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RESUMO 

A pesquisa realizada teve o objetivo de numa abordagem direta trabalhar o tema da 
estrutura e funcionamento dos ju izados civeis e criminais da cidade de Sousa-PB. 
Aborda tambem os principios da lei 9099/95 e a iniciativa do Tr ibunal de Justiga da 
Parafba de buscar melhorias para os juizados bem como a crescente demanda 
processual nestes cartorios, reflexo da confianga depositada pela sociedade nessa 
forma acessivel de se chegar a justiga. A pesquisa cientif ica procura analisar os 
principals aspectos dos juizados especiais que os dist inguem dos demais orgaos 
responsaveis pelo Poder Judiciario, ressaltando a importancia da correta apl icagao dos 
seus principios para assegurar a Justiga ao caso concreto. Ass im, a metodologia 
uti l izada baseia-se na pesquisa de campo e bibliografica, consulta a autores e 
entrevistas a juristas especial izados nas questoes do juizado especial, assim como do 
estado criterioso da legislagao competente, objet ivando a compreensao da temat ica e a 
valorizagao dos principios no ambito jurfdico. 

Pa lav ras -chave : Juizados Especiais. Princfpios. Acesso a Justiga. Lei 9099/95. 
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A S T R A C T 

The carried through research had the objective of in a direct boarding working the object 
of the structure and functioning of the courts criminal civil court jurisdiction and of the 
district of Sousa-PB. W e also register the principles of 9099/95 law and the initiative of 
the TJPB to search improvements for the courts as well as the increasing procedural 
demand in these notary's offices, consequence of the conf idence deposi ted for the 
society in this accessible form of if arriving at justice. The scientific research search to 
analyze the main aspects of the courts special that distinguish them f rom the too much 
responsible agencies for the Judiciary Power, standing out the importance of the correct 
application of its principles to assure Justice to the case concrete. Thus, the used 
methodology is based on the empirical research and bibl iographical, it consults the 
authors and interviews the jurists specialized in the questions of the special court, as 
well as of the sensible state of the competent legislation, objectifying the understanding 
of themat ic and the valuation of the principles in the legal scope. 

Word -key : Courts Specials. Principles. Access Justice. Law 9099/95. 



9 

SUMARIO 

INTRODUQAO 10 

CAPITULO 1 EVOLUQAO HISTORICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 14 

CAPITULO 2 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM 
SOUSA 19 

2.1 Sobre os Instrumentos criados para o funcionamento dos ju izados especiais 
estaduais 19 
2.2 Divulgagao do procedimento e funcionamento dos ju izados de 
Sousa 19 
2.3 Localizagao e Espago fi'sico 20 
2.4 Do Procedimento: horario e outras questoes sobre funcionamento 21 
3.5 Dos Servidores dos Juizados Especiais da Comarca de Sousa 

23 
2.6 Capacitagao e aperfeigoamento 24 
2.7 Equipamentos e mobiliario de informatica dispostos 27 
2.8 Causas de Micro e Pequenas Empresas 27 

CAPITULO 3 DO ACESSO AOS JUIZADOS 29 

3.1 Assistencia Judiciaria 29 
3.2 Redugao do Pedido a Termo 31 
3.3 Sistema de Acompanhamento Processual 33 
3.4 Atos Processuais do Juizados Especiais 34 
3.5 Prevengao e Lit ispendencia 34 
3.6 Das Audiencias 35 
3.7 Conci l iagoes 36 
3.8 Turmas Recursais 39 

CAPITULO 4 EM BUSCA DE MELHORIAS 41 

4.1 Priorizagao dos Problemas 41 

4.2 O Desafio atual da Justiga Paraibana e Informatizar-se 41 

CONSIDERAQOES FINAIS 43 

REFERENCIAS 47 

A N E X O S 48 



10 

I N T R O D U g A O 

O trabalho de conclusao de curso a cerca dos juizados especiais levando 

em consideragao seus principios e caracterist icas a luz da lei 9099/95 e a situagao dos 

ju izados especiais civeis e criminais da comarca de Sousa-PB. 

A justif icativa da presente pesquisa da-se pelo fato de ser o pesquisador 

urn servidor do Tribunal de Justiga da Paraiba e estar lotado no primeiro juizado da 

Comarca de Sousa, visando uma anal ise do bom andamento e a cont inuidade dos 

trabalhos dos Juizados Especiais Civeis e Criminais de Sousa, a proposta surge em 

fazer urn estudo da sua atual realidade, de modo a conhecer de perto seus problemas e 

assim propor solugoes adequadas para cada urn deles. 

A busca de uma solugao diferenciada para confl itos de natureza civel de 

menor complexidade seja pela materia, seja pelo valor da questao em discussao, que 

vinha, e vem de encontro a realidade concreta da grande maioria da populagao 

nacional, a qual , deparando-se com a dif iculdade de acesso ao Judiciario, a morosidade 

em se obter uma solugao e os altos custos de urn processo judicial, com frequencia 

relegava ao esquecimento a ofensa a seu direito, preferindo suportar a mesma a 

enfrentar as barras dos Tribunals. 

Nesse cenario surgiu os Juizados Especiais Civeis e Criminais 

consubstanciados para atender aos clamores sociais, e que foi edi tada a Lei no. 

7.244/84, v isando assegurar, na pratica, a tao ansiada solugao di ferenciada dos 

confl i tos menores. 

A resposta da sociedade foi positiva a esta nova forma de prestagao 

jur isdicional, demonstrando nas estatfsticas que grande parte da populagao que 

relegava ao esquecimento as ofensas a seus direitos encontrou, por meio dos juizados 

especiais, a possibi l idade de soluciona-las de forma agil. 
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Antevendo o surgimento de manifestagoes individuals na busca da 

satisfagao de seus direitos e o consagrado sucesso dos juizados, o constituinte de 

1988, no seu melhor momento de criagao, introduziu em nosso sistema os atuais 

Juizados Especiais com a ampliagao da gama de conflitos de natureza civel e criminal. 

Tal preceito constitucional veio a ser regulamentado pela Lei no. 9.099/95, 

proffcua providencia legislativa recebida com palmas pela comunidade jur idica e que, 

aos poucos, teve efetividade pela instalagao de unidades de ju izados em todos os 

estados. 

Os novos Orgaos Judiciarios ensejaram uma autentica revolugao do 

campo da cidadania. O direito e a Justiga estao sendo pensados e discutidos do ponto 

de vista de quern os procura, vale dizer, o povo, cada vez mais consciente no exercicio 

dos seus direitos fundamentals. 

Todas essas iniciativas val idas para instalagao, no entanto, passado ja urn 

ano do seu advento, comegaram a dar mostras de esgotamento. Acorreram aos 

ju izados milhares de pessoas que, durante muitos anos, est iveram ao desabrigo da 

justiga. A estrutura improvisada nao previra toda essa demanda. 

No decorrer do estudo, porem, sera possivel nao so constatar 

problemas de funcionamento ligados a falta de recursos como tambem a criatividade e 

a boa vontade de servidores e jufzes, os quais nao encaram o trabalho nos juizados 

especiais mistos como urn mero cumprimento de obrigagoes, mas como uma 

responsabi l idade social. 

Objetiva-se assim, estudar a situagao atual da estruturagao e servigo ao 

jur isdicionado nos juizados especiais mistos da comarca de Sousa-PB, como o intuito 

de diagnosticar as suas deficiencias e contribuir para melhoria da prestagao 

jurisdicional. Outros empreendimentos serao instituidos para leva-los a serem melhores 

e cada vez mais acessiveis aos jur isdicionados. 

O Diagnostico da estrutura e funcionamento dos ju izados especiais 

estaduais e uma pesquisa qualitativa. Para o entendimento da metodologia util izada e 

da val idade dos seus resultados, torna-se importante apresentar os pressupostos 
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metodologicos e as tecnicas util izadas nessa abordagem de pesquisa. Pesquisa esta 

que se desenvolveu atraves de entrevistas a juizes, analistas e tecnicos dos referidos 

cartorios. 

A compreensao do comportamento da comunidade ou dos individuos 

estudados e f requentemente diffcil em razao da variedade de fatores que o inf luenciam. 

A lem do que muitos desses fatores nao sao diretamente observaveis pelo pesquisador 

e podem mesmo ser inconscientes. A opgao por uma abordagem qualitativa em 

pesquisa deve-se a busca da adequagao das tecnicas de investigagao ao objeto e ao 

objetivo do estudo, bem como ao contexto da pesquisa. Ou seja, se concebemos o 

magistrado como urn sujeito dotado de necessidades, motivos, desejos etc., nem 

sempre conscientes, mas que influenciam no comportamento dele, precisamos adotar 

tecnicas de coleta e analise de dados que nos permitam veneer as barreiras 

inconscientes. Uma maneira de se definir essa metodologia de investigagao e pela 

comparagao com a pesquisa quantitativa. A diferenga fundamental esta na maneira 

pela qual cada uma apreende a realidade. 

A pesquisa quantitativa pressupoe que a realidade e objetiva e 

mensuravel e procura entende-la por meio de abstragoes e interpretagoes das relagoes 

causais, testando hipoteses a partir do uso de medigoes numericas. 

A pesquisa qualitativa, por sua vez, concebe a realidade como urn 

processo de construgao permanente, na qual o sujeito desempenhar ia urn papel ativo. 

Portanto, a realidade nao seria composta apenas por dados objetivos, 

mas incluiria a subjetividade do sujeito. Em fungao disso, essa metodologia busca 

compreender, em uma relagao de empat ia com o sujeito da pesquisa, como os 

episodios sao vivenciados pelas pessoas, a partir de seus proprios quadros de 

r e f e r e n d a . 

No que diz respeito a realizagao de diagnosticos, a metodologia 

quanti tat iva procura medir aspectos objetivos dos fenomenos em estudo, por exemplo: 

o numero de sentengas proferidas, de concil iagoes e de audiencias real izadas etc. 

