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RESUMO 

Este estudo com o tema Lei 9.099/95: Uma analise sobre os Juizados Especiais Civeis na Cidade de 
Patos-PB e o acesso efetivo da populacao foi do tipo bibliografico, de caso, com abordagem 
descritiva explorat6ria, abrangendo a leitura, analise e interpretacSo de livros, periodicos, textos 
legais, entre outras fontes. O objetivo principal deste trabalho e abordar de forma simplificada a Lei 
9.099/95 e os juizados especiais em detrimento dos juizados de pequenas causas. Investigou ainda a 
apresentacSo de uma definicSo aos Juizados Especiais, mostrando seus aspectos historicos, sua 
caracterizacSo e compet§ncias; as despesas processuais e os criterios orientadores dos processos. 
Para tanto, foi feito um piano de leitura sistematica, apoiada em anotacdes e fichamentos que 
subsidiaram a construcao da fundamentacao teorica do estudo. Outras fontes como sites tambem 
foram usadas. A coleta de dados foi feita por entrevistas semie-estruturadas em 10 bairros do 
municipio de Patos-PB, com uma amostra de 50 pessoas, escolhidas aleatoriamente. Os dados 
coletados fora analisados e apresentados em tabelas, graficos e textos. Os objetivos propostos foram 
alcacados, entretanto isso nao impede a possibilidade de estudos futuros, capases de melhorar ainda 
mais a compreensSo do tema. Em suma, alguns dispositivos da lei agridem as principals garantias 
processuais conferidas pela ConstituigSo Federal de 1988. Isso permite a conclusSo de que a 
celeridade n3o resolve por si s6 as questoes pertinentes a sociedade e que os conflitos existiram, 
existe e sempre existirao. Isso da espaco a injustica e a desigualdade social vigente e que, no tocante 
a pesquisa de campo, grande parte da populacao entrevistada nao conhece os Juizados Especiais 
Civeis, nem e capaz de diferencia-lo dos Juizados de Pequenas Causas, sSo pouco conhecedores de 
seus direitos; nSo utilizam muito a justica e quando o fazem, nSo compreendem o processo e 
associam os juizados a necessidade de um advogado. Em suma, a Lei veio para melhorar o acesso 
efetivo da populacao a justica, mas o que se observa e uma grande distancia entre a populagao e o 
Judiciario, alem da morosidade que toma a justica e seus beneficios incredulos por muitos. 

PALAVRAS-CHAVE: Juizados Especiais Civeis, Devido Processo Legal, Celeridade. 



ABSTRACT 

This study with the subject Law 9.099/95: An analysis on the Courts Special Civil court jurisdiction in 
the City of Duck and the effective access of the population was of the bibliographical type, of case, 
with exploratoria descriptive boarding, enclosing the reading, analysis and legal interpretation of 
books, periodic, texts, among others sources. The main objective of this work is to approach of 
simplified form the Law the 9,099/95 and courts special in detriment of the courts of small causes. It 
still investigated the presentation of a definition to the Courts Special, showing its historical aspects, its 
characterization and abilities; the procedural expenditures and the orienting criteria of the processes. 
For in such a way, a plan of systematic reading, supported in notations and fichamentos was made 
that had subsidized the construction of the theoretical recital of the study. Other sources as sites had 
also been used. The collection of data was made by interviews semie-structuralized in 10 quarters of 
the city of Duck, with a sample of 50 people, chosen randomly. The data collected outside analyzed 
and presented in tables, graphs and texts. The considered objectives had been alcacados, however 
this do not hinder the possibility of future studies, capases to still more improve the understanding of 
the subject. In short, some devices of the law attack to the main procedural guarantees conferred by 
the Federal Constitution of 1988. This allows the conclusion of that the celeridade by itself does not 
decide the pertinent questions to the society and that the conflicts had existed, exists and always they 
will exist. This of the space to the injustice and the effective social inaquality and that, in regards to the 
field research, great part of the interviewed population does not know the Courts Special Civil court 
jurisdiction, nor is capable to differentiate it of the Courts of Small Causes, is few experts of its rights; 
they do not use justice very and they make when it, they do not understand the process and they 
associate the courts to the necessity of a lawyer. In short, the Law came to improve the effective 
access of the population to justice, but what if it observes is a great distance between the population 
and the Judiciary one, beyond the morosidade that becomes incredulous justice and its benefits for 
many. 

WORDS-KEY: Courts Special Civil court jurisdiction, Due process of law, Celeridade. 
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INTRODUQAO 

A luta pela efetividade dos direitos fundamentais e sociais teve initio na 

decada de 80 do seculo passado, no Brasil. Lutava-se ainda pela dignidade e 

justica. Alguns movimentos disseminaram informacoes a populacao, divulgando o 

Direito e o ordenamento juridico vigente, imprimindo mudangas comportamentais. 

A acessibilidade a jurisdicao se tornou indispensavel ao processo de 

democratizacao da Justica, bem como a alteragao da forma de se prestar esse 

poder-dever do Estado, dando origem ao que se denomina praticidade e celeridade 

dos atos a partir da criacao da Lei n°. 7244 de 7 de novembro de 1984, que criou o 

juizado de pequenas causas. 

Tais movimentos aumentaram a resolutividade de alguns conflitos, 

melhorando assim os aspectos juridicos, antes tidos como entraves ou 

dificultadores. 

O objetivo principal deste trabalho foi abordar de forma simplificada a Lei 

9.099/95 e realizar uma analise empirica enfocando a concepcao sobre os juizados 

especiais civeis na cidade de Patos- PB em detrimento dos Juizados de Pequenas 

Caudas e o acesso efetivo da populacao. 

Os juizados especiais e as garantias do devido processo legal, apoiado em 

um estudo de caso realizado em Patos - PB, com a populacao leiga. 

Entre outros pontos: 

Apresenta-se uma definicao aos Juizados Especiais, mostrando seus 

aspectos historicos, sua caracterizacao e competencias; 

Abordam-se ainda as despesas processuais e os criterios orientadores dos 

processos. 

Para tanto, utilizamos uma estruturacao simples e uma linguagem coloquial, 

capaz de atingir, inclusive, pessoas leigas no assunto ou de outras areas que nao o 

Direito. 
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Abrange a leitura, analise e interpretagao de livros, periodicos, textos legais, 

documentos mimeografados ou xerocopiados, mapas, fotos, manuscritos etc.; teve 

como tema os Juizados Especiais e as Garantias do Devido Processo Legal. 

Tenta-se responder de modo simplificado aos objetivos propostos e para 

tanto, todo material recolhido foi submetido a uma triagem, a partir da qual foi 

possfvel estabelecer um piano de leitura, apoiado em anotacoes e fichamentos que 

subsidiaram a construcao da da fundamentacao teorica do estudo. 

Busca-se a todo momento conhecer as diferentes contribuicoes cientificas 

disponfveis sobre o tema em abordagem, promovendo o dialogo entre as diversas 

obras pertinentes, a fim de facilitar a compreensao do mesmo. 

A escolha do tipo de pesquisa, de campo e bibliografica, se deu pela sua 

aplicabilidade a todas as fases da pesquisa, auxiliando na definigao do problema, na 

determinacao dos objetivos, na construcao de hipoteses, na fundamentacao da 

justificativa da escolha do tema e na elaboracao do relatorio final, que encontra-se 

estruturado em forma de itens e subitens relacionados entre si. Alem das leituras em 

livros, procuramos informacoes na internet em diversos sites, os quais estao 

referenciados ao fim deste trabalho. 

A coleta de dados foi feita atraves de um questionario semi-estruturado, com 

questoes subjetivas e objetivas. As questoes abertas foram analizadas a luz do 

metodo do discurso do sujeito coletivo de Lefevre, onde transcreve-se na Integra o 

discurso dos entrevistados e as questoes fechadas subsidiaram na verificacao da 

veracidade das informacoes dadas nas questoes abertas. 

Foram entregues Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como 

pediu-se a populacao a participagao da pesquisa, deixando claro seus direitos de 

desistencia e identidade preservada. Foi dada uma explanacao sobre o tema e seus 

objetivos, para garantir a participagao de pelo menos cinco(05) pessoas por bairro. 

Nosso universo de estudo foi a cidade de Patos, em dez (10) bairros, a saber. 

Dona Milindra, Monte Castelo, Jatoba, Liberdade, Maternidade, Belo Horizonte, 

Novo Horizonte, Salgadinho, Bivar Olinto e Centra. 

A populacao foi de dez (10) bairros, com cinco (05) entrevistados por bairro, 

escolhidos aleatoriamente, dando uma amostra de 50 entrevistados. 
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Os dados coletados foram tabulados, interpretados ou analisados e 

constituiram um capftulo de analise e discussao dos resultados, que se apresenta 

em forma de tabelas, graficos, discursos e textos. 

A estruturacao do trabalho foi feita em forma de capitulos e apresenta itens e 

subitens relacionados entre si e subordinados aos capitulos. 

O Primeiro Capftulo trata da Teoria de Base sobre os Juizados Especiais e 

contempla alguns pontos relevantes, como: definigao, aspectos historicos, o 

processo nos juizados especiais cfveis, caracterizacao das fases processuais e das 

partes. Outros pontos, como as causas nao apreciaveis pelos juizados especiais, 

justica federal, caracterizacao da pequena causa e procedimentos necessarios a sua 

utilizacao tambem foram abordados. 

No Segundo Capftulo, deu-se continuidade com a fundamentacao do estudo e 

abordando as competencia dos juizados especiais, as partes nas acoes propostas 

nos juizados especiais, despesas processuais. Discorreu ainda sobre os criterios 

orientadores dos processos, dimensionamento e importancia dos principios 

constitucionais e a importancia e significado do devido processo legal. 

