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RESUMO 

Incontestavel e o fato de que o Juizado Especial Federal esta sendo cada vez mais 
procurado pela populacao em geral, emergindo como instituto de importancia 
interdisciplinar. As relafoes sociais no direito previdenciario nao sao de agora que vem 
evoluindo, mas sempre mantendo no pensamento popular a concepcao de justica. 
Enquadrado na seara previdenciaria o presente estudo, tem como enfoque a competencia 
previdenciaria dos Juizados Especiais Federals. Assim, os objetivos propostos consistem 
justamente no estudo geral e sistematico dos Juizados Federais e, a mencao dos seus 
principios constitucionais aplicados a materia previdenciaria, bem como as acoes propostas 
no presente Juizado. Para a consecucao do estudo foi elaborado texto de cunho pratico, 
atraves do metodo juridico exegetico, historico evolutivo e dedutivo, com o suporte das 
pesquisas bibliograficas e jurisprudenciais, a fim de ser caracterizado os objetivos do 
trabalho. Diante do numero cada vez maior de injusticas praticadas pelo INSS e do 
aumento das demandas judiciais para sanar tal injusti?a, fez-se uma analise, calcada nas 
premissas conceituais basicas atinentes ao instituto, das hipoteses em que segurado pode 
ingressar com a9oes judiciais e o que procura buscar, visto que tais arbitrariedades, 
infelizmente, ainda sao pratieas comuns na nossa sociedade. Constatou-se que o tema e de 
grande relevancia para a comunidade cientifica, posto a necessidade de se acabar ou pelo 
menos diminuir as injustifas praticadas administrativamente pelo INSS. 

Palavras-chave: juizado especial federal, competencia, previdenciaria. 



ABSTRACT 

Unanswerable it is the fact that Federal Special Judgment is being sought more and more 
by the population in general, emerging as institute of interdisciplinary importance. The 
social relationships in the right previdence are not now that you/they are developing, but 
always maintaining in the popular thought the conception of justice. Framed in the wheat 
field previdence the present study, has as focus the competence previdence of Federal 
Special Judgment. Like this the proposed objectives consist exactly of the general and 
systematic study of Federal Judgment and, the mention of their applied constitutional 
beginnings the matter previdence, as well as the actions proposed in the present Judgment. 
For the attainment of the study text of practical stamp was elaborated, through the method 
juridical exegetic, historical evolutionary and deductive, with the support of the 
bibliographical researches and jurisprudence, in order to be characterized the objectives of 
the work. Before the number every time larger of injustices practiced by INSS and of the 
increase of the judicial demands to cure such injustice, it was made an analysis, stepped on 
in the basic conceptual premises concerning to the institute, of the hypotheses in that held 
can enter with lawsuits and the one that tries look for, because such outrages, unhappily, 
are still practical common in our society. It was verified that the theme is of great 
relevance for the scientific community, put the need to end or at least to reduce the 
injustices practiced administratively by INSS. 

Word-key: federal special juizado, competence, previdence. 
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INTRODUCAO 

O Direito Previdenciario e, inegavelmente, um dos institutos que mais vem 
evoluindo, ganhando espaco, importancia e destaque no mundo juridico. 

Isto se deve a necessidade natural e necessaria das relafoes humanas, estabelecidas 
no seio da sociedade, as quais exigiam, para que se revestissem de seguranya, a 
possibilidade de intervencao do Estado-juiz, a fim de garantir o respeito a ordem social e a 
equidade. 

A partir de entao, o ordenamento patrio passou a adotar e sistematizar em sua 
legislacao normas concernentes a prote9ao e garantia dos direitos por ele conferidos aos 
cidadaos. Tal necessidade advem da constante mudan9a social que exige do Direito 
posi9oes ativas de regulamenta9&o. 

O Direito Previdenciario encontra-se em processo de reconstruwjao, embalado pelo 
ideal de equidade que orienta o modelo de Direito Brasileiro. Esse modelo do direito e 
fruto direto da influencia da Carta Politica de 1988, que ao emitir fortes declara9oes 
cidadas, irradia seus principios para todo o ordenamento juridico. Esses novos parametros 
principiologicos sao bastantes sentidos na materia em tela, ja que a previdencia e elevada a 
categoria constitucional, sendo de extrema importancia para o desenvolvimento do Estado. 

Dentro desta otica previdenciaria, o juizado especial federal, tema central do 
presente estudo cientifico, e visto com bons olhos pela sociedade de uma forma geral, pois 
ainda e a forma mais celere de se conseguir a pretensao desejada, ganhando assim uma 
relevante conota9&o social. 

Ciente dessa teorica celeridade, cada vez mais tem crescido o numero de demandas 
judiciais que tem por objeto a condena9ao do INSS em conceder ou restabelecer 
determinado beneficio que venha a ter direito o cidadao segurado ou nao. 

Tal fato se origina basicamente, quando o sujeito passivo sentindo-se prejudicado e 
injusti9ado por uma decisao administrativa do INSS negando ou cessando determinado 
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beneficio, que na maioria das vezes e realmente decidida erroneamente, pleiteia 
judicialmente como o intuito de ver, ou reaver, o seu direito sendo atendido. 

Destarte, diante da realidade acima descrita, o presente trabalho monografico tem 
como objetivo primordial analisar os principios que regem o juizado especial federal, os 
seus beneficios e os meios que eles sao concedidos ou revisados. 

Para tanto, para a presente discussao da tematica, utilizou-se de colheta 
bibliografica e jurisprudential que lastreasse o estudo, elaborando-se texto de cunho 
didatico e pratico, atraves do metodo dedutivo e historico-evolutivo. 

No primeiro capitulo, abordar-se-a o tema dos Juizados Especiais, o qual serve de 
embasamento e ponto de partida para o estudo proposto. No presente capitulo, serao 
tracadas as consideracoes gerais e mais importantes a respeito da materia, expondo desde a 
sua evolucao historica, passando pelos principios que regem o Juizado Especial Civel 
Estadual e Federal, abrangendo a competencia, os recursos e tambem explanando um 
pouco acerca do processo virtual eletronico utilizado atualmente no procedimento dos 
Juizados Especiais Federals. 

Num segundo momento o tema abordado sera a previdencia e o seguro social. 
Serao avaliados assuntos acerca de sua formacao, a forma que foi implantado no Brasil, a 
reestruturacao da previdencia e os principios norteadores da seguridade social e do direito 
previdenciario. 

No terceiro e ultimo capitulo, se realizara uma pesquisa doutrinaria e 
jurisprudencial acerca do tema propriamente dito, que e a competencia dos Juizados 
Especiais Federals para julgarem as causas previdenciarias, apresentando as acoes de 
concessoes e de revisoes previdenciarias ajuizadas no Juizado. 
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CAPITULO 1 DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

1.1 Breve relato historico 

Antigamente existia a figura dos Juizados Especiais de Pequenas Causas, 
que foi criado com a aprovacao da Lei n° 7.244 em 1984, objetivando buscar a celeridade 
processual, bem como facilitar o acesso a justica eliminando os entraves que faziam com 
que a populacao julgasse erronea e equivocadamente o Poder Judiciario. Seria uma especie 
de Jusu^a do futuro, acessivel a todos, sem as formalidades e complica96es que embara9am 

a justi9a comum e o mais importante de tudo, seria celere, gratuita e isenta de onus 
economicos, porque a Justi9a e um servi90 publico essencial, tal como a educa9&o, a 
seguran9a e a saude, nao podendo ser negada aos que dela necessitam, principalmente as 
pessoas de baixa renda. 

Para Abreu e Brandao (1996 p.29): 
Os juizados de Pequenas Causas surgiram no Brasil muito recentemente, 
a partir da experiencia pioneira dos chamados Juizos de Conciliaeio ou 
Juizados Informais, instalados no estado do Rio Grande do Sul ha pouco 
menos de duas d^cadas. Da experiencia gaiicha a idela expandiu-se para 
os principals Estados brasileiros, tendo Santa Catarina instalado seu 
primeiro Juizado na Capital ha mais de uma decada. 

Como se pode constatar, a Lei dos Juizados Especiais de Pequenas Causas 
foi editada a partir de uma realidade ja existente. Apesar da Lei dos Juizados Especiais de 
Pequenas Causas ter conferido carater jurisdicional, de decisao aos Tribunals de Pequenas 
Causas por ela previstos, na pratica privilegiados apenas as concilia9oes os mesmos autores 
rezam. 

Com o advento da Lei 7.244/84, que instituiu os Juizados Especiais de 
Pequenas Causas, conferindo carater de judicialidade aos Tribunals de Pequenas Causas, o 
nosso Estado, apesar de ter editado a Lei 8.271/91, para as causas valoradas em ate cinco 
salarios minimos, nao instalou efetivamente os chamados juizados informais, ultrapassando 
o limite da contilia9ao. Com a Carta de 1988 dando foro constitutional aos Juizados 
Especiais, incluindo em seu conteudo as causas denominadas de menor complexidade, 
ampliou-se o conceito dessas Cortes, agora com cria9§o obrigatoria para os Estados, como 
se extrai do art. 98,1, da Constitui9ao Federal. 

A Lei 7.244/84 foi uma proposta revolucionaria muito mais profunda do que 
a simples institui9ao de um novo orgao do Poder Judiciario. Em verdade, o diploma em 
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questao pretendeu ser o marco legislativo inaugural de um movimento de revisao de velhos 
conceitos de direito processual e de abalo estrutural de antigos habitos enraizados na 
consciencia dos operadores juridicos e de praticas irracionais incompativeis com a moderna 
concepgao de uma jurisdifao democratica. 

Na epoca em que foi editada a Lei dos Juizados Especiais de Pequenas 
Causas, o proposito do legislador foi de modificar os conceitos afetos ao Poder Judiciario 
como um todo, objetivando o seu fortalecimento. 

Para Jorge Quadras de Carvalho Silva (1999 p.91/92): 

A implanta9ao destes juizados veio como imperativo de 
sobrevivencia do Poder Judiciario, visto o crescente descredito na 
Justi?a, fato que era gerado pelo excessivo niimero de feitos que 
avolumavam as Varas Judiciais, muitos das quais envolvendo 
valores considerados pela sociedade como de pouca expressao. 

Os fins que inspiraram a institui9ao dos Juizados Especiais de Pequenas 
Causas foram: permitir o facil acesso a Jusu^a dos interessados em causas de pequeno 
valor; a absor9ao de uma area de conflitos sociais ate entao nao alcan9ada pela jurisdi9ao 
comum; permitir para tais causas, o acesso de interesses humildes. Resumindo, seria a 
justi9a dos litigantes carentes. 

O Juizado Especial e um sistema agil e simplificado de distribui9ao da 
Justi9a pelo Estado, tem como objetivo cuidar as causas do cotidiano (cobran9as, r e d o e s 
de consumo, direito de vizinhan9a etc.), independentemente de condi9ao financeira. Este 
sistema surgiu da ideia de uma justi9a popular e acessivel a todos, reduzindo as 
formalidades dos atos processuais e o elevado custo para demandar em juizo, bem como a 
excessiva demora em satisfazer os interesses das partes. O artigo 1° da Lei n°. 9.099/95, em 
consonancia com a Constitui9&o Federal em seu artigo 98,1, imp5e a cria9ao dos Juizados 
Especiais Civeis e Criminals. 

Pedro Manoel Abreu e Paulo de Tarso Brandao(1996 p.24) dizem que: 
E indiscutivel o direito a justiga. Dai a ideia, no dizer de Candido 
Dinamarco, de sua universaliza9ao, da demoeratiza9ao de seu 
acesso a todos os segmentos da sociedade, com a elimina^ao de 
criterios seletivos ilegitimos, fundados no significado economico 
dos conflitos e na condigao dos sujeitos conflitantes. Na sua 
acep9ao, o acesso a justiga passaria por duas vertentes, que 
precisam ser consideradas, uma jurisdicional e outra nao 
jurisdicional, ambas atuando como elementos de pacifica9ao e 
eliminafao de instala96es nocivas ao convivio social. 
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A Lei n° 7.244/84 (ja revogada expressamente), em seu artigo 1°, facultava a 
criacao dos Juizados de Pequenas Causas, este, diversamente do citado anteriormente, esta 
relacionado ao artigo 24, X, da Constituicao Federal, podendo ser criado pelos Estados -
Membros independentemente de lei federal que disponha sobre o tema. 

Segundo o entendimento de Brandao e Abreu sobre o assunto (1996 p.29): 
Os Juizados de Pequenas Causas surgiram no Brasil muito 
recentemente, a partir da experiencia pioneira dos chamados Juizes 
de Conciliacao ou Juizados Informais, instalados no Estado do Rio 
Grande do Sul ha pouco menos de duas decadas. Da experiencia 
gaucha a ideia expandiu-se para os principais Estados brasileiros, 
tendo Santa Catarina instalado seu primeiro Juizado na Capital ha 
mais de uma deeada. 
Com o advento da Lei n°. 7.244/84, que instituiu os Juizados 
Especiais de Pequenas Causas, conferindo carater de judicialidade 
aos Tribunais de Pequenas Causas, o nosso Estado, apesar de ter 
editado a Lei n°. 8.271/91, para as causas com valores em ate cinco 
salarios minimos, nao instalou efetivamente os chamados juizados 
informais, ultrapassando o limite da conciliacao. Com a Carta de 
1988 dando foro aos Juizados Especiais, incluindo em seu 
conteudo as causas denominadas de menor complexidade, 
ampliou-se o conceito dessas Cortes, agora com a criacao 
obrigatoria para os Estados, como se extrai do artigo 98, I da 
Constituicao Federal. 