Por sua vez, a abordagem qualitativa preocupa-se em compreender e 

interpretar aspectos mais profundos do comportamento dos servidores e magistrados 

pesquisados, tais como: percepgoes das mudangas empreendidas em seu modus 
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operandi advindas da Lei dos Juizados Especiais, sobre a percepgao de preconceitos 

por trabalhar em urn Juizo de menor complexidade ou em causas que versam sobre 

menores valores pecuniarios, signif icados associados ao discurso sobre seus papeis 

etc. 
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CAPITULO 1 EVOLUQAO HISTORICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

A experiencia e mais ant iga do que muitos imaginam. A Inglaterra, no 

seculo X I , ja util izava urn sistema semelhante em materia civel, exemplo seguido pela 

Austr ia em 1.873. A Noruega por sua vez, resolveu implantar o s istema alternative no 

f im do seculo XIX, com o objetivo de proteger os camponeses que nao podiam pagar 

advogados. (CONSULEX, 1999, p. 15). 

A or igem legislativa dos Juizados Especiais no ordenamento juridico 

patrio, encontra-se na Constituigao de 1967, capitulada no artigo em seu art. 144, § 1°, 

al inea "b".2: 

Art. 144. Os Estados organizarao a sua Justiga, observados os artigos 113 

a 117 desta Constituigao e os dispositivos seguintes: 

§ 1°. A lei podera criar, mediante proposta do Tribunal de Justiga: ... 

b) juizes togados com investidura limitada no tempo, os quais terao 

competencia para julgamento de causas de pequeno valor e poderao substituir 

juizes vitalicios. 

Em que pese a existencia do referido disposit ivo consti tucional, a 

regulamentagao do mesmo se deu apenas dezessete anos depois, em prejuizo 

exclusivo da sociedade, pois somente em 07 de novembro de 1.984, por meio da Lei n.° 

7.244, foram institufdos os ju izados especiais de pequenas causas, que por onze anos 

est iveram em plena vigencia. 

Ass im, a Carta Magna vigente, expressamente consigna em seu texto que 

os ju izados especiais serao criados para que neles sejam processadas e julgadas 

causas de menor complexidade, prevendo tambem rito especial e celere para o 

processamento das demandas que irao tramitar perante os Juizados Especiais. 

Ass im dispoe o artigo 98 da Constituigao Federal: 
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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 conciliagao, 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. 

A lei determina que o procedimento deve ser oral e sumar iss imo. E o 

artigo 24 da CF/88 reza que: 

Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre:... 

X - criagao, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 

Precisamente em 26 de setembro de 1.995, alguns anos apos entrar em vigor 

o texto constitucional, e promulgada a Lei n.° 9.0996, que instituiu no 

ordenamento juridico patrio os Juizados Especiais Civeis e Criminais. A nova 

lei cria urn mecanismo processual paralelo a Justiga Comum, na tentativa de 

ampliar a possibilidade de acesso ao Poder Judiciario para pessoas mais 

simples, que ate entao nao buscavam solugoes jurisdicionais para seus 

problemas. 

Sobre a tematica elucida JUNIOR (1995, p. 27): "introduziu-se no mundo 

jur idico urn novo sistema ou ainda melhor, urn micro sistema de natureza instrumental e 

obrigatorio dest inado a rapida e efetiva atuagao do direito", com a pretensao de prestar 

a tutela jurisdicional de forma simples, desprovida de formal ismos, atuando de modo 

celere e com baixissimo custo, visando pacificar os conflitos jur idicos e sociologicos dos 

jur isdicionados, principalmente em beneficio das camadas menos afortunadas da 

sociedade (FIGUEIRA JUNIOR, 1996, p. 13). 

Ha de destacar-se que "principios nao sao meros acessorios 

interpretativos", mas normas "que consagram conquistas eticas da civil izagao e, por 

isso, estejam ou nao previstos na lei apl icam-se cogentemente a todos os casos 

concretos" (PORTANOVA, 1997, p. 14), devendo ser util izados mesmo quando em 

conflito com a regra posit ivada. 



16 

Observa-se assim, a importancia dos principios que regem a ciencia do 

direito, pr incipalmente no momento da aplicagao da norma abstrata no caso concreto, 

ou seja, no momento da aplicagao da lei escrita a realidade fatica presente nos autos. 

O atento legislador nao se descuidou da importancia da principiologia no 

caso dos ju izados especiais, e como se depreende da letra da lei, posit ivou os 

comandos orientadores do processo, devendo estas diretrizes jur idicas serem util izadas 

para que atuem de forma eficaz. 

Dispoe o art. 1° da Lei n°9099/95: 

"Os Juizados Especiais Civeis e Criminais, orgaos da Justiga Ordinaria, serao 

criados pela Uniao, no Distrito Federal e nos Territorios, e pelos Estados, para 

conciliagao, processo, julgamento e execugao, nas causas de sua 

competencia". 

Saliente-se oportunamente que mesmo que nao positivado 

expressamente, o princfpio do devido processo legal ha sempre de ser observado, haja 

vista que "o processo deve cumprir seus escopos jur idicos, sociais e polit icos, 

garant indo: pleno acesso ao judiciario, uti l idade dos procedimentos e efetiva busca da 

Justiga no caso concreto" (PORTANOVA, 1997, p. 48). 

Esse princfpio, balizador dos direitos individuals e coletivos da sociedade, 

baluarte da justiga nas decisoes, teve sua or igem ha seculos. Na Inglaterra, fora 

esculpido na Magna Carta e preconizava que: nenhum homem livre sera preso ou 

privado de sua propriedade ou l iberdade, declarado fora da lei ou exilado ou de 

qualquer maneira destrufdo, nem o cast igaremos ou mandaremos forga contra ele salvo 

ju lgamento legal feito por seus pares ou pela lei do pais. 

Tal clausula evita a restrigao a l iberdade ou aos direitos de qualquer 

homem, sem que intervenha o Poder Judiciario (FERREIRA FILHO, 1992, p. 245), 

sendo certamente uma importante garantia constitucional, assegurada enquanto direito 

fundamenta l de primeira geragao. 

Nesta mesma esteira, Portanova (1997, p. 147), com o saber que Ihe e 

peculiar, adverte : 
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{...]este "princfpio e tao amplo e tao significativo que legitima a 

jurisdigao e se confunde com o proprio Estado de Direito [...] 

produto da historia, da razao, do fluxo das decisoes 

passadas e da inabalavel confianga na forga da fe 

democratica que professamos." 

O devido processo legal e certamente um principio processual de elevada 

relevancia, do qual deriva inumeros outros, entre eles o principio da isonomia, do 

contraditorio, do duplo grau de jurisdigao e o da motivagao das decisoes judiciais. 

Destaque-se, outrossim, que enquanto conditio sine qua non para a val idade dos 

processos no direito patrio resta mais uma vez evidenciada a importancia do mesmo. 

O principio da instrumental idade mantem o processo preocupado com a 

logica do procedimento e sua celeridade, mas tambem busca ser mais acessivel , mais 

publico e mais justo... O processo ajusta-se a realidade socio - jur idica atraves de um 

instrumental ismo substancial fundada numa etica social [...] e busca sua efet ividade. 

Segundo dados coletados no I Encontro Nacional dos Juizados Especiais 

Estaduais e Federals que teve como Expositor o Prof. Dr. Raimundo Helio Leite a 

porcentagem do nao cumprimento dos principios dos juizados especiais e um dos 

fatores que proporcionam o crescimento do numero de processos. 

O grafico mostra que dez por cento dos processos dos ju izados especiais 

tern seus principios cumpridos, quinze por cento, sao cumpridos de forma parcial e 

setenta e cinco por centos dos processos os principios nao sao cumpridos. 



C r a f k o 1 Ciitti(irt«luiifo dos Pr inc ip ios I ' rcv istos n i l L t i aT9,W9/9$ 
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CAPITULO 2 - ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM 

SOUSA 

2.1 Sobre os Instrumentos criados para o funcionamento dos Juizados Especiais da 

Comarca de Sousa 

Na tentativa de dotar os juizados de instrumentos adequados que 

norteariam o inicio das suas atividades, a comissao para implantagao dos juizados 

especiais estaduais, promoveu a elaboragao de um manual , no intuito de uniformizar 

nacionalmente os procedimentos e documentos padronizados a serem uti l izados nos 

mesmos. 

Nos dois Juizados onde foi realizada a pesquisa cuja mesma tern como 

base de sustentagao entrevista realizada no perfodo de vinte e seis a trinta de Janeiro 

do corrente ano, conforme roteiro em anexo, os jufzes consideram que sao efetivos os 

instrumentos criados para os Juizados especiais estaduais. Os magistrados 

entrevistados concordam que os instrumentos sao efetivos, muito embora tenha 

melhorado os modelos propostos e criados novos modelos de acordo com as 

necessidades do juizado. 

2.2 Divulgagao do procedimento e funcionamento dos Juizados Especiais 

A forma pela qual os Juizados especiais estaduais foram divulgados a 

sociedade determina o conhecimento dessa nova modal idade de Justiga e a 

acessibi l idade para o cidadao. 

Conforme entrevista, ambos os magistrados foram enfaticos em afirmar 

que os ju izados em suas respectivas jurisdigoes nao estao sendo divulgados. No 

segundo Juizado, o juiz considera a divulgagao necessaria e abrangente, deve ser feita 

tanto pela televisao como pelas radios e pela imprensa escrita. Depoimentos de 

magistrados revelam que ate mesmo advogados (iniciantes) se confundem em relagao 

a competencia desses Juizos. 
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Afi rmaram ainda que para ampliar a divulgagao dos mesmos, seria preciso 

ampliar a capacidade de atendimento. A divulgagao deveria ocupar espagos nos 

programas de radio e TV e em jornais. 

2.3 Localizagao e Espago Fisico 

Quest ionou-se a localizagao dos ju izados especiais estaduais na cidade e 

as faci l idades de acesso ao predio onde estao instalados, porque influenciam a 

demanda, na medida em que esses ju izos atendem a camadas menos favorecidas da 

populagao, que util izam transporte urbano publico, as vezes, sem recursos para pagar 

um ou mais onibus. 