O Terceiro Capitulo, que trata da Analise e discussao de resultados, 

apresenta os dados obtidos durante o estudo de casa, realizado em dez (10) bairros 

do municfpio de Patos, Estado da Parafba. 

Esse capftulo mostra as informacoes geradas quando da coleta de dados e se 

se apresenta estruturado em forma de tabelas; graficos; e no metodo do Discurso do 

Sujeito Coletivo de Lefevre, mostrando as respostas discursivas dadas pela 

populacao leiga durante as entrevistas realizadas nas ruas. 

Ha ainda uma breve fundamentacao para dar sustentagao aos resultados 

obtidos, permitindo a ponte entre a teoria e a pratica ou ainda entre o empirismo e a 

ciencia. 

Nas Consideragoes Finais foi feita uma analise dos resultados obtidos neste 

estudo, demonstrando o que foi obtido, confrontando-se os objetivos esperados com 

os resultados obtidos. 
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CAPITULO I- ASPECTOS INTRODUTCRIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS E SUAS 

PRINCIPAIS LIMITAQOES 

1. 1 Definicao 

E comum ouvir dizer que a justica nao anda, que ela e lenta e por isso causa 

muitos danos aos que buscam a Tutela Jurisdictional do Estado. (BAHENA, 2002: 

35). 

Conforme o autor acima, comentarios desse tipo, impulsionados pela 

necessidade de uma resposta, conduziu ao longo de tempos a reuniao de esforcos 

por parte dos legisladores em busca de uma solucao ao acumulo de processos nos 

Tribunals. Tal atitude caracterizou a origem da luta pela celeridade, dando rapidez e 

eficacia ao Sistema Judiciario, garantindo seguranga e direitos aos cidadaos. Isso foi 

possivel pela CF, que fez nascer o Juizado Especial. Era o initio de uma luta, nao 

pela criacao, mas pela efetivacao dos direitos previstos em Lei: 

A Lei n° 9.099/95, atraves da norma contida no art. 1°, fundamenta-
se diretamente no art. 98, I, da CF o qual estabeleceu que a Uniao, 
no Distrito Federal e nos Territories, e os Estados Criassem 
Juizados Especiais, sendo estes providos por Juiizes Togados, ou 
Togados Leigos com competentia para a contiliacao, o julgamento 
e a execugao de causas civeis de menor complexidade e infraooes 
penais de menor potential ofensivo, mediante os procedimentos oral 
e sumarissimo, permitidos, nas hipoteses previstas em lei, a 
transacao e o julgamento de recursos por Turmas de Juizes de 
Primeiro Grau, (BAHENA, 2002, p. 38). 

Juizado Especial Civel tambem conhecido por JEC, consiste em um orgao do 

Poder Judiciario brasileiro responsavel pela promogao da contiliacao, julgamento e 

execugao das causas de menor complexidade para a legislagao. 
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Em consonancia com a definigao acima e segundo Nev Cidadao, (2008 p. 
01): 

O juizado Especial Civil (JEC), antes conhecido como Juizado de 
Pequenas Causas, e a parte do Poder Judiciario que julga acoes em 
que o valor envolvido deve ser no maximo de 40 salarios minimos. A 
principal funcao dos Juizados Especiais Civis e simplificar o 
andamento das causas de menor complexidade e, por isso, costuma 
ser mais rapido que a Justica Comum. 

Os Juizados Especiais Civis funcionam da seguinte forma: e feita uma analise 

da agao pelo juiz e apos ouvir a defesa do acusado decide quern tern razao. O 

perdedor podera recorrer ao Tribunal, tendo em vista que so e possivel um unico 

recurso nos Juizados Especiais Civis que tern o atendimento mais rapido que nos 

tribunals tradicionais e apresenta a caracterfstica de dispor gratuitamente dos 

servicos, nao sendo necessarios advogados para causas de ate 20 salarios 

minimas. 

Acoes com valores entre 20 e 40 salarios minimos, pedem a contratacao de 

um advogado. Na impossibilidade de constituigao de advogado e necessario 

procurar as instituicoes que oferecam gratuitamente esse service 

Segundo Barroso (2001, p.1), diante da busca por uma justica brasileira mais 

celere, a criagao dos juizados especiais foi prevista na Constituigao de 1988, nas 

esferas civel e criminal. Este estudo detem-se apenas a Civel. Apesar da criagao 

surge outra polemica envolvendo o Poder Judiciario relacionado a morosidade, pois 

e frequente a violagao de direitos, entretanto a via judicial demora muito tempo para 

apresentar solugoes de conflitos. E frequente ouvir falar da insatisfagao da 

populacao pela demora da justiga. 

Ha ainda uma notoria distancia entre a populacao e o Judiciario, o qual fica 

em uma esfera mais elevada e distante das reais necessidades da populacao. O que 

nao poderia ocorrer, pois se e o Juiz que ira optar pelo certo ou errado em um 

determinado contexto, como ele pode agir se geralmente nao conhece aquilo que 

esta em conflito, aquela comunidade ou grupo de individuos, seus modos de vida... 

Levando em consideragao que o Direito, na concepgao tridimensionalista de 

MIGUEL REALE e fato, valor e norma, como pode o juiz enclausurar-se em um 

mundo irreal, em que a letra fria da lei e seu unico parametro de atuagao? 
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Diante das reclamagoes da populacao ou cidadaos e de alguns Juristas, no 

art. 98, I, da Carta Politica Federal, surge a seguinte disposicao: 

"Art. 98. A Uniao, no Distrito Federal e nos Territorios, e os Estados criarao: 

I - juizados especiais, providos por juizes togados, ou togados e leigos, 

competentes para a contiliacao, o julgamento e a execugao de causas civeis de 

menor complexidade e infragoes penais de menor potencial ofensivo, mediante os 

procedimentos oral e sumarissimo, permitidos, nas hipoteses previstas em lei, a 

transagao e o julgamento de recursos por turmas de juizes de primeiro grau; 

Garantindo a efetividade da constitucionalidade acima, foi promulgada, em 26 de 

setembro de 1995, a Lei 9.099: 

Tamanha foi a receptividade que os juizados especiais tiveram no 
seio da populacao e nos operadores do Direito que, com a 
promulgacao da Emenda Constitutional n.° 22, acrescentando o 
paragrafo unico ao art. 98 da Carta Magna, passou-se a prever os 
Juizados Especiais na Justica Federal. (BARROSO, 2001, p.1). 

1. 2 Aspectos Historicos 

De acordo com Barroso, (2001, p. 1) a criagao do Juizado Especial Civel foi 

prevista pelo inciso I do artigo 98 da Constituigao brasileira de 1988, mas sua 

efetivagao so ocorreu com a aprovacao da Lei Federal n.° 9.099, de 26 de setembro 

de 1995. Funcionando anteriormente pelo que era denominado de Juizado de 

Pequenas Causas, o qual julgava e processava demandas, as quais nao poderiam 

transpor a 20 salarios minimos. 

Varios conflitos foram envolvidos na luta pelo acesso a jurisdigao e essa luta 

pela redugao de entraves da morosidade, aliada a dificuldade de ingresso no mundo 

juridico, que impedia a populacao de lutar pelos seus direitos, teve initio na Ditatura 

Militar, na decada de 80. 

Tudo isso teve maior garantia com a Constituigao Federal em 1988, a qual 

trouxe melhorias na questao social fornecendo aos direitos e garantias fundamentals 

protegao efetiva. Ja na decada de 90 o processo civil initiava uma consideravel 

evolugao, adequando-se processualmente no intuito de se efetivar uma jurisdigao 

celere e pratica.. 
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Em 1994, mini-reforma levou a edicao de varias leis, como a Lei n°8950, Lei 

n°8951, Lei n°8952 e Lei n°8953, todas de 13 de dezembro de 1994, que vieram a 

alterar algumas disposigoes concementes ao processo de conhecimento e a fase 

recursal. Em 1995 prosseguiu-se a reforma com a edicao das leis, como a Lei 

n°9079/95, que dispunha sobre a Agao Monitoria, Lei n°9099/95, que criou os 

Juizados Especiais, Lei n°9139/95, que tratava do recurso de agravo, bem como a 

Lei n°9245/95, sobre o procedimento sumario. 

Assim, com a Lei n°9099/95 que regulamentou o referido art. 98, I da 

Constituigao Federal surgiram os juizados especais. 

1 .30 Processo nos Juizados Especiais Civeis 

De acordo com BAHENA, (2002, p. 38), o artigo 2° da Lei supracitada diz que 

os processos nos Juizados Especiais devem seguir orientacoes dos criterios da 

oralidade, da simplicidade, da economia processual e da celeridade, visando a 

promogao da contiliacao ou da transagao penal. 

Com a nova Lei as causas de menor complexidade passam a ser 

processadas e julgadas pelos Juizados Especiais Cfveis, sendo facultativa a 

assistencia de um advogado se a causa nao ultrapassar o correspondente a 20 

salarios. 

De modo geral, o processo no Juizado Especial e gratuito no primeiro grau de 

jurisdigao. Tendo em vista que sem a necessidade de desembolso financeiro, todas 

as pessoas maiores de 18 anos e civilmente capazes tern direito a esse beneficio, 

podendo por si so apresentar as provas e protocolizar o seu pedido sem a 

necessidade de constituir advogado. 

Diante do exposto, podemos depreender que os Juizados Especiais Civeis 

sao instrumentos importantes no acesso a justiga, pois permitem o acesso de todos 

as facilidades oferecidas pelos Juizados as pessoas que buscam solugao para 

conflitos cotidianos, anteriormente ignorados em virtude da dificuldade de acesso a 

advogados por parte do tidadao comum, 
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1.4 Caracterizacao das Partes nos Juizados Especiais e suas fases 

Criado para servir de instrumento de acesso a Justica para o cidadao comum, 

os Juizados Especiais Civeis so admitem que pessoas fisicas capazes e as micro-

empresas possam demandar como autoras pelo sistema da Lei n.°. 099/95. 

