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R E S U M O 

Em virtude do reiterado uso do documento eletronico (e-mail), por parte dos 
operadores do Direito e da sociedade como um todo, visualizou-se a perspectiva 
de investigacao, sob um vies cientif ico, acerca da admissibi l idade e uso desse 
mecanismo como instrumento probatorio no ambito do Direito Processual Civil 
Brasileiro. Com efeito, o tema proposto denomina-se: "A admissibi l idade do e-mail 
como meio de prova no Processo Civil Brasileiro" e visou o alcance dos seguintes 
objetivos: uma analise do instituto da prova, mais precisamente, das questoes 
referentes ao documento eletronico; a busca de nocoes acerca do e-mail e, 
principalmente, demonstrar a possibi l idade de admissao e uso do e-mail como 
meio de prova no processo civil brasileiro. A consecucao da pesquisa mostraram-
se apropriados os metodos: bibliografico, exegetico, historico-evolutivo e o estudo 
comparat ivo da legisiacao. O trabalho subdivide-se em tres capitulos, assim 
dispostos: o primeiro, t ratando da prova no direito processual civil brasileiro; o 
segundo capitulo, que explora o documento eletronico e, por f im, o capitulo 
terceiro, que recepciona o e-mail como meio de prova. No que pertine aos 
resultados, constata-se a apreensao dos principais aspectos referentes a prova, 
quais sejam: as especies previstas na legisiacao; o momento de sua util izacao; o 
seu objeto; assim como a questao da ilicitude e o emprest imo de provas 
provenientes de outros feitos; a absorcao de conteudos essenciais concernentes 
ao documento eletronico, a saber, informacoes acerca da existencia do correio 
eletronico (e-mail) e do seu emprego na justica brasileira, bem como a 
possibi l idade de fazer uso deste como meio de prova no processo civil. Conclui-
se, pois que existem duas correntes acerca da admissibi l idade do e-mail e, com 
base na corrente da admissibi l idade direta e condicionada verif ica-se a 
possibi l idade de fazer uso do e-mail como meio de prova atipica no processo civil, 
e, tendo em vista a ausencia de previsao legal, sugere-se a t i tulo de contribuicao 
para o meio academico, a insercao dessa nova especie probatoria no Codigo 
Processual Civil. 

Palavras-chave: meio de prova. documento eletronico. e-mail, 
admissibilidade. processo civil. 



R E S U M E N 

En virtud de la reiterada util izacion del documento electronic*) (e-mail), por parte 
de los operadores de Derecho y de la sociedad como un todo, se visualizo la 
perspectiva de invest igat ion, sobre un veis cientif ico, a cerca de la admisibi l idad y 
uso de ese mecanismo como instrumento de prueba en el ambito del Derecho 
Procesal Civil brasilefio. En efecto, el tema propuesto se denomina: "La 
admisibi l idad del e-mail como medio de prueba en el proceso civil brasilefio" y 
viso el alcance de los siguientes objetivos: un analisis del instituto de prueba, mas 
precisamente, de las cuest iones referentes al documento electronico; la busqueda 
de nociones a cerca del e-mail y, principalmente, demostrar la posibil idad de 
admision y uso del e-mail como medio de prueba en el proceso civil brasilefio. A l 
proseguir de la pesquisa se mostraron apropiados los metodos: bibliografico, 
exegetico, historico-evolutivo y el estudio comparat ivo de la legislacion. El trabajo 
se subdivide en tres capitulos, as i dispuestos: el pr imero tratando de la prueba en 
el derecho procesal civil brasilefio; el segundo capitulo, que explora el documento 
electronico y, por f in, el capitulo tercero, que recepciona el e-mail como medio de 
prueba. En lo pertinente a los resultados, constata se la retencion de los 
p r i n c i p a l s aspectos referentes de la prueba, cuales sean: las especies previstas 
en la legislacion; el momento de su util izacion; o su objeto; asi como la cuestion 
de la ilicitud y el prestamo de pruebas provenientes de otros procesos; la 
absorcion de contenidos esenciales concernientes al documento electronico, a 
saber: informaciones a cerca de la existencia del correo electronico (e-mail) y de 
su empleo en la justicia brasilena, asi como la posibil idad de hacerle uso como 
medio de prueba en el proceso civil. Se concluye, que existen dos corrientes a 
cerca de la admisibi l idad del e-mail y con base en la corriente de la admisibi l idad 
directa y condicionada se verifica la posibil idad de hacer uso del e-mail como 
medio de prueba atipica en el proceso civil, y teniendo en vista la ausencia de 
prevision legal, se sugiere a t i tulo de contr ibucion para el medio academico, la 
inser t ion de esa nueva especie probatoria en el Codigo Procesal Civil. 

Palabras Have: medio de prueba. documento electronico. e-mail. 
Admisibilidad. proceso civil. 
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I N T R O D U Q A O 

Com o advento da popularizacao do microcomputador, muitos 

individuos passaram a utiiizar a rede mundial de computadores e sofreram uma 

mudanca nos seus habitos e comportamentos. Dessas alteracoes surgiram novas 

reiacoes jur idicas ou novos fatos jur idicos a serem objeto de regulamentacao por 

parte do Direito. 

A internet, hoje, representa um dos instrumentos mais util izados para 

a consecucao de negocios e pratica de atos jur idicos, sendo de extrema 

importancia o estudo desta tematica, por nao se admitir que o legislador 

permaneca inerte as questoes relacionadas com esse novo ambiente. Diante da 

internet a expressao documento eletronico foi colocada em destaque, passando a 

integrar o vocabulario coloquial de todas as pessoas, enquanto usuarias de 

computador. 

Para que se investigue a questao, faz-se necessaria, primeiramente, 

a absorcao de uma nocao acerca do que vem a ser documentacao eletronica, 

assinatura digital, criptografia e chaves publicas porque, para a academia como 

um todo, o documento eletronico ainda e fonte de muitas discussoes, seja no 

piano material ou no processual, pois um dos maiores desafios dos ult imos 

tempos e a possibi l idade de substituicao dos documentos em papel por 

documentos eletronicos. 

Com a util izacao desse novo t ipo de documento, surge a 

problematica em tomo da sua veracidade e autenticidade como requisitos 

geradores de seguranca jur idica, para que se possibilite, ou nao, a sua aceitacao 

como meio de prova no processo civil. 
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Este estudo abordara, ainda, as correntes doutrinarias que 

endossam posic ionamentos favoraveis e contrarios a admissibi l idade desse novo 

meio de prova na seara processual civil, pugnando no sentido de que uma delas 

seja seguida, por corroborar a fundamentacao exposta. Ass im, o tema escolhido 

denomina-se: "A admissibi l idade do e-mail como meio de prova no processo civil 

brasileiro". 

Os objetivos deste trabalho cientif ico compreendem: uma analise do 

instituto da prova, mais precisamente a prova documental , que verif icara as 

questoes referentes ao documento eletronico; a busca de nogoes acerca do e-mail 

que sera norteada pela doutrina, jur isprudencia e legisiacao (nacional e 

estrangeira) e, principalmente, demonstrar a possibi l idade, ou nao, de admissao e 

uso do e-mail (documento eletronico) como meio de prova no processo civil 

brasileiro, vez que, com os avancos da informatica, sua uti l izacao tornou-se muito 

comum nas relagoes negociais, profissionais e pessoais. 

A metodologia a ser uti l izada para o desenvolvimento desta 

pesquisa sera a bibliografica, circunscrita ao referencial teorico composto por 

autores que tratam sobre o instituto da prova e o trabalho exegetico a ser 

realizado no ambito processual civil, bem como a traduzida no metodo historico-

evolutivo, no que tange aos documentos eletronicos e, especrficamente, o e-mail, 

considerado o meio de comunicacao mais presente no cotidiano das pessoas. 

No primeiro capitulo sera abordado o instituto da prova, tal como se 

apresenta no processo civil brasileiro, destacando-se: o seu conceito, a 

classif icacao; as especies previstas na legisiacao; o momento de sua util izacao; o 

seu objeto, bem como a questao da ilicitude e o emprest imo de provas 

provenientes de outros feitos. 
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Em outro capitulo sera apresentado o documento eletronico, 

mediante explanacao acerca do seu historico - desde o seu surgimento a 

uti l izacao nos dias atuais - suas especies; val idade jur idica; autenticidade e 

falsidade, culminando com uma analise sobre a questao da constatacao de sua 

autoria (atraves da assinatura digital) e o necessario quest ionamento sobre suas 

modal idades e forca probante. 

No ult imo capitulo tratar-se-a de uma das especies de documento 

eletronico, ou seja, o e-mail, popularmente conhecido como correio eletronico, no 

que tange aos aspectos doutrinarios e jurisprudenciais; a legisiacao nacional posta 

(abordando desde o primeiro projeto desenvolvido ate os que ainda se encontram 

em tramitacao na Camara dos Deputados e no Senado Federal sobre o tema); 

sua presenca no Direito Comparado e a problematica da sua admissibi l idade 

como meio de prova no processo civil. 

Essa tarefa de investigacao cientif ica procurara obter, como 

resultados: o conhecimento de peculiaridades a respeito do documento eletronico; 

a aquisipao de informacoes acerca da existencia do correio eletronico (e-mail) e 

do seu emprego na justica brasileira; a possibi l idade de fazer uso do e-mail como 

meio probante no processo civil e, a guisa de conclusao, oferecer, como 

contr ibuicao para o meio academico, caso seja constatada a hipotese de sua 

admissao, uma sugestao de insercao dessa nova especie probatoria no Codigo 

Processual Civil patrio. 
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CAPiTULO 1 A PROVA NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL 
BRASILEIRO 

1.1 Conceito 

Na convivencia em sociedade, nao raramente, ocorrem conflitos 

entre os cidadaos, os quais nem sempre sao resolvidos pelo consenso das partes. 

So quando se torna inviavel a solucao amigavel e havendo risco de dano efetivo a 

um dos lit igantes e que surge a necessidade de intervencao da ju r isd ie io estatal. 

Dai surge o processo, nada mais que um instrumento colocado a disposigao dos 

interessados que, mediante a aplicagao do direito material ao caso concreto, 

buscam a entrega do bem da vida, a pacif icacao social e a realizacao da Justica. 

Segundo o Codigo Processual Civil (CPC) o processo exterioriza-se 

e material iza-se atraves do procedimento; este, por sua vez, divide-se em: comum 

e especial. O comum, que ora interessa a este trabalho, possui dois ritos distintos, 

o sumario e o ordinario. O primeiro tern como principals caracterist icas a 

oral idade, celeridade e a concentragao dos atos processuais, bem como as 

hipoteses de cabimento previstas no artigo 275 do CPC. O rito ordinario possui 

uma nit ida divisao entre as fases: postulatoria, saneadora, probatoria e decisoria, 

e e justamente acerca da fase probatoria que tratara este capitulo. 

A fase probatoria ou instrutoria corresponde ao estagio em que as 

partes irao demonstrar a veracidade dos fatos por elas sustentada na inicial (fatos 

constitutivos do direito do autor) ou na resposta do reu (fatos modif icativos, 

extintivos ou impedit ivos do direito do autor e questoes de merito). As af i rmacdes 

de fato feitas por elas podem corresponder ou nao a verdade, portanto, as duvidas 
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sobre a veracidade const i tuem questoes que devem ser resolvidas pelo juiz, a 

vista da prova dos fatos preteritos relevantes. 

Ass im, provar consiste em convencer outrem acerca da verdade de 

um determinado fato, dividindo-se dessa forma em fmal idade - que e a convicgao 

de a lguem e destinatario - que e o receptor. A doutrina, por sua vez, conceitua a 

prova como sendo: "o instrumento por meio do qual se forma a conviccao do juiz a 

respeito da ocorrencia ou inocorrencia dos fatos controvert idos no processo" 

(CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, 2003, p. 348) e como "todo elemento que 

pode levar o conhecimento de um fato a a lguem" (GRECO FILHO, 2003, p. 181); 

como "o meio e o modo de que se usam os lit igantes para convencer o juiz da 

verdade da af i rmacao de um fato bem como o meio e modo de que se serve o juiz 

para formar sua conviccao sobre os fatos que const i tuem a base empir ica da lide" 

(MARQUES, 2 0 0 1 , p. 256); o "modo pelo qual o magistrado toma conhecimento 

dos fatos que embasam a pretensao das partes" (WAMBIER, 2002, p. 438); e, por 

f im, "o conjunto de elementos que levam ao convencimento da certeza de um fato" 

(RODRIGUES, 2000, p. 180). 

Com base nos varios concertos e lencados e seguindo, 

principalmente, o autor Wambier , constata-se que a prova e o meio util izado pelas 

partes para demonstracao da verdade dos fatos, v isando formar a conviccao do 

magistrado, a quern cabe proferir a sentenca com fundamento na verdade 

processual produzida atraves destes instrumentos, levantados durante todo o 

procedimento probatorio. 