Ja com o surgimento da Lei n°. 9.099/95, a Lei n°. 7.244/84 que normatizava 
os Juizados de Pequenas Causas foi revogada expressamente, ficando a cargo da Lei n°. 
9.099/95 reger os Juizados Especiais Civeis e Criminals na esfera estadual. 

1.2 Principios que orientam o processo 

A lei n° 9.099/95 e regida por principios, que na melhor definicao sao as 
diretrizes fundamentals que informam um sistema. O Juizado Especial Civel e conduzido 
de acordo com os principios que o art. 2°, da Lei 9.099/95 denomina simplesmente de 
criterios. O artigo em comenta trata, na verdade, de principios e tambem de criterios. 

O processo do Juizado Especial e orientado pelos principios da oralidade, 
simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade, conciliacao (Lei 9.099/95, 
art. 2°) e publicidade (Lei 9.099/95, art. 12). 
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1.2.1 Principio da Oralidade 

E o principio pelo qual deve predominar a palavra falada, juntamente com 
os principios da imediacao do juiz - segundo o qual o juiz deve ter contato direto com as 
partes, os interessados e as provas, permitindo melhor forma de conviccao - , da identidade 
fisica do juiz - que vincula-o a decisao da causa, por decorrencia da oralidade e da 
imediatividade, ja que colheu diretamente a prova - , da concentracao - que tende a reduzir 
o procedimento a uma so audiencia, ou em outra designada em curto espaeo de tempo, 
visando preservar as impressoes pessoais do magistrado e sua memoria acerca dos fatos da 
causa e da irrecorribilidade das decisoes interlocutorias. Visa o desenvolvimento do 
processo de forma predominantemente oral, procurando afastar as causas de lentidao do 
processo predominantemente escrito. 

No entendimento de CHIMENTI (2002 p.09), o pedido inicial pode ser oral 
e sera reduzido a termo pela Secretaria do Juizado (artigo 14, § 3°); a contestaeao e o 
pedido contraposto podem ser orais (artigo 30); a prova oral (depoimento das partes e das 
testemunhas e de tecnicos) nao e reduzida a escrito e os tecnicos podem ser inquiridos em 
audiencia, com a dispensa de laudos (artigos 35 e 36); o inicio da execucao pode dar-se por 
simples pedido verbal do interessado (artigo 52, IV); os embargos de declaracao poderao 
ser interpostos oralmente (artigo 49) etc. 

Nunca houve um processo nem totalmente oral nem apenas escrito. Sempre 
se utilizaram atos orais e atos escritos em conjugacao na atividade jurisdicional. 

Quando se afirma que o processo se baseia no principio da oralidade, quer-
se dizer que ele e predominantemente oral e que procura afastar as notorias causas de 
lentidao do processo predominantemente escrito. Assim, processo inspirado no principio 
ou no criterio da oralidade significa a adocao de procedimento onde a forma oral se 
apresenta como mandamento preclpuo, embora sem eliminacao do uso dos registros da 
escrita, ja que isto seria impossivel em qualquer procedimento da justica, pela necessidade 
incontornavel de documentor toda a marcha da causa em juizo. 

O processo dominado pela oralidade funda-se, destarte, em alguns 
subprincipios que implicam uma decisao concentrada, imediata, rapida, e irrecorriveis suas 
interlocutorias, alem tambem o da identidade fisica do juiz. E o conjunto desses criterios 
que, sendo adotados com prevalencia sobre a pura manifestaeao escrita das partes e dos 
juizes, da configuracao ao processo oral. 
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Pelo imediatismo deve caber ao juiz a coleta direta das provas, em contato 
imediato com as partes, seus representantes, testemunhas e peritos. 

A concentracao exige que, na audiencia, praticamente se resuma a atividade 
processual concentrando numa so sessao as etapas basicas da postulagao, instru9ao e do 
julgamento, ou, pelo menos, que, havendo necessidade de mais de uma audiencia, sejam 
elas realizadas em ocasioes proximas. 

A identidade fisica do juiz preconiza que o juiz que colhe a prova deve ser o 
mesmo que decide a causa. E, enfim, a irrecorribilidade tem a fun9ao de assegurar a rapida 
solu9ao do litigio, sem a interrup9&o da marcha do processo por recursos contra as decisoes 
interlocutorias. 

Na verdade, nao se chega ao extremo de impedir a impugna9ao dos 
decisorios sobre as questoes incidentals. Satisfaz-se a exigencia desse principio privando o 
agravo de sua eficacia suspensiva ou determinando que seja ele retido nos autos para 
exame e julgamento, ao final do procedimento, de molde a nao prejudicar o seu andamento 
normal. 

Tudo isso deve orientar o aplicador da lei quando estiver manejando o 
procedimento sumarissimo do Juizado Especial Civil. Por integrar a ideologia do instituto, 
a inten9ao do legislador e, no texto do artigo 2° da Lei 9.099, criar um clima de ordem 
psicologica que estimule juiz e partes a procedes em atividade de intima colabora9ao na 
solu9ao rapida e direta do conflito. 

Em suma, tal principio visa a simplifIca9ao e a celeridade dos processos, 
sendo aplicado desde a apresenta9ao do pedido inicial ate a fase de execu9ao dos julgados. 
Sao reduzidos a forma escrita apenas os atos essenciais. Como exemplo, pode-se citar a 
propria audiencia para tentativa de concilia9ao, na qual se reduzem a termo (forma escrita) 
apenas as condi9oes estabelecidas para o seu alcance, ou as razoes da contesta9ao, quando 
for o caso. 

1.2.2 Principio da simplicidade 
Como o objeto deve ser alcan9ado de forma que o meio que leve a ele seja 

simples e finalista, a atividade deve ser concisa, pois os atos processuais serao validados 
sempre que atingirem a sua finalidade, o legislador explicita que nenhuma nulidade deve 
ser reconhecida sem a efetiva demonstra9ao de prejuizo a parte. Todo procedimento deve 
ser conduzido de modo claro e acessivel, para que possa ser facilmente compreendido, 
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afastando a utilizafao de termos tecnicos em favor de uma melhor compreensao daqueles 
que nao tem vasto conhecimento juridico. 

Silva (2002 p.05) entende que: 
Este principio se confimde um pouco com o principio da 
informalidade. Orienta que o processo deve ser simples, sem a 
complexidade exigida no procedimento comum. As causas 
complexas, nao se recomenda processa-las perante os Juizados 
Especiais Civeis, considerando que as referidas causas, via de 
regra, exigem a realizacao de prova pericial, o que nao e 
recomendado pelo procedimento, salvo quando o reclamante ja 
adunar a inicial a prova tecnica necessaria para a comprovacao de 
seu direito articulado na pe9a inaugural da a?ao. 

Como exemplos deste principio podemos destacar os artigos 14 e 46 da lei 
em estudo: 

Art. 14 O processo instaurar-se-a com a apresentacao do pedido, 
escrito ou oral, a Secretaria do Juizado. 
§ 1° Do pedido constarao, de forma simples e em linguagem 
acessivel: 
I - o nome, a qualificafao e o endereco das partes; 
II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 
III - o objeto e seu valor. 
§ 2° E licito formular pedido generico quando nao for possivel 
determinar, desde logo, a extensao da obriga9ao. 
§ 3° O pedido oral sera reduzido a escrito pela Secretaria do 
Juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formularios 
impressos. 
Art. 46. O julgamento em segunda instancia constant apenas da ata, 
com a indica9ao suficiente do processo, fundamenta9ao sucinta e 
parte dispositiva. Se a senten9a for confirmada pelos proprios 
fundamentos, a sumula do julgamento servira de acordao. 

O processo existe nao para objetivar demonstra9ao de conhecimento 
culturais, mas para tornar mais rapida a entrega da presta9ao jurisdicional. O processo deve 
conter toda a materia de defesa na contesta9ao, inclusive eventual pedido contraposto do 
reu, nao oferecendo oportunidade para incidentes processuais. 

Porem, importante se faz, ressaltar, que a simplicidade nao pode tambem ser 
confundida com a inexistencia de autos; ha necessidade de registros, ainda que sumarios, 
pois as partes precisam de elementos nao so para a execu9ao, como tambem para possfveis 
recursos. 

Tambem, pode-se referir que o principio da simplicidade e um instrumento 
que auxilia na tramita9ao dos processos de forma mais agil, de sorte que os pedidos 
deverao ser formulados de maneira simples e em linguagem acessivel. 
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0 que certamente pretendeu o legislador foi enfatizar a forma como se deve 
funcionar os juizados especiais: de forma clara, simples, acessivel, ou seja, da melhor 
forma possivel para o entendimento das partes, e, consequentemente, para o 
desenvolvimento do processo, para que as mesmas nao se esbarrem em dificuldades ou 
obstaculos. 

Sendo assim, o legislador tratou da complexidade das causas apresentadas 
no ambito desses juizados. Tratando-se de causas complexas, se tornaria mais demorado, 
menos celere, menos rapida, sendo inevitavel o abandono de certos formalismos para as 
solucoes dos litigios perante tais institutos. 

Entao, devem as causas acerca dos procedimentos dos juizados especiais 
civeis serem de menor complexidade, ou seja, simples, para que nao se exija a 
complexidade tal qual ocorre no procedimento comum. 

Depois de explicitado toda a simplicidade que devera ter o processo, passa-
se para outro principio o da informalidade. 

1.2.3 Principio da informalidade: 
Outro principio que rege os juizados especiais civeis e o da informalidade, 

que tem como objetivo a diminuieao do rigor formal e exagerado que advem do 
Procedimento Comum. 

A informalidade, como principio norteador do processo especial, repercutiu 
sensivelmente em outros dispositivos da Lei dos Juizados Especiais, fazendo com que 
fossem reduzidas ao minimo as exigencias de forma dos atos processuais. Este principio 
visa aproximar as partes do judiciario. 

Silva (2002 p.05) defende que: 
Os atos processuais sao os mais informais possiveis, e, com esse 
principio, admite-se a propositura da reclamacao de forma oral, 
atraves de termo lavrado pelo cartorio seeretario, a presidencia da 
audiencia de instrueao e julgamento por um juiz leigo, o qual 
proferira sua decisao, a atribuicao da capacidade postulatoria sem 
assistencia de advogado, quando o valor da causa for igual ou 
inferior a 20 salarios mtnimos. 

O legislador previu a informalidade no artigo 13 da Lei n° 9.099/95: 
Art. 13 Os atos processuais serao validos sempre que preencherem 
as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os criterios 
indicados no art. 2° desta Lei. 
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§ 1° Nao se pronunciara qualquer nulidade sem que tenha havido 
prejuizo. 
§ 2° A pratica de atos processuais em outras comarcas podera ser 
solicitada por qualquer meio idoneo de eomunicaeao. 
§ 3° Apenas os atos considerados essenciais serao registrados 
resumidamente, em notas manuscritas, datilografadas, 
taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderao se 
gravados em fita magnetica ou equivalente, que sera inutilizada 
apos o transito em julgado da decisao. 
§ 4° As normas locais disporao sobre a conservacao das pecas do 
processo e demais documentos que o instruem. 

A informalidade faz com que exista menos rigorosidade nos criterios e 
andamentos processuais, ou seja, os atos ao atingirem sua finalidade serao validados, 
observado os criterios do artigo segundo da lei em estudo. 

Almeja-se, assim, que os atos juridicos reduzam sua forma ao minimo 
necessario para delimitar o seu conteudo, distinguindo-o dos demais atos. A informalidade, 
portanto, pode ser definida como a possibilidade de se dispensar as formas nao essenciais 
do ato, para melhor atingir suas fmalidades. 

Em outras palavras, tal principio busca a informalidade dos atos 
processuais, objetivando, consequentemente, o desapego a formalidade observada no 
ordenamento juridico brasileiro, ja tido como algo cultural na seara juridica. 

Tal informalidade nao quer dizer que as partes podem sair do padrao, ou da 
estrutura necessaria ao procedimento dos juizados especializados. O que quis o legislador 
foi amenizar a formalidade encontrada na Justica Comum, porque esta sim e excessiva. 

Buscou-se, portanto, com tal principio, facilitar as partes o acesso a 
linguagem, a forma simplificada e pratica, para que se possa ter um resultado efetivo. 

Sendo assim, a ausencia de todo formalismo exigido na justica comum faz 
com que a aplicacao dos principios da informalidade e da simplicidade se complemente, 
para que se chegue a um resultado pratico e efetivo. 

1.2.4 Principio da economia processual 
Este principio decorre do objetivo de se obter o maximo de rendimento da 

lei, com o minimo possivel de atos processuais. Apresenta-se como sendo um dos mais 
relevantes principios orientadores do processo especial. 

Este principio foi consagrado nos artigos 17 e 31 como se pode observar: 
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Art. 17 Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-a, 
desde logo, a sessao de concilia9ao, dispensados o registro previo 
de pedidos e a cita9§o. 
Paragrafo Unico. Havendo pedidos contrapostos, podera ser 
dispensada a contesta9io formal e ambos serao apreciados na 
mesma senten9a. 
Art. 31. Nao se admitira a reconven9ao. E lieito ao reu, na 
contesta9ao, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3° 
desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem 
objeto da controversia. 
Paragrafo unico. O autor podera responder ao pedido do reu na 
propria audiencia ou requerer a designa9ao da nova data, que sera 
desde logo fixada, cientes todos os presentes. 

No entendimento de Silva (2002 p.06): 
Recebida a inicial, o secretario do juizo e quem designa a audiencia 
eonciliatoria, expedindo-se de imediato a carta de cita9ao, a qual e 
remetida via correio para o reclamado. Nessa audiencia, nao 
logrando exito o conciliador na realiza9ao da concilia9ao das 
partes, e designada na mesma assentada a audiencia de instnwjao e 
julgamento para um dos 15 dias subsequentes, quando nao for 
possivel realiza-la de imediato. Entre a propositura da reclama9ao e 
a realiza9ao da audiencia de instru9ao e julgamento, nao deve 
ultrapassar o prazo de 30 dias. 