Enquanto re, pode figurar qualquer empresa privada, pessoa fisica capaz e 

condominio, excluindo-se o incapaz, o preso, as entidades estatais, a massa falida, 

0 insolvente civil e as empresas publicas da Uniao, (BAHENA, 2002 p. 43) 

As partes nos Juizados Especiais podem ser esclarecidas nos artigos 8°, 9°, 

10° e 11° da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995:1 

Com a distribuicao da procura surge a designacao de uma sessao de 

contiliacao em que as partes (autor e reu) sao intimados ao comparecimento a 

audiencia e tentam firmar um acordo diante de um Quiz) contiliador. Caso as partes 

transigirem, o processo e encaminhado ao juiz que imediatamente homologa o 

acordo que passa a produzir os seus efeitos. 

Entretanto, na ausentia de acordo, marca-se uma segunda sessao - a 

audiencia de instrugao e julgamento, presidida por um juiz, que tentara uma nova 

contiliacao. Continuando a controversia, o magistrado recolhe as provas em 

audiencia e profere a sentenga, que apos conferida da direito a recurso para um 

orgao colegiado, em exercicio no primeiro grau de jurisdigao, composto apenas por 

juizes togados. Dai, o processo nao sera mais gratuito, sendo necessario um 

defensor publico ou advogado. No caso de a parte nao ter direito a gratuidade de 

justica e nao requerer a assistentia judiciaria comprovando a sua hipossuficientia 

1 Art. 8° Nao poderao ser partes, no processo instituido por esta Lei, o incapaz, o 
preso, as pessoas juridicas de direito publico, as empresas publicas da Uniao, a 
massa falida e o insolvente civil. 

Art. 9° Nas causas de valor ate 20 (vinte) salarios minimos, as partes comparecerao 
pessoalmente, podendo ser assistidos por advogados; nas agoes de valor superior, 
a assistentia e obrigatoria. 

Art. 10° Nao se admitira, no processo, qualquer forma de intervengao de terceiro 
nem de assistentia. Admitir-se-a o litisconsorcio. 

Art. 11° O Ministerio Publico intervira nos casos previstos em Lei. 
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economica, sera necessario recolher as custas por todos os servicos prestados, 

inclusive durante o primeiro grau de jurisdigao. 

O recurso no Juizado Especial Civel tern um prazo reduzido para 10 dias (5 

dias a menos do que a apelagao) e nao pode ser interrompido pela oposigao de 

embargos declaratorios, mas tao somente suspensos, ao contrario do processo civil 

na Justica comum. 

Apos o julgamento do recurso, se o recorrente sair perdedor, fica condenado 

no pagamento das custas judiciais e ainda precisara pagar honorarios ao advogado 

da outra parte. 

Com a decisao prolatada pela Turma Recursal sobrara apenas a oposigao de 

embargos de declaragao na possibilidade de vicios de omissao, obscuridade ou 

contradigao e a interposigao de recurso extraordinario ao STF (Supremo Tribunal 

Federal), se no acordao configurar alguma violagao direta a dispositivo 

constitucional. 

Na presenga do transito em julgado, a fase cognitiva do processo fica 

encerrada e a parte vencedora pode requerer pessoalmente a execugao da 

sentenga ou do acordao, se tiver algum credito a receber, permanecendo gratuito os 

servicos de intimagao, penhora e avaliacao dos bens do devedor. 

1.5 Juizados Especiais: Criagao, Jurisdigao e Funcoes 

A Lei n°. 9.099, de 26/09/1995, cumprindo o disposto no artigo 98, I, da 

CF/88, estabeleceu a competencia e o procedimento dos Juizados Especiais Civeis 

e Criminais, na condicao de orgaos da Justica Ordinaria, (ASSIS, 2002, p. 19). 

Ainda de acordo com Assis, 2002 p. 19, sao reconhecidas pela jurisdigao as 

tres fungoes que seguem: cognigao, execugao; e cautelar. 

Esta ultima sugere a existencia de perigo, representando uma tutela 

preventiva (art. 5°, XXXV, da CF/88). (ASSIS, 2002, p. 19). 

A jurisdigao representa um servigo publico e corolario da heterocomposigao 

quando ha contra-indicagoes a autotutela e autocomposigao. Atua na solugao de 
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conflitos. Esta garantida pela Carta Politica e os litigantes desejam: a formulacao de 

uma regra concreta, que resolva a libe; a atuagao pratica de semelhante comando, 

se necessario; e exceptionalmente, a rapida e eficaz asseguracao desses objetivos 

ou de direito ameagado de perecimento. 

As expectativas supracitadas correspondem as funcoes da jurisdigao 

(cognigao, execugao e cautelar). 

Com relagao a cognigao e a execugao, nao basta assegurar os resultados 

praticos, mas sua efetivagao por meio de varios mecanismos, garantindo a 

satisfagao e o bem almejado pelo litigante (funcao executiva), (ASSIS, 2002, p. 22-

23). 

A Classificagao das agoes nos Juizados Especiais Civeis pode ser feita de 

varios criterios para se fazer uma classificagao, mas segundo Assis, 2002, p.23, 

vamos faze-la com base no principio da congruencia (artigos 128 e 460 do PC), a do 

ato decisorio que extingue o processo. 

Assim, a sentenga de improcedencia ostenta natureza univoca, isto e, declara 

que o direito do autor nao existe, se nao pelo angulo adotado. 

Ha ainda outras classificagoes cientificamente aceitas, por exemplo, a que faz 

distingao das agoes pessoais e reais, indispensaveis a determinagao do CPC 

(Codigo de Processo Civil). Estas continuam em vigor. 

Outra classificagao se da pela eficacia, que se aplica a coisa julgada (CPC, 

art.467) material e eficacia. Ao mesmo tempo em que prioriza o direito e o processo, 

governa a efetividade do controle judiciario e a realizagao dos direitos subjetivos; 

abandona os criterios traditionais de genero e especie: 

Convem relembrar que nenhuma agio nasce pura. Ela representa 
um conjunto de eficacias, em que uma delas, localizada pela 
aspiracao maior do autor, desponta como principal, (ASSIS, 2002, p. 
23-24). 

Depreende-se que a identificagao da forga da agao se impoe naturalmente, 

salvo as excegoes. 
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Ninguem pleiteia o despejo do inquilino para uso proprio do imovel 
so pelo prazer de dissolver a locacao. Quer a desocupacao da coisa 
locada. e, por isto. sua aspiracao denota a forca executiva da 
sentenga, (ASSIS, 2002, p. 24). 

O contrario nao ocorre com a separagao entre homem e mulher, que pede a 

dissolugao da sociedade conjugal, em que esta agao ostenta forca constitutiva. 

Alguns autores tentam reduzir a classificagao, mutilando-a e expondo 

incoerencias. Ha ainda a taxionomia tripartida, que apresenta algumas limitagoes. 

Assis, (2002 p. 25) ainda apresenta cinco eficacias autonomas: a declarativa, 

a constitutiva, a condenatoria, a executiva, mas essa classificagao nao se relaciona 

as fungoes jurisdicionais. 

1.6 Limitagoes dos Juizados Especiais 

Os Juizados especiais apresentam algumas limitagoes: 

a) Limite da algada de ate 40 salarios minimos; 

b) Limite em virtude da complexidade da materia posta em julgamento. 

Em outras palavras, se for necessario que sejam produzidas provas tecnicas, 

a celeridade torna-se inviavel por causa dos principio que norteiam o processo. 

A Lei n.° 9.099/95 em seu paragrafo 2° do artigo 3° da exclui as causas de 

natureza alimentar, como pedidos de pensionamento, falimentar, fiscal e de 

interesse da Fazenda Publica, assim como as referentes a acidentes de trabalho, a 

residuos e ao estado e a capacidade das pessoas. 

Portanto, nao podem ser trazidas ao Juizado Especial Civel agoes do 

tipo:divorcio ou que verse sobre a interdigao de alguem, ou mesmo a contestagao de 

um debito sobre o IPTU. 
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1.7 Justica Federal 

Os Juizados Especiais so foram instituidos pela Lei n.° 10.259, de 12 de julho 

de 2001, abrangendo causas de ate 60 salarios minimos. 

Os Juizados Especiais Federais dispensam o orgao de segundo grau de 

jurisdigao de efetuarem o reexame necessario em detrimento da maior celeridade do 

que a tramitagao processual pelo rito ordinario. 

Com o transito em julgado, a entidade publica demandada tera o prazo de ate 

60 dias contados do recebimento da ordem de requisigao, independentemente de 

precatorio para efetuar o pagamento. Isso inclui pessoas fisicas e micro empresas. 

As pequenas empresas tambem podem demandar como autoras nos Juizados 

Especiais Federais, (GUERREIRO, 2007, p. 41). 