1.2 Classif icacao 
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Alguns doutr inadores, como Greco Filho (2003, p. 182) e Marques 

(2001, p. 259-260) classif icam as provas segundo varios criterios, tais como: 

- quanto ao objeto: onde elas podem ser diretas e indiretas, sendo aquelas 

dest inadas a demonstrar o fato principal da demanda, ou seja, o depoimento, a 

confissao; e estas, tambem chamadas de indicios, presuncoes ou maximas de 

experiencia, que buscam a demonstracao de fatos acessorios ou circunstanciais 

(dos quais se podem obter a conviccao do fato principal e encontram-se 

encampadas no artigo 335 do CPC); 

- quanto ao sujeito de que emana, podem ser: pessoais, consist indo em 

depoimentos testemunhais; e reais, quer se tratem de objetos ou coisas; 

- quanto a preparacao, serao casuais quando forem produzidas sem um prepare 

anterior; e serao pre-consti tuidas quando criadas com f inal idade probatoria e m 

demanda futura. 

Rodrigues (2000, p. 183) ainda menciona a classif icacao quanto a 

forma de se produzirem as provas, pela qual pode ser: testemunhal ou oral, 

externando-se atraves da pessoa (ex.: o depoimento pessoal); literal que e a 

prova escrita (ex.:um contrato) e a material, que e a produzida atraves da propria 

coisa (ex.:a pericia). 

1.3 Meios de prova 

O Codigo Processual Civil estabelece em seu artigo 332 que: 

Todos os meios legais, bem como os moralmente legitimos. amm 
que nao especificados neste Codigo, sao habeis para provar a 
verdade dos fatos em que se funda a acusacao ou a defesa. 
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Da redacao do artigo e m questao observa-se que o diploma legal 

nao apresentou um rol taxativo de provas, mas, ao contrario, permitiu que fossem 

util izadas todas as provas admit idas pelo Direito e a moral, com o objetivo de 

formar a livre conviccao do juiz, tendo em vista que este nao pode julgar sem 

prova convincente do fato. 

Entre os meios de prova nao previstos no CPC, como exemplos, 

podem ser citados o reconhecimento de pessoas ou coisas e a reconstituicao de 

fatos, que sao previstos no Codigo Processual Penal e a doutrina ja vislumbra a 

sua util izacao, em tese, nas causas civeis, bem como a prova emprestada que 

sera tratada em um topico mais adiante. 

Como se sabe, os meios de prova consistem em subsidios, 

e lementos ou fontes util izadas pelo magistrado para colher a veracidade dos fatos, 

ao mesmo tempo em que se revelam como instrumentos de que se servem as 

partes para explicitar os acontecimentos que aduziram, ou seja, exercem uma 

dupla f inalidade. 

A lei processual civil estabelece os meios de prova do artigo 342 aos 

443 e, dada a sua complexidade e extensao, serao tratados, resumidamente, nas 

subsecoes seguintes, ja que os mesmos nao const i tuem escopo principal desta 

pesquisa. 

1.3.1 Do depoimento pessoal 

E cedico que no processo, nao ha pessoa mais bem informada sobre 

os fatos da causa que a parte; entao, e atraves da oitiva desta que o julgador toma 

conhecimento do desenrolar daqueles. 
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Segundo Greco Filho (2003, p. 202), sob o t i tulo de depoimento 

pessoal, duas f iguras distintas sao tratadas pelo CPC: o depoimento pessoal 

(propriamente dito) e o interrogatorio. O primeiro consiste no requerimento feito 

pela parte adversa com a f inal idade de provocar a confissao sobre os fatos 

controversos, devendo o mesmo ser tornado na audiencia de instrucao e 

ju lgamento; o segundo trata-se de um ato de iniciativa do juiz como meio de 

formacao do seu proprio convencimento, o qual nao visa a obtencao de confissao. 

1.3.2 Da confissao 

Consiste num ato probatorio e m que uma das partes reconhece 

como verdadeiro um fato contrario a seu interesse e favoravel ao adversario. 

Consoante, Frederico Marques (2001, p. 278-280), ela pode ser: 

- judicial - e a formulada no processo, que pode ser provocada (depoimento 

pessoal) ou espontanea (art. 349 do CPC); 

- extrajudicial - requerida fora do processo atraves de forma escrita ou oral, 

perante a parte contraria ou terceiros. 

Ambas possuem a mesma val idade e eficacia probatoria, desde que 

a extrajudicial seja feita por escrito e enderecada a parte ou a quern a represente. 

Seus efeitos podem ser rescindidos por a g i o anulatoria, se pendente o processo, 

ou por rescisoria caso haja sentenca desfavoravel ao confidents. 

E, segundo Greco Filho (2003, p. 206) e importante ressaltar que a 

confissao e indivisivel, nao podendo a parte beneficiada aceita-la no topico que a 

beneficiar e rejeita-la no que Ihe prejudicar; e nao pode ser aceita quando admitir 
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em ju izo fatos reiativos a direitos indisponiveis, consoante o disposto nos artigos 

354 e 351 do CPC, respectivamente. 

1.3.3 Da exibicao de documento ou coisa 

A prova de um fato podera estar l igada a apresentacao de um 

documento ou de uma coisa que nao se encontre em poder da pessoa que dela 

necessite para provar seu direito. Para que o interessado nao seja prejudicado na 

formacao de sua prova, podera entao ser determinada tal exibicao. 

De acordo com Marcato (2004, p. 1.085) a exibicao pode antecipar-

se a acao principal, como medida cautelar: exibicao preparatoria, ou requerida 

numa demanda e m curso: exibicao incidente. 

O juiz tarn bem pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, 

que se ache em seu poder. Se o requerido nao efetuar a exibicao ou fizer 

qualquer declaracao na forma e no prazo estatuido no artigo 357 ou, ainda, 

recusar-se, i legit imamente, a exibir o documento, o juiz admit ira como verdadeiros 

os fatos que, por este, se pretendia provar. 

Quando, entretanto, o documento ou a coisa estiver em poder de 

terceiro, o juiz mandara cita-lo para responder no prazo de dez dias. O terceiro 

deve informar ao ju izo sobre os fatos e as circunstancias de que tenha 

conhecimento em depoimento testemunhal. 

A o terceiro, a obrigacao imposta no artigo 3 4 1 , II do CPC 

corresponde ao dever de colaboracao com o Poder Judiciario, no esclarecimento 

da verdade. O dever a exibicao e m relacao a terceiro, e m cujo poder se achar o 

documento, dependera de que esse diga respeito aos fatos da causa e de que, 
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com a exibicao, nao the resulte prejuizo moral ou patrimonial. A inadmissibi l idade 

de recusa da exibicao ocorre nas hipoteses do artigo 358 do CPC. 

Se, com justo motivo, o terceiro se recusar a efetuar a exibicao, o 

juiz Ihe ordenara que proceda ao respectivo deposito e m cartorio ou noutro lugar 

designado, no prazo de cinco dias, impondo ao requerente que pague as 

despesas que advierem. Ainda e cabivel expedir-se mandado de apreensao de 

documento, ate mesmo com a requisicao de forca policial, quando necessario, e 

tudo sem prejuizo da responsabil idade por cr ime de desobediencia, segundo o 

artigo 362 do CPC. 

1.3.4 Da prova documental 

Na atual idade brasileira observa-se que o documento e todo 

elemento capaz de demonstrar a existencia de um fato. Marcato (2004, p. 1.115), 

em uma de suas licoes, apresenta a classif icacao dos documentos conforme 

alguns criterios que serao vistos a seguir. 

De acordo com o seu conteudo, eles podem ser escritos ou nao, 

sendo os primeiros, aqueles cujo teor corresponde a declaracoes diversas e 

compostas por sinais graficos referentes a l inguagem humana; os nao escritos sao 

os que envolvem sinais ou s imbolos diferentes da escrita, tais como fi lmes, 

gravacoes, entre outros. 

Em torno da dest inacao, costuma-se dividir os documentos escritos 

em instrumentos e documentos em sentido estrito. Instrumental e aquele produzido 

com o objetivo de dar forma e representar em concreto um determinado ato 

jur idico; os documentos em sentido estrito sao todos os demais idoneos a 
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representar os fatos nele contidos, sem a f inal idade imediata de servir de prova 

jurldica do ato. 

Segundo sua or igem, eles podem ser publicos ou privados. Publicos, 

de um modo gerai, sao os instrumentos e documentos elaborados por funcionarios 

publicos no exercicio de sua funcao ou, excepcionalmente, por determinadas 

pessoas no exercicio de funcao publica delegada; ja os privados, por exclusao, 

sao aqueles elaborados pelos particulares em suas atividades cotidianas. 

Greco Filho (2003, p. 210) traz, ainda, que os documentos podem 

ser originais ou copias. Documento original e o que fora criado primeiro, o que 

surgiu para a prova de negocios jur idicos ou ate mesmo sem essa f inalidade, 

enquanto a copia trata-se de uma reprodueao por processo fotografico, mecanico, 

fonografico ou de outra especie. 

Ainda, segundo este autor, e importante distinguir, no documento, a 

autenticidade da veracidade. A primeira refere-se a sua integridade formal, a sua 

material idade; a veracidade diz respeito ao conteudo, a sua conformidade com a 

verdade. 

Esse meio de prova compreende tambem muitas outras questoes 

relevantes levantadas pela doutrina, tais como: a forca probante dos documentos, 

a arguicao de falsidade de documento (que pode ser levantada por meio de acao 

autonoma, ex vi do exposto no artigo 4°, II, do CPC ou atraves de acao incidental 

no curso da demanda); o tempo de produgao da prova documental ; ate mesmo no 

que pertine aos documentos informaticos, que serao tratados nos capitulos 

seguintes e sao tidos como de suma importancia para a pratica processual civil. 
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1.3.5 Da prova testemunhal 

Segundo Barroso (2000, p. 168), a testemunha e um terceiro, 

estranho e isento em relagao as partes, que vem a ju izo trazer suas percepgoes 

sensoriais acerca de um fato relevante do qual tern conhecimento proprio. O artigo 

405 do CPC, por sua vez, estipula as hipoteses e m que ela nao pode prestar 

depoimento, seja pela sua incapacidade, suspeigao ou impedimento. 

Considerando que o homem e falho, a lgumas vezes, na 

exteriorizacao de suas percepgoes, o legislador trata a prova testemunhal com o 

resguardo necessario, refletindo sobre as restrigoes postas a admissibi l idade 

desse meio de prova como, por exemplo, quando o fato ja for provado por 

documento ou confissao da parte; se so por documento ou pericia puder o fato ser 

provado (art.400 do CPC); na comprovagao de contratos de valor superior ao 

decuplo do salario min imo (art. 401 do CPC), salvo se existente inicio de prova 

documental f ixando o limite maximo de dez testemunhas no total e tres para cada 

fato controverso, podendo o juiz dispensar o excesso e determinando a 

inadmissibi l idade para provar pagamento e remissao (art. 403 do CPC). 

1.3.6 Da prova pericial 

A pericia, segundo Marques (2001, p. 309), "e a prova destinada a 

levar ao juiz e lementos instrutorios sobre a lgum fato que dependa de 

conhecimentos especiais de ordem tecnica". Seguindo essa visao, verif ica-se que 

a prova pericial e um meio de suprir a carencia de conhecimentos tecnicos do juiz 

e traduz-se num trabalho realizado pelo perito, auxiliar da justiga nomeado para 
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esses fins, que verif icara o conjunto fatico litigioso e a partir deste extraira uma 

conclusao emit ida em forma de laudo. 

O artigo 420 do CPC preve que a pericia pode consistir em exame, 

vistoria e avaliacao. O primeiro visa a analise do estado em que se encontra um 

bem movel, semovente ou ate pessoas. O segundo busca avaliar a condicao de 

um bem imovel e o ult imo consiste e m atribuir valor monetar io a a lguma coisa ou 

tornar l iquida uma obrigacao. 

Outras questoes tambem importantes sao tratadas pela lei 

processual civil, tais como: os quesitos a serem formulados, os assistentes 

tecnicos, o procedimento para requerer a pericia e o pagamento desta. 

1.3.7 Da inspecao judicial 

Trata-se do ultimo meio de prova estabelecido no CPC que visa 

gerar no int imo do julgador percepcoes pessoais, ausentes na prova pericial. 

De acordo com Miriam Giusti; Rogerio Cell ino (2004, p. 90), para fins 

da realizacao dessa modal idade de prova, o juiz, assist ido por peritos ou nao, ira 

ate o lugar onde se encontra a pessoa quando assim julgar necessario para 

melhor veri f icacao ou interpretacao dos fatos que pretenda observar, seja quando 

a coisa nao puder ser apresentada em ju izo sem que se veri f iquem despesas 

consideraveis, ou, ainda, para f ins de reconstituicao do fato. 