Tal principio visa apresentar as partes urn resultado pratico, efetivo, com o 
minimo de tempo, gastos e esfor90s, ou seja, tirar o maximo de proveito de um processo e 
torna-lo efetivo, transformando-o num processo de resultados. Desta forma, deve-se buscar 
atribuir a todos os atos processuais a maior carga de efetividade possivel. 

E importante ressaltar que o objetivo dos juizados especializados e 
justamente o de tornar as demandas rapidas, eflcientes na solu9ao dos litigios individuals, 
devendo garantir, para isso, a economia nas atividades processuais. 

Diante disso, tambem os atos processuais sao aproveitados, visando alcan9ar 

tal principio, ou seja, nenhum ato processual e inutil, todos sao proveitosos, com um 
unico fim, que e o de garantir essa economia processual, para que as partes possam 
chegar ao fim do processo o mais brevemente possivel. 

Atraves do rito imposto, qual seja o sumarissimo, pela Lei especial (lei 
9099/95), e importante observar-se a aplica9ao de tal principio, na medida em que o 
resultado do processo dependera do andamento dos atos praticados durante o mesmo, ou 
seja, se estes atos forem lentos, burocraticos, ou ainda se nao forem aproveitados entre 
si, podem atrasar o resultado final do processo, frustrando, assim, a necessidade e a 
expectativa da parte interessada. 
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Realizada a audiencia de conciliagao esta pode ser convolada em audiencia 
de instrucao e julgamento, na qual e colhida a prova e proferida a imediata sentenca, caso 
nao seja necessaria a designacao de leitura de sentenca, para data proxima, como determina 
a lei. 

Apos proferida a sentenca, so se e cabivel apenas dois recursos, quais sejam 
os embargos de declara9ao e o recurso inominado. Dessa forma, os atos processuais sao 
aproveitados e encurtados ao maximo, beneficiando as partes e o Estado-Juiz. 

Com este principio e possivel existir literalmente a economia processual, 
possibilitando que determinados atos sejam realizados de imediato. E com isso havera 
subseqiientemente uma celeridade processual, observada a seguir. 

1.2.5 Principio da celeridade: 
Tal principio surge no sentido de realizar a prestacao jurisdicional com 

rapidez e presteza, sem prejuizo da seguran9a da decisao e esta voltada a conseeu9&o da 
finalidade do processo com o menor dispendio possivel da atividade jurisdicional. 

Como exemplo, pode citar-se a audiencia, na qual pode-se apresentar a 
defesa, produzir provas, manifestar-se sobre documentos apresentados, tentar-se a 
concilia9ao ou obter a senten9a, sempre que possivel. 

No entendimento de Chimenti (2002 p.22): 
A apresenta9ao da defesa, a produ9ao de provas, a manifesta9ao 
sobre os documentos apresentados, a resolu9ao dos incidentes e a 
prola9ao da senten9a, sempre que possivel, devem se feitas em uma 
unica audiencia (artigo 28 e 29). E o principio da concentra9ao dos 
atos em audiencia. 

Neste sentido, e o entendimento do Colegio Recursal da Capital do Estado 
de Sao Paulo1: 

PRINCIPIO DA CELERIDADE - Principio da celeridade que nao 
pode ser afrontado por teses doutrinarias. As teses doutrinarias 
relativamente aos processos atrelados ao Codigo de Processo Civil 
nao podem ser aplicadas aos processos que tramitam perante o 
Juizado Especial de Pequenas Causas, diante das suas 
caracteristicas, acaso venham de encontro com os principios da 
celeridade, simplifica9ao e descomplica9ao que norteiam os 
procedimentos das pequenas causas. Dai por que nao se vislumbra 
possa ser inquinado de nulo qualquer ato judicial tendente ao 
rapido andamento e fim proximo do processo. 

1 Segundo Colegio Recursal da Capital do Estado de Sao Paulo, Rec. 258, j . 08/11/1995, Rel. Juiz Marciano 
da Fonseca. 
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E de grande valia, destacar, a gratuidade dentro do Processo Especial, que 
nao e encarada como um principio, mas o Juizado decorre do proposito de que ate sentenca 
proferida pelo julzo singular, as partes estao dispensadas do pagamento de custas, taxas e 
despesas. Ressalta-se que o Juiz condenara o vencido em custas em honorarios 
advocaticios no caso de litigancia de ma-fe (artigo 54 e 55 da Lei n° 9.099/95). 

Chimenti (2002 p. 13) se pronuncia da seguinte forma: 
O fator determinante da gratuidade e o grau de jurisdicao e nao a 
especie do processo (conhecimento e exeeucao). 
Conseqiientemente, mesmo na hipotese da improcedencia dos 
embargos a execufao, em regra nao serao devidos os honorarios 
advocaticios, impondo-se ao vencido em primeiro grau tao 
somente a obrigacao de pagar as custas do processo. 

Questoes controvertidas envolve as diligencias dos oficiais de justi9a, os 
quais, na pratica, muitas vezes acabam antecipando o valor de diligencias que so 
posteriormente serao ressarcidas pelo Estado. Verificada a impossibilidade de antecipa9ao 
pelo oficial ou ressarcimento pelo Estado, cumpre impor ao interessado na diligencia a 
antecipa9ao do seu valor. 

Tal principio, o escopo maior desse trabalho, visa viabilizar o resultado 
efetivo da forma mais rapida possivel. Com esse principio, tem-se o cumprimento eficaz da 
fun9ao do Poder Judiciario e o alcance do seu objetivo de extinguir os litigios. 

Apesar de alguns doutrinadores defenderem a tese de que quanto mais 
demorado um processo, maior a seguran9a juridica para este e, ainda, maior o 
aprofundamento do julgador perante o mesmo, diante de sua atividade cognitiva, tem-se 
revelado, tal tese, como ultrapassada. 

Porem, por for9a da Emenda Constitucional n.° 45 de 08 de dezembro de 
2004, que acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5° na Constitui9ao Federal de 1988, dispoe 
que "a todos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados a razoavel dura9ao do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramita9ao." 

Ou seja, tal principio, instituido no ambito dos Juizados Especiais Civeis, 
conquistou tamanha dimensao, a ponto de ser foco de acrescimo para integrar um dos 
incisos da Constitui9ao da Republica, passando a ser, entao, um principio basilar, que rege 
a sociedade como um todo, devendo reger, inclusive, a Jusn^a Comum, mas nao apenas os 
juizados especializados. 
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O principio da celeridade traz o sentido de realizar a prestacao jurisdicional 
com rapidez, celeridade, presteza, sem, contudo, causar prejuizos em relacao a seguran9a 
juridica. O que se pretende e maior celeridade, 

Esse principio esta completamente ligado a razao de ser dos juizados 
especializados, que foram criados, conforme o breve historico, diante da problematica 
situa9ao da justi9a comum. A essentia do processo especial, objeto de tais juizados, e esse 
principio, existindo, deste para com os demais, uma dependencia nunca vista 
anteriormente. 

Ou seja, se o processo nao tem o cumprimento de seus atos de forma 
economica, simples, informal, nunca podera ser celere, rapido, sendo contrario, portanto, a 
sua inten9ao, aos seus objetivos de ser. 

Este principio e eficaz atraves de algumas medidas como a concentra9ao dos 
atos processuais em unica audiencia, instaura9ao imediata da audiencia de concilia9ao, 
veda9ao das modalidades de interven9ao de terceiros, simplifica9ao dos atos e termos 
processuais, enfim, entre outros, que impedem condutas meramente protelatorias. 

Infelizmente, os Juizados Especiais Civeis, no que tange a apliea9&o de tais 
principios, principalmente em rela9ao a este, deixa muito a desejar, na medida em que 
seguem longas pautas, como na justica comum, sem datas proximas quando e necessario 
adiar audiencias, por nao existir quantidade suficiente de magistrados, serventuarios, que 
cumulam fun9oes, e, ate de juizados, para atender as crescentes demandas. 

1.2.6 Principio da publicidade: 
Um dos principios processuais mais discutidos nos Juizados Especiais e o da 

publicidade, que visa proporcionar o conhecimento dos atos do processo a todos os 
interessados.Tal principio impoe ampla divulga9fio dos atos oficiais, para conhecimento e 
cumprimento destes, bem como para que se de inicio aos seus efeitos externos. E desse 
principio que advem a transparencia da administra9ao piiblica, pela qual se viabiliza o 
controle desta. 

Por se tratar de uma garantia constitutional, o principio da publicidade deve 
sempre ser respeitado, onde o magistrado que limita o livre acesso as informa96es contidas 
nos autos, impoe medida autoritaria a qual nao deve ser admitida. 

A maior preocupa9ao daqueles que defendem a relativiza9ao da publicidade, 
e que ao se deixar em maos do magistrado o uso do modo mais adequado no entendimento 
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do principio em tela, e que poderia se dar ensejo a um abuso, o que acarretaria em mais 
problemas a ordem processual. 

Igualmente, em tempos atuais, as atencoes com o direito, a intimidade e 
personalidade estao ainda mais em alta, onde mencionamos que nem tudo pode ser trazido 
a publicidade, justamente em respeito aos citados direitos. 

Ocorre que na sociedade de informacao, meios eletrdnicos podem interferir 
diretamente no direito processual, onde uma noticia referente a algum processo lan9ada em 
um site por exemplo, ira ficar exposta a um mimero indeterminado de pessoas bem como 
podera permanecer por tempo incontavel, onde podera trazer um desvio do que e exercer o 
principio da publicidade e um abuso na divulgafao de informafoes. 

O escopo da publicidade dos atos processuais e garantir julgamentos justos e 
sem que haja possibilidade de exce9ao nos processos, todavia quanto a divulga9ao da 
informa9ao, entendem que com o principio da publicidade, e permitido transmitir as 
informa96es, pois nao havendo impedimentos nada de ilicito se depreca da conduta de 
divulga9ao. 

Por fim, resta claro que nao se deve enfraquecer o principio da publicidade, 
como medida de preservar os outros principios, mas em saber dosar o uso de cada um 
deles, onde aplicando a norma dentro dos parametros permitidos e de maneira coerente 
nada podera prejudicar a ordem processual e preserva9&o da integridade dos envolvidos. 

1.3 Da competencia 
O art. 3° da Lei n° 9.099/95, aduz a enumera9ao da competencia dos 

juizados especiais: 

Art. 3° O Juizado Especial Civel tem competencia para concilia9ao, 
processo e julgamento das causas civeis de menor complexidade, 
assim consideradas: 
I - as causas cujo valor nao exceda a quarenta vezes o salario 
minimo; 
II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Codigo de Processo 
Civil; 
III - a a9ao de despejo para uso proprio; 
IV - as a9oes possessorias sobre bens imoveis de valor nao 
excedente o fixado no inciso I deste artigo. 

Alem disso, tambem compete a estes juizados especiais promover a 
execu9ao de seus proprios julgados, bem como de titulos executivos extrajudiciais no valor 
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de 40 (quarenta) salarios mfnimos, conforme preza o §1° do art. 3° da mencionada Lei. 
Ainda que possam se encaixar na descrieao acima elaborada, nao sao de atribuicao dos 
juizados especiais civeis "as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse 
da Fazenda Publica, e tambem as relativas a acidentes de trabalho, a residuos e ao estado e 
capacidade de pessoas, ainda que de cunho patrimonial" (art. 3.°, §2.°). 

1.3.1 Quanto ao valor da causa 

A competencia dos Juizados Especiais Civeis em comparacao aos extintos 
Juizados de Pequenas Causas, no que tange ao criterio do valor da causa, foi ampliada, 
elevando-se o valor da alcada, que, antes era de apenas vinte salarios minimos e agora 
atinge o teto de quarenta vezes este valor, com o acompanhamento obrigatorio de um 
operador do direito, ou seja, um advogado. O texto de Lei estabelece que : 

Art. 3°. O Juizado Especial Civel tem competencia para 
conciliacao, processo e julgamento das causas civeis de menor 
complexidade, assim consideradas: 
I - as causas cujo valor nao exceda a quarenta vezes o salario 
minimo; 
(...) 

A diferenca entre a Lei 7.244/84 e a Lei 9.099/95 nao figuram apenas no 
valor da causa, mas tambem, na exigencia e complexidade dos requisitos necessarios para 
a sua admissibilidade, neste sentido versa Chimenti (2002 p.28): 

A Lei 7.244/84, ao identificar as chamadas pequenas causas, exigia 
que elas: a) versassem sobre direito patrimonial; b) fosse de valor 
inferior a vinte salarios minimos a data do ajuizamento; c) tivesse 
por objeto alguma das hipoteses taxativamente previstas em seu 
texto (eondenacao em dinheiro, a entrega de coisa certa movel, ao 
cumprimento de obrigacao de fazer - a cargo de fabricante ou 
fornecedor de bens e servicos); ou d) visassem a desconstituicao ou 
a declaracao de nulidade de contrato relativo a coisas moveis e 
semoventes. 

Era necessario a soma dos quatro requisitos, e o reduzido valor economico 
das causas, era o nucleo de identificacao do antigo sistema, o qual alias admitia a discussao 
de questSes complexas. O § 2° do art. 8° ditava que "se a causa apresentar questoes 
complexas, o juiz alertara as partes de conveniencia do patrocinio por advogado". 

