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Abstract. This article presents an introduction to some of the technological
challenges faced by the company Jusbrasil in its mission to approximate the
Brazilians to the justice. Jusbrasil seeks to combine law and technology so
that justice crosses the borders of the courts and reaches the homes of any citi-
zen. Millions of people access the company’s platform nowadays, with access
to more than 900,000 lawyers. On the other hand, our database has billions of
documents containing artifacts related to law in Brazil. This scenario provides
opportunities for the development of intelligent products, such as effective and
efficient search systems, tools for structuring and processing information, data
mining and recommendation systems, among others. In this work, we discuss
and present to the academic community some of the technological challenges
faced by the company.

Resumo. Este artigo apresenta uma breve introdução a alguns dos desafios tec-
nológicos enfrentados na empresa Jusbrasil em sua missão de facilitar o acesso
à justiça no Brasil. A Jusbrasil busca unir direito e tecnologia para que a justiça
ultrapasse as fronteiras dos tribunais e chegue às casas de qualquer cidadão ou
cidadã. Milhões de pessoas acessam a plataforma da empresa atualmente, ha-
vendo acesso de mais de 900 mil advogados. Por outro lado, nossa base de
informação possui bilhões de documentos contendo artefatos relacionados ao
direito no Brasil. Essa base de informação traz oportunidades para o desenvol-
vimento de produtos inteligentes, tais como sistemas de busca eficazes e efici-
entes, ferramentas de estruturação e tratamento da informação, mineração de
dados e sistemas de recomendação, dentre outros. Neste trabalho, discutimos e
apresentamos para a comunidade acadêmica alguns dos desafios tecnológicos
enfrentados pela empresa no dia-a-dia.

1. Introdução
Para muitos a palavra justiça se resume aos tribunais, mas ela deveria fazer parte das
escolhas diárias de qualquer pessoa. No meio do caminho para uma sociedade mais justa,
milhões de brasileiros se deparam com um abismo entre ter um direito e torná-lo parte de
suas vidas.

A Jusbrasil surgiu a partir da percepção desse problema e tem buscado unir direito
e tecnologia para que a justiça ultrapasse as fronteiras dos tribunais e chegue às casas



de qualquer cidadão ou cidadã. Hoje em dia no Brasil milhões de pessoas já acessam
a plataforma da empresa diariamente e mais de 900 mil advogados utilizam produtos
desenvolvidos pela Jusbrasil para aumentar sua produtividade.

A empresa tem investido maciçamente em tecnologias para coleta e organização
da informação jurı́dica. Como resultado, possui hoje uma base com bilhões de docu-
mentos contendo artefatos relacionados ao direito no Brasil, incluindo processos, juris-
prudência, artigos, leis, modelos e peças jurı́dicas e informação publicada em diários
oficiais, dentre outros. A empresa reúne assim uma das maiores bases de dados sobre a
Justiça Brasileira.

Em sua jornada para entregar valor a partir da sua larga base de usuários, aliada
à enorme base de dados construı́da, a empresa tem se deparado com diversos desafios de
pesquisa interessantes. Este artigo tem como objetivo apresentar alguns desses desafios e
fazer uma breve introdução ao que se tem feito na literatura e na empresa para resolvê-los.
Esperamos com isso motivar mais pessoas a nos ajudar na empreitada de contribuir para
levar a justiça cada vez mais perto do cidadão comum. Os desafios escolhidos para serem
discutidos aqui serão mais relacionados a sistemas de busca, recomendação e estruturação
automática da informação. Contudo, há muitas outras possibilidades que podem ser le-
vantadas

2. Arquitetura
Antes de mostrar os desafios especı́ficos de pesquisa que encontramos no dia-a-dia na
Jusbrasil, vamos explicar em linhas gerais como funciona o fluxo de tratamento de dados
dentro da empresa. A Figura 1 apresenta um diagrama que descreve como a informação
flui pela empresa.

Coletores, mostrados no canto superior esquerdo da figura, capturam informações
provenientes de centenas de fontes disponı́veis online. Os coletores são responsáveis
por alimentar as bases de dados da empresa com informação dos mais diversos artefa-
tos jurı́dicos, tais como leis, diários oficiais, processos, decisões jurı́dicas, dentre outras.
Os dados coletados são em geral capturados na forma de documentos não-estruturados,
disponibilizados nos mais diversos formatos, tais como PDF, texto ou HTML.

Os documentos coletados passam então por um processo de extração e limpeza
de dados, onde são convertidos para textos e também são extraı́das algumas informações
estruturadas. Nessa fase, busca-se, por exemplo, a identificação de entidades importantes,
tais como citação a pessoas ou empresas, tribunais, etc.