1.4 Momentos da prova 
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Existe uma dist incao feita pelos doutr inadores a respeito dos 

momentos da prova, em que alguns indicam a existencia de tres (Marcato, 2004, 

p. 1210; Greco Filho, 2003, p. 193 e Theodora Junior, 2003, p. 385) e Machado 

(2004, p. 462) de quatro momentos. Segue-se comumente este ultimo 

entendimento, haja vista, consistir a valoracao ou apreciacao da prova no 

encerramento do procedimento probatorio. 

O primeiro momento compreende a proposicao ou requerimento da 

prova: para o autor, a prova dever ser postulada na inicial e para o reu, na 

contestacao. 

Em seguida vem o deferimento, exame da pert inencia ou admissao 

da prova em que se quest iona a re lev inc ia e pertinencia desta, ou seja, quando o 

juiz decidira sobre a real izacao de exame pericial, designacao de audiencia entre 

outros. 

A fase da producao ocorre quando a prova adentra ao processo 

visando formar o convencimento do juiz e este, por sua vez, proferira o resultado, 

momento em que exteriorizara o valor atr ibuido a prova, na oportunidade da 

valoracao. 

Os sistemas de apreciacao ou valoracao da prova conhecidos na 

histdria do direito processual civil sao: o legal, que esta totaimente superado, 

porque e a propria lei quern fornece o valor da prova, nao outorgando ao 

magistrado discricionariedade ao julgar; o da conviccao int ima que e o oposto do 

anterior, prevalecendo apenas a livre conviccao do juiz; e o livre convencimento 

motivado ou persuasao racional (que e regido pela exigencia const i tut ional de 

mot ivacao das decisoes) l imitando o juiz ao que consta nos autos mediante a 
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apl icacao das regras processuais; sendo este ultimo, o principio norteador do 

ordenamento patrio, segundo o artigo 131 do CPC. 

1.5 Do objeto da prova 

Como foi visto anteriormente a prova diz respeito aos fatos alegados 

pelas partes, eis a i o seu objeto. Seguindo, Marques (2001 , p. 258) anota que 

existe: 

O objeto em abstrato da prova que e tudo aquiio aue a le 
processual ad mite que deva ou possa ser demonstrado na 
instrucao e o objeto em concreto da prova que consiste em tudo 
que deva ser demonstrado no curso de determinado processo. 

Excepcionalmente o direito sera objeto de prova, segundo o artigo 

337 do CPC, apenas quando "a parte alegar direito municipal, estadual, 

estrangeiro ou consuetudinario, provar-lhe-a o teor e a vigencia, se assim o 

determinar o juiz". Ass im, observa-se que o juiz deve conhecer o direito federal e, 

quanto aos demais, que sao de apl icacao incomum ou limitada, pode atribuir as 

partes o onus da prova. 

Constata-se, tambem, com base na lei processual civil, que nem 

todos os fatos devem ser submetidos a at ividade probatoria, ou seja, o artigo 334 

do CPC dispensa a prova relativa aos fatos notorios - aqueles de conhecimento do 

homem medio; os af i rmados por uma parte e confessados pela parte contraria -

e m que a conf issao e o reconhecimento da veracidade dos fatos alegados pela 

parte ad versa; os fatos admit idos, no processo, como incontroversos, seja em 
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consequencia da confissao real ou atraves dos efeitos da revelia; e os fatos em 

cujo favor milita presuncao legal de existencia ou veracidade. 

Esta regra visa evitar a pratica de atos inuteis, part indo do 

fundamento de que const i tuem objeto de prova apenas os fatos controvert idos ou 

aqueles que, de a lguma forma, nao sejam suscetiveis de possibil itar desde logo 

ao juiz a conviccao acerca de uma ocorrencia, pois, e m algumas situacdes, 

surgem fatos que mesmo nao contestados e ate confessados por a lguma das 

partes podem ensejar a producao de provas como, por exemplo, um litfgio que 

verse sobre direitos indisponiveis ou, havendo lit isconsorcio passivo, um dos reus 

crie controversia acerca de um fato. 

Cabe ressaltar os requisitos para admissibi l idade da prova expostos 

pelo doutr inador Marcato (2004, p. 997), que sao: 

- a pertinencia: que estara preenchida toda vez que a prova recair sobre fato 

constitutive do direito do autor ou sobre os fatos modif icativos, impedit ivos ou 

extintivos desse direito; 

- a relevancia dos fatos para a decisao da causa, vale dizer, aqueles que de algum 

modo possam influir na solugao do litigio; 

- a adequacao da prova que se pretenda concretamente produzir e m cada caso; 

- o destinatario ou julgador: sujeito em funcao de cuja atividade peculiar os 

litigantes buscam reproduzir, nos autos, a realidade extraprocessual. 

Com base nisso, viu-se que o objeto da prova, no processo, sao os 

fatos pertinentes, relevantes, controvertidos, nao notorios e nao submetidos a 

presuncao legal. 

1.6 Do onus da prova 
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Sabe-se que, no processo, a vontade concreta da lei so se af irma e m 

prol de uma das partes se restarem perfeitamente demonstradas as alegacoes 

dos fatos. Ass im, a questao do onus da prova surge quando se verif ica a ausencia 

ou a precariedade na demonstracao daquelas. 

O processualista Wambier (2002, p. 446) af irma que o onus da prova 

pode ser conceituado como "a conduta que se espera da parte, para que a 

verdade dos fatos alegados seja admit ida pelo juiz e possa ele extrair dai as 

consequencias jur idicas pertinentes ao caso". 

Em atencao ao artigo 333 do CPC, que estabelece as regras gerais 

referentes a distribuicao do onus da prova, bem como ao conceito dado acima 

pelo doutr inador referido e part indo da premissa basica de que, quern aiega deve 

provar a veracidade do fato, constata-se que e atr ibuida ao autor a comprovacao 

dos fatos constitutivos de seu direito; do reu exige-se a prova dos modificativos, 

impedit ivos ou extintivos do direito do autor; a lem disso, ha a possibi l idade de 

convencao das partes a respeito da distribuicao do onus da prova, salvo se recair 

o acordo sobre direito indisponivel ou se se tomar excessivamente dificil o 

exercicio do direito pela parte. 

Em bora a rigor disso nao cuide expressamente o CPC, que somente 

trata da inversao consensual, nao se pode deixar de mencionar a hipotese da 

inversao a criterio do juiz, tendo como exemplo marcante o artigo 6°, VIII do 

Codigo de Defesa do Consumidor, que autoriza o juiz a promove-la, em beneficio 

do consumidor, quando presentes a hipossuficiencia deste ult imo ou quando 

verossfmeis os fatos por ele alegados. 

Segundo o processualista Greco Filho (2003, p. 187) o instituto do 

onus da prova e seus fundamentos decorrem de tres principios previos, quais 
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sejam: o principio da indeclinabil idade da jurisdicao, segundo o qual o juiz nao 

pode esquivar-se de proferir uma decisao de merito a favor ou contra uma parte; 

principio disposit ivo, pelo qual as partes cabe a iniciativa da acao e das provas, 

restando ao juiz apenas atividade de complementacao e a elas incumbindo o 

encargo de produzir as provas dest inadas a formar a conviccao do juiz; e o 

principio da persuasao racional na apreciacao da prova, onde o juiz deve decidir 

segundo o alegado e provado nos autos e nao segundo sua conviccao int ima. 

1.7 A falta ou insuficiencia de prova 

O magistrado, em dadas circunstancias e em face da ausencia ou da 

insuficiencia de prova podera ordenar, de oficio, e para formar o seu 

convencimento, a producao de prova necessaria a instrucao do processo, antes 

mesmo de encerrados os debates na audiencia de instrucao e ju lgamento ou de 

determinar a substituigao destes por memorials, consoante o artigo 130 do CPC, 

que assim enuncia: "cabera ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessarias a instrucao do processo, indeferindo as 

di l igencias inuteis ou meramente protelatorias". 

Mas essa iniciativa do juiz, no sent ido de completar a prova, 

somente se permite como atividade except iona l , e m casos muitos especiais, 

quando ele se encontre perplexo ante a prova produzida e dos autos resulte a 

possibi l idade de sair dessa perplexidade com a realizacao de outras provas, 

mesmo porque a posicao de julgador Ihe impoe o dever de manter-se equidistante 

das partes. 
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1.8 A prova ilicita 

No topico 1.3 retro viu-se que, e m consonancia com o artigo 332 do 

CPC, as partes devem fazer uso, em suas alegacSes, de meios de prova legais e 

moralmente legit imos, ou seja, que nao repugnam o senso etico e que nao sejam 

ilicitas. 

Meios legais sao os especif icamente discipl inados pelo Codigo 

Processual Civil e os moralmente legit imos sao aqueles que embora nao estejam 

previstos no CPC, sao aceitos como instrumento probatorio, a exemplo de f i lmes 

cinematograf icos, v ideos, gravagoes e mesmo fax e e-mails, conforme vislumbra o 

doutr inador Marcato (2004, p. 993). 

A Constituicao Federal, em seu artigo 5°, LVI enuncia que: "sao 

inadmissiveis, no processo, as provas obtidas por meios ilfcitos". 

E de se observar que nao so a proibicao do uso da prova ilicita e 

uma garantia const i tut ional , tambem o direito a prova o e. Ass im, a doutrina 

menciona o grande conflito posto entre os principios constitucionais do acesso a 

justica e do direito a prova de um lado e, de outro, o da proibicao do uso da prova 

ilicita. 

Atualmente, o processualista Wambier (2002, p. 447-448) aponta 

tres correntes que discipl inam o tema: 

- obstativa - e a que considera inadmissivel a prova obtida por meio ilicito em 

qualquer hipdtese e sob qualquer argumento, nao cedendo mesmo quando o 

direito em debate mostra elevada relevancia. Derivacao desse entendimento e a 

"teoria dos frutos da arvore envenenada", que considera que o ilicito na obtencao 

da prova contamina o resultado; 
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- permissiva - que aceita a prova obtida, por entender que o ilicito se refere ao 

meio de ob teng io da prova e nao a seu conteudo e m si; 

- intermediaria - a qual admite a prova ilicita, dependendo dos valores jur idicos e 

morais e m jogo, sendo esta a indicada como melhor pelo doutrinador, haja vista o 

carater publicistico do processo. 

Esta questao das provas il icitas cresce cada vez mais ante a 

util izacao de tecnologias capazes de permitir a obtencao de provas em detr imento 

dos direitos da personal idade. 

Ass im, inumeros entendimentos sao formulados e mais teorias sao 

levantadas, as quais nao serao aqui esmiucadas, por nao const i tuirem meta 

especif ica deste trabalho. Porem, merece destaque e seguimento a ultima 

corrente apresentada acima, que estabelece a admissao da prova obtida ou 

formada il icitamente quando inexista outra maneira para a demonstracao dos fatos 

em juizo, desde que estes fatos sejam considerados absolutamente necessarios 

para a tutela do direito sub judice. 

1.9 A prova emprestada 

A regra, ja vista, e a de que as provas sejam produzidas durante o 

transcurso do processo a que se referem, perante o juiz da causa e comumente 

durante a audiencia. Consoante, Giselle Kodani (2003, p. 02), aquela que e 

produzida em um processo de natureza jurisdicional, para nele, gerar efeitos e 

transportada para outro na forma de documento, conservando o seu valor 

originario, denomina-se prova emprestada. 
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O CPC nao regula expressamente a prova emprestada. Nao 

obstante, a util izacao, e m um processo, da prova que foi produzida em outro e 

possivel a luz das garantias constitucionais do processo, como, por exemplo, a da 

economia processual. 

Segundo a precitada autora, para a prova emprestada ser 

considerada valida e necessario que ela tenha sido colhida em processo 

jurisdicional; a identidade entre fatos provados e fatos probandos; a observancia 

das formal idades legais para colheita da prova no processo anterior; observancia 

das formal idades legais da prova documental no segundo processo, a lem de um 

outro requisito apontado por Wambier (2002, p. 444), que e a submissao ao 

principio do contraditorio, conferindo as partes, oportunidade para se 

manifestarem. 

Existem argumentos a favor e contra o uso da prova emprestada. 

Ass im, Giselle Kodani (2003, p. 03), entende ser possivel o seu uso com o 

fundamento: no principio da economia processual; na conveniencia diante das 

peculiaridades do caso concreto (em que o destinatario da prova e o ju izo e uma 

vez produzida, pertence ao processo e nao as partes) e, f inalmente, no fato de 

que a prova emprestada tera lugar quando for impossivel ou demasiadamente 

dificil a repeticao da prova ja produzida em outro processo. 