Ambos os juizados visitados f icam em uma area central de facil acesso ao 

jur isdicionado, mas deixam a desejar no que diz respeito a localizagao interna, aja vista 

situar-se no primeiro andar do predio, que nao dispoe de rampa de acesso nem 

elevador. 

Como foram instalados de acordo com as possibi l idades do forum de 

Sousa, os espagos f isicos dest inados aos Juizados foram adaptados, constituindo-se 

questao peculiar em cada um deles. Em ambos os Juizados, a inadequagao da 

estrutura dos Juizados foi uma unanimidade entre os entrevistados. 

O espago ja nao apresenta condigoes para comportar nem mesmo a 

quant idade de processos em tramitagao. Como os dois juizados se encontram no 

primeiro andar do predio nao ha rampas ou elevadores. Quando algum deficiente 

comparece ao juizado, ele precisa ser carregado pelos segurangas, ser ouvido na parte 

de baixo do predio. 

O espago f isico dos arquivos dos dois juizados esta pequeno. Os arquivos 

dos Juizados foram criados por transformagao das salas e mant iveram a 

estrutura.Entao o quadro nao e tao caotico assim. Mas a ampliagao do espago e um 

pleito antigo. Af i rmam que a estrutura nao e adequada para o numero de processos 

atual, pois sao muitos os processos e a demanda vem cada dia aumentando. 
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Na distribuigao dos juizados a sala tern um espago f isico suficiente, muito 

embora passe pelo mesmo transtorno de se encontrar no primeiro andar, o que 

inviabil iza o acesso, pois como ja mencionada nao dispoe o predio de elevador ou 

rampa. 

Apesar de pouco espago f isico, os predios dos Juizados visitados estao 

reformados, pois ha alguns meses teve prejuizos com infiltragoes, o que provocou a 

danif icagao de varios processos. 

Os magistrados entrevistados consideram imprescindfvel o desvelo do 

Tribunal ao implantarem os juizados. Os jurisdicionados merecem a atengao do 

Judiciario e devem ser recebidos de forma respeitosa e confortavel, pr incipalmente por 

se tratar de uma justiga que envolve muitas emogoes, devido a proximidade da 

ocorrencia dos fatos e o respectivo comparecimento na casa da Justiga. Todos nos 

sabemos a expectat iva e o nervosismo que assolam o cidadao quando deve 

comparecer a uma audiencia. La chegando, deve encontrar um ambiente acolhedor, 

bem instalado, que Ihe inspire ao mesmo tempo conforto, seguranga e respeito. 

As instalagoes improvisadas em pequenos espagos, cantos ociosos dos 

predios, embut idos dentro do mesmo espago f isico de uma vara tradicional, ferem a 

dignidade da Justiga, causam desanimo ao juiz que nela desempenha as fungoes e 

expoem o c idadao a humilhagao, implicando agressao a imagem e desprestigio da 

Justiga. Nao se esta a pregar a util izagao de predios suntuosos, mas sim que o espago 

ffsico ocupado pelo Judiciario seja compatfvel com a majestade da Justiga. A 

improvisagao cria na mente do cidadao comum a duvida quanto a forga da propria 

instituigao. 

Lamentavelmente ainda caminhamos na busca de acomodagoes ideais. 

As deficiencias proliferam e a reforma de predios para viabil izagao do espago fisico 

compatfvel com a fungao dos Juizados e mais uma das demandas existentes. 

2.4 Do procedimento: horario e outras questoes sobre o funcionamento 

O horario de funcionamento dos juizados da Comarca de Sousa-PB e o 

mesmo das varas da justigas comum, das sete as dezessete horas de segunda a quinta 
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e das sete as treze horas nas sextas-feiras. A entrevistada considerou o horario 

adequado para atendimento a demanda. 

O atendimento na distribuigao dos juizados da Comarca de Sousa-PB, por 

contar com apenas um servidor se estende das sete as onze horas e das treze as 

quinze horas. Todas as pessoas que procurarem o juizado durante esse per iodo devem 

ser atendidas no mesmo dia. 

Destaque ainda o problema que se agrava quando, cite-se, a parte estiver 

gravida, doente ou residir no interior, ainda que extrapole horario de atendimento, sera 

atendida. O que preocupa e o intervalo para almogo, dada a deficiencia de servidor, a 

distribuigao nesse interim f ica fechado, o que prejudica a o fornecimento de servigo aos 

jur isdicionados. 

2.5 Dos Servidores dos Juizados Especiais da Comarca de Sousa 

Como ja mencionado, os ju izados especiais estaduais d ispoem de poucos 

servidores. Na Comarca de Sousa a realidade nao e diferente. Em decorrencia, e essa 

a sua maior carencia. 

Aumentar o numero de servidores e capacita-los foi uma sugestao 

recorrente. O numero de servidores nos juizados visitados revela que boa parte dos que 

prestam servigo nesse cartorio estao a disposigao ou sao estagiarios. Ambos os juizes 

reclamaram do numero de servidores. 

O primeiro Juizado dispoe apenas de duas servidoras lotadas no cartorio, 

o restante ou esta a disposigao ou e estagiario. No segundo Juizado a situagao e um 

pouco melhor, possui quatro servidores lotados. Nao so os magistrados, como os 

Anal istas e tecnicos entrevistados manifestaram ser imprescindivel destacar mais 

servidores para os Juizados especiais de Sousa, bem como para a Turma Recursal. 

Esta e uma reivindicagao antiga que se conforta na esperanga da 

realizagao de concurso publico ja anunciado pelo Tribunal de Justiga da Paraiba. 
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No primeiro Juizado, os entrevistados consideravam sempre os servidores 

suf ic ientemente capacitados, porem em numero insuficiente. 

Os servidores tambem foram considerados suf icientemente capacitados 

para o desempenho de suas fungoes e demonstravam grande interesse no bom 

funcionamento do Juizado: 

Frequentemente eles ultrapassavam as suas jornadas normais de trabalho, 

cumpriam as metas de trabalho que estipulavam e demonstravam grande 

sensibilidade com relagao aos problemas sociais e a imagem da Justiga. 

No primeiro Juizado, t rabalham cinco servidores, e dois estagiarios dos 

quais tres de nfvel medio, quatro de nivel superior do curso de Direito e um do curso 

superior de ciencias contabeis. 

Ja segundo Juizado, sao seis servidores e nenhum estagiario, quatro 

deles com nivel superior em Direito e dois em Letras e Pedagogia. Os servidores foram 

considerados suf icientemente capacitados para o desempenho de suas fungoes. 

Os servidores estao suf icientemente capacitados para o desempenho de 

suas fungoes. Houve um treinamento formal . Houve um treinamento para o atendimento 

ao publico e motivagao pessoal organizado pelo Tr ibunal. Os servidores do Juizado 

tambem manifestaram grande interesse no bom funcionamento daquele Jufzo e 

demonstraram sentimento de realizagao com o trabalho que desempenhavam. 

A questao de pessoal e complexa, porque os juizados, apesar de serem 

uma criagao relat ivamente recente, ja apresentam uma distribuigao processual maior 

que as varas civeis de competencia comum em alguns Estados, como e o caso do Rio 

de Janeiro, onde os cinco juizados especiais tern uma distribuigao de processos que 

supera o vo lume de processos das vinte e sete varas civeis juntas, e que, a despeito 

disso, tern um numero de servidores inferior aquelas, segundo um dos ju izes membro 

de uma das Turmas Recursais. 

Vale destacar que, a maioria dos servidores dos Juizados especiais 

estaduais nao tern fungao comissionada, o que costuma ser regra geral nas varas dos 

ju izados. 
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O grafico a seguir extraido do I Encontro Nacional dos Juizados Especiais 

Estaduais e Federais que teve como Expositor o Prof. Dr. Raimundo Helio Leite, nos 

mostra que a falta de pessoal tambem contribui para o crescimento do numero de 

processos. 

material administrat ive o maior problema para o crescimento do numero e processos 

nos ju izados especiais, dez por cento acredita ser a falta de pessoal, sessenta e cinco 

por cento acredi tam ser a falta de pessoal e material, e quinze por cento nao acreditam 

ser esse o problema. 

C r a f l e o 2 - Fa l ta de Pessoal Tevnico-at i i r i inSstratSvo e M a U ' r i a l 

O grafico mostra que dez por cento dos entrevistados vem na falta de 

;APENAS DE 
MATERIAL) 10% 

, APLNAS DE 
PESSOAL J 

10% 

(NAO] 
15% 

FNTRFVISTADOS 
65% 

2.6 Capaci tagao e Aperfeigoamento dos Servidores 

Por se tratar de uma nova modal idade de Justiga, foram muitas as 

inovagoes introduzidas pelos Juizados especiais estaduais que just i f icavam a 

realizagao de tre inamentos e visitas tecnicas para a troca de experiencia. 
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No entanto, o exiguo tempo transcorrido entre a promulgagao da lei e a 

instalagao dos Juizados dificultou a sua realizagao. A lem disso, era a invengao de um 

novo modo de fazer justiga. 

Na tentativa de apoiar os Tr ibunals na instalagao dos Juizados especiais 

estaduais, com a f inal idade de elaborar manuais e rotinas para que houvesse 

padronizagao de procedimentos e facil i tasse o desenvolv imento dos sistemas 

automat izados. 

Ate outubro de dois mil e tres foram realizados pelo Tribunal de Justiga da 

Paraiba os t re inamentos ja mencionados como o Encontro dos Juizados especiais 

estaduais: avaliagao e propostas de melhoria, nos dias doze e treze de dezembro de 

dois mil e quatro. 

Em ambos os juizados visitados, foi realizado pelo menos um treinamento 

especff ico para os servidores dos Juizados Especiais Mistos. 

Os eventos de capacitagao foram relatados ou mencionados em relatorios 

enviados ao Tribunal de Justiga e estao relacionados a seguir, juntamente com a 

opiniao dos entrevistados sobre a necessidade de realizagao destes. 