Os dados passam então pelo que chamamos na figura de integração. Nessa fase
são realizadas diversas tarefas que visam transformar os dados coletados em uma base de
conhecimento confiável. Incluem-se nessa fase processos de identificação de citação de
um documento a outros documentos já armazenados na base, a associação entre nomes
extraı́dos e nomes contidos em nossas bases de dados, a deduplicação de dados, proces-
sos de agrupamento e classificação da informação para uso posterior, dentre outros. O
processo gera como resultado o que chamamos de base de conhecimento (do inglês kno-
wledge base), contendo informação tratada e estruturada que fica então disponı́vel para o
desenvolvimento de serviços para nossos usuários.

Os dados gerados são então disponibilizados em filas que alimentam sistemas de



indexação de informação que geram ı́ndices para acesso rápido em nossas aplicações,
como mostrado no canto inferior direito da figura, no processo descrito como Modelagem
e Indexação.

De forma complementar, a informação também entra na empresa por meio das
interações dos usuários com o sistema. Nossos usuários são cadastrados e apresen-
tam em seu cadastro informações que são usadas para melhorar nossa prestação de
serviço. Da mesma forma, também usamos as interações entre os usuários, sempre com
a preocupação de respeitar a privacidade de todos. Um problema a ser enfrentado com
os de interação entre usuários e sistemas é que eles podem trazer informação tenden-
ciosa. Para contornar esse problema, os dados passam por um processo de eliminação
de bias, ou ainda eliminação de enviesamento tendencioso, antes de serem usados. A
eliminação de bias é por sı́ só um processo que pode trazer diversos desafios de pes-
quisa [Krishnan et al. 2014, Collins et al. 2018, Abdollahpouri et al. 2019].

Das interações e do cadastro, pode-se produzir informação útil para alimentar as
aplicações e serviços oferecidos pela empresa. Por exemplo, podemos citar os cliques
em documentos apresentados nos sistemas de busca e recomendação, a possibilidade de
agrupar usuários por interesse em comum, região demográfica, etc.

De posse de tais dados, desenvolvemos então nossas aplicações que chegam até
o usuário, tais como o sistema de buscas do Jusbrasil, a recomendação de conteúdo para
nossos usuários, um sistema de automação de tarefas jurı́dicas conhecido como escritório
online, etc. Outras aplicações que requerem uso intensivo de aprendizagem de máquina,
classificação, mineração e estruturação de dados estão em nossos planos para o futuro.

Figura 1. Visão Geral da Arquitetura dos Principais Sistemas da Jusbrasil

3. Alguns Desafios de Pesquisa
Nesta seção apresentamos alguns dos diversos desafios de pesquisa que podem ser en-
contrados no dia-a-dia da empresa. Dentre eles, citamos aqui o desenvolvimento de sis-
temas de busca eficazes e eficientes, o desenvolvimento de sistemas de recomendação e a
produção de uma base de conhecimento confiável a partir de dados estruturados

3.1. Desenvolvimento de Sistemas de Busca Eficazes e Eficientes
A empresa disponibiliza a seus usuários um sistema de busca por informação em uma
base de dados contendo bilhões de documentos. Fornecer resultados precisos é uma tarefa



de vital importância e por isso perseguimos continuamente novos algoritmos e métodos
para processamento de consultas eficazes e eficientes. Entre as necessidades voltadas
à eficácia na entrega de resultados relevantes, são importantes estudos voltados ao uso
de aprendizagem de máquina em sistemas de busca [Silva et al. 2009, Sousa et al. 2019,
Guo et al. 2019]. A empresa tem investido nessa frente, bem como em infraestrutura
para a coleta e disponibilização de informação que possa ser usada como insumo para
que os algoritmos de aprendizagem de máquina possam gerar ordenação de resposta de
alta qualidade, tais como dados de navegação, agrupamentos de usuários e informação
demográfica, dentre outros. O simples estudo da melhor forma de usar tais informações
abre várias oportunidades de pesquisa.

Na linha de processamento eficiente de informação o desafio também é muito
grande. Apesar de busca ser tratada em geral no meio empresarial como uma commo-
dity, o desenvolvimento de algoritmos eficientes de processamento de consultas pode
abrir espaço não só para uma grande redução nos custos de operação da empresa, mas
também garantir sua escalabilidade e a oferta de uma busca com mais qualidade e ve-
locidade. Além disso, sistemas de busca disponı́veis no mercado levam muito tempo
para incorporar melhorias propostas na literatura, em parte porque algumas delas po-
dem não beneficiar a todos os tipos de empresas que usam tais sistemas ou ainda po-
dem até prejudicar parte de seus usuários. Exemplos de melhorias que podem im-
pactar muito sistemas de busca como o da Jusbrasil, mesmo que não impactem tanto
a outros tipos de sistemas de busca incluem novos métodos de poda e processamento
de consultas [Rossi et al. 2013, Daoud et al. 2017, Petri et al. 2019] e novas técnicas
para o desenvolvimento de sistemas de busca eficientes que usem aprendizagem de
máquina [Lucchese et al. 2018, Silva et al. 2020].