Ja Santos (1999, p. 366) af irma ser inadmissivel tal emprego 

argumentando existir uma lesao ao principio da oral idade e obstrucao a 

imediat idade entre o juiz e a prova. Ante as exposigoes feitas, entende-se possivel 

o uso da prova emprestada porque mesmo que o juiz do segundo processo nao 

tenha mant ido contato imediato e direto com a prova que foi t rasladada este fator 

nao impede a util izacao e valoracao da mesma na sentenca, pois, a exemplo das 
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provas colhidas nas cartas precatdrias e rogatorias, a prova emprestada sempre 

devera receber do julgador a carga valorativa compat ivel com a s i tuacao concreta, 

conforme enuncia o artigo 131 do CPC. 
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C A P I T U L O 2 O D O C U M E N T O E L E T R O N I C O 

2.1 Historico 

Desde a Ant iguidade, o meio de comunicacao util izado entre as 

pessoas era, predominantemente, a l inguagem escrita e a falada. Com o passar 

dos anos surgiu a informacao traduzida pela l inguagem do computador, sendo a 

rede mundial desses (a W W W - Wor ld W ide W e b - a area mult imidia da Internet) 

responsavel pela remessa das mensagens de forma instantanea. A Internet gerou 

uma verdadeira alteracao naqueles meios, criando uma forma agil de interacao 

para os individuos localizados de um ponto a outro do planeta, ou seja, uma 

revolucao tecnologica que chegou tambem a just ica e ao processo. 

A te a lgum tempo atras era comum ouvir dizer que os computadores 

iam acabar com o papel, mas esta informacao, aos poucos, deixou de circular, 

tendo em vista, ser exigivel a apresentacao dos originais de um ato processual 

que, por exemplo, foi transmit ido ao destino de or igem atraves do fax (fac-simile). 

Em contrapart ida, observa-se que essa conquista significa facilitar as partes e aos 

advogados o cumpr imento dos prazos, por exemplo, principalmente quando se 

encontram f isicamente distantes do orgao jurisdicional, dentre outras vantagens. 

Cabe ressaltar que, para que esse beneficio e tantos outros sejam 

efet ivados e necessario que os legisladores, apl icadores do Direito e o 

ordenamento jur idico brasileiro em si, se adaptem aos novos moldes informaticos, 

seja atraves do uso de sistemas de criacao de documentos eletronicos; da 

interpretacao e atual izacao dos institutes ja existentes; da viabil izacao na 
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formacao de t i tulos executivos; cr iacao de normas e, ate mesmo, em se 

disponibi i izando equipamentos para a recepcao dos atos processuais. 

Por outro lado, nao se pode esquecer que a lem das vantagens 

apresentadas, nasce para os usuarios consumidores a obrigacao de estarem 

atentos a forma em que sao operadas as informacdes, zelando, portanto, pela 

seguranca jur idica. 

2.2 Conceito 

Viu-se, anteriormente e em linhas gerais, que o documento consiste 

na representacao material de um fato e que, para ter forca probante, depende da 

juncao de varios fatores, tais como: or igem, autenticidade, veracidade e forma. 

Com o documento eletronico nao e muito diferente, porque conforme 

os concertos trazidos pelos estudiosos: "e a representacao de um fato 

concret izado por meio de um computador e armazenado em programa especif ico 

capaz de traduzir uma sequencia da unidade internacional conhecida como bits" 

(LEITAO JUNIOR, 2002, p. 15); "e a representacao nao material de um fato 

tendente a alcancar seguranca jur idica" ( ITAMAR JUNIOR, 2002, p. 19); "e uma 

sequencia de bits que, traduzida por meio de um determinado programa de 

computador seja representativa de um fato" (MARCACINI , 2002, p. 66). 

Confrontando-se os concertos, pode-se afirmar que a diferenca 

principal se concentra no meio e m que sao celebrados, pois os documentos 

tradicionais representam-se por escrito em papel e o documento eletronico 

representa-se por bits. 
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O doutr inador Marcacini (2002, p. 65), entende que o concerto atual 

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

pensamento ou fato que se quer perpetuar, e nao a coisa em que estes se 

material izam". Ele ainda acrescenta a necessidade do uso da criptografia 

assimetrica, que permitira o registro inalteravel do fato, meio esse que sera 

esmiucado em topicos posteriores deste capitulo. 

Interessante, mencionar a possibi l idade de se considerar o 

documento eletronico como documento. O documento e a exteriorizacao material 

de um fato, ou seja, uma coisa material e f is icamente tangivel, seja sua 

representacao feita atraves de escritos (escritura); graficos diversos da escrita 

(pinturas e desenhos); plasticos (miniaturas) ou estampados, que sao os 

documentos fonograficos, fotograficos e cinematograficos. Ass im, nao so de 

palavras escritas e feito um documento. 

De acordo com o autor mencionado, acredita-se, entao, na 

possibi l idade de considerar o documento eletronico um documento, tendo e m vista 

que nao se deve ficar preso ao meio f isico e m que aquele esta gravado e s im a 

representacao do fato e ao arquivo digital e m que esta armazenado, consist indo 

este documento eletronico em qualquer objeto material que contenha um texto 

escrito ou em elemento grafico dotado de signif icado jur idico e util izado ate 

mesmo, judicialmente, para provar um fato. 

2.3 Especies de documento eletronico 

Murtos estudiosos da area expoem de forma imprecisa e indireta 

esse assunto, porem, e sabido que documento eletronico tanto e o documento 
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formado pelo computador como o documento formado atraves do computador e, 

assim, os mais comuns sao: o fax; a prova judicial via satelite (depoimento); os 

contratos eletronicos; o interrogatdrio a distancia; o leilao judicial via Internet e o e -

mail, que sera anal isado no capitulo posterior. 

A lei n° 9.800/99 disciplina materia relativa ao emprego do fax (fac

simile) que e capaz de levar ao dest ino a imagem do documento original. Em seu 

artigo 1° permite a pratica, por meio daquele mecanismo, de "atos processuais 

que dependam de peticao escrita". O mesmo diploma enuncia no artigo 2° que fica 

o interessado posteriormente obr igado a juntar aos autos os originais da 

manifestacao ate cinco dias antes do termino do prazo ou e m cinco dias da 

recepcao do material, quando nao existir prazo em curso. 

A prova judicial via satelite consiste na transmissao de um 

depoimento em que a imagem do depoente aparece numa tela, proporcionando 

ao juiz perceber as reacoes f is ionomicas daquele. Um exemplo bem conhecido e 

lembrado por todos e o depoimento do ex-presidente dos Estados Unidos, Wi l l iam 

Jefferson Clinton ao Congresso Norte Amer icano, no caso conhecido 

popularmente como "Escandalo Monica Lewinski". 

A realizacao de contratos e t ransacoes comerciais or iundas da rede 

vem crescendo muito, aumentando cada vez mais a necessidade de novas 

tecnologias que garantam a identif icacao do agente, a val idade da contratacao e a 

formacao de t i tulos executivos para cobranca. 

O interrogatorio a distancia, ato processual t ip icamente criminal, 

realiza-se quando o juiz se encontra em comarca diversa do interrogado, sendo os 

sinais transmit idos por meio eletronico. Tal procedimento tern gerado ini imeros 
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quest ionamentos acerca da sua inconstitucionalidade, a luz do principio 

const i tut ional da "dignidade da pessoa humana". 

Abrao (apud Greco; Martins, 2 0 0 1 , p. 85) af irma que em aiguns 

ju izos de Estados da Regiao Sul vem realizando leiloes atraves da Internet, onde 

os bens sao oferecidos a venda no site de cada ju izo e os lancos s i o oferecidos 

pelo canal da prdpria rede, d ispensando o leiloeiro e o pagamento da respectiva 

comissao. 

Anal isando o CPC em seu artigo 687, § 2° verif ica-se a possibi l idade 

de divulgacao do leilao de modo diverso do t radi t ional , ou seja, por radio, TV, e-

mail, desde que tenha como final idade a ampla publicidade da al ienacao. 

2.4 O uso do documento eletronico 

Com a revolucao tecnologica observa-se que a dependencia e m 

relacao ao mundo virtual e inevitavel. Grande parte das tarefas do dia-a-dia e 

realizada na rede mundial de computadores, ocasionando fatos e suas 

consequencias jur idicas. 

Nos ult imos tres anos, todos os tr ibunals superiores, tr ibunais 

regionais e muitos estaduais implantaram sistemas eletronicos de 

acompanhamento de processos e de pesquisas de jur isprudencia destacando, 

dessa forma, o crescimento do uso do documento eletronico, viabil izando ao 

maximo o processo operado sem o deslocamento das partes, testemunhas, 

advogados e demais part icipes da relacao jur idico-processual. 

Em diversos paises, a informatica vem sendo util izada intensamente 

na melhoria da qual idade e da celeridade dos servicos judiciarios, assim como no 
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Brasil, a exemplo da 1 a Vara Criminal de Campinas-SP, onde, segundo Greco; 

Martins (2001, p. 85): 

As peticoes e documentos podem ser remetidos para o e-mail da 
Vara. A conta do e-mail possui auto-resposta, remetendo ao 
peticionario e-mail dando conta da recepcao anterior. O cartorio 
imprime diariamente os e-mails, juntando-os aos respectivos 
autos. 

Mais um exemplo desse crescimento e a just ica federal de Sao 

Paulo que, e m 2 0 0 1 , anunciou o inicio da implantagao de sistemas eletronicos que 

iriam possibilitar o ajuizamento de execucoes fiscais, embargos e outros atos 

processuais por via eletronica. 

2.5 A val idade jur idica do documento eletronico 

Questao de extrema relevancia e a da val idade do documento 

eletronico, bastando afirmar que uma mensagem enviada por e-mail dif ici lmente 

tern plena eficacia probatoria, pois sua a l te rac io pode ocorrer faci lmente sem 

deixar vest igios. 

Na Amer ica Latina diversos paises ja promulgaram leis sobre o tema, 

tais como: o Uruguai, a Colombia e o Chile, ao contrario do Brasil que ainda nao 

adotou legisiacao assegurando val idade jur idica ao documento eletronico, 

gerando inseguranca para os negocios digitals por dificultar o seu uso como meio 

de prova. 

O estudioso Santol im (apud Schoueri, 2001) menciona a ocorrencia 

de tres requisitos para que o documento eletronico tenha val idade jur idica; s i o 
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eles: a livre insercao dos dados ou a descricao dos fatos que se quer registrar; a 

impossibi l idade de alteracao do conteudo e a perfeita identif icacao das partes 

(remetente e receptor). 

A impossibi l idade de alteracao do conteudo traduz-se na seguranca 

que se busca para evitar f raude no teor do documento e, se violado, que seja 

possivel a constatacao de eventual modif icacao apos a assinatura digital. A lem da 

descoberta dessas alteracdes, necessario se faz tambem poder obter sua 

reconstituigao na forma original. 

Por ultimo, a identif icacao das partes, normalmente manifestada 

atraves da assinatura, gera uma certeza jur idica sobre a idoneidade e 

autenticidade das vontades registradas. 

Por outro lado, os doutr inadores Ronaldo Junior; Waisberg (2001, 

p.310) ensinam que: 

Varias tecnologias, tais como a criptografia, o armazenamento em 
discos oticos nao regravaveis, os controles de acesso e a 
assinatura eletrdnica reduzem a possibilidade de manipulacao do 
documento eletronico, tomando-o suficientemente seguro para 
que admitamos sua validade. 

Observa-se que, com a util izacao de metodos apropriados e possivel 

facultar autenticidade e integridade a um documento eletronico, garantindo-lhe 

seguranca jur idica e probante, conforme sera anal isado nos topicos a seguir. 

A val idade do documento eletronico tambem pode ser verif icada 

tomando como base o artigo 332 do CPC, artigo esse ja mencionado nos tdpicos 

1.3 e 1.8 pelo qual se entende que, mesmo nao constando expressamente na lei, 

o documento eletronico, sendo possuidor de caracterist icas peculiares e 
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enquadrado como prova documental , conf i rmando o principio da livre apreciacao 

judicial da prova. 

2.6 Da autenticidade e da falsidade do documento eletronico 

Em se tratando de documento, o doutr inador Augusto Marcacini 

(2002, p. 92-96) ressalta a dist incao entre autenticidade e veracidade. A primeira 

diz respeito a identif icacao da autoria e a segunda e algo que so se mostra 

possivel caso o documento em questao nao possa ser alterado de modo 

imperceptivel. 

Ele acrescenta que a falsidade documental - oposto da veracidade -

pode ser material ou ideologica. Aquela e vic io presente no proprio documento: ou 

sua criacao e falsa ou a falsidade decorre da adulteracao de documento 

verdadeiro e autentico. Ja a ideologica trata-se de uma omissao, e m documento 

pubico ou particular, de declaracao que nele deveria constar ou , ainda, refere-se a 

insercao neles de declaracao falsa ou diferente da que se deveria inscrever com 

intuito de prejudicar o direito, criar obrigacao ou alterar a verdade. 

A autenticidade do documento eletronico concentra-se na existencia 

de procedimentos de seguranca. E essencial preservar a informacao eletronica 

com o mesmo zelo e responsabi l idade que e util izada para o documento em 

papel. 