2 Artigo citado refere-se a Lei n. 9.099/95 
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A Lei n. 9.099/95, por sua vez, dispoe que o Juizado Especial Civel dos 
Estados e do Distrito Federal tem competencia para o julgamento das causas civeis de 
menor complexidade, assim consideradas aquelas que preencham os requisitos previstos 
em seu art. 3°. Porem, os incisos inseridos neste artigo, demonstram a flexibilidade do 
legislador em relacao a fixacao do criterio definidor para a identificaeao das causas de 
menor complexidade, sendo que, ora utiliza o valor da causa (inciso I do art. 3°), e outrora 
apresenta a materia (incisos II e III do art. 3°), e ainda, algumas vezes mescla os dois 
criterios (inciso IV do art. 3°). 

Expondo o texto da Lei 9.099/95 nota-se: 

Art. 3°. O Juizado Especial Civel tem competencia para 
conciliacao, processo e julgamento das causas civeis de menor 
complexidade, assim consideradas: 
I - as causas cujo valor nao exceda a quarenta vezes o salario 
minimo; 
II - as enumeradas no artigo 275, inciso II, do Codigo de Processo 
Civil; 
III - as acoes possessorias sobre bens imoveis de valor nao 
excedente ao fixado no inciso I deste artigo; 

Visando ainda, obter uma maior flexibilidade em relacao ao ingresso neste 
rito sumario, alguns legisladores preveem que os Juizados Especiais Civeis tem 
competencia para julgar as causas de qualquer valor, mas a opcao por ele implicara 
renuncia do credito superior a quarenta salarios minimos. A cerca desta tematica Carvalho 
Silva(1999 p. 12) explana: 

Os Juizados Especiais Civeis, na verdade, tem competencia para 
julgar causas cujo valor exceda a quarenta vezes o salario minimo, 
mas, neste caso, a opcao pelo procedimento previsto na Lei n. 
9.099/95 importara em renuncia ao credito que exceder ao valor 
aqui mencionado (art. 3°, § 3° ). 

Seguindo esse entendimento, o juiz, ao receber uma inicial como o valor de 
causa bem superior ao limite do Juizado Especial, nao podera extinguir o processo, sem o 
julgamento do merito, com fundamento no fato de ser inadmissivel o procedimento 
instituido pela Lei n. 9.099/95 (art. 51, inciso I). Devera dar andamento ao feito, 
considerando renunciado o credito que por ventura exceda os quarenta salarios minimos. 
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Resta evidenciado, que com o advento da Lei 9.099/95, os criterios para a 
admissibilidade tornaram-se mais simples e acessiveis a populaeao. Contextualizando esta 
situacao Reinaldo Filho (1999 p.24) expoe: 

Ja sob a egide da Lei n. 9.099/95, os Juizados Especiais funcionam 
com criterios distintos de competencia, que nao se interpenetram e 
nao dependem um do outro. Isso significa dizer que, uma vez 
atendido o criterio do valor da causa, ja se tem por firmada a 
competencia do Juizado Civel, independente da materia em 
discussao, ou vice-versa, pois, estando a acao prevista entre 
aquelas incluidas no elenco que o seu valor nao respeite o limite de 
alcada. 

Ampliando, ainda mais, as possibilidades para as pessoas ingressarem neste 
rito, desacompanhadas de advogado, comenta Chimenti (2002 p.43): 

Aquele que tem credito de valor superior a 20 salarios minimos e 
nao deseja a assistencia de advogado pode renunciar ao credito 
excedente a esse valor e ingressar com seu pedido pessoalmente ( 
art. 9°, caput, c/c o § 3° do art. 14, ambos da Lei n. 9.099/95).Ao 
contrario da desistencia, que caracteriza tao-somente a extincao de 
um processo que pode ser renovado, a renuncia importa em 
abdicacao definitiva do proprio direito, e por isso, a partir do seu 
aperfeicoamento, e irretratavel. 

Devido a extensao de suas consequeneias, no processo comum a renuncia 
exige homologacao judicial para seu aperfeicoamento. 

Ainda em relacao a renuncia, ha que se observar, que muitas vezes o pedido 
inicial e reduzido a termo por leigos, por isso, somente se aperfeicoa a renuncia, apos a 
fase prevista no art. 21 da Lei n. 9.099/95, ou seja, apos as partes serem orientadas pelo 
juiz. Assim e o texto da Lei: 

Art. 21. Aberta a sessao, o juiz togado ou leigo esclarecera as 
partes presentes sobre as vantagens da conciliacao, mostrando-lhes 
os riscos e as conseqiiencias do litigio, especialmente quanto ao 
disposto no § 3° do art. 3° desta Lei. 

Porem, apos o ingresso em tal rito, os postulantes, nao mais poderao 
requerer um valor maior do que o fixado na inicial, neste aspecto Carvalho Silva (1999 
p. 13) esclarece: 
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E importante ressaltar que, uma vez proposta a agao, e ocorrendo, 
no curso do processo, a alteracao do salario minimo a maior ou 
mudanca da lei que eleve o valor de aleada, nao podera mais o 
autor vindicar aquilo a que renunciara.A mesma situagao se dara na 
hipotese de a lei elevar o valor de alcada. 

Alerta-se que, por ocasiao da liquidafao da senten9a, valor muito maior que 
o limite de ahjada podera ser verificado, em decorrencia da inclusao dos chamados 
acrescimos legais, como a atualiza9ao monetaria e os juros, os quais tornam-se exiglveis e 
exeqtiiveis. Explica-se isso com a verifica9ao do teto, que deve ser feita quando da 
propositura da a9&o. 

1.3.2 Quanto as materias de competencia do Juizado 

No tocante a competencia generica do Juizado, firmada pelo inciso I do art. 
3° da lei, o valor de al9ada e considerado apenas para efeito de condena9ao, o que nao 
obsta a propositura da a9ao mesmo quando o valor atribuido a causa for superior ao de 
al9ada, sendo eficaz a senten9a que homologar o acordo celebrado entre as partes em valor 
superior ao de ahjada, tendo em vista os fins conciliatorios colimados pelo Juizado. 
Somente a senten9a condenatoria e ineficaz na parte que exceder a al9ada estabelecida pela 
lei, mesmo porque a op9&o pelo procedimento das a9oes perante o Juizado Especial Civel 
importara em renuncia ao credito excedente ao valor de ahjada, excetuada a hipotese de 
concilia9ao, como ressalva o § 3° do seu art. 3°. 

Ja o inciso II do aludido artigo firma a competencia do Juizado Especial 
Civel para processar e julgar as a96es sumarias elencadas no art. 275, inciso II, do Codigo 
Nacional de Ritos. 

Assim, sao de competencia do Juizado Especial Civel as causas especificas 
de valor nao excedentes a 40 salarios minimos, para fins de condena9ao de arrendamento 
rural e de parceria agricola, de cobran9a ao condomino de quaisquer quantias devidas ao 
condominio, de ressarcimento por danos em predio urbano ou rustico de ressarcimento por 
danos causados em acidentes de veiculos, ressalvados os casos de processo de execu9ao de 
cobran9a de seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veiculo, ressalvados 
os casos de processo de execu9ao, de cobran9a de honorarios dos profissionais liberals, 
ressalvado o disposto em legisla9ao especial e nos demais casos previstos em lei. 

Quanto a materia que versa sobre arrendamento rural e de parceria agricola, 
sendo da competencia do Juizado Especial Civel a aprecia9ao dessa materia, e 
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considerando a existeneia de diversos juizados instalados em todo o interior dos Estados, 
facilitara ao homem do campo o acesso a prestacao jurisdicional do orgao para dirimir os 
conflitos decorrentes dos contratos de arrendamento rural e de parceria agricola, que sao 
inumeros na relacao ruricola. 

Em relacao as a96es de cobran?a de quaisquer quantias devidas pelos 
condominos ao condominio, apesar da lei, fixar essa competencia do Juizado Especial 
Civel, torna-se letra morta da lei se insistirem os julgadores em nao admitir os 
condominios e ate mesmo as pessoas juridicas de natureza privada figurarem no polo ativo 
das a9oes perante o referido orgao, pois via de regra, somente o condominio teria interesse 
em propor a9oes dessa natureza em face dos condominos, e estando ele impossibilitando de 
propor a96es perante o Juizado, de nada adiantaria a competencia acima firmada. 

Quanto a materia referente a ressarcimento por danos em predio urbano ou 
rustico, mesmo antes da Lei n° 9.099/95, ja vinha sendo admitido a96es de indeniza9ao por 
danos causados em imoveis, apesar de alguns juizes resistirem por entender ser a a9§io de 
natureza complexa, e muitas dessas a9oes encerram-se na fase conciliatoria. 

Ja a competencia dos Juizados para a9oes de ressarcimento de danos 
causados em acidentes de veiculos, mesmo antes da transforma9ao dos Juizados de 
Pequenas Causas em Juizados Especiais Civeis, o maior indice de a9oes processadas 
versava sobre indeniza9ao decorrente de acidente de veiculos. Com a amplia9ao do valor 
da al9ada para 40 salarios minimos e a necessidade de assistencia de advogado no Juizado 
quando o valor atribuido a causa for superior 20 salarios minimos, indubitavelmente, vem 
contribuindo para o crescente numero de a96es dessa natureza perante o orgao, devendo a 
inicial ser instrulda com os documentos aludidos. 

Em rela9ao a cobran9a de seguro, relativamente aos danos causados em 
acidente de veiculo, ressalvados os casos de processo de execu9&o, sao a96es de 
responsabilidade civil em face das seguradoras em razao de acidente de veiculo, conforme 
a previsao legal, e de competencia dos Juizados Especiais Civeis. 

No tocante a cobran9a de honorarios dos profissionais liberals, ressalvando 
o disposto em legisla9ao especial, nao importa, a natureza da atividade professional liberal 
exercida, autorizando o prestador de servi9o a cobrar seus honorarios nao pagos pelo 
contratante desses servi90s., sendo inumeras as a9oes propostas perante o Juizado por 
advogados, cobrando seus honorarios nao pagos pelos clientes. 
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1.4 Dos juizados especiais federals civeis 
Devido ao grande sucesso do Juizado Especial Civel no ambito estadual, 

foram instalados, mediante decisao do Tribunal Regional Federal de sua respectiva regiao, 
os Juizados Especiais Federals. O Juizado na esfera federal surgiu com o intuito de agilizar 
os interesses de grupos menos favorecidos na sociedade, e que dependem exclusivamente 
da Justica Federal para terem seus interesses satisfeitos. Dentre estes grupos pode-se 
destacar os Segurados da Previdencia Social (o INSS - Instituto Nacional do Seguro 
Social), que correspondem a uma significativa parcela atuante na Justica Federal. O 
paragrafo unico do artigo 19 da Lei n° 10.259/01, ja preve a instalacao de Juizado com 
competencia exclusivamente previdenciaria, nas capitals e Distrito Federal onde houver 
grande demanda. 

Ricardo Cunha Chimenti (2002 p. 06) aduz que: 
Os Juizados Federais serao instalados por decisao do Tribunal 
Regional Federal da respectiva regiao. Por ocasiao da vigencia da 
lei (6 meses apos a sua publieaeao) deverao estar instalados 
Juizados Federais no Distrito Federal e na Capital do Estados 
(artigos 18 e 19 da Lei n° 10.259/2001 e itens 4.1, 7.1 e artigo 95 
da Lei n° 9.099/95). 

E o exemplo das causas previdenciarias, que envolvem os pedidos de 
aposentadoria dos trabalhadores em geral e principalmente dos trabalhadores rurais, 
continuamente negados pela autarquia previdenciaria, reajuste de beneficios, eorrecao 
monetaria de parcelas pagas na esfera administrativa, dentre outros exemplos; causas 
tambem que dizem respeito ao Sistema Financeiro da Habitaeao, em defesa das pessoas 
mais carentes de conjuntos habitacionais populares, que se encontram em mora com a 
Caixa Economica Federal. 

Ainda segundo Da Silva (2002 p. 64): 
Com a implementacao de tais Juizados, as pessoas mais carentes 
que necessitarem de uma tutela jurisdicional no ambito da Justica 
Federal poderao encontrar um canal celere, eficaz, socialmente 
mais humano e justo, em nosso contexto social, no qual as 
desigualdades sao enormes. Nao e justo que se adote - como 
ocorre no momento - para o julgamento de uma singela 
reivindicacao de um beneficio previdenciario, na maioria das vezes 
correspondendo a um salario minimo mensal, o mesmo 
procedimento jurisdicional adotado para se discutir acoes que 
envolvem milhoes de reals, com a mesma autarquia previdenciaria. 
Eis exemplo de tratamento, em sua substantia, manifestamente 
contrario ao postulado da igualdade, da isonomia. 
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O Juizado Especial Federal adotou o principio da subsidiariedade em 
relacao a Lei n° 9.099/95, ou seja, deverao ser adotadas as regras do Juizado Especial 
Estadual no que nao conflitar com a Lei n° 10.259/01. Sendo assim o Juizado Especial 
Federal e norteado pelos mesmos principios que regem o Juizado Estadual, estes 
claramente destacados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95. 

O artigo 1° da Lei n° 10.259/01 vem com a seguinte redacao: 
Art. 1° Sao instituidos os Juizados Especiais Civeis e Criminals da 
Justica Federal, aos quais se aplica, no que nao conflitar com a 
presente lei, o disposto na Lei n°. 9.099, de 26 de setembro de 
1995. 

Conforme entendimento de Tourinho Neto e Figueira Junior (2002 p. 100): 
O que estamos a dizer e que o procedimento da Lei dos Juizados 
Especiais e mais flexivel do que os delineados no processo civil 
tradicional, justamente porque seus contornos estao definidos 
originariamente na Constituicao Federal, que, por sua vez, 
determina expressamente a observancia ao principio da oralidade, 
do qual decorrem todos os demais subprincipios, inclusive os da 
informalidade e simplicidade. 