Esse curso consistiu em uma Integragao, dezesseis horas; Administragao 

de divergencias, oito horas; estudo dirigido sobre Juizados especiais estaduais, oito 

horas; visita aos Juizados especiais estaduais, oito horas; curso de Qual idade no 

Atendimento, oito horas; curso para conhecer o Sistema de Informatica do Juizado, oito 

horas; curso de Comunicagao e Trabalho em Equipe, oito horas. 

Todos consideraram muito util saber quais as solugoes adotadas em 

outros Juizados, a troca de informagoes e, ate mesmo, o conhecimento do 

posic ionamento dos outros jufzes em relagao a algumas questoes processuais. 

Encontros periodicos com essa f inal idade trariam uma maior seguranga ao juiz, na 

opiniao de alguns entrevistados. 

Na pesquisa realizada um entrevistado manifestou que era preciso fazer 

t re inamentos para os magistrados: 

Alguns deles nao querem seguir o rito dos Juizados criminais e fazem uma 

audiencia so para sentenciar ou ouvir as partes, quando o rito dos juizados e 
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quase instantaneo: receber a denuncia, marcar a audiencia, fazer a transacao, 

estabelecer a pena e encerrar o processo. 

Os dados referente a preparagao de concil iadores nos juizados, dado que 

segundo os magistrados entrevistados tambem proporcionam o crescimento do numero 

de processos nos revelou o seguinte grafico extraido do I Encontro Nacional dos 

Juizados Especiais Estaduais e Federais que teve como Expositor o Prof. Dr. Raimundo 

Helio Leite : 

( t r a f k o 3 - Preparat&o dc ConeMJadores 

(NAO) 
55% 

Fontc: Dados da pesquisa. 

O grafico acima revela que o fato da nao preparagao dos concil iadores e 

vinte por cento dos concil iadores nao esta relacionado com o crescimento da demanda, 

c inquenta e cinco por cento acreditam ser esse o problema e vinte por cento nao 

opinaram. 
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2.7 Mobil iario e equipamentos de informatica dispostos 

Ambos os juizados dispoem de equipamentos de informatica de forma 

semelhante. 

A solugao paliativa na maioria dos Juizados foi o deslocamento de 

equipamentos e mobil iario de a lgumas varas para monta-los. 

No 1° Juizado, no que se refere ao mobil iario, ha uma carencia 

general izada de estantes, cadeiras e mesas. Em alguns lugares, as estantes estao 

quebrando por nao suportarem mais o peso dos autos. A infra-estrutura ffsica da 

informatica dos ju izados na Comarca de Sousa consiste em: Rede f is ica: cabeamento 

estruturado, um servidor corporativo, um servidor para banco de dados e um no-break; 

Rede logica: software Novell Netware; Sistema gerenciador de banco de dados 

relacional: Interbase open source; Ferramenta de desenvolvimento: Delphi; Estagoes 

cliente: microcomputadores Pentium IV 800/900, 4 impressoras jato de t inta e 3 

impressoras a Matriciais. 

2.8 Causas de Micro e Pequenas Empresas 

O acesso a Justiga gratuita, por parte das pessoas jur idicas, foi de 

caminhar moroso. Uma inovagao fundamental foi contemplada pela Lei Federal n. 9 .81 , 

de 06/10/1999, que permitiu a microempresa acesso direto, ou legit imidade para 

postular, perante os Juizados Especiais Cfveis, destacando-se o pioneir ismo do 

Tr ibunal de Justiga do Rio Grande do Sul, que garantiu a apl icagao do beneficio 

independentemente da regulamentagao. 

A excessiva carga tr ibutaria, adicionada a um mercado restritivo, imposto 

pelo neol iberal ismo, alem das elevadas taxas de juros, determina que as empresas, 

pr incipalmente as pequenas, apresentem estreita margem de lucro ou prejuizos 

acumulados, impossibi l i tando arcar com qualquer despesa nao planejada. 
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Essa preocupagao, que assola a microempresa e a propria classe media, 

quando compel idos a recorrer ao Judiciario, tern despertado a atengao dos 

especial istas, inclusive os dos pafses do Primeiro Mundo. A melhor solugao, segundo 

Mauro Cappellett i (ano, p.), foi a inovada pela Suecia, com a combinagao da 

Previdencia Privada e Assistencia Judiciaria, onde cerca de 8 5 % da populagao tern 

seguros que cobrem, entre outros, a maior parte dos onus sucumbencias do processo. 

O Superior Tribunal de Justiga - Recurso Especial n. 161.897 -

consagrou: 

E perfeitamente admissivel, a luz do art. 5°, LXXIV, da CF/88, a 

concessao do beneficio da gratuidade a pessoa juridica, que demonstre, 

cabalmente, a impossibilidade de atender as despesas antecipadas do 

processo, o que vedaria seu acesso a Justiga. Identicamente ao STJ, no 

Resp. n. 200.597/RJ, o Ministro Ruy Rosado de Aguiar considerou que a 

microempresa pode receber o beneficio da assistencia judiciaria gratuita. 

Com a extensao da justiga gratuita as pessoas jur idicas pela Lei n.10.259, 

de 2 0 0 1 , os Juizados especiais estaduais irao contribuir para o desenvolv imento das 

micro e pequenas empresas brasileiras. A rapidez na solugao das demandas e o 

grande beneficio, ao lado da isengao de custas judiciais na primeira instancia. 

Essa competencia dos Juizados estimulara os administradores a assumir 

os riscos da atividade autonoma, sair da informalidade e montar os seus proprios 

negocios, uma vez que essas empresas agora tern tratamento diferenciado, o que 

c o r r e s p o n d e d a custos administrativos reduzidos. 

Muitas sao as agoes de competencia dos Juizados especiais estaduais 

Cfveis, de interesse de micro e pequenas empresas, tais como as de defesa do 

consumidor contra e outras, pedidas de indenizagoes por danos e outras. A rapidez na 

solugao das demandas e o grande beneficio prestado as micro e pequeno empresas, 

ao lado da isengao de custas judiciais na primeira instancia. 
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CAPITULO 3 - DA ASSISTENCIA JUDICIARIA IMPLEMENTADA PELOS JUIZADOS 

3.1 Do acesso aos Juizados 

0 acesso a Justiga pelos economicamente excluidos exige do Estado uma 

efetiva participagao no sentido de conferir meios materials para que esses excluidos 

socialmente nao sejam tambem excluidos jur idicamente. A assistencia jur idica aludida 

no art. 5°, LXXIV, da Constituigao da Republica, abrange o conceito de assistencia 

judiciaria, mas envolve tambem os servigos jur idicos nao-relacionados diretamente com 

a atividade processual, onde se inclui em servigos de orientagao juridica, 

aconselhamento ou informagao dos direitos aos jur isdicionados. 

Tal instituto tern por f im assistencia judiciaria tern por f im o patrocinio 

gratuito da causa por advogado. Trata-se de um servigo publico organizado a ser 

desempenhado por entidades nao-estatais, conveniadas ou nao com o Poder Publico. 

A Defensoria Publica e uma das instituigoes que presta assistencia jur idica gratuita. 

Advogados dat ivos tambem podem ser considerados como integrantes da Assistencia 

Judiciaria. 

A Lei n. 9.099/95 ao mencionar em seu art. 9°, § 1°, a existencia de 

assistencia judiciaria prestada por orgao instituido junto ao Juizado Especial, o faz com 

o signif icado de servigo publico organizado para atender a populagao. 

No entanto, o estado brasileiro ainda nao se estruturou para esse 

atendimento. Independentes desse fato, as opinioes se dividem quanto a necessidade 

de assistencia judiciaria. 

Ambos os magistrados entrevistados, consideram fundamental a presenga 

de advogado ou defensor dativo a disposigao do autor. Na impossibi l idade de contar 

com o defensor publico. 

Segundo os entrevistados o advogado e essencial no processo dos 

Juizados especiais estaduais. Ha uma diferenga basica entre os processos dos 

Juizados da Justiga Estadual e a Federal. Nos primeiros a Fazenda Publica esta 

completamente exclufda da competencia. Os procuradores das autarquias sao 

profissionais competentes, com cursos de mestrado, doutorado, pessoas com 
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conhecimento tecnico inegavel. Entao nao e correto permitir que a parte enfrente esses 

profissionais desassist ida [...]. 

Nos dois Juizados, ha sempre inumeros estudantes de Direito, em razao 

de convenios entre os Juizados e as faculdades, a disposigao para orientar. 

Argumentaram sobre a necessidade de advogados para as partes e 

ressaltou que para a parte f ica dificil entender: se o servidor da Justiga foi quern ajudou 

a "fazer" a agao, como e que depois a Justiga (o juiz ou a Turma) pode negar-lhe o que 

ajudou a formular. 

Os ju izes, que precisam ser imparciais, f icam incomodados com a 

disparidade de informagoes. Se sentem mal quando notam que o jur isdicionado nao 

esta sabendo formular adequadamente o pedido. Acabam solicitando aos advogados 

que conhecem para atuarem gratuitamente. Nao compete aos servidores da Justiga, 

nem aos ju izes fazer o papel de advogados e e constrangedor ver o jur isdicionado se 

prejudicando pela falta de assistencia judiciaria. 

Um outro entrevistado indagado sobre a necessidade da parte se fazer 

acompanhar de advogado disse que considera demagogica a af irmagao de que estes 

sao desnecessar ios. Se o servidor da Justiga instruir o processo como pede o 

reclamante, ele pode nao instrui-lo na justa medida do pedido. 

O servidor da Justiga e o juiz nao podem advogar. De acordo com o 

mesmo juiz a necessidade de advogado varia em fungao da escolar idade da parte e do 

objeto da lide. A desnecessidade de advogado nos processos judiciais nao tern nada de 

moderno ou progressista, ao contrario, trata-se de uma faceta do neol iberal ismo. E 

deixar o povo desprotegido ate no processo judicial. 