Em se tratando de documento material izado em meio f isico, a 

seguranca costuma ser atestada pelo uso de selos, autent icacoes e outros meios 

especif icos, ja com relacao aos documentos eletronicos existem: a gravacao em 

CD-ROM, o uso de recursos internos do computador que impecam sua 
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modif icacao ou o uso das tecnicas da criptografia, ja bastante estudadas nos 

Estados Unidos. 

A grande maioria dos documentos escritos exige para sua 

autenticidade apenas a assinatura, que pode ser substi tuida por uma assinatura 

eletronica, desde que um sistema oficial de reconhecimento desse t ipo de 

assinatura seja implantado. Na Italia, segundo os doutr inadores Greco; Martins 

(2001 , p. 88): 

O regulamento da Lei n° 59/97 legalizou a imputacao subjetiva de 
um documento informatico atraves da tecnica de chaves 
assimetricas: um par de chaves criptograficas, uma privada e 
outra publica, que se reconhecem por um mecanismo informatico. 
A privada e conhecida apenas pelo titular. A publica fica em poder 
de um certificador publico ou privado. A aposicao da senha 
(codigo alfanumerico) e a firma digital. 

Esse sistema de reconhecimento da f i rma digital consiste na 

aposicao da assinatura pelo titular na presenca do oficial publico que atestara, 

apos a identif icacao pessoal, a val idade da chave utilizada e se o documento 

subscrito corresponde a sua vontade e nao e contrario a lei. Observa-se, portanto, 

que a eficacia probatoria destes documentos e contratos celebrados pelo 

computador equipara-se aquela dos instrumentos registrados em cartdrio, posto 

que se tenham reconhecidas a veracidade do conteudo e a autenticidade da 

assinatura. 

No Brasil ja se pode observar a criacao de certif icados eletronicos 

pela Secretaria da Receita Federal e do credenciamento de autoridades 

certif icadoras para sua emissao atraves da Instrucao Normativa SRF n° 156 de 

22.12.1999, o que confere val idade juridica as declaracoes anuais de imposto de 
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renda. Contudo, ainda nao existe regulamentacao acerca da certificacSo digital na 

area juridica, apenas tramitam anteprojetos de lei no Congresso Nacional que 

deixam inumeras duvidas quanto a apl icacao pratica e procedimental destas 

ent idades certif icadoras. 

Em consulta realizada nos cartdrios extrajudiciais da cidade de 

Sousa-PB constatou-se que esse procedimento de reconhecimento de f i rma digital 

ainda nao e realizado. No entanto, o tabel iao do 3° Cartorio informou que ja 

existem estudos acerca da util izacao desse sistema, inclusive a t i tulo de 

experiencia no Estado do Rio Grande do Sul. Verif icou-se, tambem, que este e o 

unico cartorio local que autentica a xerox retirada de documentos or iundos da 

Internet. 

Um estudioso do assunto, Arruda Junior (apud Leitao Junior, 2002) 

defende que para se alcangar a seguranca jur idica nos negocios realizados pela 

Internet, necessario se faz o uso da assinatura digital e da criptografia. 

A certificacSo digital sera uma maneira de proporcionar garantia de 

seguranca no meio virtual atraves da emissao de certif icados eietronicos pelas 

ent idades privadas ou por tabeliaes, sendo estas autoridades certif icadoras 

responsaveis pela entrega das chaves aos destinatarios dos documentos 

f i rmados. 

2.7 A assinatura digital e a forca probante de documentos eietronicos 

Como foi visto anteriormente o Brasil a inda nao regulamenta esta 

materia, apenas existem anteprojetos de lei e m tramitacao que serao analisados 

no capitulo seguinte, mas alguns paises como os Estados Unidos, a Franca e a 
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Alemanha util izam a l inguagem criptografada ha alguns anos. No primeiro pais, 

por exemplo, o Presidente Bill Clinton sancionou a Lei da Assinatura Digital 

assinando o documento por meio de assinatura digital e manual, com a util izacao 

de um terminal. 

Na realidade a assinatura eletrdnica ou digital nada tern a ver com a 

assinatura manuscri ta. Aquela e realizada em forma de sinal, marca ou codigo 

identificador de determinada pessoa em uma o p e r a c i o tambem certif icada de 

forma eletrdnica. Tendo em vista o crescimento da pratica de negbcios pela 

Internet, hoje, segundo o professor Miguel Pupo Correia (apud Ronaldo Junior; 

Waisberg, p. 300-302) sao util izados varios meios de autent icacao ou assinatura 

fato sensu, tais como: 

- assinatura autografa - e a inscricao manual em algum documento, do proprio 

nome, completo ou abreviado, pseudonimo ou alcunha conhecidos, ou de outro 

sinal identificativo da pessoa, ou seja, e a que estamos acostumados ha decadas; 

- assinatura eletrdnica - e a que possui diferentes processos tecnicos e que 

precisam de meios informaticos para ser aplicados, tais como: o codigo secreto 

(combinacao de algarismos ou letras que condiciona o acesso a s istemas 

informatizados); a assinatura digitalizada ( reproduc io da assinatura autdgrafa 

como imagem por um equipamento tipo scanner para posterior ou imediata 

insercao como copia da original no documento que se objetiva assinar na forma 

digitalizada) e a assinatura digital (criptografica). 

Marcos Labriola, um dos responsaveis por viabilizar o 

funcionamento do UOL (Universo On Line), em entrevista concedida ao autor 

Schoueri (2001, p. 21-22) af irmou que: "a l inguagem criptografada pode ser 

simetrica ou assimetrica". Na simetrica "a mensagem e criptografada na or igem e 
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o destinatario recebe uma chave para decodif ica-la. A chave e a mesma tanto 

para a codif icacao, como para a decodif icacao". 

Consoante, Schoueri (2001 , p. 22), a assimetr ica permite a 

concessao de chave publica diretamente associada a chave privada da or igem, 

sendo que por meio de hash a mensagem e codif icada por uma chave publica e 

decodrficada por uma secreta (privada) e vice-versa. Essas chaves sao compostas 

por numeros de grande expressao (algo e m torno de 300 algarismos) e formadas 

de maneira aleatoria pelo computador, fundamentando-se nisto a seguranca, pois 

surge a garantia de que e m hipdtese a lguma havera repetigao do processo para 

gerar outro par de chaves identico, evi tando com isto a fraude. 

Ainda, segundo o precitado autor, o hash consiste num sistema que 

possibilita a codif icacao da mensagem num tamanho fixo (128 bits), irreversivel e 

com poucas chances de colisao. Ass im, na assinatura digital operada por meio de 

chaves, a mensagem e passada por meio de agentes portadores da chave privada 

e posteriormente da publica, sendo possivel a presenca de testemunhas que 

tambem podem aferir a autenticidade e presenciar o ato por meio das mesmas 

chaves publicas ou privadas. 

Tracando um paralelo entre essas duas formas de criptografia 

verif ica-se que a assimetrica e a mais segura e adequada atualmente, uma vez 

que utiliza uma chave publica e uma privada. Mas, para que esse processo se 

desenvolva necessario se faz, a existencia de uma autoridade certif icadora, que 

ira criar um par de chaves criptograficas (publica e privada) apos atestar a 

identidade do usuario. 

A certif icadora emitira um certif icado contendo a chave publica do 

usuario e esse certif icado acompanhara os documentos eietronicos assinados, 



42 

conferindo-lhes as caracterist icas essenciais da integridade e da autenticidade. O 

professor Miguel Pupo Correia (apud Ronaldo Junior; Waisberg, 2001 , p. 300) 

preleciona que: 

Ao emitir o certificado. a autoridade certificadora apenas conserva 
e da publicidade a chave publica, mas nao guarda a chave 
privada, a qual ftca a ser apenas do conhecimento do respectivo 
titular. Este, para manter inteiramente seguro e pessoal o uso da 
sua Assinatura Digital, deve manter absolutamente confidencial a 
chave privada, nao a revelando a ninguem. 

No caso de haver um conhecimento por parte de outra pessoa 

acerca da chave privada, o titular desta deve avisar a autoridade certif icadora do 

ocorrido, para que ela revogue o certif icado e substi tua sua assinatura digital por 

outra. 

Quanto a forca probante da assinatura digital a doutr ina estabelece 

entendimentos acerca da seguranca e da inseguranca desta mesma forca. Quanto 

ao primeiro aspecto af i rmam que: 

A seguranca da assinatura digital e maior que a da assinatura 
manual, ate mesmo porque esta pode ser falsificada, enquanto 
aquela pode, no maximo, ser utilizada por terceiro que se apropria 
indevidamente do uso da chave concedida. Tanto num como 
noutro caso a impugnacao e permitida (SCHOUERI, 2001, p. 26). 

Acredita-se nesta seguranca digital tambem, porque ela pode ser 

aferida atraves dos moldes que a tecnologia vem desenvolvendo a cada dia, 

tornando-se mais dificil de ser falsif icada que a assinatura manual , haja vista, a 

quant idade de obstaculos serem menores nesta ultima. 
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Os direitos disponiveis contratados pela Internet podem ser 
comprovados por meio das assinaturas digitais, acompanhadas 
da transcricao impressa, do disquete ou CD-ROM com a 
linguagem utilizada no negocio, bem como pelos eventuais 
certificados ou certidoes obtidos dos terceiros intermediaries 
garantidores da existencia e autenticidade do documento e do 
agente, e por terceiros presentes como testemunhas 
(SCHOUERI,2001,p. 29). 

A lem da presenca dos mecanismos capazes de verificar a 

autenticidade da assinatura digital e possivel, ainda, contar com o depoimento 

testemunhal dos presentes no momento da negociacao, gerando, dessa forma, 

mais um elemento a ser considerado, quando da analise da forca probante dos 

documentos eietronicos util izados. 

Com o uso da criptografia assimetrica para gerar assinaturas 
eletronicas cria-se um vinculo entre a assinatura e o corpo do 
documento, impedindo a sua alteracao posterior (ROSA, 2002, p. 
88). 

Este autor, por sua vez, analisa um dos meios que verifica a 

autenticidade da assinatura digital e acredita na sua seguranca com fundamento 

na dif iculdade que ele exterioriza para ser violado, fraudado, alterado. 

Quanto ao segundo aspecto, diz-se que: 

E possivel que uma pessoa fisica certifique a chave publica de 
outra pessoa. E possivel tambem que empresas certifiquem 
chaves publicas de seus clientes, ou de seus funcionarios. Alem 
disso, existem empresas especializadas em servicos de 
certificacao, denominadas certificadoras. A confianca que 
merecera a certificacao, em todos esses casos, corresponded a 
fiducia que o destinatario da mensagem deposite na pessoa que 
emitiu o certificado (GRECO; MARTINS, 2001, p. 205). 



44 

Este entendimento aposta na ocorrencia de f raudes atraves de uma 

ma-fe existente entre os interessados num determinado ramo de negbcios e 

levanta um quest ionamento acerca da confianca depositada pelos usuarios nas 

suas certif icadoras, que podem adotar procedimentos seguros, ou nao, a 

possibi l idade de descoberta da titularidade da chave publica. 

Ante as exposicQes feitas, compreende-se que para comprovar a 

forca probante dos documentos eletrbnicos estes devem estar certif icados 

digitalmente por meio da criptografia assimetrica, incorporando os pressupostos 

da autoria (autenticidade) e da veracidade (integridade) previstas nos arts. 368, 

371 e 373 do CPC, pois, caso contrario, existem apenas contratos cujas formas se 

assemelham a forma verbal. 
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C A P I T U L O 3 O E - M A I L C O M O M E I O D E P R O V A 

3.1 General idades acerca do e-mail 

No capitulo anterior viu-se que os individuos uti l izavam-se 

inicialmente apenas da l inguagem falada para interagirem, posteriormente v ieram 

os telegrafos e as cartas. Atualmente, com a popularizacao da Internet, a 

comunicacao escrita e a audiovisual tomou impulso fenomenal , onde o mundo 

inteiro passou a se comunicar de maneira mais rapida, facil e barata. 

Ass im, se no mundo normal a comunicacao escrita de longa 

distancia e feita atraves de documentos f isicos, tais como cartas, telegramas, fax 

entre outros, pela Internet esta e feita atraves de um conjunto de infomnacoes 

digitals que se denomina E-MAIL. 