A Lei n°. 9.099/95, assim como a Lei n°. 10.259/01, nao estao muito 
preocupadas com a forma em si mesma; a atencao fundamental dirige-se para a materia de 
fundo, ou seja, a concretizacao, a efetivacao do direito do jurisdicionado que ocorreu ao 
Judiciario para fazer valer a sua pretensao, com a maior simplicidade e rapidez possivel. 

1.4.1 Da competencia do juizado especial federal civel 
O Juizado tem competencia para processar, coneiliar e julgar, feitos de 

competencia da Justica Federal, relativo a causas cujo valor nao exceda a sessenta salarios 
minimos. Este valor e de se considerar muito expressivo, ja que no ambito da Justica 
Estadual, a competencia esta fixada em quarenta salarios minimos. Ainda, acrescente-se 
que sua competencia e absoluta no foro onde estiver instalada a Vara do Juizado. O artigo 
3° da Lei 10.259/01 preve sua competencia: 

Art. 3° Compete ao Juizado Especial Federal Civel processar, 
coneiliar e julgar causas de competencia da Justica Federal ate o 
valor de sessenta salarios minimos, bem como executar as suas 
sentencas. 
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§ 1° Nao se incluem na competencia do Juizado Especial Civel as 
causas: 
I - referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituicao 
Federal, as acoes de mandado de seguranca, de desapropriacao, de 
divisao e demareacao, populares, execucoes fiscais e por 
improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou 
interesses difusos, coletivos ou individuais homogeneos; 
II - sobre bens imoveis da Uniao, autarquias e funda9oes publicas 
federais; 
III - para a anula9ao ou cancelamento de ato administrative 
federal, salvo o de natureza previdenciaria e o de lan9amento 
fiscal; 
IV - que tenham como objeto a impugna9ao da pena de demissao 
imposta a servidores publicos civis ou de san9oes disciplinares 
aplicadas a militares. 
§ 2° Quando a pretensao versar sobre obriga9oes vincendas, para 
fins de competencia do Juizado Especial, a soma de doze parcelas 
nao podera exceder o valor referido no art. 3°, caput. 
§ 30 No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua 
competencia e absoluta. 

Destacando a materia expressa-se Da Silva (2002 p.76): 
Esse valor contrasta com o fixado pelos Juizados Especiais Civeis 
no ambito da Jusn^a Comum Estadual, que e de 40 salarios 
minimos (Lei n°. 9.099/95 art. 3°, I). Ressalta-se, porem, que, na 
Justi9a Estadual, os conflitos sao essencialmente entre particulares, 
o que differentia muito da Justi9a Federal, que tem sempre como 
parte re a Uniao, autarquias, funda96es instituidas e mantidas pelo 
poder publico e empresas publicas federais. 

Quando a pretensao versar sobre obriga9ao vincenda, a soma de 12 parcelas, 
nao podera ultrapassar o valor de sessenta salarios minimos (artigo 3° § 2° da Lei 
10.259/01). 

O artigo 6° da Lei n° 10.259/01, explicita quern pode ser parte no Juizado 
Especial Federal, sendo parte legitima para postular no Juizado, pessoas fisicas, 
microempresas e empresas de pequeno porte definidas na Lei n° 9.317/96, que dispoe sobre 
o regime tributario das microempresas e empresas de pequeno porte. Como res, figuram as 
autarquias, funda9oes, empresas publicas federais e a Uniao. Ressalta-se que as pessoas 
fisicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nao podem atuar como res, ou seja, 
no caso de um ente federal vir a demandar em desfavor de uma pessoa fisica, a 
competencia sera das Varas Federais e nao do Juizado. 



33 

1.4.2 Dos recursos 

No Juizado as decisoes interlocutorias sao irrecorriveis, decorrendo do 
principio da oralidade, exceto da decisao que conceda medida cautelar, conforme o artigo 
4° da Lei n° 10.259/01. 

Da sentenca cabera recurso inominado a ser interposto no prazo de dez dias, 
devendo ser excluido o prazo em dobro quando o recorrente for a Fazenda Publica. Sera 
apreciado por turma recursal composta por tres juizes federais. 

Tambem e cabivel os embargos de declarafao, em face de sentenca ou 
acordao, quando houver obscuridade, contradi9ao, omissao ou duvida. 

Ainda com fulcro no artigo 14 da Lei n° 10.259/01, cabera pedido de 
uniformiza9ao da jurisprudencia, quando ocorrer divergencia em questao de direito 
material entre turmas da mesma regiao, devendo ser apreciado em reuniao conjunta das 
turmas em conflito, presidida pelo juiz coordenador. 

Por fim, existe a possibilidade do Recurso Extraordinario, com sede no 
artigo 15 da Lei n° 10.259/01 e artigo 102, III, da Constitui9ao Federal. 

1.4.3 Do processo eletronico no juizado especial federal 

Neste processo todos os meios flsicos sao dispensados, cabendo as partes 
digitalizar os documentos mediante scaner, enviando os mesmos atraves da pagina da 
Justica Federal. Para poder utilizar este meio, no caso os advogados, deverao estar 
cadastrados na Justi9a Federal, onde receberao uma senha, podendo assim praticar todos os 
atos necessarios ao bom andamento do processo. 

O processo eletronico encontra amparo legal no artigo 24 da Lei 10.259/01, 
e contribui substancialmente para a celeridade do processo, uma das fmalidades do 
Juizado: 

Art. 24. O Centro de Esmdos Judiciarios do Conselho da Justi9a 
Federal e as Escolas de Magistratura dos Tribunais Regionais 
Federais criarao progratnas de informatica necessarios para 
subsidiar a instriujao das causas submetidas aos Juizados e 
promoverao cursos de aperfei9oamento destinados aos seus 
magistrados e servidores. 
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Entendo de eerta forma, que o principio da publicidade acaba por ser 
desrespeitado nesse juizado virtual, haja vista que so que tem acesso aos autos, de 
determinado processo, sao advogados cadastrados e habilitados no mesmo. Tal 
procedimento e um verdadeiro absurdo e um tremendo desrespeito a Constituicao Federal, 
necessitando sim de mudancas nesse sentido. 
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CAPITULO 2 - DA PREVIDENCIA E SEGURO SOCIAL 

A Previdencia Social e, antes de tudo, um meio de protecao que depende da 
articulaeao entre Poder Publico e as demais partes do meio social. Estabelece diversas 
formas de seguro, para o qual contribuem os trabalhadores, o patronato e o Estado, 
buscando reduzir ao maximo os riscos sociais. Visa a cobertura de riscos sociais, que 
poderao vir a acarretar uma situacao de impossibilidade de sustento proprio e da familia. A 
Previdencia nao pretende ter a funcao indenizatoria, mas de alivio da necessidade social, 
fornecendo ao trabalhador e seus dependentes, nao prestacoes equivalentes aquelas que ele 
contribuia antes do evento, mas somente correspondente a o minimo necessario ao 
sustento. 

Desta forma, a seguridade social compreende um conjunto integrado de 
acoes de iniciativa dos poderes publicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos a saude, a previdencia social e a seguridade social. 

2.1 Da formacao 

Antes do surgimento da previdencia social, temos o nascimento do seguro 
social, e este, pelo fato de seu objeto ser mais amplo, pois abrange a saude e a previdencia, 
foi o precursor. Sao frutos da revolucao industrial e do desenvolvimento da sociedade 
humana, principalmente em decorrencia dos iniimeros acidentes de trabalho que 
dizimavam os trabalhadores. 

A evolueao do sistema de protecao (seguro social), desde a assistencia 
prestada por caridade ate o estagio em que se mostra como um direito subjetivo, garantido 
pelo Estado e pela sociedade a seus membros, e o reflexo de tres formas distintas de 
solucao do problema: a da beneficencia entre as pessoas; a da assistencia publica; e a da 
previdencia social, que culminou no ideal de seguridade social. 

Sobre o assunto, Arthur Braganca Vasconcelos Weintraub (2004 p.09), 
assevera que a nocao de seguro social, protecao social e de justica social envolvendo 
determinadas contingencias na vida dos trabalhadores, tais como acidentes de trabalho e 
velhice, foi se solidificando a partir da Revolucao Francesa. Apos este movimento que 
derrubou a nobreza francesa, comecaram existir lutas sociais, ligadas a Revolucao 
Industrial, que culminaram na assuncao pelo Estado de protecao de direitos conheeidos 
como sociais. 
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2.2 Da implantacao e formacao no Brasil e sua expansao 

A primeira previsao de aposentadoria na legislacao brasileira ocorreu na 
Constituicao de 1891, a qual, no artigo 75, determinava que a aposentadoria dos 
funcionarios publicos era dada em casos de invalidez nos servicos prestados a Nacao. A 
Lei Eloy Chaves (Decreto n° 4.682/23), foi a norma que primeiro implementou a 
Previdencia Social no Brasil, criando as Caixas de Aposentadorias e Pensoes para os 
ferroviarios, tendo alcance nacional. 

Este periodo teve initio com a propagacao dos institutes de aposentadoria e 
pensoes por categorias (marftimos, bancarios, comerciarios, etc), tendo seu fim com a 
criacao da Lei Organica da Previdencia Social. 

Pelo Decreto Legislativo n° 5.109/26 foi estendido beneficios da Lei Eloy 
Chaves aos empregados portuarios e maritimos. Nessa epoca, nosso pais era 
eminentemente agrario, havendo poucas categorias profissionais que tivessem uma 
coalizao suficiente para se moldar a alguma previsao de aposentadoria. As categorias 
amparadas pelos beneficios previdenciarios eram tipicas do escoamento da producao 
agricola (cafe): trabalhadores ferroviarios, portuarios e maritimos. 

A Constituicao de 1934 passou a estabelecer a forma triplice de custeio 
previdenciario, onde o ente publico, empregado e empregador, contribmam mediante 
vinculacao obrigatoria ao sistema com gestao estatal. Nas decadas de 30 e 40, as caixas de 
pensoes transformaram-se em Institutes de Aposentadorias e Pensoes, que tinharn forma 
juridica de autarquia federal e funcao de efetivar o controle financeiro, administrativo e 
diretivo. Estes institutes agrupavam os trabalhadores de acordo com as suas respectivas 
categorias profissionais, conseguindo ampliar o mimero de segurados e produzir uma 
homogeneizacao dos direitos previdenciarios. 

A Constituicao Federal de 1937 foi omissa quanto a participacao do Estado 
no custeio do sistema. Previa direitos que pela omissao mencionada, nunca chegaram a ser 
implementados. Com a chegada da Constituicao Federal de 1946, aparece pela primeira 
vez a expressao "previdencia social", desaparecendo a expressao "seguro social", esta, 
determinava a obrigatoriedade da instituicao do seguro pelo empregador contra os 
acidentes do trabalho. 
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Em relacao a Lei Organica da Previdencia, Miguel Horvath Junior (2004 
p.21), sabiamente, reproduz3: 

1960 - Lei 3.807, de 26/08/1960 - LOPS - Lei Organica da 
Previdencia Social - unifica a legislacao previdenciaria entre todos 
os institutes previdenciarios. A LOPS lastreou-se na: a) unificacao 
dos beneficios e servicos previdenciarios, eliminando 
legislativamente as diferencas histdricas de tratamento entre os 
trabalhadores; b) igualdade no sistema de custeio com a unificacao 
das aliquotas de contribuicao incidentes sobre a remuneracao do 
trabalhador (entre 6% e 8%); c) ampliacao dos riscos e 
contingencia sociais cobertas. Neste periodo o Brasil foi 
considerado como o pais que mais protecao previdenciaria 
concedia, tinhamos na epoca 17 beneficios de carater obrigatorio. 

A Lei Organica da Previdencia Social - 3.807/60, foi um marco legislative 
no direito previdenciario, consolidou e modificou a legislacao previdenciaria, 
padronizando os procedimentos administrativos. Historicamente esta lei dividiu o modelo 
normativo brasileiro, que ate o momento era regrado pelas leis particulars das caixas de 
aposentadorias das diferentes categorias profissionais. 

2.3 Da unificacao 

Em 1966, com o Decreto - Lei n° 72 foi eriado o famoso INPS (Instituto 
Nacional de Previdencia Social), que unificou os institutes previdenciarios com gestao 
estatal. A unificacao administrativa nao foi cabal, posto que ao lado do INPS, 
sobreviveram o IAPFESP - Instituto de Aposentadoria e Pensoes dos Ferroviarios e 
Servidores Publicos, o IPASE - Instituto de Previdencia e Assistencia dos Servidores do 
Estado e o SASE - Servico de Assistencia e Seguro Social dos Economiarios que filia os 
empregados das caixas economicas federais. 

2.4 Da reestruturacao 

A reestmturacao se iniciou com a criacao do SIMPAS (Sistema Nacional de 
Previdencia e Assistencia Social), que tinha por atribuic5es: a) a concessao e manutencao 
de beneficios e prestacao de servicos; b) custeio de atividades e programas; c) gestao 
administrativa, financeira e patrimonial. O SIMPAS era composto por sete orgaos com 

3 JUNIOR, Miguel Horvath. Direito Previdenciario, p. 21. 
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finalidades especificas, visando um melhor desempenho e o alcance de metas, entre eles 
pode-se destacar o INAMPS - Instituto Nacional da Assistencia Medica da Previdencia 
Social, cuidava das prestacoes medicas e a DATAPREV - responsavel pelo processamento 
de dados previdenciarios. Em 1990, o SIMPAS foi extinto com o programa de reforma 
administrativa do Governo Collor. 