De qualquer modo, observou-se que muitos ju izes entendem ser 

necessaria a assistencia judiciaria. Isso certamente reflete-se no percentual de 

demandas impetradas com ou sem advogados nos Juizados. Nas local idades onde os 

ju izes e a coordenagao dos Juizados consideram a presenga de advogados 

fundamenta l , sao f i rmados convenios e contratados mais advogados dativos. 
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3.2 Redugao do Pedido a Termo 

A demanda dos jurisdicionados aos Juizados especiais estaduais 

ul t rapassou, em seu primeiro ano de funcionamento, as previsoes de todos os 

planejadores. A redugao do pedido a termo foi incluida na pesquisa com o objetivo de 

conhecer como o atendimento estava sendo realizado. 

O agendamento teve inicio em fungao da carencia de recursos materiais e 

humanos em contraste com o aumento cada vez maior da demanda. No periodo da 

visita, estavam sendo feitas, em media, 10 redugoes de pedido a termo por dia. 

Da redugao de pedido a termo ate a audiencia, em media, passam-se 2 

meses. A redugao do pedido a termo e feita de forma presencial, com atendimento 

preferencial para assinar o termo e ser intimado da audiencia. Em sfntese: o pedido a 

termo e feito no mesmo instante e sao necessarios dois meses para o agendamento da 

audiencia. Nao foi possfvel obter a informagao do tempo transcorr ido entre o 

agendamento e o ju lgamento da agao. 

Normalmente nao se fo rmam filas, mas quando havia muita gente nem 

sempre todos eram atendidos no mesmo dia. O horario para redugao do pedido a termo 

e de 07 as 11 e 13 as 17, mas, o entrevistado informou que quando vem pessoas das 

local idades e distritos vizinhos, elas sao atendidas sempre no mesmo dia, mesmo fora 

do horario. Quando a documentagao esta incompleta, a redugao do pedido a termo e 

feita assim mesmo e o que faltou e trazido posteriormente. 

Os Juizados sao tambem muito procurados por pessoas assist idas por 

advogados. A tr iagem e feita num pre-atendimento. 

No 1° Juizado as audiencias de concil iagao estao sendo marcadas nos 

dias segundas e tergas-feiras e no 2° Juizado nas Tergas e quartas-feiras, como no 

mfnimo doze audiencias prel iminares em cada juizado. As audiencias de concil iagao 

estao sendo marcadas com um prazo medio de 60 dias 

Ambos os juizados contam com um juiz concil iador e dois juizes leigos. 

Em media, 4 0 % das tomadas de termo sao baixadas antes mesmo das 

audiencias prel iminares. Eram reduzidos a termo, em media oito casos por dia. A 

redugao de pedido a termo realiza-se no mesmo dia e nao necessita do auxflio de 
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conci l iadores nessa atividade. Quem realizava o processo de tr iagem nos dois juizados 

visitados e o distribuidor do Juizado. 

No acesso a Justiga, a pretensao quase sempre deve ser inferida ou 

deduzida no momento do atendimento, pois nao se exige do leigo que saiba sobre a 

causa de pedir. Exige-se do serventuario, portanto, a responsabil idade de interpretar a 

l inguagem leiga e incorporar-lhe a fundamentagao juridica. 

O grafico a seguir demonstra a percentagem de agoes em que as partes 

autoras tomam termo, ou seja, acionam a justiga sem advogado extrafdo do I Encontro 

Nacional dos Juizados Especiais Estaduais e Federals que teve como Expositor o Prof. 

Dr. Raimundo Helio Leite: 

Grafico 4 - O Pedido Formuladu Dirctamente pelo Intert^sado, scm Advofgado 

(NAO) 
ENTREVISTADOS. 

35% 

(SIM) 
ENTREVISTADOS 

F o n l e Pa t ios da pesquisa. 
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3.3 Sistema de Acompanhamento Processual 

A efetividade dos Juizados especiais estaduais depende muito do bom 

uso dos meios de informatica postos a servigo da simplif icagao do processo e dos 

procedimentos, especialmente no que toca as comunicagoes expedidas pelo juizo. 

A Lei de criagao dos Juizados permitiu a pratica dos atos processuais, 

uti l izando-se dos recursos da Tecnologia de Informagao, ai incluidas a remessa de 

comunicados do jufzo as partes e das manifestagoes destas ao ju izo. 

A previsao foi generica, respeitando-se o incipiente ingresso das 

tecnologias nos meios forenses. Tal adogao visou a evitar o anacronismo, permit indo-se 

a util izagao de meios eletronicos segundo a capacidade tecnica do tr ibunal e 

preservada a seguranga processual. 

Em futuro proximo o Tribunal de Justiga da Paraiba, que ja e conhecido 

como inovador no aspecto da informatica, pretende langar mao do juizado virtual. Em 

sfntese, pode-se encontrar as seguintes vantagens do Juizado Virtual: el iminagao do 

papel; assinatura digital; autuagao automatica no sistema; marcagao automatica de 

perfcias; citagao, intimagao e oficios por e-mail; a assinatura digital cr iptografada; 

verif icagao de prevengao automatica pelo sistema; tramitagao virtual; consulta via 

internet; seguranga no dados das informagoes; armazenamento de dados, velocidade 

de operagao e transferencia dos dados; redugao do servigo burocratico e maior 

seguranga contra perda de autos. 

Sao inumeros os beneffcios advindos de um sistema adequado ao rito dos 

Juizados especiais estaduais. Esses beneffcios aumentam quando alem de adequado o 

s istema agrega ao rito simplif icado as faci l idades advindas do uso da melhor 

Tecnologia de Informagao. 

A lem da celeridade processual, da economia com papel, t inta, capas e 

grampos, o servidor pode direcionar seu trabalho para o melhor atendimento aos 

jur isdicionados e para o estudo mais criterioso dos pedidos, com o tempo ganho com a 

el iminagao de muitas tarefas meramente burocraticas, como a colocagao de capas e 

numeragao de paginas. Maior espago ffsico disponivel, acesso instantaneo ao processo 
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e melhor preservagao ambiental, pela futura economia de papel, sao outras vantagens 

c laramente observaveis. 

3.4 Dos atos processuais nos Juizados Especiais 

Como o art. 8° da Lei n. 10.259, de 2001 , faculta a intimagao das partes o 

recebimento de petigoes por meio eletronico, foi pesquisado o nivel de informatizagao 

dos atos processuais, que podem ser feitos eletronicamente, mesmo quando o sistema 

de acompanhamento processual util izado nao contemplar o processo denominado 

virtual. 

Atualmente ja se encontra em fase de teste a implantagao do juizado 

virtual nas comarcas de Campina e Joao Pessoa, mas nas demais Comarcas do interior 

o metodo ainda e o tradicional com a formagao do autos em folhas e as intimagoes e 

citagoes via AR, por oficial de justiga ou nota de foro. 

Os mandados sao usados apenas quando as demais tentativas sao 

frustradas. 

Com o sistema de processo eletronico implementado, certamente essas 

informagoes estarao em breve desatual izadas. 

3.5 Prevengao e Lit ispendencia 

Conceitualmente traduz-se l i t ispendencia como o estado da lide ainda nao 

decidida, achando-se pendente de decisao judicial. Lit ispendencia nao significa, 

portanto, identidade de causas, mas sim existencia de lide ainda nao julgada, em 

andamento. 

A identidade de causas e, na verdade, a existencia de duas ou mais 

l i t ispendencias, vale dizer, de duas ou mais causas identicas, que se expressam por 
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objeto, causa e partes identicas. A l i t ispendencia vem a ser, portanto, o pressuposto da 

arguigao da identidade de causas. 

A preocupagao quanto a ocorrencia desses casos e, principalmente, no 

sentido de que configurada em juizo a l i t ispendencia, o feito proposto poster iormente a 

primeira agao deve ser paral isado, para evitar sentengas iguais ou divergentes, que 

acarretar iam o desprestfgio do proprio Poder Judiciario. 

O instituto da prevengao visa dirimir duvidas quanto a competencia de 

dois ou mais jufzes, determinada pelas regras gerais do Codigo de Processo Civil. 

Esses dois institutos, portanto, sao anal isados em conjunto, quando da distribuigao 

processual. 

Nos juizados Especiais, o controle de prevengao e de l i t ispendencia e feito 

com base em consultas ao Sistema de Comarcas Integradas - S iscom. Nas localidades 

em que os Juizados especiais estaduais tem-se utilizado do sistema da 1 a Instancia, 

essa ainda e a forma de controle. 

3.6 Das Audiencias 

As audiencias nos Juizados especiais estaduais or ientam-se pelos 

mesmos criterios que regem o processo: oral idade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possivel, a concil iagao ou a 

transagao. As audiencias sao de concil iagao ou de instrugao e ju lgamento. 

Na audiencia de concil iagao, o autor e reu ou seu representante buscam 

uma solugao para o processo, juntamente com um concil iador indicado pelo juiz 

presidente do Juizado. Se as partes nao entrarem em acordo, a agao sera 

encaminhada para o juiz togado que podera julga-la, ou, se achar necessario, 

complementar as provas. Ele designara prazo igual para autor e reu. Nesse caso, sera 

marcada a audiencia de instrugao e ju lgamento, onde serao examinadas as novas 

provas (instrugao do processo) e, no f inal, o juiz proferira a sentenga ( julgamento). 
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De acordo com dados colhidos pela pesquisa cujos dados encontram-se 

em anexo os numeros de audiencias realizados em cada juizado dependera do fato de 

ser o juiz titular do Juizado Especial tambem responsavel por outra vara Comum ou 

nao. 

No 1° Juizado, com ju izes exclusivos, sao real izadas entre 10 e 20 

audiencias prel iminares por dia. Ja nas de instrugao e ju lgamento este numero se 

resume a 4 ou 5 por dia. Os ju izes procuram sentenciar nas audiencias. As audiencias 

instrutorias cfveis se realizam as tergas e sextas-feiras e as instrutorias criminais nas 

quintas. 