Mas o que e o e-mail? No sentido et imoiogieo da palavra ele significa 

a abreviacao de "Eletronic mail", correio eletronico. Fisicamente ele nao existe, 

porem, se usado corretamente traduz uma mensagem (um amontoado de bytes), 

algo geralmente por escrito, perceptivel ao conhecimento h u m a n e 

Para se localizar pessoas ou informacoes na Internet, e necessario 

que estas tenham um "endereco" na rede. E preciso compreender que aquele 

deve ser comparado ao endereco f isico, ou seja, um lugar no mundo e 

individualizado pelo pais, c idade, bairro, rua, numero e outros e um endereco 

eletronico e composto pelo nome do servidor em que a pessoa ou a informacao 

pode ser encontrada mais a lgum complemento que permita distingui-la das 

demais existentes no mesmo servidor. 
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Existem dois t ipos de enderecos eietronicos, os quais Esdras Junior 

(2002, p.05) considera de suma importancia para aqueles que se conectam ou 

pretendem se conectar a Internet, que sao: o endereco de e-mail e o endereco da 

W W W . Os enderecos de e-mail assumem esta forma: 

nome_do_usuar io@servidor. Por exemplo, o endereco eletronico de uma 

servidora publica e renatasa@tre-pb.gov.br, em que "renatasa" e a servidora; "tre-

pb.gov.br" e o nome pelo qual o servidor de e-mail do TRE-PB e identificado; o 

sinal "@" traduzido por arroba que significa "at", preposicao inglesa que pode ser 

traduzida por "em". Portanto, renatasa@tre-pb.gov.br significa que a usuaria 

"renatasa" pode ser encontrada em "tre-pb.gov.br". 

Os enderecos da W W W assumem esta forma: 

http://servidor/diretorio/arquivo.html. Um exemplo disso e: 

(http://www.stf.gov.br/stj/stj imagem/frame.asp) correspondendo ao endereco de 

uma pagina situada no computador do Superior Tribunal de Justica 

(www.stj.gov.br), onde se pode conseguir o inteiro teor de acordaos proferidos por 

aquela Corte. 

O e-mail recebe varios concertos, tais como: "e o servico da internet 

que permite enviar e receber mensagens de forma rapida e barata"; "e forma 

digital de mensagens trocadas entre duas pessoas, que e realizada por intermedio 

de computadores e de uma rede que os interl igam". (ESDRAS JUNIOR, 2002, p. 

03 e 06) e, o abaixo transcrrto: 

E um conjunto de dados eietronicos, pois no computador todos os 
dados sao eietronicos e se traduzem principalmente em bits ou 
pulsos de energia, que sao capazes de serem interpretados e 
codificados ou decodificados de forma a transmitir ou externar 
uma informacao. (PIRES, 2000, p.01). 

mailto:renatasa@tre-pb.gov.br
http://pb.gov.br
mailto:renatasa@tre-pb.gov.br
http://servidor/diretorio/arquivo.html
http://www.stf.gov.br/stj/stjimagem/frame.asp
http://www.stj.gov.br
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Tendo em vista a abordagem feita ac ima e possivel af irmar que o e-

mail e isso: uma mensagem eletronica que estabelece uma relacao jur idica entre 

pessoas e que por nao conter assinaturas e nao ficar registrada em papel, gera 

polemicas. 

Como toda mensagem, o e-mail tern uma or igem e um destino que 

se processa de algum meio. O processo que cria e transfere um e-mail recebe o 

nome tecnico de encaminhamento e este, segundo Esdras Junior (2002, p. 03) 

pressupde a existencia de: 

- um computador or igem, equipado com modem para acesso a internet e um 

programa de correio eletronico; 

- um computador destino com os mesmos requisitos tecnicos do computador 

or igem; 

- um provedor or igem e um provedor destino; 

- uma conta de e-mail no provedor or igem e uma no provedor destino; 

- uma conexao entre o computador e o provedor or igem. 

O e-mail origina-se atraves de um programa no qual se digita o texto 

da mensagem e informa-se o endereco do destinatario. Uma vez criado, ele e 

transferido e, assim, pode ser util izado como: correspondencia eletronica pura e 

simples, boletins informativos, comunicados publicitarios ou mercadologicos, 

divulgacao de promocdes, listas e foruns de discussao, dentre outras formas. 

Essas transformacoes tecnologicas tern gerado grandes querelas na 

justica, tais como as relativas a cr imes de informatica, responsabil idade civil do 

provedor de acesso, a comercial izacao de dados das pessoas, a val idade dos 

documentos eietronicos e o uso do e-mail como prova no Direito. Dessas, a que 

desperta mais atencao e aquela relativa a util izacao do e-mail como meio de prova 
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no Direito, haja vista o fato de ser considerado um documento e inexistir na forma 

escrita, tal qual esteve acostumada a humanidade ate entao. E que o suporte de 

papel sempre conferiu as partes a seguranca necessaria nas relacoes juridicas, 

preservando as informacoes contra a deterioracao por decurso do tempo e as 

conservando para consultas posteriores. 

3.2 Consideracoes doutrinarias relativas ao aspecto probatorio do e-mail 

Muitos estudiosos do assunto quest ionam a natureza probante do e-

mail e doutr inadores como Waisberg; Ronaldo Junior (2001 , p. 298) entendem 

mesmo que o ambiente virtual denota uma grande fragil idade. Com base em 

varias reportagens jornal ist icas eles relatam como e possivel o envio de 

mensagens em nome de uma pessoa sem que ela saiba, atraves de um terceiro 

provedor, demonstrando dessa forma que os provedores devem levar a questao 

da seguranca dos e-mails mais a serio. 

A inda acerca da inseguranca do e-mail e possivel registrar que: 

Entrementes, a par das vantagens apontadas, o correio eletronico 
e um meio de comunicacao bastante inseguro. Antes de uma 
mensagem eletronica chegar a seu destino ela realiza uma longa 
e tortuosa viagem. Parte do computador remetente para o 
computador do servidor de acesso a internet e, na sequencia, 
passa por incontaveis outros servidores ate alcancar o 
destinatario. Portanto, em primeiro lugar, vemos que os 
administradores (webmasters) dos provedores de acesso podem, 
facilmente, vasculhar o conteudo dos e-mails que retransmitem. 
(ESDRAS JUNIOR, 2002, p. 07). 

Alem dos que tern acesso direto as mensagens eletronicas, 
outros podem intercepta-las em seu curso. E que a mensagem 
enviada passa por centenas de pontos no Planeta - aleatorios e 
sempre novos - antes de alcancar seu destinatario. Dai a 
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facilidade de ser adulterada, acrescentando-se-lhe ou excluindo-
se-lhe texto ou mesmo a suprimindo. Afinal os bits (aquelas 
"coisas" que nao sao "coisas") se misturam sem qualquer esforco; 
e raramente deixam rastros! (AMARO NETO, 1998, p. 02). 

Observa-se, assim, que o e-mail nao existe f is icamente e e apenas 

um amontoado de bits, entao, como provar a sua existencia e sua autoria? 

Alguns estudiosos do assunto, tais como: Esdras Junior, Leonardo 

Pires, Amaro Moraes e Silva Neto, com base nos meios de prova existentes no 

direito processual civil e ja explicitado no topico 1.3 retro, fazem uma analise 

destes e apontam quais os que podem ser uti l izados para explicitar o valor 

probante do e-mail em processos. 

Na confissao, segundo o CPC (art. 348), o confidente tern que 

admitir como verdadeiro um fato contrario ao seu interesse e favoravel ao 

adversario, portanto, atraves desse meio pode ser comprovada a autoria, o 

conteudo e o envio do e-mail, tendo em vista, o reconhecimento dos fatos por 

aquele. 

Na prova documental , seja ela publica ou privada, a existencia da 

assinatura e de grande valor para o Direito, ressalva-se, contudo, as hipoteses 

legais relativas a telegramas, radiogramas, livros comerciais e outras. O e-mail, 

portanto, e visual izado na tela do computador e nao pode ser assinado, 

carecendo, dessa forma, de capacidade probatoria. 

A inspecao judicial ocorre quando o juiz, de oficio ou a requerimento 

da parte, inspeciona pessoas ou coisas com o escopo de esclarecer fatos que 

interessem a decisao da causa, conforme enuncia o artigo 440 do CPC. Quanto a 

esse meio existem entendimentos diversos, ou seja, Amaro Moraes (1998, p. 03) 

afirma que o e-mail nao e pessoa nem coisa, por isso, nao pode ser objeto de 
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inspecao; e Leonardo Pires (2000, p. 07) opina que o e-mail pode ser entendido 

como uma coisa de informatica jur idica. Ass im, o ju iz pode acessar a Internet e 

pedir que um provedor libere seus registros para provar se um e-mail foi originado 

nele e no nome de determinada pessoa, para conseguir localiza-lo e chegar a sua 

autoria. 

O segundo posicionamento e o adotado, tendo em vista que a lei 

confere ao juiz todos os recursos para que atraves de seus proprios olhos 

pesquise e investigue sobre determinado assunto. Com o e-mail, porem, nao e 

diferente. 

Sempre que um fato nao for provado documentalmente, por 

confissao ou pericia, e admissivel a prova testemunhal . Visual iza-se um exemplo 

disso quando uma pessoa manda um e-mail para outra, na presenca de duas 

pessoas que estao olhando. Com certeza, estas ult imas testemunharao o envio do 

referido e-mail . Por outro lado, aquela pode ler o teor do e-mail na frente das 

testemunhas, mas essas nao serao capazes de provar sua autoria, apenas 

provarao a leitura daquele. Percebe-se, entao, que a prova testemunhal e possivel 

e m materia de e-mail, mas de forma limitada. 

Por ultimo, tem-se a prova pericial, a mais completa em relacao ao 

e-mail, vez que o laudo elaborado por um perito e m informatica comprovara a 

existencia da autoria, do destinatario, do momento e dos enderecos por onde 

passou a t ransmissao das informacoes nele contidas. 

Da exposicao realizada, ve-se que o e-mail e uma forma fragil de se 

trocar mensagens, ante a facil idade de ser adulterado. Existe, entretanto, uma 

esperanca nas tecnicas da criptografia e da certif icacao digital mencionadas no 

capitulo anterior. 
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3.3 Da legisiacao nacional produzida sobre o tema 

Desde 1996, o Brasil, a inda que de forma embrionaria, vem 

introduzindo legisiacao acerca da util izacao dos meios eietronicos na sociedade. 

Segundo Marcacini (2002, p. 61), a primeira disposicao a tratar do tema foi: 

A Instrucao Normativa n° 17, de 11 de dezembro de 1996, editada 
pelo Ministerio da Administracao Federal e Reforma do Estado, 
que determinou que "no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias 
serao implementadas aplicacdes que tratem da utilizacao de 
documentos eietronicos e do uso de assinatura digital" (art.4, § 6°) 
no ambito das atividades governamentais. Apenas apos quase 
quatro anos viria a ser baixado regulamento mais especifico 
sobre o tema, o Decreto n° 3.587, de 5 de setembro de 2000 que 
institui a Infra-Estrutura de Chaves Publicas do Poder Executivo 
Federal (ICP-Gov). Referido Decreto estabelece normas basicas 
para a implantacao do uso de criptografia de chave publica pela 
Administracao Publica Federal, com o intuito de conferir 
seguranca as comunicacoes eletronicas entre os entes 
administrativos. 

Destacam-se os Projetos de Lei n° 1.589/99 (OAB/SP) que prop6e a 

equiparacao do "documento eletrdnico assinado pelo seu autor mediante sistema 

criptografico de chave publica" aquele escrito e assinado previsto no artigo 368 do 

CPC, ou seja, visa a util izacao da criptografia assimetrica como l inguagem segura 

a caracterizar a assinatura digital e formar o documento eletronico; e o Projeto n° 

672/99 baseado na proposta de lei modelo da UNCITRAL, mais voltada para o 

comercio eletronico. 

A lem desses cabe mencionar a iniciativa da Lei n° 9.800/99 que 

permite o envio de pecas via fax ao Poder Judiciario; a Instrucao Normativa SRF 

n° 156, de 22.12.1999, da Secretaria da Receita Federal, que institui cartorios 

ciberneticos para conferir val idade jur idica mediante a emissao de certif icados 
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eietronicos as declaracoes anuais de imposto de renda enviadas pela Internet; a 

Lei n° 9.983/00 que tipifica condutas cr iminosas relativas a prejuizos causados 

aos sistemas informatizados da Administracao Publica e a 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 - Brasil e disciplina a questao da presuncao de 

integridade, autenticidade e val idade dos documentos eletrdnicos, t ransformando 

em autarquia o Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - INT. 

Consoante Waisberg; Ronaldo Junior (2001 , p. 313), existem outros 

projetos e disposicoes normativas relacionados indiretamente com o tema, tais 

como: 

- PL n° 3.692/97: apresentado e m 02/10/1997 por Vicente Andre Gomes (PE). 