Apoiado em Guerreiro, (2007, p. 39-40), a competencia ratione valoris 

apresenta os seguintes limites subjetivos: 

a) Causas entre Estado estrangeiro ou organismo international e Municipio ou 

pessoa domiciliada ou residente no Pais (art. 109, III, CF); 

b) Causas fundadas em tratado ou contrato da Uniao com Estado estrangeiro ou 

organismo international (art. 109, III, CF); 

c) Disputas sobre direitos indigenas (art. 109, XI, CF); 

d) Causas relativas a improbidade administrativa; 

e) Demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuals 

homogeneos; 

f) Causas sobre bens e imoveis da Uniao, autarquias e fundagoes publicas 

federais; 

g) Causas versando sobre anulacao ou cancelamento de ato administrative 

federal, salvo o de natureza previdentiaria e o de langamento fiscal; e 

h) Causas que tenham como objeto a impugnagao da pena de demissao imposta 

a servidores publicos civis ou de sancoes distiplinares aplicadas a militares. 
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0 juizado especial civel tern competencia para processar, conciliar e 
julgar causas de competencia da Justica Federal ate o valor de 60 
salarios minimos, bem como executar as suas sentences, no dizer 
do art. 3° da Lei n° 10.259, ( G U E R R E I R O , 2007, p. 41) 

E possivel a atuacao intinerante do juizado especial Federal, mediante 

autorizacao p'revia e expressa do desembargador federal coordenador dos Juizados 

Especiais Federais da 2 a Regiao, antecedendo dez dias, (Guerreiro, 2007p. 44). 

Esse tipo de servigo e muito relevante, essencialmente a comunidades rurais, 

distantes. Acontece inclusive em forma de Justica Fluvial, no caso do Amapa, 

(Guerreiro, 2007, p. 45). 

Esse Juizado permite a determinacao das provas a serem produzidas para 

apreciagao, competindo ao magistrado decidir em cada caso de forma justa e 

equanime, segundo o Codigo Civil, (Guerreiro, 2007 p. 46). 

1.8 Caracterizacao da Pequena Causa e procedimentos necessarios a sua utilizacao 

Segundo a Lei n° 108, DE 9 DE JUNHO DE 1986 

Art. 3° Consideram-se causas de reduzido valor economico as 
que versem sobre direitos patrimoniais e decorram de pedido 
que, a data do ajuizamento, nao exceda a 10 (dez) vezes o 
salario minimo vigente no Pais e tenha por objeto: 

1 - a condenacao em dinheiro; 
II - a condenacao a entrega de coisa certa, move! ou ao 
cumprimento de obrigagao de fazer, a cargo de fabricante ou 
fomecedor de bens e servicos para consumo; 
III - a desconstituicao e a declaracao de nulidade de contrato 
relativo a coisas moveis e semoventes. 

Segundo o TJ- Orientagao ao cidadao, (2008:01), o Juizado Especial Civel foi 

criado para agilizar os processos mais simples para o cidadao. Segundo ele 

a parte, quando o valor da causa for igual ou inferior a 20 (vinte) vezes o salario 
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mfnimo, podera dirigir-se, pessoalmente, a secretaria do Juizado e formular, 

diretamente, seu pedido, por escrito ou oralmente, nao necessitando de advogado. 

Devera ser feito um requerimento contendo: 

a) O nome; 

b) A qualificagao e o endereco correto das partes; 

c) 0 relato dos fatos; 

d) 0 pedido; 

e) 0 valor da causa; 

f) A assinatura do reclamante; e 

g) Os documentos necessarios a comprovacao do direito alegado. 

0 pedido devera ser registrado e o secretario do Juizo marcara uma 

audiencia de contiliacao, enviando, ao reclamado, uma carta de intimacao e citacao 

para o comparecimento do mesmo. 

A audiencia sera realizada por um conciliador e sera proposto um acordo 

entre os interessados, tendenciando ao encerramento do processo. Do contrario, se 

nao houver acordo, no mesmo momento, e apresentada a contestacao (defesa), 

escrita ou oral, e designada audiencia de instrucao e julgamento, a qual deverao 

comparecer as partes, acompanhadas de, no maximo, tres testemunhas, cujos 

nomes ja deverao estar informados no processo, junto ao pedido initial e a 

contestacao. 

Apos as partes e as testemunhas serem ouvidas, o juiz dara sua sentenga, 

resolvendo, definitivamente, a questao e/ou litfgio, (TJ-ORIENTAQAO AO CIDADAO, 

2008 p. 1-2). 

CAPiTULO II- CRITERIOS ORIENTADORES DOS PROCESSOS NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS 

2.1 Competencia dos Juizados Especiais Civeis atraves do Juiz Conciliador 
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0 juiz conciliador podera de acordo com o TJ - Orientacao ao cidadao, 2008: 

> Conciliar, processar e julgar causas civeis menos complexas; 

> Causas cujo valor nao ultrapassar 40 (quarenta) salarios minimos; 

> Questoes que envolvam cobrangas de credito, causas de qualquer 
valor: taxas de condominio; 

> Ressarcimento por danos causados em acidente de veiculos terrestres; 

> Retomada para uso proprio de imovel alugado; 

> Arrendamento rural e parceria agricola; 

> Ressarcimento por danos provocados em imovel urbano ou rural etc. 

Em seu artigo 3°, o Juizado Especial Civel tern competencia para 

reconciliacao, processo e julgamento das causas civeis de menor complexidade, 

supracitadas, (BAHENA, 2002 p. 38-39). 2 

2.2 As Partes nas Agoes Propostas nos Juizados Especiais 

Como autores, apenas a s pessoas fisicas e a s microempresas e 
empresas de pequeno porte, assim definidas na L. 9.317/96. Como 
res, as autarquias, fundacoes e empresas publicas federais. A s partes 
poderao designar, por escrito, representantes para a c a u s a , bem 
como o advogado ou nao, (TJ - Orientacao ao Cidadao, 2008 p. 01). 

Para o TJ-Orientagao ao cidadao, 2008: 01, somente as pessoas fisicas 

capazes podem propor agao perante o Juizado, mas o maior de 18 (dezoito) anos 

podera ser autor, independentemente de assistentia, inclusive, realizar acordos. 

2 Art. 3°, I, O Juizado Especial Civel tern a competencia para reconciliagao, processo 
e julgamento das causas civeis de menor complexidade, assim considerados: 

I- As causas cujo valor nao exceda a 40 (quarenta) vezes o salario minimo; 
II- As enumeradas no art. 275, intiso II, do Codigo de Processo civil. 
III- A agao de despejo para uso proprio; 
IV- As agoes possessorias sobre bens imoveis de valor excedente ao fixado 

no inciso I deste artigo. 
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Nao podem ser parte, no Juizado Especial Civel, o incapaz, o preso, as 

pessoas juridicas de direito publico, as empresas da Uniao, a massa falida e o 

insolvente civil. Ja a pessoa juridica nao pode ser autora perante aquela Unidade 

Judiciaria. 

Em conformidade com o exposto: 

Art. 8° Nao poderao ser partes, no processo instituido por esta Lei, o 
incapaz, o preso, as pessoas juridicas de direito publico, as 
empresas publicas da Uniao, a massa falida e o insolvente civil, 
(BAHENA, 2002, p. 43). 

Nos Juizados Especiais, as partes nao estao sujeitas ao pagamento de 

custas processuais e honorarios advocaticios, o que ocorrera, apenas, se a parte 

vencida, insatisfeita, desejar recorrer da sentenga, quando as partes usam de ma fe 

e se forem julgados improcedentes os Embargos do Devedor. (TJ - Orientacao ao 

Cidadao p. 2008). 

Nos processos que tramitam perante o Juizado Especial Civel, os criterios 

que os orientam sao. a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia 

processual e celeridade, o que permite a conciliagao e a negociacao, entre os que 

buscam a protegao judicial, (TJ - Orientacao ao Cidadao, 2008 p. 1-2). 

2.3 Dimensionamento e Importancia dos Principios Constitucionais 

Atualmente, procura-se compreender como os principios, que orientam a 

correta aplicagao das regras hierarquicamente inferiores, exercendo uma fungao 

criativa na exata medida em que impoem ao legislador a necessidade de criagao de 

novas regras que venham a complementar o sistema ou o microssistema em que 

estao insertos e as garantias constitucionais do processo civil podem efetivar uma 

tutela jurisdicional aos direitos substanciais deduzidos diariamente. 

Em outras palavras, nao importa mais justificar esses principios e garantias 

no campo doutrinario, mas a realizagao dos direitos fundamentals e nao o 

reconhecimento desses ou de outros direitos, (Guerreiro, 2002, p. 21). 
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Organizar o sistema juridico e fungao dos principios. E papel de o sistema 

demonstrar os resultados escolhidos pela nacao, tendo carater prevalentemente 

axiologico. Dai a razao pela qual os valores atuais de uma nacao determinam a real 

extensao e interpretacao dos principios. Em contra partida, os principios 

consubstanciados, de algum modo, em normas, porque se nao estiverem assim 

dispostos nao tern qualquer relevancia ou importancia para o direito. 

2.3.1 Principios dos Juizados Especiais 

Para Guerreiro, 2002 p. 21, os principios servem para informar as normas 

juridicas concretas, e sua identificacao nao deve ser baseada apenas no exame de 

regras juridicas em si, mas no fenomeno de sua aplicacao sobre fatos e respectivas 

consequencias juridicas. Ao contrario das regras, os principios nao sao derrogaveis, 

permanecem no sistema e se atualizam constantemente. A tendencia do direito 

contemporaneo e a de fazer com que os principios integrem expressamente o texto 

constitucional. Podem ser segundo Guerreiro, (2007p. 21): 

A) Principios constitucionais 

> Devido processo legal, que tambem se aplica aos juizados especiais 

federais. E consagrado pela CF em ser artigo 5°, inciso LIV e esta associado aos 

principios constitucionais do controle judiciario, o que nao permite a Lei a exclusao 

da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou ameaca a direito e garante a ampla 

defesa pelos seus recursos. 

Historicamente, associa-se a Magna Carta e sustenta que ninguem pode 

ser processado sem direito a um julgamento regular pelos seus pares em harmonia 

com a lei do Pais. 