No 2° Juizado, sao realizadas entre 12 audiencias prel iminares por dia. Ja 

nas de instrugao e ju lgamento este numero se cai para 3 por dia. As audiencias 

instrutorias civeis se realizam as tergas e quartas-feiras e as instrutorias criminais 

segundas e sextas-feiras. 

Uma caracterfstica importante dos juizados em Sousa e que as audiencia 

de concil iagao e mercada no ato da distribuigao e sao marcadas 12 audiencias por dia 

para cada juizado. 

Ja nos Juizados cujos ju izes acumulam atribuigoes com a vara comum, 

esse numero nao costuma passar de 10. Em geral, essas audiencias sao de instrugao e 

ju lgamento. O juiz procura sentenciar em todas. O juiz sentava-se a parte escrevendo 

suas sentengas. Vez por outra, levantava-se para inquirir testemunhas e decidir. 

As audiencias ocorrem de segunda a sexta-feira.Os dois entrevistados 

dos ju izados real izam, em media, sete audiencias por dia. 

O numero de audiencias e muito diverso de um juizado para outro, 

provavelmente devido ao numero de processos sobre materia exclusivamente de 

direito, que nao demanda a realizagao de audiencias. 

3.7 Das Conci l iagoes 

A partir da experiencia dos Juizados Especiais Civeis, cr iados pela Lei n. 

9.099/95, f icou plenamente comprovado que os conci l iadores desempenham importante 
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papel na solugao dos conflitos que t ramitam perante esses Juizados e que a habil idade 

desses profissionais tern o efeito de um verdadeiro amortecedor entre as partes 

adversas no tr ibunal. 

Nesse ano o Tribunal de Justiga realizou concurso para selegao de 

conci l iadores bachareis em Direito ou alunos em final de curso. 

O papel do concil iador e fundamental para reduzir o numero de processos 

dependentes de uma sentenga do juiz. Cabe a ele, apos inteirar-se a respeito do 

pedido, dedicar-se a aproximagao das partes para a busca da concil iagao. Para isso, 

nao e suficiente apenas propor formalmente o acordo, mas haver empenho e tecnica na 

condugao da audiencia, dando oportunidade para as partes exporem sinteticamente 

suas razoes a vontade, tratando-as com respeito e sugerindo-lhes sem entrar no merito 

da questao, as vantagens de um acordo. 

No entanto, em pesquisa realizada no primeiro semestre, constatou-se um 

numero de concil iagoes na area cfvel bastante reduzido. A maior parte das concil iagoes 

acontece nos processos criminais. 

A Advocacia-Geral da Uniao editou a portaria n. 505, de 19 de junho de 

2002, que estabelece os casos em que os procuradores podem transigir, deixar de 

recorrer, desistir de recursos interpostos ou concordar com a desistencia do pedido, no 

ambito dos Juizados especiais estaduais. 

O rito dos Juizados Especiais e aquele estabelecido pela Lei n. 9.099, de 

oito de setembro de 1998. Existem, alias, pouca incompatibi l idade entre a Lei dos 

Juizados especiais estaduais e a Lei n. 9.099/95. 

Tal caracterfstica traz muitas vantagens, destaque-se como vasta 

jur isprudencia sobre questoes de maior complexidade, poupando assim o trabalho 

intelectual dos ju izes juizado para casos novos mais complexos. No entanto, os 

Juizados especiais estaduais Criminais tambem herdaram todas as materias 

problematicas nao resolvidas ainda, como, por exemplo, o que fazer quando ha 

descumpr imento de transagao, assunto para o qual ainda nao ha solugao legal, apenas 

improviso sem amparo na legislagao. 
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Em se tratando de agao penal privada ou publica condicionada, acarreta 

renuncia ao direito de queixa ou representagao e, por conseguinte, extingao da 

punibi l idade. 

Em agao penal privada nao cabe transagao. Cabe ao Ministerio Publico 

fazer a proposta de aplicagao imediata da pena restritiva de direito ou de multa em agao 

penal publ ica incondicionada e ele pode nao faze-lo em duas hipoteses: quando o reu 

ja tiver sido condenado anteriormente ou quando o promotor (ou procurador) se omitir 

em fazer a proposta (hipotese muito remota). Quando isso acontece, alguns juizes tern 

feito a proposta de transagao, violando o principio da inercia do juiz. No entanto, e 

melhor o reu requerer a transagao. 

Com relagao aos problemas procedimentais, os entrevistados dos 

Juizados relataram a falta de treinamento da Polfcia que elabora o inquerito, quando 

deveria lavrar apenas o termo circunstanciado, vez que o faz de forma tao simplif icada 

que el imina os indicios da material idade. 0 procedimento deveria ser o descrito no art. 

69 da Lei n. 9.099/95: 

A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrencia lavrara termo 

circunstanciado e o encaminhara imediatamente ao Juizado, com o autor do 

fato e a vitima, providenciando-se as requ is i tes dos exames periciais 

necessarios. 

O termo circunstanciado nao se confunde com boletim de ocorrencia e 

deve confer elementos suficientes para o oferecimento da denuncia pelo Ministerio 

Publico. 

Tambem o Ministerio Publico, em alguns casos, na segue um 

procedimento uniforme. Tal desiderato nao entende o conceito de transagao e o 

confunde com o instituto da suspensao. A transagao e a proposta que o Ministerio 

Publico faz de aplicagao imediata da pena restritiva de direitos ou multa. A suspensao 

condicional do processo nao se restringe aos cr imes de competencia do Juizado 

Especial, e mais abrangente. Aqui se suspende o processo, mediante o cumprimento 

de determinadas condigoes, por um perfodo de prova, vencido o qual ext ingue-se a 

punibi l idade. 
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Um entrevistado frisou que alguns ju izes dos Juizados nao seguem o rito 

dos Juizados especiais estaduais Criminais, insistindo em marcar audiencias distintas 

para denuncia, transagao, audiencia etc., o que poderia ser feito em uma unica 

audiencia. 

3.8 Turmas Recursais 

A Turma Recursal e composta por tres ju izes de primeiro grau, residentes 

na sede da turma, escolhidos por merecimento ou ant iguidade (art. 4 1 , §1°, da Lei n. 

9.099/95). Os seus ju lgamentos devem ser simples, constando apenas da ata, com 

indicagao bastante do processo, fundamentagao objetiva e a parte disposit iva (art. 46 

da Lei n. 9.099/95). 

A legislagao que regula os Juizados Especiais so preve um recurso a ser 

ju lgado pela Tu rma recursal, cabfvel apenas da sentenga. No entanto, foi admit ida a 

medida cautelar no ambito do juizado, torna-se possivel a interposigao de recurso 

contra a decisao que defere a cautelar, tambem dirigida a turma recursal. 

O grande problema com relagao as turmas recursais e de terem sido 

relegadas a um segundo piano, em detr imento da prioridade de instalagao dos Juizados 

Especiais. 

Para o funcionamento das turmas recursais, a falta de servidores tambem 

foi considerada como um problema crucial. 

No caso da comarca de Sousa o unico servidor cedido para a Turma 

Recursal esta lotado no 2° Juizado. Os jufzes se ressentem de maior apoio e de uma 

maior estruturagao administrativa. Eles consideraram que a falta de servidores e de 

fungoes tern acarretado atraso no processamento dos feitos. 

Ha varias pecul iaridades da Turma Recursal que nao sao resolvidas pelo 

s istema de informatica que temos hoje, isso tern nos causado alguns transtornos. Entre 

as questoes de infra-estrutura para o adequado funcionamento, o sistema de 

informatica e o problema mais relevante a ser solucionado. Temos t ido problemas em 
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registrar questoes como o voto, o nome do juiz relato, os incidentes que podem ocorrer 

no processo, como um pedido de vista, um voto-vista, e outras peculiaridades. 

Foi dada prioridade aos juizados, inclusive porque se acreditava que, de 

inicio, o vo lume de feitos das turmas nao seria muito elevado. Seria uma segunda 

instancia informal, com numero de feitos reduzido, e que cada um usaria a assessoria 

dos ju izes que a integraria e todos os processos seriam julgados rapidamente, no 

entanto, o vo lume de feitos ja esta bastante elevado e agora ele pretende melhorar as 

condigoes de trabalho da Turma; ha inclusive a previsao de reforma do predio onde 

estao instalados os Juizados e a Turma Recursal. 

O ideal seria a f ixagao da competencia para atuar exclusivamente junto a 

Tu rma Recursal. Como paliativo, seria desejavel que houvesse assessorias exclusivas 

para atendimento aos juizes. Dessa forma, mesmo que houvesse mudanga de juiz, a 

assessor ia teria uma orientagao passada pelo juiz titular e os votos tender iam a seguir 

entendimentos semelhantes. 

A absoluta falta de estrutura das Turmas Recursais esta impedindo a 

divulgagao dos julgados. Ainda em seu entendimento, um problema que compromete a 

divulgagao das decisoes das Turmas Recursais e o art. 46 da Lei n. 9.099, de 1995, 

que discipl ina que do ju lgamento em segunda instancia constara apenas da ata, com a 

indicagao suficiente do processo, fundamentagao sucinta e parte disposit iva. Se a 

sentenga for conf i rmada pelos proprios fundamentos, a sumula do ju lgamento servira 

de acordao. 

Ass im, a decisao da Turma Recursal nao pode ser entendida 

isoladamente. Seria necessario o envio da sentenga. 

E ponto pacffico entre os ju izes dos Juizados a importancia do 

jur isdicionado ser representando por advogado ou defensor publico na Turma Recursal. 

Sao questoes a serem esclarecidas por um advogado, as consequencias dos recursos 

que viria a interpor. Isso facil itaria muito para as pessoas que nao ser iam condenadas 

ao pagamento de honorarios ou o seriam sabendo das consequencias dos seus atos. 