Dispoe sobre a publicacao das listas de assinantes da Internet e esta tramitando 

na Camara dos Deputados; 

- PL n° 1.489/99: dispoe sobre a val idade de registros magnet icos para elaboracao 

de denuncias contra o poder publico; 

- PL n° 1.530/99: obriga a Administracao Publica a manter dados sobre licitacoes 

na Internet e encontra-se tramitando na Camara dos Deputados; 

- PL n° 2.589/00: apresentado em 08/10/2001 pela Camara dos Deputados. Altera 

o paragrafo unico do artigo 541 do Codigo de Processo Civil - Lei n° 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973, para admitir as decisoes disponiveis e m midia eletronica, 

inclusive na Internet, entre as suscetiveis de prova de divergencia jurisprudencial, 

para os f ins do artigo 105, III, c, da Constituicao Federal. Encontra-se em 

tramitacao no Senado Federal; 

- PL n° 2.765/00: dispoe sobre adocao de mecanismos de seguranca para o IR via 

Web. Arquivado na Camara dos Deputados. 
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A lem desses projetos mencionados pelos renomados a uteres 

tambem se encontram em tramitacao no Congresso Nacional conforme pesquisa 

realizada no site www.internetlegal.com.br, os seguintes: 

- PL n° 1.483/99: institui a fatura eletronica e a assinatura digital nas transacoes 

de "comercio" eletronico. 

- PLC n° 65/01 apresentado em 17/10/2000 pela Camara dos Deputados. Altera 

os arts. 1° e 4° da Lei n° 9.800, de 26 de maio de 1999, autorizando as partes a 

uti l izarem sistema de t ransmissao de dados e imagens, inclusive fac-simi le ou 

outro similar, incluindo a Internet, para a pratica de atos processuais que 

dependam de peticao escrita; 

- PLS n° 279/03, apresentado em 15/07/2003 pelo Sen. Delcidio Amara l (PT/MS). 

Dispoe sobre a prestacao dos servicos de correio eletronico, por intermedio da 

rede mundial de computadores - Internet, e da outras providencias; 

- PLS n° 367/03, apresentado em 28/08/2003 pelo Sen. Helio Costa (PMDB/MG). 

Coibe a util izacao de mensagens eletrdnicas comerciais nao solicitadas por meio 

de rede eletronica; 

- PLS n° 21/04, apresentado em 02/03/2004 pelo Sen. Duciomar Costa (PTB/PA). 

Disciplina o envio de mensagens eletrdnicas comerciais. 

A lgumas normas legais que estao em vigor, embora nao facam 

referenda expressa ao documento eletronico, dao margem ao seu uso no 

processo. Urge, pois, a elaboracao de uma legisiacao para regulamentar o uso 

desse instrumento tao util que e o e-mail, de forma tal que possa ser util izado sem 

prejuizo dos principios da estabi l idade e da ordem social e jur idica. 

http://www.internetlegal.com.br
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3.4 A presenca do assunto no direito comparado 

Segundo Waisberg; Ronaldo Junior (2001 , p. 311) o documento 

eletronico tern sua val idade admit ida em diversos paises, como, por exemplo, o 

novo Codigo Civil t rances; as propostas elaboradas pela UNCITRAL (Comissao 

das Nacoes Unidas sobre o Direito do Comercio Internat ional) nos Estados 

Unidos e o Codigo portugues. 

Esses autores ainda mencionam os decretos e leis internacionais da 

Argent ina (Decreto n° 427/98); Chile (Decreto Supremo n° 81/99); Colombia (Lei 

n° 527/99); Espanha (Real Decreto-Lei n° 14/1999) e Italia (Lei n° 59/97 e Decreto 

n° 513/97), a lem dos paises com projetos em tramite ou normas editadas, tais 

como. A lemanha, Belgica, Canada, India, Irlanda, Malasia e Cingapura. 

Em paises como a Austral ia, o Japao e Nova Zelandia depoimentos 

testemunhais por videoconferencia sao realizados para evitar deslocamentos de 

grandes distancias e o funcionamento de sistemas de administracao judiciaria 

(processo virtual) que permite a propositura de demandas por comunicacao 

eletronica, ou seja, via e-mail (sistema de caixa postal) existem na Austr ia e na 

Finlandia; e a realizacao de notificaeoes dos advogados via e-mail em Dallas, no 

Texas, conforme atestam Greco; Martins (2001, p. 93). 

Com essas explanacdes observa-se que, no direito comparado, sao 

numerosos os paises que admitem os documentos informaticos como meio de 

prova, a exemplo dos Estados Unidos em que diversos Estados vem promulgando 

leis para o reconhecimento jur id ico das assinaturas eletrdnicas. 

3.5 Ajur isprudencia e o uso do e-mail como instrumento probatorio 



55 

Neste topico sera exposto tao somente acerca do direcionamento 

tornado pelo Poder Judiciario brasileiro nas decisoes proferidas relativamente a 

esta materia, respondendo as seguintes perguntas: o que os Tribunais tern 

decidido sobre a capacidade probatoria do e-mail nos processos judiciais? Em que 

sentido apontam as suas decisoes? 

Dada, ainda, a pouca disponibi l idade de sentencas prolatadas em 

relacao a este assunto, foram colhidos ju lgados de alguns tr ibunais, vistos a 

seguir. 

O caso 1 - STF (MS - 23514/DF): refere-se a servidor publico 

federal, lotado na Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da Uniao, 

que impetra mandado de seguranca, com pedido de liminar, contra ato do 

Presidente daquela Corte, a legando que foi excluido do rol de usuarios do sistema 

de correio eletronico (e-mail) sem abertura de processo administ rat ive 

Embora a decisao do tr ibunal tenha sido no sentido de arquivar o 

Mandado de Seguranca por incompatibi l idade de pedido com a via judicial eleita, 

percebe-se, do seu texto, a posicao do relator (Ministro Mauric io Correa) no 

sentido de que o atendimento ao pleito acarretaria di latacao no rito processual, 

donde se supoe a necessidade imperiosa retratada pelo Ministro no sentido de 

realizar-se a lguma dil igencia, tal como a pericia tecnica. 

Chama-se atencao, nesta decisao, para o rumo que toma a defesa 

do reu no sentido de explorar a falta de credibil idade do e-mail diante de sua 

faci l idade de adulteracao. 

Curioso e que um dos tr ibunais considerado mais jovem do pais em 

materia de teses e inovacoes jur idicas, o Superior Tribunal de Justica n i o 

disponibil iza segundo Esdras Junior (2002, p. 24) o servico de peticionamento 
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eletronico aos advogados. Entrementes, essa indisponibil idade foi quebrada pela 

boa vontade do Ministro Humberto Gomes de Barros atraves do voto proferido em 

exame de embargos de declaracao, proveniente do agravo de instrumento 

389.941 do qual se extraiu a seguinte ementa: 

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO - APRESENTACAO -
CORREIO ELETRONICO - INTERNET - POSSIBILIDADE - LEI 
9.800/99. 

I - O art. 1°, da Lei 9.800/99, outorga as partes a faculdade de 
utilizar sistema de transmissao de dados e imagens tipo fac-simile 
ou outro similar, para a pratica de atos processuais que 
dependam de peticao escrita. 

II - E plenamente eficaz, como ato processual, a peticao remetida 
por correio eletrdnico (Internet), quando os originais, devidamente 
assinados sao entregues ate cinco dias da data do termino do 
prazo recursal. Inteligencia da Lei n° 9.800/99. 

III - Ausencia de omissao. Preclusao das questoes levantadas, 
que deveriam ter sido discutidas na instancia a quo. 

IV - Embargos conhecidos, mas rejeitados. j 

Ass im, mesmo sem contar com o servico apropriado de recebimento 

de peticoes via internet o Ministro entendeu pela regular util izacao da peca, 

demonstrando um imenso profissionalismo no sentido de efetivar a p res tac io 

jurisdicional. 

Merece a teng io , nesta decisao abaixo transcrita, a posicao do 

desembargador que considerou o e-mail como meio habil a sat isfacao de um dos 

dois pressupostos da concessao de medida cautelar em Mandado de Seguranca, 

qual seja, o fumus boni iuris e nao como algo passivel de ter sido criado, conforme 

ementa que segue: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR INOMINADA -
DIVULGAQAO, VIA INTERNET, ATRAVES DO SERVICO DE 
CORREIO ELETRONICO HOTMAIL, DE MENSAGENS 
DIFAMATORIAS ANONIMAS - MEDIDA DIRIGIDA CONTRA O 
PRESTADOR DO SERVIQO DE CORREIO ELETRONICO E 
OBJETIVANDO, ENTRE AS PROVIDENCIAS, A 
IDENTIFICACAO DA ORIGEM - CABIMENTO - Demonstrada a 
ocorrencia de propagacao de mensagens ofensivas a terceiros, 
difamando e caluniando o agravante, divulgadas atraves da 
Internet, via servico de correio eletronico, e anonimas, 
caracterizada a fumaca do bom direito e risco de lesao 
irreparavel, e de ser concedida medida liminar (grifo do autor) 
dirigida ao prestador de servico para que proceda a identificacao 
do remetente, seu usuario, inviabilizada pelos meios comuns, e 
que bloqueie a fonte. Agravo provide (Brasil, in Agravo de 
Instrumento n° 70000708065). 

Mais interessante ainda foi a decisao prolatada em 27 de maio de 

2003 pelo ministro Ives Gandra Martins Filho, da Subsecao II, especial izada em 

Dissidios Individuals do Tribunal Superior do Trabalho (TST) onde, em recurso de 

agravo de instrumento, entendeu que a Lei n° 9.800/99 diz respeito apenas a 

util izacao do fac-simile, diferenciando-se, para efeitos legais do e-mail, conforme 

busca realizada no site www.conjur.com.br e transcrita abaixo: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRANSMISSAO DO APELO 
POR E-MAIL - NECESSIDADE DE CERTIFICACAO DIGITAL 
ACEITA PELA ICP-BRASIL - INAPLICABILIDADE DA LEI 
9.800/99 - INTEMPESTIVIDADE - PROTOCOLO AP6S O 
ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE FORENSE - ORIGINAL 
NAO APRESENTADO. A Lei n° 9.800/99 aplica-se unicamente ao 
fac-simile, mecanismo dispar do e-mail. O envio de recurso por 
correio eletronico e juridicamente aceitavel apenas se houver 
certificacao digital reconhecida pela ICP-Brasil, nos termos da MP 
2.200-2/01. Logo, e juridicamente inexistente peticao apresentada 
por intermedio de e-mail sem qualquer tipo de certificacao digital. 
Ademais, se o envio tivesse se dado por fac-simile, o que nao foi 
o caso, ainda assim o recurso seria inaceitavel, pois este so deve 
ser considerado interposto quanto protocolado na reparticao 
judiciaria. In casu, o agravo de instrumento foi recebido pelo 2° 
TRT, por e-mail, no ultimo dia do octidio recursal, as 18h52min, 
apos encerrado o expediente forense, tendo sido protocolado 
somente no dia seguinte. Ora, os atos a cargo das partes devem 
ser realizados ate o fechamento normal do expediente forense. 

http://www.conjur.com.br
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Por fim, se fosse o caso de aplicacao da legisiacao sobre fac
simile, seria necessaria a apresentacao do original do agravo de 
instrumento, visando a convalidacao do ato processual, o que nao 
ocorreu na hipotese dos autos. Agravo nao conhecido. (Proc. n° 
TST-AIRO-76787/2003-900-02-00.4). 

Constata-se, dessa forma, que no Brasil a jur isprudencia tern 

indicado uma tendencia de seguimento da posicao dominante na doutrina, ou 

seja, a admissibi l idade indireta e incondicionada do e-mail como prova em 

processos judiciais, mediante a realizacao de pericia tecnica. 

3.6 A admissibi l idade do e-mail como meio de prova no direito processual civil 

A prova na informatica e um dos temas que mais celeuma tern 

gerado. O tema multiplica-se diar iamente no mundo inteiro e necessario se faz 

chegar-se a um consenso internacional sobre as regras relativas a sua admissao, 

visando uma seguranca juridica. E hora de abandonar o principio rigido da prova 

escrita e conceder espago para os avancos tecnologicos. 

Observa-se que o e-mail e uma mensagem codif icada e que atraves 

de uma pericia no local de or igem consegue-se provar sua efetiva existencia e 

integridade original. Porem, grandes discussoes tern sido levantadas na doutrina, 

fazendo surgir duas correntes: a da admissibi l idade indireta e incondicionada e a 

da admissibi l idade direta e condicionada do e-mail como meio de prova a ser 

utilizada nos processos judiciais. A primeira corrente fil ia-se: Amaro Moraes e 

Silva Neto, Angela Bittencourt Brasil e Itamar Arruda Junior. A segunda corrente 

acorre: Leonardo Gurgel Carlos Pires, Maria da Conceicao Barreto Gonzalez; 

Patricia Regina Pinheiro Sampaio e Carlos Affonso Pereira de Souza. 
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A primeira corrente sustenta que o e-mail por si so nao prova sua 

existencia e sua integridade. Ha, portanto, a necessidade de uma pericia tecnica 

que o ateste, conforme preceitua Amaro Neto (1998, p. 04): 

(...) Apenas um laudo decorrente de uma pericia pode, em tese, 
comprovar a existencia da autoria, do destinatario, do momentum 
e dos enderecos I P s (protocolo de comunicacao ou Internet 
Protocol) por onde passou a transmissao. 