A Constituicao Federal de 1988 implantou o sistema de seguridade social, 
que foi reformado atraves da Emenda Constitucional n° 20/98, e a Lei n° 9.876/99, que 
mudou as regras de calculo dos beneficios previdenciarios, visando o equilibrio financeiro 
do sistema e introduziu o Fator Previdenciario, que nada mais e que um parametro que 
considera o tempo de contribuicao, idade e expectativa de vida no calculo do beneficio 
aposentadoria por tempo de contribuicao de forma compulsoria e da aposentadoria por 
idade de forma facultativa, chegando ate os dias atuais. 

Conforme Miguel Horwath Junior (2004 p.24/25): 
1991 - Edicao da Lei 8.212 de 24/07/1991 - que dispoe sobre a 
organizaeao da Seguridade Social, institui piano de custeio e da 
outras providencias; e Lei n° 8.213 de 24/07/1991 - dispoe sobre 
pianos de beneficios da previdencia social e da outras providencias. 

1998 - Reforma da Previdencia Social efetivada por intermedio da 
Emenda Constitucional n° 20 de 15/12/1998. 
1999 - DECRETO N° 3.048 de 06/05/1999 - Regulamento do 
piano de beneficios e custeio. Este decreto regulamentou a Emenda 
Constitucional 20/98, unificando o regulamento das Leis n° 
8.212/91 e 8.213/91, num unico diploma. A Lei n° 9.876, de 26 de 
novembro trouxe inumeras alteracoes entre elas: mudanca na 
formula do calculo dos beneficios previdenciarios e introducao do 
fator previdenciario. 

No periodo da reestraturaeao ainda ha de se destacar a Medida Provisoria n° 
138, de 19 de novembro de 2003, que altera e acresce dispositivo a Lei n° 8.213/91. Altera 
a redacao do artigo 103 da lei de beneficios que passa a ter a seguinte redacao: 

Art. 103. E de dez anos o prazo de decadencia de todo e qualquer 
direito ou acao do segurado ou beneficiario para a revisao do ato de 
concessao de beneficio, a contar do dia primeiro do mes seguinte 
ao do recebimento da primeira prestacao ou, quando for o caso, do 
dia em que tomar conhecimento da decisao indeferitoria defmitiva 
no ambito administrativo. 
Art. 103-A. O direito da Previdencia Social de anular os atos 
administrativos de que decorram efeitos favoraveis para os seus 
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beneficiarios decai em dez anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada ma-fe. 
§ l°No caso de efeitos patrimoniais contfnuos, o prazo decadencial 
contar-se-a da percepcao do primeiro pagamento. 
§ 2° Considera-se exercicio do direito anular qualquer medida de 
autoridade administrativa que importe impugnacao a validade do 
ato. 

2.5 Principios da seguridade social 
Principios sao as normas que exigem a realizacao de algo, da melhor forma 

possivel, de acordo com as possibilidades faticas. Representam a consciencia juridica da 
sociedade. No ordenamento juridico brasileiro, os principios ou objetivos da Seguridade 
Social, estao elencados no artigo 194 da Constituicao Federal de 1988: 

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado 
de acoes de iniciativa dos Poderes Publicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e 
a assistencia social. 
Paragrafo unico. Compete ao Poder Publico, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalencia dos beneficios e servicos as 
populacoes urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestacao dos beneficios e 
servicos; 
IV - irredutibilidade do valor dos beneficios; 
V - equidade na forma de participacao no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
VII - carater democratico e descentralizado da administracao, 
mediante gestao quadripartite, com participacao dos trabalhadores, 
dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos orgaos 
colegiados. 

Sendo assim, os sistemas de seguridade social tem por objetivo unico a 
erradicacao das necessidades socias, assegurando a cada um dos integrantes da 
comunidade o minimo essencial para a vida em comunidade, tendo seus recursos geridos 
por orgaos publicos. Sua legislacao tem carater cogente e natureza de ordem publica, posto 
que intimamente ligada a estrutura do Estado e aos direitos do individuo, como meio de 
assegurar a paz social. 

Para Sergio Pinto Martins.4 

"Direito da Seguridade Social e um conjunto de principios, de 
regras e de instituicoes destinado a estabelecer um sistema de 
protecao social aos individuos contra eontingencias que os impeca 

4 MARTINS, Sergio Pinto. Direito da Seguridade Social, p.44. 
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de prover as suas necessidades pessoais basicas e de suas familias, 
integrado por acoes de iniciativa do Poder Publico e da sociedade, 
visando assegurar os direitos relativos a saude, a previdencia e a 
assistencia social." 

2.5.1 Universalidade 
Este e o primeiro objetivo expresso no inciso I do artigo 194 da Carta 

Magna de 1988, sendo o primordial do Seguro Social. 
Conforme entendimento de Arthur Braganca Vasconcellos Weintraub (2004 

P.22): 
Novamente, o entendimento da universalidade em relacao a 
Assistencia Social e a Saude e simples. Entretanto, temos que 
subdividir a universalidade para aplica-la a Previdencia Social. 
Desdobra-se, portanto, a universalidade em subjetiva (referente a 
toda populacao), e objetiva de cobertura e atendimento 
previdenciario dos segurados e seus dependentes. 

Pode vir a ser dividida em universalidade da cobertura, que se refere as 
situacoes da vida que serao protegidas, no caso, todas as situacoes que possam vir a gerar 
necessidade, e universalidade do atendimento que diz respeito aos titulares de direitos a 
protecao social, toda a sociedade. 

No terreno da seguridade social, o objetivo da universalidade e congruente 
com o principio da igualdade. A isonomia nao e um prius existencial ao direito. Embora 
sem ela nao se possa cogitar de ordem; muito menos em Ordem Social, essa mesma ordem 
e (deve ser) construlda pelo direito. Para a construcao da isonomia (da qual dependem 
todos os valores que cabe a Republica por em movimento), a seguridade social contribui 
com a universalizacao. 

2.5.2 Uniformidade e equivalencia das prestacoes 
Este decorre diretamente do principio da isonomia, nao devendo haver 

diferenciacao imotivada entre trabalhadores urbanos e rurais. Nao discriminando nem 
excluindo o trabalhador rural do sistema de protecao social, trazendo num unico sistema 
toda a populacao do Pais. 
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2.5.3 Seletividade e distributividade das prestacoes 

Como o modelo proposto pela Constituicao Federal nao pode ser 
considerado algo defmitivo, pronto e acabado ja que, e prevista sua expansao, pois 
utopicamente o sistema protetivo (seguro social) pretende alcan?ar a todos, o constituinte 
ja previu que o Estado possa vir a intervir no Seguro Social buscando a solucao dos riscos 
sociais. A seletividade fixa o rol de prestacoes que permite uma legitima estimativa a cerca 
das fmalidades sociais. A regra da distributividade permite a escolha das prestacoes, 
definindo o grau de protecao devido a cada um. 

Nenhum recurso financeiro e ilimitado. Em verdade, os recursos no 
contexto previdenciario estao escassos e deficitarios, Dessa maneira, os gastos deveriam 
ser baseados num regime de prioridades na sua distribuicao. Quern precisa mais, recebe 
mais. 

Conforme Balera (2004 p.86): 
Contudo, a complexidade da questao social fara emergirem novas 
circunstancias e estas mesmas circunstancias trarao novas luzes 
para e compreensao dessa intensa problematica. Como resultado, 
novos conteudos haverao de ser definidos como aptos a realizar os 
valores consagrados pela Lei Maxima. 

Ainda Segundo Balera (2004 p.87): 

E que, em conjuntura adversa, o ideal da seguridade social - que a 
mesma esteja em permanente expansao - deve ceder passo a 
limitacoes economicas. O que nao deve significar renuncia ao 
ideal, mas adaptacoes a circunstancias que Ihe dao ritmo diferente 
de implantacao. 

Este principio funciona como referencial para a definicao do quadro de 
prestacoes e de pessoas protegidas. Depende a flexibilidade do sistema, e a capacidade ou 
incapacidade deste proporcionar a seguridade. 

2.5.4 Irredutibilidade dos beneficios 

E um objetivo a ser respeitado pela legislacao e administracao publica 
previdenciaria, visa garantir o poder aquisitivo dos segurados. O beneficio nao pode softer 
modificacao em sua expressao quantitativa (valor monetario), nem em sua expressao 
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qualitativa (valor real). Na Seguridade Social aplica-se o mesmo fator previsto no inciso 
XV do artigo 37, e inciso VI do artigo 7°, ambos da Constituicao Federal, onde e 
assegurado a irredutibilidade de subsidios aos funcionarios publicos e de vencimentos dos 
empregados. 

2.5.5 Equidade no custeio 

Decorrendo do principio da isonomia, cada um deve contribuir de acordo 
com suas possibilidades, mediante proporcionalidade, ou ate mesmo, progressividade de 
aliquotas das contribuigoes de custeio. Este principio vem com o proposito de reduzir as 
desigualdades sociais existentes, com uma justa reparticao dos encargos fiscais. 

De certo modo, e outra forma de expressao do principio tributario da 
capacidade contributiva, ainda que seja mais exigente do que aquele, uma vez que tambem 
deve operar como redutor das desigualdades sociais. 

2.5.6 Diversidade na base de fmanciamento 

Como preceitua o artigo 195 da Constituicao Federal, a seguridade social 
sera financiada por toda a sociedade. Regularmente, como e de notorio conhecimento 
publico, o Tesouro Nacional acaba arcando com o deficit da Previdencia e de forma 
indireta, nesse aspecto, ha um fmanciamento geral da sociedade. Este principio surgiu, pois 
o esquema adotado pelo direito brasileiro desde 1934 a contribuicao triplice, mostrou-se 
insuficiente, fazendo com que a Previdencia fosse captar novas fontes de recurso. 

O artigo 195 em seu § 4° da Constituicao Federal, ja preve a elaboracao de 
novas fontes de custeio que, no futuro serao indispensaveis a expansao do sistema 
protetivo (seguro social). 

2.5.7 Democracia e descentralizacao na gestao 

Esta previsao legal e fruto da Emenda Constitucional n° 20, que alterou a 
redacao do inciso VII do artigo 194 da Constituicao Federal, antes previa apenas "o carater 
democratico e descentralizado da gestao administrativa, com a participacao da 
comunidade, em especial de trabalhadores, empresarios e aposentados". 

Somente com a efetiva participacao dos interessados, os conflitos serao 
resolvidos. Cabe aos trabalhadores, aos empregadores e aos aposentados e ao Estado erigir 
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o instrumental com que irao lutar contra ao "males gigantes" que a questao social desvela. 
E, o futuro de cada um, depende do ajustamento dos recursos disponiveis a adequadas 
medidas de protecao. 

Balera, afirma que (2004 p.94 e 95): 
O centro nem ve e nem se deixa ver por se achar, de ordinario, 
afastado tanto dos servicos como dos locais onde os problemas 
surgem e se desenvolvem. A descentralizacao, transferindo para a 
periferia do sistema o poder de decisao, faz com que as bases 
discutam e proponham - a partir da situacao local, sempre peculiar, 
da necessidade particular daquela populacao assistida - as diretivas 
e os pianos de acao que o setor, como um todo considerado, deve, a 
seu tempo, implementar. 

2.6 Principios doutrinarios de direito previdenciario 
Tres sao os principios doutrinarios que norteiam o direito previdenciario, 

quais sejam: obrigatoriedade de filiacao; solidariedade; unicidade. 

2.6.1 Obrigatoriedade de filiacao 
A adocao deste principio surge em decorrencia da convicc&o de que as 

formas voluntarias de seguro resultaram inadequadas para soluc&o dos problemas 
decorrentes dos riscos fisiologicos e eeonomieos que atingiam os trabalhadores. A 
obrigatoriedade de filiacao decorre da natureza do seguro social, como forma de garantir a 
todos a protecao social no momento da ocorrencia dos eventos geradores das necessidades 
sociais. E necessaria a formacao de uma grande rede de contribuintes que garanta 
seguranca ao sistema. 

Fundamenta-se na necessidade do calculo estatistico da relacao juridica 
previdenciaria em relacao aos segurados que desenvolvem relacao de trabalho. A 
obrigatoriedade e essencial para caracterizacao do seguro social, que e custeado por 
eontribuicoes dos trabalhadores, empregadores e Estado. 

2.6.2 Da solidariedade 

Este e o principio fundamental de um sistema de seguridade social, visa 
amparar necessidades sociais que acarretem a perda ou diminuicao dos recursos, bem 
como situacoes que provoquem o aumento de gastos. No momento da contribuicao e a 
sociedade quern contribui, no momento da percepcao da prestacao e o individuo quern 
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usufrui. Corn isso surge o pacto de geracoes ou principio da solidariedade entre geracoes. 
Os nao necessitados de hoje, contribuintes, serao os necessitados de amanha, custeados por 
novos contribuintes que surgem. 

Conforme Miguel Horvath Junior (2004 p.55): 
"Atraves do principio da solidariedade social, o Estado, utilizando 
varios instrumentos, distribui os efeitos economicos das 
contingencias entre o maior numero de pessoas, com o que se 
efetiva o dever inescusavel de prestacao mutua diante da 
adversidade." 

Sob a otica de custeio, o principio da solidariedade transforma-se no 
principio da compensacao nacional do custo do sistema. Este principio consiste na 
aplicacao subsidiaria do principio tributario da capacidade contributiva, no qual aqueles 
que ganham mais visando equilibrar o sistema em face dos contribuintes com menor 
capacidade contributiva." 

2.6.3 Da unicidade 

Este informa que o segurado via de regra tem direito a apenas um beneficio 
substituidor da remuneracao, ja que a relacao juridica previdenciaria e intuitu personae. 
Atividades concomitantes, desde que submetidas a um mesmo regime previdenciario, 
originam apenas um beneficio previdenciario. 