Como se depreende das declaragoes acima elencadas, em todos os 

Juizados, as turmas recursais carecem de um melhor aparelhamento. 
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CAPITULO 4 - EM BUSCA DE MELHORIAS 

4.1 Priorizagao dos Problemas 

A f im de verificar as agoes a ser priorizadas para melhorar o 

funcionamento dos Juizados especiais estaduais, ao final da entrevista, foi apresentada 

uma unica questao estruturada com respostas objetivas e solicitando aos magistrados a 

priorizagao dos problemas daquele Juizo. 

Durante a pesquisa junto aos juizados, percebi que os mesmos estao 

instituindo expedientes internos para que se possa cumprir os processos, resultado do 

acrescimo na demanda. 

As questoes prioritarias sao aquelas que apresentam a menor media, de 

acordo com numeragao em ordem crescente de relevancia, constatou-se que as 

necessidades se destacam atraves das seguintes tematicas. 

A primeira delas reside no fato do aumento do o numero de juizes e 

servidores. Destaca-se tambem a necessidade da criagao de Juizados Especiais Civeis 

e Criminais autonomos (juizes com dedicagao exclusiva); 0 aumento do numero de 

computadores, impressoras, Internet, entre outros servigos de materias. 

Frise-se tambem a necessidade da informatizagao dos procedimentos e 

t re inamento dos servidores. 0 amento do numero de defensores publicos nos Juizados. 

4.2 0 Desafio atual da Justiga Paraibana:lnformatizar-se 

O representante do Conselho Nacional de justiga, Dr. Alexandre Azevedo, 

fez sua conferencia, no auditorio do Forum Civel de Joao Pessoa. Os meios judiciarios 

f izeram questao de prestigiar o evento, pela atualidade do tema, qual seja a 

necessidade de se informatizar rapidamente a Justiga, nos estados e no Pais. 
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Essa oficina de Trabalho foi uma promogao do Tr ibunal de Justiga do 

Estado, por intermedio de sua recem-criada Secretaria de Tecnologia e Informagao, a 

qual substituiu o antigo CPD - Centro de Processamento de Dados do TJ-PB. 

O Judiciario brasileiro, na busca de uma solugao para o crescente numero 

de processos aguardando ju lgamento em suas varias instancias, tern investido em 

modernizagao, apelando para os recursos da informatica juridica. 

Af i rmou Alexandre, ressaltando, ainda, que a informatizagao virtual e um 

caminho sem volta e os Tribunals que nao f izerem essa operagao f icarao com sua 

imagem compromet ida e prejudicada junto a sociedade, como incapazes de superar os 

atrasos. 

O tratamento imediato da agao judicial e considerado como uma das 

maiores vantagens da informatizagao judiciaria. Trata-se da util izagao de programas 

(softwares) que facil i tam disponibil izar imediatamente uma petigao junto ao juiz, 

abandonando-se atos considerados "mecanicos", como montar o processo, escrever a 

capa, furar folhas, conferir, numerar e carimbar. 

A utilizagao de softwares minimizara, por exemplo, o atraso do workshop, 

o custo da implantagao dessa nova tecnologia nos Tribunals de Justiga e baixo, 

considerando que o Judiciario ja gasta com sua tecnologia atual, de util izagao de papel. 

O CNJ fez um levantamento para instalagao de uma vara e constatou que 

os custos dos processos virtuais sao infinitamente mais baixos, af irmou o juiz-auxiliar da 

Presidencia do Conselho Nacional de Justiga. 

O projeto implantado nos Juizados Especiais Civeis e Criminais, em 

outubro do ano passado, e pioneiro o do Juizado da Comarca de Campina Grande. 

Adotou o Conselho Nacional de Justiga o projeto da Paraiba, como base 

para o desenvolv imento dos sistemas de processo eletronico, a ser adotado pelos 

demais Tr ibunals Estaduais. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

E evidente, contudo, que crfticas existem, como nao poderia ser diferente, 

a exemplo do que acontece com o Poder Judiciario como um todo. 

Nao e dificil encontrar advogados que crit iquem o sistema adotado pelos 

Juizados. Os argumentos vao desde o teorico prejuizo dos direitos da parte, ate a 

controvert ida questao do mercado de trabalho dos advogados, que estaria sendo 

restringido. 

Ora, os militantes da advocacia devem atentar que os Juizados Especiais 

Mistos a tuam apenas em causas mais simples, como as ja mencionadas, sendo 

facul tada a representagao apenas quando o valor destas nao for superior a 20 salarios 

mfnimos. 

A lem disso, a competencia do juizado alcanga apenas direitos disponiveis, 

o que nao retira a seriedade dos conci l iadores e juizes 1 ao or ientarem as partes, 

inclusive para que reflitam se a proposta recebida satisfaz ou nao a sua pretensao. 

De maneira geral, tais advogados devem repensar suas posigoes, pois 

nao se pode imaginar que dependam integralmente dessas pequenas causas que em 

sua maioria ao menos chegariam as portas da justiga, mesmo que pelas maos da 

assistencia judiciaria gratuita, se nao fosse a atuagao diferenciada oferecida pelos 

Juizados especiais, quanto mais em seus escritorios. 

Ainda, talvez, nao tenham a informagao de que os funcionarios e 

estagiarios dos juizados instruem os cidadaos a procurarem um advogado de sua 

confianga ou mesmo a assistencia judiciaria gratuita, nas causas que estao fora da 

competencia do juizado, fato, alias, muito comum. 

Outro ponto atacado e o de que pessoas que uti l izam o Juizado 

rei teradamente, como os comerciantes individuals ou os de fato, e os profissionais 

liberals, relat ivamente aos clientes inadimplentes. A legam esses crfticos que tais agoes 

nao dever iam ser aceitas no ambito dos Juizados, pois seus titulares ter iam condigoes 

de constituir um advogado para atuar no rito comum. 
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Essa situagao e real, mas lembra-se de que somente ocorre por constituir 

um ato licito, pois em momento algum a lei vedou esta possibi l idade; pelo contrario, no 

caso dos profissionais liberals a autorizagao e expressa. 

Dessa forma, estes cidadaos apenas estao exercendo um direito que Ihes 

e assegurado, nao cabendo fazer especulagoes. 

Todavia, o que poderia ser realmente quest ionado nesta questao e o 

fundo moral da apresentagao reiterada de agoes por cidadaos nestas condigoes, em 

virtude dos propositus que motivaram a criagao e atuagao dos Juizados especiais . Mas 

esta e uma questao que merece uma abordagem mais profunda e especi f ica e nao 

cabe ser feita neste trabalho, dada a proposta e alcance conferidos ao mesmo. 

Crit icas a parte, o que realmente deve estar no centro das discussoes e o 

apr imoramento constante de qualquer orgao ou servigo, pois seria injusto cobrar uma 

atuagao absolutamente perfeita em todos os sentidos de um instituto que ainda 

engat inha, com f i rmeza e verdade, mas que esta em pleno processo de 

amadurecimento. 

Neste sentido, o que dizer entao do direito como um todo, visto que sua 

or igem remonta aos tempos de Roma. E la se foram alguns seculos desde entao, sem 

que se tenha chegado a um consenso sobre o que realmente esta certo ou nao. E isto 

se deve ao fato nao da incompetencia pura e simples dos homens, mas, s im, da 

constante mutagao dos valores que regem as sociedades onde v ivem, que sao fatores 

motivadores das normas que regulam esta convivencia nem sempre pacif ica. 

Por essa otica, o que dizer de um instituto que acaba de completar dez 

anos e que, apesar disso, esta procurando acertar e melhorar cada vez mais. 

As solugoes nao nascem prontas; sao, na verdade, fruto de uma evolugao 

constante das experiencias acumuladas por toda a existencia da humanidade. E mais, 

nao e justo que se critique um instituto s implesmente por este prestar relevantes 

servigos a comunidade que clamou por sua criagao atraves da forma mais pura de 

democracia em nossos tempos: a Constituigao. 

As crit icas de fato devem existir, mas de modo a serem construtivas, nao 

apenas demonstrando erros ou defeitos, mas, s im, oferecendo solugoes, apontando 

caminhos para melhorar cada vez mais este ou qualquer outro agente de aplicagao do 
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direito e distribuigao da justiga, pois esse e o verdadeiro papel dos Juizados. Sempre 

que assim o forem, certamente nao faltarao vozes a eleva-las e agoes as colocarem em 

pratica. 

Se a atuagao dos Juizados da Comarca de Sousa em seus moldes atuais 

nao representa o anseio da sociedade, que se mude seu curso, mas de forma 

consciente para atender ao bem comum e nao ao interesse de alguns. 

Um exemplo desse aspecto, pode ser visto com a previsao de advogados 

em regime de plantao para atuagao nas audiencias, caso necessario, como ja ocorre 

nos Juizados Especiais Criminais, ou a restrigao ao numero de agoes para cada 

cidadao atraves dos Juizados, em um determinado espago de tempo. 

De qualquer forma, real e a necessidade de melhor aparelhar os Juizados 

Especiais Civeis e Criminais, dotando-os de maior e melhor infra-estrutura, tanto 

material como humana, pois, sem isso, sera muito dificil que qualquer proposta 

apresente os resultados almejados. 

O acesso a justiga, em um conceito mais amplo, visa garantir um principio 

basico do Estado democrat ico de Direito, qual seja, a isonomia. Todos sao iguais 

perante a lei e assim serao tratados pelos responsaveis pela administragao e aplicagao 

da justiga. Isso e important issimo para cumprir um dos objetivos da Republ ica brasileira: 

diminuir a desigualdade entre todos os cidadaos. 

Ao explorar o imaginario e a sensibil idade do entrevistado, a pesquisa 

qualitativa ofereceu elementos para o desenvolv imento e a construgao de estrategias 

de comunicagao mais ef icazes, para obtengao de informagoes quanto ao 

funcionamento dos Juizados Especiais Estaduais Mistos de Comarca de Sousa. 