3.2. Sistemas de Recomendação
Sistemas de recomendação têm potencial para desempenhar um papel central na empresa
para o futuro, podendo ser usados para recomendar artefatos jurı́dicos quando o usuário
está visitando outro artefato jurı́dico em nosso site, na recomendação de profissionais
para assessorar pessoas quando buscam a justiça ou no auxı́lio a advogados durante a a
produção de peças, petições, procurações e demais tipos de documentos que precisem ser
gerados no dia-a-dia.

O uso de nossos sistemas por milhões de pessoas, aliado à enorme quan-
tidade de informação existente, faz do Jusbrasil um excelente laboratório para a
experimentação de novos algoritmos e métodos ligados à área de recomendação.
Exemplos de desafios interessantes nessa área podem incluir o desenvolvimento de
métodos de recomendação que produzam um bom equilı́brio entre novidade, diver-
sidade e popularidade de conteúdo [Ribeiro et al. 2014], estudos de formas de expli-
car o resultado de recomendações [Nóbrega and Marinho 2019]. De fato, sistemas au-
tomáticos para auxiliar profissionais da área do direito podem revolucionar o trabalho na
área [Kluttz and Mulligan 2019], e parte dessa revolução pode vir do desenvolvimento de
métodos e estudos na área de recomendação especı́ficos para a área.

3.3. Construção de uma Base de Conhecimento
A construção de uma base de conhecimento confiável é um dos grandes desafios da
empresa. Precisamos, por exemplo, extrair com precisão informação sobre valores en-



volvidos em um processo, definição clara de quem é o demandante e o demandado,
agrupar processos por similaridade para ajudar na identificação de chances de sucesso
para ambas as partes, dentre muitas outras tarefas que ainda precisam ser realizadas
com precisão no futuro. Para chegar a ter uma base de conhecimento sólida, enfren-
tamos problemas como a possibilidade de pessoas distintas terem o mesmo nome, de
uma mesma pessoa ou empresa ter seu nome citado de maneira ligeiramente diferente
de um processo para outro, a ocorrência de citações a uma jurisprudência em diversas
formas distintas, dentre outras. Surgem ai oportunidades em diversas linhas de pesquisa,
tais como a de deduplicação de dados [De Freitas et al. 2010], extração e estruturação
de dados a partir de texto [Cortez et al. 2011], processos de agrupamento e classificação
de documentos para uso posterior [Cristo et al. 2003], dentre outros. O processo gera
como resultado o que chamamos de base de conhecimento (do inglês knowledge base),
contendo informação tratada e estruturada que fica então disponı́vel para o desenvolvi-
mento de serviços para nossos usuários. Surgem aı́ oportunidades também para o uso
da informação produzida, tais como interfaces mais amigáveis para busca de informação
estruturada baseada em palavras-chave [Mesquita et al. 2007] ou o desenvolvimento de
sistemas mais sofisticados para predição de decisões usando nossa base de conheci-
mento [Zhong et al. 2018, Li et al. 2019] ou outras tarefas que visem aprimorar o trabalho
da justiça por meio de automação [Li et al. 2019]

3.4. Outros desafios

Além dos dois exemplos que apresentamos rapidamente aqui, há muitos outros desafios de
pesquisa na empresa que estão relacionados ao bom funcionamento de nosso sistema, in-
cluindo o desenvolvimento de métodos automáticos de coleta de dados [Vidal et al. 2008],
de métodos de processamento de linguagem natural voltados para a área do direito, de
métodos desambiguação de dados, remoção de dados duplicados, estruturação automática
da informação, dentre outros.

4. Conclusões
Como mostrado neste artigo, a empresa Jusbrasil tem como principal objetivo o desen-
volvimento de tecnologias para aproximar pessoas da justiça, visando contribuir para que
os processos envolvendo a justiça se tornem mais claros, mais eficientes e disponı́veis às
pessoas. A busca desse objetivo traz consigo diversos desafios tecnológicos onde a pes-
quisa na área de ciência da computação pode contribuir significativamente na produção
de sistemas cada vez mais eficazes e efetivos.
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