O artigo 124 da Lei n° 8.213/1991, elenca os beneficios que nao podem ser 
cumulados, salvo no caso de direito adquirido, sao eles: 

I - aposentadoria e auxilio-doenca; 
II - mais de uma aposentadoria; 
III - aposentadoria e abono de permanencia de servico; 
IV - salario-maternidade e auxilio-doenca; 
V - mais de um auxilio acidente; 
VI - mais de uma pensao deixada por conjuge ou companheiro, 
ressalvado o direito de opcao pela mais vantajosa. 

2.7 Breves apontamentos sobre as prestacoes da previdencia social 

Para melhor compreender o presente trabalho e o reconhecimento dos 
direitos previdenciarios, necessario se faz a analise de alguns conceitos tais como o de 
beneficiario, segurado e dependentes. 
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O beneficiario e toda a pessoa protegida pelo sistema previdenciario, seja na 
qualidade de segurado ou dependente, sao os sujeitos ativos das prestacoes previdenciarias. 
Os destinatarios das prestacoes de previdencia social do RGPS sao os beneficiarios, genero 
das especies segurados (os que mantem vinculo em nome proprio) e dependentes (aqueles 
que dependem economicamente dos segurados nos termos da lei). 

O segurado mantem o vinculo com a previdencia em seu proprio nome, 
podendo ser classificados em obrigatorio ou facultativo. O segurado obrigatorio e aquele 
que exerce atividade laboral ligada a previdencia, abrangida pelo Regime Geral da 
Previdencia Social, contribuindo assim automaticamente. O facultativo surge em 
decorrencia de uma manifestagao de sua vontade em criar um vinculo com a previdencia, 
cumprindo assim o principio da universalidade do atendimento. 
Ja os dependentes, como o proprio nome j a diz, sao os que vivem as expensas do segurado, 
podendo ser classificados em presumidos e comprovados. O primeiro nao precisa 
demonstrar a dependencia economica, apenas a relagao juridica entre ambos, como por 
exemplo o conjuge, companheiro e filhos menores de 21 anos ou invalidos. Ja em ralacao 
ao segundo, ha a necessidade de comprovar a dependencia e o vinculo existente, como no 
caso da dependencia da mae em relagao a filho por exemplo. Os vinculos podem ser como 
se segue: filiagao, inscrigao e qualidade de segurado. 

Filiacao e relagao juridica estabelecida entre o segurado e a previdencia, 
gerando obrigagoes mutuas. Para o segurado obrigatorio a filiagao ocorre automaticamente 
em decorrencia da atividade laboral, independente de vontade ou contribuigao 
previdenciaria. A inscrigao trata-se apenas do material pelo qual o segurado e cadastrado 
junto a previdencia, comprovando seus dados pessoais; para o segurado facultativo so 
ocorrera a filiagao, no momento de sua inscrigao e pagamento da primeira contribuigao. 

Em seu livro de Direito Previdenciario Miguel Horvath fala sobre o assunto 
(2004 p. 121): 

A filiagao a previdencia social decorre automaticamente do 
exercicio de atividade remunerada para os segurados obrigatorios e 
da inscrigao formalizada com o pagamento da primeira 
contribuigao para o segurado facultativo. 

Conforme exposto a cima, a filiagao do segurado obrigatorio independe de 
inscrigao, sendo assim, pelo fato ser um segurado obrigatorio mantera a qualidade de 
segurado independente de contribuigao, diversamente do facultativo, que so obtera a 
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manutengao da qualidade de segurado pagando regularmente suas prestacoes 
previdenciarias. 

Em ralacao ao periodo de carencia, o artigo 24 da Lei n° 8.213/91, conceitua 
como sendo o numero minimo de eontribuicoes previdenciarias indispensaveis para que o 
beneficiario faca jus ao beneficio, iniciando-se a contagem deste periodo com a filiagao. E 
medida em eontribuicoes mensais e nao em meses. 

No direito previdenciario, isto significa um numero minimo de cotas 
mensais impostas para o beneficiario fazer jus a determinada prestagao ou beneficio. Em 
outras palavras, e o transcurso do tempo correspondente para poder usufruir determinado 
beneficio. E um dos requisitos materials, alem de outros como qualidade de segurado e o 
evento determinante da prestagao, e prescrito como pressuposto do direito. 

O salario de contribuigao compreende a remuneragao efetivamente recebida 
ou creditada, sendo utilizado posteriormente a apuragao do salario de beneficio, definido 
na Lei 8.212/91 em seu artigo 28. Ja o periodo basico de calculo e o periodo em que sao 
apurados os salarios de contribuigao com base nos quais se calcula o salario de beneficio. 

Destacando Castro e Lazzari (2003 p.418): 
O chamado 'periodo basico de calculo' - interregno em que sao 
apurados os salarios de contribuigao com base nos quais se calcula 
o salario de beneficio -, segundo as normas atuais, passou de 36 
meses para todo o periodo contributivo do segurado, excluindo-se, 
quando da realizagao da media, a quinta parte dos menores salarios 
de contribuigao. 

O salario de beneficio conceituado no artigo 29 da Lei n° 8.213/91 com 
redagao dada pela Lei n° 9.876/99, e o valor basico utilizado para definir a renda mensal do 
beneficio, nao sendo salario, nem beneficio, apenas uma etapa da apuragao do valor da 
renda mensal do beneficio. Este ultimo corresponde ao salario de beneficio multiplicado 
pelo percentual legal a ser aplicado ao beneficio pretendido, como exemplo, ao auxilio-
doenga deve ser aplicado 9 1 % do salario de beneficio. 

As prestagoes sao divididas em beneficios e servigos. O primeiro, para os 
segurados, pode ser convertido em aposentadorias, auxilio-doenga, auxilio-acidente, 
salario-familia e salario maternidade, ja para os dependentes, pode ser convertido em 
pensao por morte e auxilio reclusao. Os servigos para segurados ou dependentes sao 
divididos em servigo social e reabilitagao profissional. 
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Os beneficios sao as prestacoes pecuniarias devidas pela previdencia aos 
segurados, destinadas a dar-lhe subsistencia em eventualidades que o impossibilite de, pelo 
seu proprio esforco, arcar com suas despesas, ou amparar a familia no caso de morte ou 
reclusao do segurado. Sao dez os beneficios: 

• Auxilio-doenea => e destinado a todos os segurados que depois de cumprida, 
quando for o caso, a carencia exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 
sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, a renda mensal 
inicial do beneficio e de 91% do salario de beneficio para o segurado comum e de 
100% para o segurado especial. 

• Auxilio-acidente => destinado a segurados empregados, trabalhadores avulsos e 
segurados especiais, deve ser concedido quando as seqiielas impliquem em reducao 
da capacidade de trabalho do segurado, sendo a renda mensal de 50% do salario de 
beneficio do auxilio-doenga originario. Artigo 86 da Lei n° 8.213/91. 

• Aposentadoria por invalidez => destinada a todos os segurados, concedida quando 
o segurado for insuscetivel de reabilitacao, a renda mensal devida e de 100% do 
salario de beneficio. Artigo 42 da Lei n° 8.213/91. 

• Aposentadoria por idade => a todos os segurados, aos homens que completarem 65 
e mulheres que completarem 60 anos de idade, sendo a renda de 70% do salario de 
beneficio, mais um por cento deste para cada grupo de doze eontribuicoes mensais, 
nao podendo ultrapassar os 100%. Artigo 50 da Lei n° 8.213/91. 

• Aposentadoria por tempo de contribuigao => devida a todos os segurados, aos 
homens com trinta e cinco anos de contribuigao e a mulheres com 30 anos, a renda 
mensal e 100% do salario de beneficio. Artigo 52 da Lei n° 8.213/91. 

• Aposentadoria especial => a segurados que habitualmente trabalhem em condigoes 
especiais, que prejudiquem a saude ou integridade fisica, a renda mensal e de 100% 
do salario de beneficio. Artigo 57 da Lei n° 8.213/91. 

• Salario - maternidade ==> devido a todas as seguradas durante os 120 dias de 
repouso, referentes a licenga-maternidade. A renda varia para cada tipo de 
segurada, para a trabalhadora domestica, corresponde ao seu ultimo salario de 
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contribuigao, ja para a segurada especial o valor sera de um salario minimo. Artigo 
71 da Lei n° 8.213/91. 

• Salario - familia => a segurados empregados e trabalhadores avulsos de baixa 
renda, a renda e calculada por cotas referentes a cada filho. Artigo 65 da Lei n° 
8.213/91. 

• Pensao por morte => devida aos dependentes em decorrencia da morte do segurado, 
a renda sera de 100% se o segurado for aposentado quando ocorrer o falecimento e, 
estando na ativa, de 100% do valor da aposentadoria por invalidez. Artigo 74 da 
Lei n° 8.213/91. 

• Auxilio-reclusao => aos dependentes do segurado de baixa renda quando este 
estiver recolhido a prisao, sendo a renda de 100% do valor correspondente a 
aposentadoria por invalidez. Artigo 80 da Lei n° 8.213/91. 

Outro beneficio existente no direito previdenciario e o amparo ao deficiente 
ou ao idoso, mais conhecido como LOAS. E o beneficio destinado a pessoas nao seguradas 
e que preencham alguns requisitos autorizadores para concessao. 

• Amparo ao deficiente => e destinado a pessoas que nao estao vinculadas a nenhum 
regime da previdencia social, possua renda familiar mensal per capita inferior a % 
do salario minimo e doenga incapacitante para o trabalho. 

• Amparo ao idoso => e destinado a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 
possua renda familiar mensal per capita inferior a lA do salario minimoe que nao 
esteja vinculado a nenhum regime da previdencia social. 

As defmigoes acima brevemente abordadas tem apenas o objetivo de 
introduzir a tematica central do trabalho, objetivando uma melhor compreensao, sem a 
pretensao de exaurir a materia. Para detalhes mais claros sobre cada beneficio, deve ser 
observado o Regime Geral da Previdencia Social (Lei n° 8.213/1991). 
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CAPITULO 3 - JUIZADO ESPECIAL FEDERAL: COMPETENCIA 
PREVIDENCIARIA 

Toda lei possui um fim social, e desenvolvida de modo a atender os 
interesses da coletividade, nao se destinando tao-somente a interesses particulares. A lei 
dos Juizados Especiais Federais chegou com intuito de atender uma grande parte da 
sociedade que depende exclusivamente da previdencia social para sobreviver, e sem diivida 
alguma, passou a dar uma solucao rapida e eficaz as demandas judiciais dos beneficiarios 
da previdencia. 

O juizado popularizou a Justica Federal, terminando com os precatorios e 
reexames necessarios, fazendo com que os segurados e beneficiarios, lesados pelos 
inumeros pianos economicos, tivessem seus interesses satisfeitos. Antes do advento da lei 
em estudo, inumeros eram os casos de pedidos de habilitacao ao processo, pois a espera era 
tao penosa e demorada que alguns autores nao resistiam ao fim da demanda. 

O Juizado Especial Federal e o caminho ideal para o ajuizamento de acoes 
de concessao e revisao de beneficio previdenciario, este ultimo ja requerido e deferido 
previamente. Nas acoes de concessao, o autor busca a obtencao de um beneficio que ja 
tenha sido requerido administrativamente perante a autarquia previdenciaria, e indeferido. 
Ja as de revisao, devido a inumeras alteracoes na legislacao previdenciaria, o governo 
acabou cometendo erros nos calculos da renda mensal inicial ou nos reajustamentos do 
beneficio, sendo possivel recalcular a renda mensal inicial, o valor da prestagao 
previdenciaria e reaver os valores em atraso. 

3.1 Acoes de concessao 

As aeSes de concessao visam buscar um direito na qual o segurado possui e 
que foi injustamente negado pelos orgaos publicos. 
3.1.1 Aposentadoria por tempo de contribuigao 

Gira em torno da comprovagao de efetivo trabalho exercido pelo segurado e 
nao considerado pelo INSS. Podera ser atraves do exercicio de atividade rural onde o INSS 
alega que o segurado nao comprovou o efetivo trabalho de roca. 

Devida ao segurado que completar trinta e cinco anos de contribuigao, se 
homem, e trinta anos de contribuigao, se do sexo feminino. 
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Considera-se tempo de contribuigao o tempo, contado de data a data, desde 
o initio ate a data do requerimento ou o desligamento da atividade abrangida pela 
previdencia social, descontados os periodos legalmente estabelecidos como de suspensao 
de contrato de trabalho, de interrupgao de exercicio e de desligamento da atividade. 

Destacando Castro e Lazzari (2003 p.510): 

Com a reforma da previdencia, efetivada pela emenda 
constitucional n° 20/98, o tempo de servico deixou de ser 
considerado para a concessao da aposentadoria, passando a valer o 
tempo de contribuigao efetiva para o regime previdenciario, e, nao 
sera mais concedida aposentadoria proportional para quem entrar 
no mercado de trabalho depois da publicagao da Emenda. 

Conforme jurisprudencia do Juizado Especial Federal: 
PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUICAO. RECONHECIMENTO DO PERIODO 
RURAL. SUMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZACAO 
NACIONAL. D E S N E C E S S A R I O QUE A PROVA MATERIAL 
RELATIVA AO LABOR RURAL DELIMITE O INICIO E FIM 
DO PERIODO POSTULADO. 
I - A prova material relativa ao labor rural nao tem 
necessariamente que delimitar initio e o fim do periodo rural 
postulado, pois tal exigencia vai de encontro ao disposto na sumula 
14 desta Turma Nacional. II - Incidente conhecido e provido para 
que retome a Turma de origem para reapreciagao da prova. (JEF -
TUM - 200370010022100, R S - Juiz Federal Joel Han Paciomik 
DJU 25/01/2005). 