> Inafastabilidade do controle jurisdicional ou Principio do direito de agao: "A 

lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou ameaca a direito" (art. 5°, 

XXXV, CF). O texto constitucional consagrou o principio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional que garante que todos tern direito de obter do Poder Judiciario 
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a tutela jurisdicional adequada, direito esse que se insere no campo da dignidade da 

pessoa humana, fundamento da Republica Federativa do Brasil, consoante o art. 1°, 

III, da Carta Maior; 

> Contraditorio: o contraditorio permite a garantia constitucional inerente a 

todo e qualquer processo (art. 5°, LV, CF), representando, a necessidade de dar 

conhecimento da existencia da agao e de todos os atos do processo as partes, 

versus a possibilidade de as partes reagirem aos outros que Ihe sejam 

desfavoraveis. 

O contraditorio pode ser mitigado conforme limites das disposigoes de 

cada procedimento assim como ocorre na execugao; no processo monitorio; e nos 

procedimentos especiais. Assim, as limitagoes impostas em algumas especies de 

processo, como a irrecorribilidade das sentengas homologatorias de contiliacao, a 

amplitude da clausula devido processo legal tornaria desnecessaria qualquer outra 

dogmatizagao principiologica. 

Entretanto e importante fixarem-se os criterios de intidentia do principio 

em suas variadas manifestagoes, notadamente no que diz respeito aos limites dessa 

intidentia, de modo a nao tomar os direitos e garantias fundamentals como 

absolutos. Derivam do due process of law. o principio da isonomia, o principio do juiz 

e do promotor natural, o principio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o 

principio do contraditorio, da proibigao de prova ilitita, o principio da publicidade dos 

atos processuais, do duplo grau de jurisdigao e da motivagao das decisoes judiciais. 

E crucial que o direito do acesso a justica consagrado no art. 5°, XXXV da CF, 

nsto exprime apenas que todos podem ir a juizo, como tambem de que todos tern 

direito a adequada tutela jurisdicional. 9.099/95), nao ofendem a garantia de ampla 

defesa, uma vez que esta em consonancia com os principios que orientam esses 

tipos de demanda; 

> Duplo grau de jurisdigao: o direito ao duplo grau de jurisdigao trata da 

possibilidade de reexame, de reapretiagao da sentenga definitiva proferida em 

determinada causa, por outro orgao de jurisdigao que nao o prolator da decisao, 

normalmente de hierarquia superior. A sua fungao esta em submeter a lide a um 

segundo exame que oferega maiores garantias que o primeiro. A essentia do 

principio esta na reiteragao, na possibilidade de um segundo exame sobre a materia 



29 

posta em jufzo. Todavia, a mitigagao a certas regras e principios e evidente, 

considerando que nenhum deles e absolute Na aspiracao de um sistema processual 

mais rapido, enxugando-se as formas, em encontro ao formalismo excessivo, havera 

a opcao pela redugao de algumas garantias, sob pena de que os moldes modernos 

pouco se diferenciem do antigo. Ademais, a propria Constituigao Federal se 

excepciona ao prever limite ao campo de atuagao do duplo grau de jurisdigao, ao 

dispor que as decisoes do Tribunal Superior Eleitoral sao irrecorriveis (art. 121, § 3°, 

CF). 

B) Principio da celeridade processual: analise contextualizada. 

O que antes se reconhecia por principio idealizador, hoje, com o advento do 

dispositivo constitucional, e ordem normatizada, pelo escopo de conferir maior 

celeridade aos tramites processuais, a fim de entregar ao jurisdicionado uma 

prestagao jurisdicional mais rapida e eficaz. 

O fator tempo no processo deve condicionar nao somente a condugao do 

processo, mas tambem a propria atividade legislativa. Os procedimentos devem 

tutelar efetiva e adequadamente os direitos, de forma tempestiva, que permita uma 

racional distribuigao do tempo no processo. Garantir a celeridade e a razoavel5 

duragao do processo e assegurar o seu desenvolvimento pelo lapso temporal 

necessario a atingir seu verdadeira escopo: a pacificagao social por meio de uma 

tutela jurisdicional efetiva. 

O Estado, sub-rogado no direito-dever de fazer realizar justica, nao poderia 

penalizar os jurisdicionados com a absurda duragao do processo, mesmo antes do 

advento da Emenda Constitucional aludida. Quando se trata de celeridade 

processual devemos fracionar a ideia que se tern. Prima facie nos deparamos com a 

rapidez do tramite processual e sua possibilidade se da no piano procedimental. 

Assim, significa a insergao de uma estrutura procedimental agil e capaz de conferir a 

devida rapidez no curso processual. Um julgamento tardio perde progressivamente 

seu sentido reparador, na medida em que preteri o momento do reconhecimento 

judicial do direito. 

Transcorrido o tempo razoavel para resolver a causa, a solugao que vier 

posteriormente sera injusta, a saber, a justiga injusta alem de ser aquela que atua 

equivocadamente, tambem o e quando nao julga quando deve. A par da injustiga 
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que a demora da tramitagao do processo pode gerar esta o beneffcio alcancado pela 

parte que nao tern razao, o que representa um contra-senso no sistema processual 

brasileiro. 

O legislador utilizou a tecnica da generalidade dos chamados conceitos 

indeterminados. Os vocabulos razo&vel e meios necessitam ser explicitados por 

meio da doutrina e da praxis jurisprudential. A indeterminacao nao e dos conceitos 

juridicos, mas de sua expressao. E uma tendentia do sistema em ampliar os 

poderes dos juizes mediante a interpretacao dos textos legais. 

O tempo do processo e fundamento dogmatico de varios importantes temas 

do processo contemporaneo6. O processo e um instituto dinamico e, pela sua 

natureza, e destinado a desenvolver-se no tempo, que constitui elemento necessario 

e imprescindivel. 

A excessiva demora do processo, mesmo que se tenha uma decisao segura, 

Gera nas partes litigantes, printipalmente no vencedor da demanda, inconteste dano 

marginal. Se o tempo e a dimensao fundamental da vida humana e se o bem 

perseguido no processo interfere na felitidade do litigante que o reivindica, a 

delonga no processo gera um aspecto emotional negativo, ou seja, a angustia e a 

infelicidade. 

O processo deve dar aquele que tern o direito de obter tudo aquilo e 

Precisamente aquilo que tern o direito de obter. Dai a preocupagao e a busca da sua 

efetividade. 

Efetividade vem do latim efficere, que significa qualidade do que esta efetivo 

ou estado ativo de fato. A efetividade do processo e a realizagao pratica dos fins a 

que se propoe, se traduzindo na preocupagao com a eficacia da lei processual, com 

sua aptidao para gerar os efeitos que dela e normal esperar, i.e., chegarem o mais 

proximo da pacificagao dos conflitos. 

Na verdade, e imperioso buscar-se a desburocratizacao do nosso 

ordenamento juridico. E mister encontrar meios de facilitar o acesso do cidadao a 

justica, prestigiar a criagao de instruments processuais que permitam proteger de 

modo eficaz e efetivo os interesses difusos e coletivos. 
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Alem disso, incentivar a figura de um juiz comprometido com a prova 

processual, principalmente ao sentir a inertia da parte, alem da simplificagao e 

racionalizacao de procedimentos, contiliacao, equidade social distributiva, justica 

mais participativa. 

Sendo verdade que o processo e a composicao de conflitos para a satisfacao 

da paz juridica, resulta dai que deve encerrar-se o mais brevemente possfvel, de 

sorte que a lei regula o tempo destinado a realizacao dos atos processuais, 

estabelecendo os prazos - que se vinculam aos principios da paridade de 

tratamento e da brevidade. Distingue-se em legais: os prazos fixados em lei (art. 

177, CPC); judiciais: os prazos que ficam a criterio do juiz fixar (art. 177, segunda 

parte CPC); convencionais: aqueles prazos estabeletidos por convencao das partes 

(art. 181, CPC). 

Dizem-se comuns os prazos estabeletidos a ambas as partes para a pratica 

de determinado ato. E particulars os prazos destinados a pratica de ato de uma das 

partes, assim o prazo para contestacao (art. 297, CPC). Sao proprios os prazos 

atribuidos as partes, a ambas ou a uma so das partes. Improprios sao os prazos 

atribuidos aos juizes e auxiliares da justica para a pratica dos respectivos atos (art. 

189, CPC). Sao improprios, tambem, os prazos conferidos aos escrivaes e 

serventuarios. 

Ha muito se diz que a duragao em media de um processo no Brasil extrapola 

o limite do razoavel e gera aos jurisdicionados flagrante sensagao de injustiga e 

descrenga. 0 termo "razoavel" pode ser considerado um conceito indeterminado e 

aberto. 

Depreende-se, pois, que tempo ideal de duragao de um processo e aquele 

resultante do somatorio dos prazos fixados no Codigo de Processo Civil para 

cumprimento de todos os atos que compoem o procedimento, mais o tempo de 

transito em julgado dos autos (Tecnicas de aceleragao do processo, 2003). 

A demora pode afetar a qualidade do servico do juiz, ja que as possibilidades 

de erro se multiplicam consideravelmente na medida em que transcorre o tempo 

entre a ocorrencia do fato a ser investigado em juizo e a sua declaragao por meio da 

sentenga. 
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0 primeiro criterio objetivo para aferir o que seja prazo razoavel e o 

estabelecido nas normas processuais. Se ha prazo previsto em lei, somente podera 

ser afastada sua aplicacao se houver motivo para tal, dado seu carater necessario 

para toda atividade estatal. 

Para saber qual o prazo razoavel para a duragao de um processo que 

tramitasse pelo rito ordinario, e.g., teria que somar os prazos de cada fase do 

procedimento, desde o seu ajuizamento ate a prolagao de sentenga de primeiro grau 

jurisdicional. 