O acesso a Justiga, ou a "oferta" de justiga, e uma questao mais ampla, 

que perpassa e supera os problemas apresentados na pesquisa. Isso implica, por 

exemplo, maior proximidade do Poder Judiciario com o cidadao comum, com o 

fortalecimento dos Juizados Especiais, e que estes realmente estejam ao alcance de 

todos. A Justiga Estadual e os demais orgaos atuantes no processo, como a Defensoria 

Publica, o Ministerio Publico, devem estar presentes em todas as unidades da 

Federagao. 
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Alem da rapidez e da simplif icagao processual tao propalada, o 

coordenador dos Juizados Especiais apontou um novo ganho proporcionado a 

sociedade pelos Juizados. A agil idade gerada pelo novo modelo de andamento 

processual , a lem de assegurar direitos a cidadaos que muitas vezes nao ter iam acesso 

a Justiga tradicional, trouxe um beneficio indireto: injetou esse volume de dinheiro nas 

economias locais, ajudando a aquecer o mercado. 

Os dados demonstram claramente que tern sido um sucesso a 

implantagao o acesso a justiga atraves dos juizados. Esse sucesso pode ser aferido em 

numeros, como os verif icados na Comarca de Sousa-PB, conforme quadros 

demonstrat ives em anexo. 

Contudo percebe-se que a demanda aumentou, mas o ritmo de 

invest imentos nao acompanhou, deixando em alguns casos a desejar no que respeito a 

propria estrutura material e pessoal dos juizados como um todo e em especial os 

Juizados Especiais da Comarca de Sousa-PB 
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C COAT A PODER JUDICIARIO DOE ST ADO DA PAEAIBA 
05/0&20O7 
VJB01E95 SISTEMA EE CONTROLE DE PROCE SSOS 10-34:14 

E STATISTICS E PRODUTIVIDADE RE SUMO ANUAL 
Comarca: SOUSA 1JZ E SP SS - Dr(a) HENRIQUE JORGE JACOME EC 
H G U 

Mes Proc DktrJ) Semencas Deepachos Audiencias Barra Proc 
Ativos 

JANT)7 131 77 173 123 87 2.909 
FEV/07 95 210 443 117 121 2.891 
MAR/07 153 56 151 118 199 2.843 
ABRU7 12 120 365 69 146 2720 
MAI/07 187 158 568 152 320 2 5 6 4 
JUND7 3 14 28 4 2564 
Total 581 635 1.728 579 877 

Gra f i co 10 - Es ta t i s t i ca e p r o d u t i v i d a d e - r e s u m o d o s p r ime i ros se i s m e s e s 

CODATA PODER JUDICIARIO DO ESI ADO DA PARAIBA 
05/0672007 
VJB01E95 SISTEMA EC CONTROLE DE PROCE SSOS 1035:01 

ESTATISTICA E PRODUTIVIDADE RE SUMO ANUAL 
Comarca: SOUSA 2 JZ E SP SS - DKa) BERNARDO ANT OMO DA STLVA 
LAC 

Mes Proc ESstrb Sentencas Despachos Audiencias Bahas Proc AnVos 
JAN/07 107 20 55 80 11 2/491 
F E W 7 105 88 4Z6 125 168 2431 
MARU7 163 108 384 98 28 2556 
ABR/07 9 111 319 105 123 2463 
MAI/07 184 110 401 67 163 2482 
JUN/07 1 1 9 1 2479 
Total 569 438 L594 475 494 

Gra f i co 11 - Es ta t i s t i ca e p r o d u t i v i d a d e - r e s u m o d o s p r ime i ros se is m e s e s 



ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS JUIZES 

Juizado Especial Misto 
Numero de juizes no Juizado: 
Perfil do juiz 
1. Idade: anos 
2. Sexo: 
3. Formagao profissional: 
Bacharelado ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) 
4. Ano de ingresso na magistratura estadual: 
5. Data de ingresso no J.E.M.: 
6. Experiencia profissional anterior a magistratura: 
7. Exerce atividade docente? 
8. O seu ingresso no Juizado Especial Estadual foi: 
por opgao ( ) por determinagao do T J ( ) 

Questoes de infra-estrutura e procedimentais 

1. Acumula atribuigoes com vara comum? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
2. Caso esteja acumulando os dois juizos, considera possivel realizar a contento essas atribuigoes? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
3. Quantos processos conclusos para sentenga existem 
em sua Vara? 
4. Em media, quantas audiencias faz por dia? 
5. Considera efetivos os instrumentos criados pelos 
J E M ' s ? 

a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
6. Em termos gerais, considera a estruturagao do Juizado adequada? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
7. Em sua opiniao, o juiz que atua nos Juizados Especiais Estaduais sofre algum tipo de discriminagao 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
8. Considera a padronizagao de procedimentos em nivel nacional desejavel? 
a) S i m ( ) b ) N a o ( ) 
9. Ela tern sido priorizada? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
10. Considera que procedimentos diversificados nos juizados podem dificultar a atuagao dos advogadc 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
11. Considera que a divulgagao dos Juizados Especiais Estaduais, em sua jurisdigao, foi adequada? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
12. Se sim, quais foram as formas e veiculos de divulgagao? 
13. A populagao foi devidamente informada sobre a competencia desses juizos? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
14. Em sua Regiao, os JEM's estao presentes nos locais que considera adequados? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
15. Se nao, acredita que foram criados em numero e locais insuficientes? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
16. O espago fisico deste JEM e adequado? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
17. O horario de funcionamento deste Juizado e adequado ao atendimento da demanda? 
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a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
18. O espago destinado ao Juizado (autonomo ou adjunto) e de facil acesso ao jurisdicionado? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
19. Fica no andar terreo? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
20. Tern rampa ou elevador? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
21. Quais os outros orgaos que estao fisicamente instalados no predio dos juizados? 
Defensoria Publica ( ) 
Ministerio Publico ( ) 
Servigo de Assistencia Judiciaria de Faculdade Particular ( ) 
Servigo de Assistencia Judiciaria de Faculdade Publica ( ) 
22. Caso nao existam, ha espago fisico para a instalagao desses orgaos? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
23. Quantos servidores, estagiarios e terceirizados estao em atividade no Juizado? 
24. Considera que os servidores que atuam neste Juizado estao suficientemente capacitados para o desempenho 
das suas atividades? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
25. O JEM tern contadores ou servidores que fazem seus calculos com exclusividade? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
26. O sistema automatizado de acompanhamento processual e adequado ao rito dos JEM's? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
27 Nesse juizado atos processuais sao praticados por via eletronica? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
28. Se sim, Quais atos? 
29. Como e feita a idcntificagao do processo no JEM? 
30. Ja participou de algum juizado itinerante? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
31 . Ja participou de mutirao para desobstruir a pauta desse ou de outro Juizado? 
32. Considera que o jurisdicionado pode estar sendo prejudicado por falta de assistencia judiciaria? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
33. Considera importante que o autor seja representado por um advogado ou defensor publico? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
34. Quern realiza o processo de triagem e orientagao dos autores neste Juizado? 
35. O atendimento para redugao a termo e feito no mesmo dia? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
36. Se nao, o autor recebe senha e volta cm data prefixada? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) prejudicado 
37. A redugao do pedido a termo e feita com o auxilio dos conciliadores? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
38. Como sao feitas as citagoes e intimagoes? 
(obs.: e possivel mais de uma resposta) 
a) mandado ( ) 
b) por ARMP (Aviso de Recebimento Mao Propria) ( ) 
c) por correio eletronico ( ) 
d) publicagao das decisoes e sentengas na Imprensa Oficial ( ) 
e) telefonema ( ) 
f) supressao de intimagao do autor, nos casos em que este tern advogado ( ) 
Se forem adotados varios metodos, qual o mais freqiiente? 
ARPM 
39. Existem instrumentos para o controle da prevengao e da litispendencia? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
40. Ha audiencias mesmo em processos que versam sobre materia exclusivamente de direito? 
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a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
4 1 . Tern havido conciliagoes neste Juizado Especial ? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
Qual o percentual aproximado? 
42 . Quais entidades tern feito acordo: 
especifique: 
43 . A s entidades tern fornecido ao Juizado a documentagao de que dispoem para o esclarecimento da causa ate 
a instalagao da audiencia de conciliagao? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
44. A impugnagao ao valor da causa e frcqiiente? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
45. Considera que simplificou as suas sentengas, adotou modelos onde se inclui apenas o que e essencial para a 
atuagao no Juizado? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
47. Considera necessaria a realizagao de encontros (nacionais/regionais) para a troca de ideias entre os juizes 
dos JEM's? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
48. Ja houve pedido de uniformizagao de interpretagao de lei federal referente a processo deste Juizado ? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
Caso positivo, teve conhecimento do resultado? 
49. Ha casos de descumprimento ou atraso no cumprimento de sentengas ou acordos? 
a ) S i m ( ) b ) N a o ( ) 
50. Assinale em numeragao crescente, sendo 1 para a mais relevante, as medidas que, em sua opiniao, deveriam 
ser priorizadas para melhorar o funcionamento dos JEM's: 
a) Aumentar o numero de juizes ( ) 
b) Aumentar o numero de servidores ( ) 
c) Criar JEM's autonomos (Juizes com dedicacao exclus iva) ( ) 
d) Melhorar o treinamento dos servidores ( ) 
e) Melhorar a informatizagao dos procedimentos ( ) 
f) Aumentar o numero de computadores, impressoras, internet etc. ( ) 
g) Aumentar o numero de Defensores Publicos nos JEM's ( ) 
5 1 . Que outros problemas estruturais considera limitadores da agao dos Juizados Especiais Estaduais? 

Infra-Estrutura e Procedimento da Turma Recursal 
52. A Turma Recursal possui espago fisico adequado para processar seus feitos 
e realizar sessoes? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
53. Ha servidores em numero suficiente para auxiliar o trabalho da turma? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
54 . Ha equipamentos em numero suficiente para auxiliar o trabalho da turma? 
a) Sim ( ) b) Nao ( ) 
55 Como esta sendo organizada, armazenada e divulgada a jurisprudencia das 
Turmas Recursais? 
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