sadas , f o s s e m ass i nadas de p u n h o . 0 j u i z -
p r e s i d en t e so p rec i sou ass ina r u m a un i ca v e z d e f o r m a d i g i t a l , u t i l i z ando o c adas t r e d e l og in e senha , f a cu l t a do 
pe lo A r t i g o 4 a , I n c i so 2° da Lei d o Processo E le t ron i co . 

U m p r o g r a m a c r i ado pela Sec re ta r i a de Tecno log i a da I n f o r m a g a o do TRT p e r m i t e q u e os p rocessos a s e r e m 
co r r e i c i onados s e j a m ge r ado s e l e t r o n i c a m e n t e . Basta q u e os s e r v i d o r e s da Co r r egedo r i a a c i o n e m u m c o m a n d o 
espec i f i co e a Cor re igao a con t e ce d e f o r m a e l e t r on i ca . 

A Cor re igao E le t ron i ca da c on t r o l e ab so l u t e s o b r e os p rocessos v i s t o s , i n c l u s i ve c o m as obse r vagoes f e i t a s e m 
retagao a t r a m i t a g a o , q u e sao c h a m a d o s d e ' d e spachos co r re i c i ona i s ' . "Na 4 3 Va r a c on s t a t e i o q u e j a v i n h a 
o u v i n d o , q u e a u n i d a d e es ta e m p lena n o r m a l i d a d e , g ragas ao e m p e n h o e ded i cagao dos m a g i s t r a d o s e 
se r v i do r e s " , d i sse o j u i z Edva ldo de A n d r a d e . 

A 4 a Va r a do T r a b a l h o de Joao Pessoa t e rn c o m o T i t u l a r a j u i z a M i r t e s T a k e k o S h i m a n o e e c o m o s u b s t i t u t e s , os 
j u i z e s L i nd i na l do SMva Ma r i nho e Marce l l o W a n d e r l e y Maia Paiva. A Cor re igao E le t ron i ca na 4 a Va ra a c o n t e c e u no 
pe r i odo d e 0 7 a 0 9 d e j u l h o . Foi a p r i m e i r a Va ra da Cap i t a l a r e cebe r a v i s i t a co r re i c i ona l apos a imp l a n t agao do 
processo e l e t r on i c o , q u e a con t e c eu no d ia 1° d e j u n h o u l t i m o . 

De a co rdo c o m o d i r e t o r da Sec r e t a r i a d e Tecno l og i a da I n f o r m a g a o do TRT, Max Freder i co Guede s Pere i ra , a 
Sec r e t a r i a da Co r r egedo r i a , so l i c i t ou e a ST I e f abo r ou u m m o d u l o d e n t r o d o Suap - S i s t ema Un i f i cado d e 
A c o m p a n h a m e n t o de Processo, de Cor re igao E l e t ron i ca . "Esse m o d u l o p e r m i t e s e l e c i ona r u m pe r c en t ua l de 
processos da Va ra do T r aba l h o , r a n d o m i c a m e n t e , por n u m e r o s pares ou po r n u m e r o s i m p a r e s , pa ra q u e a equ i p e 
da Cor re igao possa a t u a r nesses p rocessos , e x a r n i n ando sua s pegas e l e t r o n i c a m e n t e e p o s t a n d o os de spa chos c o m 
as s i n a t u r a e l e t r on i c a " , r eve l ou Max Guedes . 

Fonte: TRT 13- PB 
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r Modernidade: TRT faz historia ao inaugurar Sala Cofre 14/10/2010**] 

Esta quinta-feira, dia 14 , representa u m marco h is to r ico para o T r ibuna l do Traba lho da 
Para iba. Pioneiro na implantagao do processo e le t ron ico na Just ica Traba lh is ta bras i le i ra , 
o TRT ganha, a par t i r de hoje, u m equipamento que dara t o t a l seguranca a seus processos 
e arquivos e le t ron icos . Logo mais as 16h, na sede do Regional, sera inaugurada a Sala 
Cofre. O presidente, desembargador Edvaldo de Andrade esta convidando magistrados e 
servidores para a solenidade. 

*Sess6es 
WiVivd 

ROVIMENTO 
NSOLIDADO 

C L I Q U E 
AQUI 

i 1 

Ja a partir de novembro o Regional passara a funcionar 1 0 0 % de forma eletronica. O 
processo fisico deixara de existir quando o procedimento for instalado nas 7 ultimas 
Varas do Trabalho do interior. Sera o primeiro o rgao do Poder Judiciario no Brasil a 
trabalhar, exclusivamente, com processos eletronicos. E, para suportar o impacto e 
garantir a imprescindivel p ro tecao dos ativos de informatica, o Regional tera sua Sala 
Cofre. 

O que e uma Sala Cofre 

A Sala Cofre assegura a continuidade dos serv ices prestados a poputacao, via internet, 
mesmo em caso de sinistro, como incendio, inundacao e ate desabamento. A Sala 
funciona como uma especie de caixa preta de um av iao, mantendo intactas as 
informacdes que ficam la dentro. E um espaco que abriga todos os equipamentos que 
armazenam os dados do Tribunal 

E neste ambiente denominado Sala Cofre ficara o Data Center, que e o coracSo do TRT 13, 
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compos to de um c o n j u n t o de equipamentos interligados como serv idores , switchs, 
storages, routers, appliance, softwares, aplicacoes e banco de dados entre ou t ros . Nao fo i 
facil fazer a movimentacao desta estrutura para o novo ambiente. 

Segundo o diretor da Secretaria de Tecnologia da Informacao do TRT, Max Frederico 
Feitosa Guedes Perei ra, a movimentacao para o novo loca l , Sala Cofre, foi mu i t o 
importante para o Tribunal. Etapas de planejamento, desenvolvimento, documen tacao , 
desmon te , moving, transporte, armazenamento, t es tes e, em segu ida , restabelecer toda a 
es t ru tu ra de forma ef icaz e eficiente. E t u d o com 62 horas an tes do prazo estabelecido. 

Para isto a equipe da Coordenacao de Tecnologia e Suporte Tecnica, Coordenada por 
Paulo Serg io Costa, su rp reendeu , com des taque ainda para Caio Mendonca, Ricardo Jose e 
Romulo Alexandre "que merecem minhas homenagens pela dedicacao ao projeto e 
atuacao nesta delicada e importante instalacao da Sala Cofre. Estes servidores tern a 
comple ta nocao do papel que desempenham na cons t rucao da cidadania, nesta eta pa 
especifica com ded icacao, competencia e espirito de bem servir colaboraram para que os 
usuarios do Poder Judiciarios Trabalhista do Brasil possassem a ter mais confianca nos 
services produzidos pelo Tribunal da 1 3 a Regiao", disse Max Frederico, acrescentando que 
estar a servico e ser u t i l sao caracteristicas basicas de quern contribui para que o poder 
publico preste um servico de qualidade a populacao. 

Disse que vai solicitar a Secretaria de Gestao de Pessoas que inclua esses registros nos 
assentamentos funcionais dos servidores. E o mais importante: todo esse trabalho 
aconteceu ao mesmo tempo em que o u t r o grupo de servidores instalava mais duas Varas 
do Trabalho Eletronica, em Picui e Monteiro. 
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