2.4 Significado do Devido Processo Legal 

Para Rodrigues, 2006 p. 10, ha certa dificuldade em conceituar o devido 

processo legal e estabelecer sua real extensao e aplicacao. Na experiencia 

jurisprudencial norte-americana nao ha interesse de se estabelecer uma definigao 

precisa ao devido processo legal; percebe-se que hoje, o importante nao e delimita-

lo com uma precisao cartesiana, mas saber que o devido processo legal interfere na 

vida das pessoas e nos seus direitos. 

A aplicacao da clausula do devido processo legal demonstra a sua sujeicao 

as variantes historico-culturais de cada tempo e lugar e aos poucos, tal clausula 

passa a assegurar igualdade de tratamento frente a qualquer autoridade. Dai a 

garantia do tratamento paritario das partes no processo ou da paridade de armas diz 

respeito a igualdade substantial e ao devido processo legal substantial. 

De modo geral os principios da igualdade, da legalidade e da supremacia da 

Constituigao, garantem o devido processo legal. (Rodrigues, 2006 p. 10). 
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CAPITULO I I I -ANALISE E DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

3.1 Apresentacao dos Dados 

TABELA l-ENTREVISTADOS POR BAIRRO 

BAIRRO N (n°) % (PERCENTUAL) 

Dona Milindra 05 10% 

Monte Castelo 05 10% 

Jatoba 05 10% 

Liberdade 05 10% 

Maternidade 05 10% 

Belo Horizonte 05 10% 

Novo Horizonte 05 10% 

Salgadinho 05 10% 

Bivar Olinto 05 10% 

Centro 05 10% 

N= 50 50 100% 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada em Patos - PB em Julho de 2009 

TABELA I l-ENTREVISTADOS POR SEXO 

SEXO N (n°.) % (PERCENTUAL) 

Masculino 29 58% 

Feminino 21 42% 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada em Patos - PB em Julho de 2009 

Notoriamente, mais de 50% dos entrevistados sao do sexo masculino, basta 

verificar, posteriormente, se o sexo representa uma influencia gritante na concepgao 

dos Juizados Especiais Civeis. 
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TABELA lll-ENTREVISTADOS POR IDADE 

IDADE N (n°) % (PERCENTUAL) 
15-20 8 16% 

20-25 11 22% 

25-30 4 8% 

30-45 6 12% 

45-50 8 16% 

50-55 5 10% 

55-60 2 4% 

60 e mais 6 12% 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada em Patos - PB em Julho de 2009 

A maior faixa etaria se concentra entre 20 e 25 anos, ou seja, adultos jovens. 

TABELA IV-ENTREVISTADOS POR ESCOLARIDADE 

ESCOLARIDADE N (n°) % (PERCENTUAL) 

Ensino Fundamental I 8 16% 

incompleto 

Ensino Fundamental I completo 7 14% 

Ensino Fundamental II 9 18% 

incompleto 

Ensino Fundamental II 6 12% 

completo 

Ensino Medio incompleto 7 14% 

Ensino Medio completo 8 16% 

Ensino Superior Incompleto 3 6% 

Ensino Superior Completo 2 4% 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada em Patos - PB em Julho de 2009 

A variavel escolaridade representa um dado importante, pois de acordo com 

ela, podemos associar o grau de instrugao a concepcao sobre o conceito de 

Juizados Especiais Civeis. O que observamos na tabela IV e que apenas duas 

pessoas entrevistadas tern Ensino Superior Completo. Os demais oscilam entre 

Ensino Medio incompleto e Ensino Fundamental Completo, nao revelando 
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claramente se ha uma relacao do nfvel de instrucao com a concepcao do assunto 

em abordagem. Em outras palavras, independentes da escolaridade, podem 

observar, a seguir, que poucos conhecem os Juizados. 

TABELA V-CONHECIMENTO SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS CJVEIS 

CONHECIMENTO N (n°.) % (PERCENTUAL) 

Sim 18 36% 

Nao 32 64% 

Fonte: Pesquisa de Campo realizada em Patos - PB em Julho de 2009 

Mais da metade dos entrevistados nao conhece os Juizados Especiais Civeis, 

mesmo apresentando algum grau de escolaridade. O que se observa um grande 

numero de pessoas desconhecem sobre os Juizados Especiais ou ouviram falar 

raramente. Depreende-se com isso que a Justica ainda esta um pouco distante da 

populacao. 

TABELA VI-CONHECIMENTO SOBRE OS JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS 
CONHECIMENTO N (n°.) % (PERCENTUAL) 

Sim 40 80% 

Nao 10 20% 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada em Patos - PB em Julho de 2009 

Ao contrario dos Juizados Especiais, muitas pessoas ja ouviram falar ou 

conhecem os Juizados de Pequenas Causas. Talvez isto se associe a terminologia 

mais usual e antiga da palavra. Entretanto, nao sao a mesma coisa, como muitos 

acreditam, tendo em vista que as Leis mudaram e com elas os prazos, os valores e 

a terminacao das palavras. 

TABELA VII-UTILIZAQAO DOS SERVIQOS DA JUSTIQA 

UTILIZAQAO DA JUSTIQA N (n°) % (PERCENTUAL) 

Sim 15 30% 

Nao 35 70% 

Fonte: Pesquisa de Campo realizada em Patos - PB em Julho de 2009 
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A pesquisa revela que 70% da populacao entrevistada nao utilizou os servicos 

da justica e conforme o Discurso do Sujeito Coletivo, a seguir, observamos que ha 

certo receio quanto ao assunto, ou seja, as pessoas temem a justica. 

TABELA VIII-NECESSIDADE DE ADVOGADO NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CiVEIS (ate 40 salarios) 

NECESSIDADE DE ADVOGADO N (n°.) % (PERCENTUAL) 

Sim 34 68% 

Nao 16 32% 

Fonte: Pesquisa de Campo realizada em Patos - PB em Julho de 2009 

Conforme os dados obtidos, observamos que a presenca dos advogados para 

a populacao e indispensavel. Isso demonstra que as pessoas nao sabem que em 

certas ocasioes o advogado pode ser dispensavel, conforme este estudo, em causas 

de ate 20 salarios minimos (pequenas causas). 

TABELA IX-EQUIVALENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS (ATE 40 

SALARIS) E DE PEQUENAS CAUSAS (ATE 20 SALARIOS) 

EQUIVALENCE DE JUIZADOS N (n°.) % (PERCENTUAL) 

Sim 18 36% 

Nao 13 26% 

Naosei 19 38% 
Fonte: Pesquisa de Campo realizada em Patos - PB em Julho de 2009 

As pessoas confundem muito os Juizados Especiais Civeis com os Juizados 

de Pequenas Causas. Muitas pessoas nem sabem como diferencia-los. 

Criada pela Lei n°. 9.099, de 26/09/1995, a Justica Especial, aquela 
que compreende os Juizados Especiais Civeis e Criminal's, tern este 
nome propositalmente. Ela e "especial" por ser diferente da dita 
Justica Comum regida pelo CPC ou pelo CPP. Ademais, ela e 
opcional: o autor pode "optar" por ela, obviamente sujeitando-se as 
suas regras: oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade. E limitacao quanto a recursos! (NETO, 
2001, p.1). 
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3.2 Discurso do Sujeito Coletivo e a Concepcao Sobre os Juizados Especiais Civeis 

IDEIA PRINCIPAL: Conhecimento sobre os Juizados Especiais Cfveis 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

Eu nunca ouvi falar sobre isso; nao sei nem o que e; e' sobre justiga. 
Serve pra que. Actio que tenho uma nogao do que e; c4 pra lutar por nossos 
direitos. 

IDEIA PRINCIPAL: Pequenas Causas 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

Nunca ouvi falar; acho que sei o que e: e quando agente coloca na 
justiga uma coisa que se resolve logo eede graga; £ quando o resultado do 
processo vem rapidinho; e" uma justiga mais r£pida e eficaz. 

IDEIA PRINCIPAL: Utilizacao dos servicos da Justica 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

Eu tenho e" medo de justiga, por isso mantenho a distancia de 
problemas; certa vez eu usei para resolver um problema com meu patrao, 
mas quern cuidou de tudo foi meu marido, nao entendo muito disso; eu j&, 
para me livrar de um nome sujo injustamente; j£ sim, v6rias vezes. 
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DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

Nao sei, acho que nao; talvez sim, pois tern a ver com justiga; sim, com 
certeza foi utilizado, pois ele serve para pequenos problemas com a justiga; 
nao sei. 

IDEIA PRINCIPAL: Necessidade de um Advogado nos Juizados Especiais Civeis 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

Acho que sim, pois tudo na justiga precisa de um advogado, sim, claro; 
nao sei informar, mas acho que sim; nao precisa. 

IDEIA PRINCIPAL: Juizado Especial Civel e Juizado de Pequenas causas 

DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

Nao sei se sao a mesma coisa, mas estSo relacionados; sao sim; nao 
sao, pois eles sao totalmente diferentes, um serve para uma coisa e o outro 
para outra coisa; acho que nao; nao tenho a menor ide'ia. 

A elaboracao dos Discursos do Sujeito Coletivo e uma das formas 
de que o pesquisador pode lancar mao para reconstruir o universo 
de representacoes existente no campo pesquisado. No entanto, 
para que essa reconstrucao seja possivel, e necessaria a coleta da 
materia-prima das representacoes, ou seja, os discursos 
professados pelos sujeitos sociais. Para a coleta dessa materia-
prima, o metodo mais frequentemente utilizado e a entrevista 
(LEFEVRE, 2003, p. 37). 