Angela Brasil (apud Esdras Junior, 2002, p. 14) por sua vez, com 

base no art. 420 do CPC, posiciona-se no sentido de que o e-mail nao pode servir 

como meio de prova em processos judiciais, mas tao somente servir ao objetivo 

de fornecer indicios, caracterizando a admissibi l idade indireta e incondicionada. 

E o Itamar Junior (apud Esdras Junior, 2002, p.21) ressalta que: 

(...) o documento eletronico aqui continua servindo de meio de 
prova, mas nao por si so, sendo necessario que se junte a ele 
outros meios de prova admitidos em direito, a fim de que possa 
proteger um eventual direito lesado. 

Ja a segunda corrente af irma que o e-mail pode ser usado 

diretamente como prova e tambem como apoio a outros meios de prova 

conhecidos, mediante a lgumas condigdes e de acordo com as posigdes adiante 

expostas. 

Destartes, Pires (2000, p. 02-09) defende, a luz dos arts. 332, 335, 

348 a 3 5 1 , 364, 366, 368, 369, 3 7 1 , 373 a 377, 383, 384, 400, 420, 429, 436, 437, 

440 e 441 do CPC, que o e-mail pode ser considerado diretamente como meio de 
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prova ou servir de base para a util izacao de outros meios probantes, senao veja-

se: 

Constatamos que sobre o e-mail pode-se incidir bem ou mal 
todos os meios de prova admitidos em direito, mas quanto a 
utilizagao deste como prova, fica o mesmo sob a condicao da 
prova de sua autenticidade e autoria, pois o mesmo e um meio 
extremamente fragil de comunicacao, no que se refere a 
possibilidade de ser forjado, fraudado, adulterado ou subtraido. 

Maria Gonzalez (apud Esdras Junior, 2002, p. 22) opina pela 

admissibi l idade condicionada do e-mail como instrumento probatorio, tendo em 

vista que a autenticidade de sua autoria e passive! de fraude, dano ou sub t rac io . 

Ass im: 

O e-mail fisicamente nao existe, ele envia mensagens, que 
correspondem a tradugao de dados codificados. De modo que um 
computador ligado a internet pode transmitir e receber essas 
mensagens escritas de outros computadores tambem conectados 
a rede. 
Essa impossibilidade de torna-lo algo palpavel, fisico, dificulta a 
sua utilizagao como meio de prova num processo. 
Alem dessa carencia de ser materialmente possuido, o e-mail tern 
um outro grande problema que e a identificagao do destinatario. 
Em decorrencia dessa possibilidade de existirem sites que 
oferecem e-mails gratuitos, e da falta de exigencia na 
caracterizacao pessoal na inscrigao, qualquer individuo pode 
mandar um e-mail. 
O e-mail, como ja foi dito, pode ser objeto de prova. Entretanto, 
esta condicionado a prova da autenticidade de sua autoria, vez 
que e possivel de ser forjado, fraudado, danificado ou subtraido. 

Por ultimo vem as posigoes de Patricia Sampaio e Carlos Souza 

(apud Esdras Junior, 2002, p. 23) que postulam com base no artigo 332 do CPC, 

"ser o meio digital uma forma capaz de fornecer val idade ao contrato eletrdnico, 
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em respeito ao principio da l iberdade das formas negociais", visto que o direito 

preve que o contrato podera adotar qualquer das formas nao vedadas pela lei. 

Mesmo assim, ainda vinculam o valor probante do documento eletronico ao 

atendimento de uma condicao, qual seja: a existencia de uma assinatura digital 

para proporcionar protecao contra modif icacoes em seu conteudo. 

Ante a exposigao feita, constata-se que das teses sustentadas pela 

doutrina pesquisada, a admissibi l idade e um ponto comum. Divergem, entretanto, 

no que diz respeito a forma como o e-mail, enquanto meio de prova, pode ser 

levado aos autos de um processo judicial: se mediante uma pericia ou atraves da 

util izagao de determinadas condicoes (certif icacao digital, criptografia entre 

outras). 

No topico 3.2 retro percebe-se que, atualmente, ha a prevalencia da 

posicao doutrinaria que entende ser a mensagem digital admissivel como meio de 

prova empregado nos processos judiciais mediante a realizacao de pericia 

tecnica. Por outro lado, face as transformaeSes tecnologicas operadas com o 

objetivo de dar mais seguranca as relacoes jur idicas or iundas do e-mail, correto e 

direcionar-se em consonancia com a segunda tese defensora do uso de 

determinadas condicoes capazes de proporcionar valor probante ao documento 

eletronico tais como: a criptografia e a certif icacao digital. 

O Brasil, apesar da parca legisiacao produzida a respeito desse 

assunto, ja criou mecanismos basicos para a implantacao da certif icacao digital 

atraves da Medida Provisoria n° 2.200-2/2001. Em face dessa inovacao, e 

possivel antever que, no futuro, ocorrera a dispensa da entrega dos originais da 

peticao eletronica, desde que esta seja devidamente certif icada por meio de 

assinatura digital, atendendo a forma prescrita em lei para a pratica do ato. 
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O Codigo de Processo Civil Brasileiro tambem traz consigo alguns 

disposit ivos que viabil izam a formacao probatdria, mediante o uso de 

documentacao eletronica, entre eles os artigos 131 ; 332; 371 , III e 372. Reza o 

artigo 3 7 1 , inciso III do CPC que, e m principio, deve-se considerar como autor do 

documento particular "aquele que, mandando compd-lo, nao o f i rmou, porque, 

conforme a experiencia comum, nao se costuma assinar (...)". Tratando acerca da 

forma de producao probatdria documental , o artigo 372 regulamenta que compete 

ao litigante, "contra quern foi produzido o documento particular, alegar, no prazo 

estabelecido no art. 390, se Ihe admite ou nao a autenticidade da assinatura e a 

veracidade do contexto; presumindo-se, com o silencio, que o tern por verdadeiro". 

Logo, verif ica-se que a questao da autenticidade dos documentos 

virtuais nao configura empeci lho para sua util izacao como meio de prova em um 

processo judicial, mediante o fato de que a lei processual declara como sendo 

autor do documento o agente que mandou produzi-lo, mas nao o f i rmou de fato 

devido a questoes praticas do cotidiano. Vale ressaltar que cabera a parte contra 

quern se produziu a prova documental negar-lhe autenticidade, atraves do uso de 

outros meios de prova, das tecnicas criptograficas entre outras e objet ivando o 

convencimento do magistrado acerca da veracidade da prova produzida. 

Entretanto, o artigo 332 do referido diploma legal fundamenta que 

todos os meios legais e moralmente aceitos pela sociedade, ainda que nao haja 

um tipo especif ico em lei, sao habeis para a conf i rmacao probatoria da veracidade 

dos fatos apresentados no processo. Logo, tal s i tuacao pode ser enquadrada na 

categoria das provas atipicas, a lem do que pelo artigo 131 do CPC faculta-se ao 

magistrado a analise crit ica dos elementos de prova contidos no processo, 
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apreciando-os l ivremente a f im de emitir um parecer justo mediante o caso 

concreto apresentado. 

Tendo em vista, a exposicao realizada no topico 3.3 acerca da parca 

legisiacao existente e da que se encontra tramitando na Camara dos Deputados e 

no Senado Federal, opina-se, a t i tulo de contribuicao, que esse meio de prova 

seja aceito nos dias atuais, mesmo que atipicamente, e uma vez sendo 

regulamentada no ordenamento jur idico brasileiro a utilizagao do documento 

eletronico como meio de prova (documental), este seja inserido no Ti tu lo VIII, 

Capitulo V I , Secao V e Subsecao IV (a ser criada) do Codigo de Processo Civil. 

Ass im, a Internet, como retrato que e do mundo real, sempre 

apresentara perigos e desvantagens. Cabe ao legislador diminuir ao maximo as 

possibi l idades de fraudes ocorridas atraves deste meio e, ao mesmo tempo, 

entregar ao Poder Judiciario os mecanismos adequados para a protecao dos 

interesses lesados, com rapidez e eficiencia, v isando sempre proporcionar a 

seguranca juridica, pois enquanto a regulamentacao deste tema nao ocorre, a 

resolucao das relacSes jur idicas fica a merce do trabalho hermeneut ico realizado 

pelos operadores do Direito. 
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C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S 

Em virtude da atual tendencia mundial e das necessidades ditadas 

pelas inovacoes tecnologicas introduzidas no ambito jur idico brasileiro, verif icou-

se que a prova na informatica e uma das questoes que mais tern gerado 

polemicas. O tema multipl ica-se diar iamente e curial e chegar a um consenso 

sobre as regras relativas a sua admissao, em qualquer campo, para preservar a 

paz social e os di tames da seguranca jur idica. 

Importa, pois, conhecer mecanismos habeis a util izacao adequada 

do documento eletronico, principalmente no que se refere a aceitacao do e-mail 

como meio de prova no processo civil, ponto este que gerou a discussao 

norteadora deste estudo, pois esta possibi l idade implica diretamente numa 

mudanca a ser operada na seara jur idica. 

-iiu Este problema encontrou solucao e m duas correntes doutrinarias 

expostas, ou seja, a da admissibi l idade indireta e incondicionada, que prega a 

aceitacao do e-mail como prova apenas atraves de uma pericia tecnica; e a da 

admissibi l idade direta e condicionada, que exige o uso da criptografia e da 

certif icacao digital por entender que estas tecnicas proporcionem mais forca 

probante ao referido documento, tendo ambas as escolas demonstrado a 

admissibi l idade como ponto comum. 

I Os objetivos deste trabalho cientif ico foram plenamente alcancados, 

vez que foram obtidas a compreensao do instituto da prova, especialmente no que 

se refere a prova documental e as questoes referentes ao documento eletronico; 

nocoes importantes acerca do emprego do e-mail e, principalmente, a conf irmacao 

da possibi l idade de admissao e uso do e-mail (documento eletronico) como meio 
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de prova no processo civil brasileiro, atualmente, na qual idade de prova atipica, 

com fundamento nos artigos 131 c/c 332, do CPC, f icando a questao de sua 

autenticidade sob apreciacao e definicao por parte do magistrado. 

\ Para o desenvolv imento desta pesquisa foram util izados os metodos: 

bibliografico, circunscrito ao referencial teorico composto por autores que tratam 

sobre o instituto da prova; o estudo comparat ivo entre a legisiacao nacional e a 

estrangeira; o exegetico empregado no ambito do processo civil; bem como o 

metodo historico-evolutivo, especif icamente em sede de documento eletronico. 

Numa abordagem inicial realizou-se uma explanacao sobre as 

provas em geral, destacando o seu conceito; especies; os momentos de sua 

util izacao; o seu objeto e onus, bem como a questao da insuficiencia, ilicitude e do 

emprest imo de provas produzidas em outros processos. 

Em seguida, o documento eletronico foi explorado mediante 

aspectos que compreendem desde o seu surgimento ate o seu uso na atualidade; 

suas especies e demais aspectos concernentes e necessarios, segundo a 

doutrina, para dar supedaneo a uma discussao cientif ica procedida acerca da 

constatacao de sua autoria (atraves da assinatura digital) e da sua veracidade 

quando util izado como meio probante. 

* E, no ultimo capitulo, constatou-se que este documento eletronico, o 

e-mail, consiste numa mensagem codif icada sobre a qual podem incidir alguns 

meios de prova admit idos em Direito, tais como: a confissao, a documental , a 

testemunhal e, principalmente, a pericial, sendo esta ultima capaz de provar a 

existencia, autoria e veracidade do e-mail, a lem da legisiacao nacional; da 

jur isprudent ia l do direito comparado e da sua admissibi l idade como prova. 
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Com a investigacao deste tema alcancou-se, deveras, o resultado 

proposto, ou seja, verif icou-se a admissibi l idade do e-mail como meio de prova 

atipica no processo civil, com fundamento tanto na doutrina (corrente da 

admissibi l idade direta e condicionada) como na parca legisiacao existente (arts. 

131 c/c 332, do CPC), concluindo-se pela insercao dessa especie probatoria no 

Titulo VIII , Capitulo V I , Secao V e Subsegao IV (a ser criada) do Codigo de 

Processo Civil, a t i tulo de contribuicao para o meio juridico. 

Tendo e m vista a evolucao da sociedade, nao e salutar que o Direito 

se utilize somente da hermeneut ica para solucionar lides provindas dessas novas 

especies de relacoes jur idicas quando, na realidade, pode-se regulamentar o 

pleno uso do correio eletronico atraves de leis. Mas, enquanto nao houver a 

devida regulamentacao, cabe ao juiz o exame no caso concreto, com supedaneo 

nos argumentos expostos, a f im de garantir o direito das pessoas envolvidas e, ao 

mesmo tempo, favorecer a modernizacao dos meios de producao de provas, 

tornando-as cada vez mais uteis ao descobrimento da verdade. 
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