Ja dizia o grande RUY BARBOSA que "justica lenta nao e justica, 
mas uma injustica qualificada". Doutra banda, e comum ouvirmos o 
ditado: "A justica tarda nao falha.". Sera que essas duas frases sao 
antagonicas? Controversias a parte, decerto que, no exercicio da 
fungao jurisdicional, fica o magistrado adstrito a dar efetividade ao 
processo, mediante a entrega rapida da prestacao jurisdicional, sem 
olvidarda seguranca das relagoes juridicas. (BARROSO, 2001, p.1). 
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C O N S I D E R A Q O E S F I N A I S 

Com este estudo, pudemos depreender que a criagao do Juizado Especial 

Civel foi prevista pelo inciso I do artigo 98 da Constituigao brasileira de 1988, mas 

sua efetivagao so ocorreu com a aprovagao da Lei Federal n.° 9.099, de 26 de 

setembro de 1995. 

Anteriormente denominado de Juizado de Pequenas Causas, o qual julgava e 

processava demandas, as quais nao poderiam transpor a 20 salarios minimos. Mas 

para chegar ate a Lei atual trilhou-se um grande percurso. Conforme informagoes 

colhidas neste estudo, muitas pessoas confundem Juizado Especial Civel com 

Juizado de Pequenas Causas, alem de terem poucos conhecimentos sobre o 

assunto, mesmo nos bairros considerados mais "nobres" no municipio em estudo. 

Observamos ainda que a clausula generica do devido processo legal nao 

necessita dar as garantias constitucionais apenas, mas realgar e organizar a 

aplicabilidade democratica dessas garantias e exigencias do ordenamento juridico, 

sendo, pois, a matriz constitucional de garantias superiores voltadas a tutelar os 

direitos e porque nao dizer, as pessoas. 

Isso pode ser atingido com o respeito das garantias minimas de meios e de 

resultados, efetivando o devido processo legal substantial e ao mesmo tempo, 

cumprindo o objetivo central de todo o processo civil, ou seja, acesso a ordem 

juridica justa. 

Compreendemos ainda que o Juizado Especial Civel ou JEC, e um orgao do 

Poder Judiciario brasileiro responsavel pela promogao da contiliacao, julgamento e 

execugao das causas de menor complexidade para a legislagao. 

No devido processo legal substantial e no acesso a ordem juridica justa, ha 

uma verdadeira identidade, tendo em vista que, de um lado, representa verdadeira 

justica substantial e de outro, constitui arrimo das liberdades e dos direitos 

fundamentals. 

Os Juizados especiais apresentam algumas limitagoes e exclui diversas 

causas do tipo divorcio ou que verse sobre a interdicao de alguem, ou mesmo a 
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contestacao de um debito sobre o IPTU, por exemplo. Noentanto, a maior limitacao 

presente nesta pesquisa e a falta de conhecimento sobre o tema e a incapacidade 

da populacao em assimilar seus direitos. 

Com relacao ao dimensionamento e importancia dos principios constitucionais 

e sua importancia sao os principios que orientam a correta aplicacao das regras 

hierarquicamente inferiores e demonstram os resultados escolhidos pela nacao, 

tendo carater prevalentemente axiologico. 

Sao os principios da igualdade, da legalidade e da supremacia da 

Constituigao que garantem o devido processo legal. 

Os Juizados Especiais Civeis tern um grande valor social, pois tern como 

ancora o acesso a jurisdigao, tentando aproximar o judiciario dos reclames da 

sociedade. O que se observa no municipio em estudo e o fato de as pessoas veem 

a Justica como algo distante e inacessivel e a populacao nao conhece o fluxo 

correto para resolver problemas simples, achando ainda que a presenga de um 

advogado seja sempre indispensavel, quando se sabe da existencia de algumas 

excegoes. Talvez isso limite a procura pela justica na solugao de pequenos conflitos 

por ignorar-se o fato das custas processuais ou a dispensa de um advogado em 

causas de ate 20 salarios minimos. 

Com as Leis a sociedade obteve uma resposta para suas demandas de forma 

otimizada, util e de forma rapida. Isso so foi possivel por causa do incremento de 

criterios como a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, dispostos no artigo 2° da Lei n°9099/95. 

Apesar dos esforgos do legislador em promover a celeridade nas "pequenas 

causas", foram abandonados os principios e as garantias derivados do devido 

processo legal, que se fazem essenciais ao processo democratico. 

Alguns dispositivos da lei agridem as principals garantias processuais 

conferidas pela Constituigao Federal de 1988. O exposto supoe que a celeridade 

nao resolve por si so as questoes pertinentes a sociedade. 

Os conflitos existiram, existe e sempre existirao, dando espaco a injustiga e a 

desigualdade social vigente. Entretanto, o impedimento do jus postulandi seja 

exercido pela propria parte, resolvera os problemas relativos a carencia de 

defensores qualificados que possam atender a populacao com a devida presteza, 
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tendo em vista que a falta de isonomia sera acentuada, tendo a parte prejuizos, caso 

a parte contraria conte com seu advogado. 

A inviabilidade dos recursos e a falta com a observancia ao duplo grau de 

jurisdigao, e que permitira a otimizagao das respostas judiciais as demandas, ja que 

os homens sao passivos de equivocos, dando espago as injustigas geradas por 

decisoes e sentengas proferidas por jufzes de forma erronea. 

A pesquisa de campo, realizada nas ruas de Patos, em dez bairros, 

demonstra que a populacao tern pouco conhecimento sobre o Juizado Especial 

Civeil e que ainda o confunde com os Juizados de Pequenas Causas; que muitas 

pessoas nao sabem de seus direitos e utilizam pouco os beneffcios da justica; a 

desinformagao e gritante e o acesso a justica e incipiente e dificil; que nem todos 

sabem que um advogado pode ser desnecessario nos Juizados Especiais Civeis em 

causas de ate 20 salarios minimos. Informacoes desse tipo dao um retrato de uma 

triste realidade: uma populacao desinformada, inconsciente de seus direitos e 

carente de informagoes. 

Assim, espera-se ter contribuido com essa analise da Lei, atentando para 

suas falhas, mas nao deixando de Ihe conferir seu verdadeiro valor, que e o de ser 

acessivel a populacao, de forma celere, beneficiando-a e resolvendo pequenos 

conflitos, antes ignorados ou mesmo protelado. 
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APENDICE 

APENDICE A-Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinado aos 
Participantes 

Titulo da Pesquisa: Lei 9.099 e as Garantias do Devido Processo Legal: Analise 

critica sobre o acesso efetivo e conhecimento dos juizados especiais cfveis na 

cidade de Patos - PB 

Pesquisador responsavel: Francisco Tiago Guedes Bitu, sob orientacao do Professor 

Jardel de Freitas Soares. 

Informagoes sobre a pesquisa: 

Estamos realizando urn estudo sobre Lei 9. 099 e as Garantias do Devido 

Processo Legal: Analise crftica sobre o acesso efetivo e conhecimento dos juizados 

especiais cfveis na cidade de Patos - PB e por isso, solicitamos a sua colaboragao 

respondendo a algumas questoes sobre este assunto. O objetivo principal deste 

trabalho e abordar de forma simplificada os juizados especiais e as garantias do 

devido processo legal, apoiado em urn estudo de caso realizado em Patos - PB, com 

a populagao leiga. Para tanto, solicitamos sua colaboragao. 

Francisco Tiago Guedes Bitu 

PESQUISADOR 
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Eu , abaixo 

assinado, tendo recebido as informagoes sobre a pesquisa com o titulo: Lei 9.099 e 

as Garantias do Devido Processo Legal: Analise critica sobre o acesso efetivo e 

conhecimento dos juizados especiais civeis na cidade de Patos - PB, ciente dos 

meus direitos abaixo relacionados, de acordo com a Resolugao 196/96 sobre 

pesquisa envoivendo seres humanos, Art. Ill - Aspectos eticos da pesquisa 

envolvendo seres humanos, concordo participar da pesquisa desde que tenha: 

1- A garantia de receber todos os esclarecimentos sobre as perguntas do 

questionario antes e durante o transcurso da pesquisa, podendo afastar-me 

em qualquer momento se assim o desejar, bem como, esta assegurado o 

absoluto sigilo das informagoes obtidas. 

2- A seguranga plena de que nao serei identificado mantendo o carater oficial da 

informagao.assim como, esta assegurado que a pesquisa na acarretara 

nenhum prejuizo individual ou coletivo. 

3- A seguranga de que nao terei nenhum tipo de despesa material ou financeira 

durante o desenvolvimento da pesquisa, bem como, esta pesquisa nao 

causara nenhum tipo de risco, dano fisico ou mesmo constrangimento moral e 

etico ao entrevistado. 

4- A garantia de que toda e qualquer responsabilidade nas diferentes fases da 

pesquisa e dos pesquisadores, bem como, fica assegurado que podera haver 

divulgagao dos resultados finais em orgaos de divulgagao cientffica em que a 

mesma seja aceita. 

5- A garantia de que todo o material resultante sera utilizado exclusivamente 

para a construgao da pesquisa e ficara sob a guarda dos pesquisadores, 

podendo ser requisitado pelo entrevistado qualquer momento. 

Tenho consciencia do exposto acima e desejo participar da pesquisa. 

ASSINATURA DO ENTREVISTADO 

Patos, de de 
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APENDICE B- Questionario sobre os Juizados Especiais Cfveis direcionado a 

populacao leiga do municfpio de Patos - PB 

I- IDENTIFICAQAO 

1.1 DOMICILIO: 

1.2 SEXO: 

1.3: IDADE: 

1.4: ESCOLARIDADE ATUAL: 

II- CONCEPQAO SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS 

2.1 Voce sabe algo sobre os Juizados Especiais? O que? 

( )Sim ( )Nao 

RESPOSTA: 

2.2 E sobre "pequenas causas"? O que? 

( )Sim ( )Nao 

RESPOSTA: 

2.3 Alguma vez ja precisou acionar a Justica para solucionar algum problema? 

Justifique. 
( )Sim ( )Nao 

JUSTIFICATIVE 
2.4 Se voce respondeu sim na questao anterior, voce acha que o Juizado Especial 

Cfvel foi utilizado? 

RESPOSTA. 

2.5 Voce acha que o Juizado Especial Cfvel precisa de Advogado? 

( )Sim ( )Nao 
JUSTIFICATIVE 

2.6 Juizado Especial Cfvel e Juizado de Pequenas causas sao a mesma coisa? 

( )Sim ( )Nao 
JUSTIFICATIVA: 
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ANEXOS 

ANEX01-LEI N° 108, DE 9 DE JUNHO DE 1986. 

Cria o Juizado de Pequenas Causas e da outras Providencias. 

0 Governador do Estado de Rondonia, 

Faco saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1° Fica criado na Camara de Porto Velho o Juizado Especial de Pequenas 

Causas, que sera exercido por um Juiz de Direito de 3 a Entrancia, nao titular de 

vara, a ser designado pelo Tribunal Pleno. 

Art. 2° Ao Juizado Especial de Pequenas Causas compete processar e julgar, por 

opcao do autor, as causas de reduzido valor economico.. 

Art. 3° Consideram-se causas de reduzido valor economico as que versem sobre 

direitos patrimoniais e decorram de pedido que, a data do ajuizamento, nao exceda 

a 10 (dez) vezes o salario minimo vigente no Pais e tenha por objeto: 

1 - a condenacao em dinheiro; 

II - a condenacao a entrega de coisa certa, movel ou ao cumprimento de obrigacao 
de fazer, a cargo de fabricante ou fornecedor de bens e servicos para consumo; 

III - a desconstituigao e a declaragao de nulidade de contrato relativo a coisas 

moveis e semoventes. 

§ 1° Esta lei nao se aplica as causas de natureza alimentar, familiar, fiscal e de 

interesse da Fazenda Publica, nem as relativas aos acidentes de trabalho, aos 

resfduos e ao estado e a capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. 

§ 2° A opcao pelo procedimento previsto nesta lei importara em renuncia ao credito 

excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipotese de conciliacao. 

Art. 4° O Juizado sera constitufdo por um juiz diretor e pelo colegio recursal, 

podendo ser designados jufzes adjuntos. 

§ 1° A organizagao e funcionamento dos colegios recursais (Lei n°. 7.244, de 7-11-

84) , bem como a designagao dos seus membros, sera objeto de resolucao do 

Tribunal Pleno. 
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§ 2° 0 juiz diretor e juiz adjunto do Juizado Especial de Pequenas Causas serao 

designados pelo Tribunal Pleno. 

Art. 5° A escrivania do Juizado Especial de Pequenas Causas sera exercida por 

Diretor de Secretaria, Bacharel em Direito. 

Art. 6° Os conciliadores de que trata a Lei Federal n°. 7.244, de 7 de novembro de 

1984, serao designados pelo Presidente do Tribunal de Justiga, na forma do art. 12. 

§ 1° Os arbitros serao escolhidos pelas partes detera advogados indicados pela 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccao de Rondonia. 

§ 2° As fungoes de arbitro e de conciliador poderao ser exercidas por uma unica 

pessoa, preenchidos os requisitos legais do § 1° e art. 12, respectivamente. 

§ 3° O horario de funcionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas sera 

fixado pelo Tribunal Pleno. 

Art. 7° Da sentenga proferida pelo Juizado Especial de Pequenas Causas cabera 

recurso para o colegio recursal, a ser composto por tres jufzes de Direito da Capital 

escolhidos pelo Tribunal Pleno, por um perfodo de 1 (um) ano, sem prejuizo de suas 

fungoes nas respectivas varas. 

Paragrafo unico. Os membros do colegio recursal farao jus a jeton, pos sessao a 

que comparecerem, no maximo de 4(quatro) mensais, em valos ao concedido aos 

Juizes do Tribunal Regional Eleitoral. 

Art. 8° Aos arbitros e conciliadores do Juizado Especial de Pequenas Causas sera 

atribufda gratificagao pro-labore no valor de 4 (quatro) salarios minimos. 

Art. 9° Aplicam-se, subsidiariamente, no Juizado Especial de Pequenas Causas, as 

disposigoes constantes da Lei Federal n°. 7.244, de 7 de novembro de 1984, no que 

couber. 

Art. 10° Decorridos 12 (doze) meses do funcionamento do Juizado Especial de 

Pequenas Causas, a competencia a que se refere o art. 3° podera ser ampliada, por 

Resolugao do Tribunal Pleno, ate o limite estabelecido em Lei Federal. 

Art. 11° A Escolha dos conciliadores sera feita pelo Tribunal Pleno dentre advogados 

indicados em lista sextupla pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccao de 

Rondonia. 
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Art. 12° A Assistencia Judiciaria sera prestada por Defensores Publicos pela 
Procuradoria-Geral do Estado. 

Art. 13° Os curadores necessarios serao designados pelo Procurador-Geral de 
Justica. 

Art. 14° As demais normas, necessarias a implantacao e funcionamento do Juizado 

Especial de Pequenas Causas, serao editadas pelo Tribunal Pleno. 

Art. 15° Ficam criados na Comarca de Porto Velho os seguintes cargos: 

I -1 (um) cargo de Diretor de Secretaria - DAS - 3; 

11-1 (um) de avaliador - DAS - 1 ; 

(III -1 um) cargo de Secretario do Juiz - DAI; 

IV - 2 (dois) cargos de Oficial de Justica - DAI. 

Art. 16° As despesas decorrentes desta lei correrao por conta das dotacoes 

orcamentarias proprias. 

Art. 17° A presente lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 18° Revogam-se as disposigoes em contrario. 

Porto Velho, 9 de junho de 1986. - Angelo Angelin, Govemador. 
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ANEXO 2-ENUNCIADOS CJVEIS SEGUNDO BAHENA, 2002: 76-79. 

> Enunciado 1: 

O procedimento do Juizado Especial Cfvel e facultativo para o autor. 

> Enunciado 2: 

As causas cfveis enumeradas no art. 275, inciso II, do CPC ainda que de 

valor superior a quarenta salarios mfnimos podem ser propostas no 

Juizado Especial. 

> Enunciado 3: 

A Lei local nao podera ampliar a competencia do Juizado Especial. 

> Enunciado 4: 

Nos Juizados Especiais so se admite agao de despejo prevista no art. 47, 
inciso III, da Lei n° 8.245/91. 

> Enunciado 5: 

A correspondencia recebida na residencia da parte e eficaz para efeito de 

citacao/intimacao. 

> Enunciado 6: 

Nao e necessaria a presenga do Juiz Togado ou Leigo, na Sessao de 

Conciliagao. 

> Enunciado 7: 

A sentenca que homologa o laudo arbitral e irrecorrfvel. 
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> Enunciado 8: 

As acoes clveis sujeitas a procedimentos especiais, nao sao admissiveis 
nos Juizados Especiais. 

> Enunciado 9: 

O condomlnio residencial podera propor agao no Juizado Especial, nas 

hipoteses do art. 275, inciso II item "b", do CPC. 

> Enunciado 10: 

A contestagao podera ser apresentada ate a audiencia de instrugao e 

julgamento. 

> Enunciado 11: 

A ausencia da contestagao, escrita ou oral, implica em revelia, quando nas 

causas de valor superior a vinte salarios mfnimos. 

> Enunciado 12: 

A prova pericial e admissivel na hipotese do art. 35 da Lei n° 9.099/95. 

> Enunciado 13: 

0 prazo para recurso no Juizado Especial Civel conta-se do recebimento 

da correspondencia e nao da juntada do "A.R". 

> Enunciado 14: 

Os bens da familia nas agoes de execugao dos Juizados Especiais, nao 

estao sujeitas a penhora. 
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> Enunciado 15: 

Nos Juizados Especiais nao e cabfvel o recurso de agravo. 

> Enunciado 16: 

A incompetencia territorial pode ser reconhecida, pelo Juiz de Oflcio, em 

razao dos principios processuais informativos dos Juizados Especiais, 

extinguindo-se o processo na forma do art. 51, inciso III, da Lei n°. 

9.099/95. 

> Enunciado 17: 

E vedada a acumulagao das condigoes de preposto ou advogado, na 

mesma pessoa (arts. 35, I e 36, II da Lei n°. 8.906/94 c/c art. 23 do Codigo 

de Etica e Disciplina da OAB). 

> Enunciado 18: 

O ajuizamento da agao cautelar preparatoria nos Juizados Especiais 

Cfveis pressupoe que o mesmo seja o Jufzo competente para a agao 

principal. 

> Enunciado 19: 

A audiencia de conciliagao, na execugao de titulo extrajudicial e obrigatoria 

e o executado, querendo embargar devera faze-lo nesse momento (art.53, 

paragrafos 1° e 2°). 
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ANEXO 3-GRAFICOS DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

GRAFICO 1-ENTREVISTADOS POR BAIRRO 
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GRAFIC02- ENTREVISTADOS POR SEXO 
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GRAFICO 3- ENTREVISTADOS POR IDADE 
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GRAFICO 5- CONHECIMENTO SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS 
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GRAFICO 6- CONHECIMENTO SOBRE OS JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS 
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GRAFICO 7- UTILIZAQAO DOS SERVIQOS DA JUSTIQA 
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GRAFICO - NECESSIDADE DE ADVOGADO NOS JUIZADOS ESPECIAIS 
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GRAFICO 9- EQUIVALENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E DE 

PEQUENAS CAUSAS 
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