3.1.2 Aposentadoria por idade 
O homem com 65 anos de idade e a mulher com 60 anos, desde que 

atendida a carencia minima para este tipo de beneficio, podera pleitear este beneficio. 
Todavia, a maior parte das discussoes judiciais referentes a materia esta na 

tabela de carencia progressiva do art. 142 da Lei 8.213/91, que estabelece para aqueles que 
ingressaram no regime geral de previdencia anterior a julho de 1991, poderao se utillzar 
desta tabela que, de ano em ano, aumenta 06 meses no prazo para carencia. Geralmente, 
neste tipo de agao o litigio reside na comprovagao pelo INSS de 180 meses de 
contribuigao, na forma do artigo 25 da Lei n° 8.213/91, ao passo que o segurado alega que 
devera ser obedecida a tabela progressiva do artigo acima mencionado. 

Sendo assim, a aposentadoria por idade, criada pela Lei Organica da 
Previdencia Social - Lei n° 3.807/60 - e hoje mantida pela Lei n° 8.213/91, e devida ao 
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segurado que, eumprida a carencia exigida, completar 65 anos de idade, se homem, ou 60 
anos de idade, se mulher. 

Conforme entendimento jurisprudential: 
PREVIDENCIARIO. TRABALHADOR URBANO. 
POSENTADORIA POR IDADE. PERDA DA QUALIDADE DE 
SEGURADO. ART. 102 DA LEIN° 8.213/91. 
1. A perda da qualidade de segurado nao impede a concessao de 
aposentadoria por idade, desde que atendidos os requisitos da idade 
minima e do recolhimento das contribuigoes previdenciarias 
devidas. 
2. Precedentes. 
3. Recurso especial conhecido e provide (RESP 328756/PR, 
SEXTA TURMA, unanime, rel. Min. Paulo Galotti, DJ 
09/12/2002, p. 398). 
PREVIDENCIARIO. MOTORISTA. APOSENTADORIA POR 
IDADE. INTERRUPCAO DE CONTRIBUigOES. PERDA DA 
QUALIDADE DE SEGURADO. INEXISTENCIA. 
1. O segurado que deixa de contribuir por periodo superior a 12 
meses para a Previdencia Social perde a sua condieao de segurado. 
No entanto, para efeito de concessao de aposentadoria por idade, 
desde que preenchidos todos os requisitos legais, faz jus ao 
beneficio por forga do artigo 102 da Lei n° 8.213/91. 
2. Precedentes. 
3. Recurso conhecido. (REsp. n° 218.995/SP, Relator o Ministro 
HAMILTON CARVALHIDO, DJU de 29/05/00). 

3.1.3 Aposentadoria por invalidez 

Uma vez eumprida, quando for o caso, a carencia exigida de 12 meses, sera 
devida ao segurado que estando ou nao em gozo de auxilio-doenga, for considerado 
incapaz ou insuscetivel de reabilitagao para o exercicio de atividade que lhe garanta a 
subsistencia, e ser-lhe-a pago enquanto permanecer nesta condieao. 

Para embasar sua decisao o juiz se vale da prova pericial que devera ser 
produzida pelo perito do juizo, facultando-se as partes a indicacao de assistente tecnico 
para o ato. 

Entendimento jurisprudential sobre o assunto: 
PREVIDENCIARIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
TERMO INICIAL DO BENEFICIO. LAUDO PERICIAL EM 
JUIZO. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. I -
Entendimento pacificado no ambito das 5a e 6a Turmas do STJ no 
sentido de que o termo inicial do beneficio de aposentadoria por 
invalidez, substitutive de auxilio-doenga suspenso 
administrativamente, e a data de apresentagao do laudo pericial em 
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juizo, II - Incidente conhecido e provide (JEF - TUM -
200251540012768, PR - Juiza Federal Monica Sifuentes - DJU 
25/02/2005). 

Portanto, a concessao do beneficio dependera de verificacao de seus 
requisitos por exame medico-pericial a cargo da previdencia social, podendo o segurado 
fazer-se acompanhar por medico de sua confianca. Mesmo no periodo de fruigao, o 
aposentado estara obrigado, a qualquer tempo, a se submeter a exame medico bienal, 
processo de reabilitagao e tratamento, exceto intervengao cinirgica e transfusao de sangue. 

3.1.4 Pensao 

A pensao por morte e o beneficio pago aos dependentes do segurado, 
homem ou mulher, que falecer aposentado ou nao, conforme previsao expressa do art. 201, 
V, da Constituicao Federal, regulamentada pelo art. 74 da Lei do RGPS. Trata-se de 
prestacao de pagamento continuado, substituidora da remuneracao do segurado falecido. 
Em face disso, considera-se direito irrenunciavel dos beneficiarios que fazem jus a ela. 

Neste tipo de acao, pretende-se, em alguns casos comprovar a uniao estavel 
para com o "de cujus". Dizem respeito as pessoas que nao foram casadas, mas viviam em 
uniao estavel, dependendo mutuamente uma das outras. 

Ainda, podera pleitear o beneficio o pai ou mae que dependia 
economicamente do filho falecido. Vale ressaltar que a mera ajuda economica nao servira 
para o deferimento do beneficio. 

Ou ainda, os filhos menores ate 21 anos de idade e os invalidos que se 
tornaram dependentes dos pais antes do falecimento. 

Sobre o assunto, assim se manifestou a jurisprudencia: 
PREVIDENCIARIO. PENSAO POR MORTE DO PAI AO 
FILHO INVALIDO. DEPENDENCIA ECONOMICA 
PRESUMIDA. PROVA DA INCAPACIDADE DO FILHO PARA 
O TRABALHO. ART-16 INC-1 LEI-8213/91. BENEFICIO 
DEVIDO. Comprovada, mediante prova pericial, a incapacidade 
do filho do ex-segurado para exercer atividade laborativa, deve-lhe 
ser concedido o beneficio de pensao por morte. (AC 96.04.31645-
1, TRF 4° Regiao, Rel. Maria Lucia Luz Leiria). 
PREVIDENCIARIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA 
ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. 
POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PENSAO 
POR MORTE. FILHO INVALIDO. CONCESSAO. O artigo 273 
do CPC, que universalizou o instituto da tutela antecipada, em 
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nenhum momento veda provimento antecipatorio quando pleiteado 
contra as entidades de direito publico. O artigo 16, inciso I, da Lei 
n° 8.213/91, em sua redacao original, considerava dependente, 
entre outros, o filho, de qualquer condigao, menor de 21 (vinte e 
um) anos ou invalido. Se a invalidez e anterior a data do obito, o 
filho invalido faz jus ao beneficio de pensao por morte. (AG. 
80361, Proc. 2001.04.01.028133-6, TRF 4° Regiao, Rel. Paulo 
Afonso Brum Vaz). 

3.2 Acoes de revisao de beneficios 

3.2.1 Aplicacao do Indice de Reajuste do Salario Miriimo (IRSM) 

Os beneficios deferidos a partir de marco de 1994 a fevereiro de 1997, em 
regra, possuiam no periodo basico de calculo salario - de - contribuigao relativo ao mes de 
fevereiro de 1994, o qual deveria ser corrigido com base na variacao do indexador IRSM, 
que atingiu 39,67%. 

O grande numero de agoes judiciais em torno da materia forgou o governo 
federal a editar a Medida Provisoria n° 201 de 23 de julho de 2004, que posteriormente 
transformou-se na Lei n° 10.999 de 15 de dezembro de 2004, propondo acordo ao 
segurados/beneficiarios do INSS. 

Destacando a jurisprudencia: 
PREVIDENCIARIO - ATUALIZACAO MONETARIA DE 
SALARIOS-DE-CONTRIBUigAO - BENEFICIO CONCEDIDO 
A PARTIR DE MARCO DE 1994 - VARIACAO INTEGRAL 
DO IRSM 
(39,67%) - PRESCRICAO - SUMULA 85 DO STJ. 
I - Nas ag5es em que se pretende a revisao de renda mensal inicial 
de beneficio previdenciario concedido sob a egide da redagao 
original do art. 103 da Lei 8.213/91, prescrevem apenas as parcelas 
vencidas no qiiinquenio anterior a data do ajuizamento. II - Na 
atualizagao monetaria dos salarios-de-contribuigao de beneficio 
concedido apos margo de 1994, deve-se computar os indices, mes a 
mes, com inclusao do IRSM de fevereiro/94 (39,67%). Ill -
Jurisprudencia pacifica no ambito do Superior Tribunal de Justiga. 
IV - Incidente conhecido e provide (JEF - TUM -
200251510219518, RJ - Juiz Federal Mauro Luis Rocha Lopes -
DJU 17/09/2004). 

PREVIDENCIARIO. SALARIO DE CONTRIBUICAO. 
REAJUSTE EM 39,67%. IRSM DE FEVEREIRO/94. 
O valor do salario de contribuigao deve ser reajustado em 39,67%, 
relativo ao IRSM de FEVEREIRO/94.2. Jurisprudencia pacifica do 
e. STJ. 3. Recurso improvido. (JEF - l a Turma Recursal - GO -
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200335007017245 - Juiz Federal Lindoval Marques de Brito -
DJGO 07/05/2003). 

3.2.2 Aplicacao da OTN/ORTN 

Para os aposentados por tempo de servigo ou por idade, no periodo 
compreendido de junho de 1977 a 04 de outubro de 1988. 

No calculo dos 24 salarios-de-contribuicao integrantes do periodo basico de 
calculo, anteriores aos 12 ultimos, dos beneficios citados acima, estes deveriam ser 
atualizados pela variacao nominal da ORTN/OTN, e nao os indices utilizados pelo PNSS, 
uma vez que seria aplicavel a Lei 6.423, de 17 de junho de 1977, que teria revogado o § 1° 
do art. 3° da Lei 5.890, de 08-7-1973. 

Trata-se de pedido de corregao, pelos indices de variacao da ORTN/OTN, 
dos 24 salarios de contribuigao mais distantes dentre os 36 considerados para fins de 
calculo do salario de beneficio. Norma aplicavel aos beneficios concedidos antes do 
advento da Constituicao Federal de 1988. 

A consolidagao das Leis da Previdencia Social de 1976 (Decreto n° 77.077), 
admitindo a necessidade de corregao dos 24 salarios de contribuigao mais distantes, como 
forma de preservar o quanto possivel o valor da renda mensal inicial dos beneficios 
previdenciarios, em face das perdas decorrentes das taxas inflacionarias, ja determinara 
que esta se fizesse em indices estabelecidos pelo entao Ministerio da Previdencia e 
Assistencia Social. 

O tema foi sumulado pelo Tribunal Regional Federal da 4° Regiao, editando 
a Sumula 02, que elucida que para o calculo da aposentadoria por idade ou por tempo de 
servigo, no regime precedente a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, corrigem-se os 
salarios-de-eontribuigao, anteriores aos doze ultimos meses, pela variagao nominal da 
ORTN/OTN. 

3.2.3 Aplicagao dos 100% devido ao beneficio de pensao por morte 

Os beneficiarios que possuem beneficio pensao por morte com data de 
inlcio anterior a abril de 1995, dependendo do caso, podem demandar em juizo a fim de 
que o beneficio seja recalculado e eleva-lo ao valor equivalente a 100% do beneficio 
origmario (beneficio do de cujus). Este tema ainda nao esta pacificado pelo Supremo 
Tribunal Federal. 
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No entendimento de Spengler e Simao5: 
A pensao por morte ao longo das decadas sofreu varias alteracoes 
em seus percentuais. De acordo com a Lei 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, em seu art. 37, a pensao era calculada pelo percentual 
basico de 50%, mais 10% por dependente, num total de 100%. 

Posteriormente, fora modificada pela Consolidagao das Leis da Previdencia 
Social - CLPS, aprovada pelo Decreto n° 89.312, de 23 de Janeiro de 1984, que manteve, 
em seu art. 48, determinacao identica a contida no art. 37 da Lei 3.807, de 26 de agosto de 
1960, ou seja, 50% mais 10% por dependente, sendo maximo de 100%. 

Alteracao substantial foi introduzida pela Lei 8.213/91, que instituiu os 
Pianos de Beneficios da Previdencia Social apos a Constituigao Federal de 1988, que em 
seu art. 75 previa o percentual basico de 80%, mais 10% por dependente, sempre no limite 
de 100%. 

Mas, diante de varias alteracoes legislativas, o referido art. 75 da Lei 
8.213/91 foi alterado pela Lei n° 9.032, de 28 de abril de 1995, que assegurou o direito a 
pensao integral, ou seja, um coeficiente de 100%, sendo atualmente mantido na atual 
redacao trazidapela Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997. 

A materia, que atualmente esta em evidencia no mundo juridico, mais 
precisamente para aqueles que labutam no ramo do direito previdenciario, aos poucos esta 
se tornando pacifica perante os Tribunals, como podemos destacar o recente entendimento 
do Tribunal Regional Federal da 4° Regiao (TRF 4°, 6° Turma, maioria, Ap. Civ. 
2001.04.01.065725-7/PR, Relator Des. Federal Nefi Cordeiro, decisao de 03-12-2002), 
que, reconheceu o direito de uma pensionista em ter aumentado sua pensao majorada de 
acordo com o art. 75 da Lei 8.213/91, assim ementado: 

PREVIDENCIARIO. PENSAO POR MORTE. PERCENTUAIS DE 
CALCULO. APLICACAO IMEDIATA DAS NOVAS LEIS MAIS 
BENIGNAS. 
I. Tratando-se de beneficio de prestagao continuada, com nitido 
carater alimentar e considerando o carater social imanente a lide, 
sao imediato e genericamente aplicdveis os mais beneficos 
percentuais de pensao das leis posteriores ao obito, a contar da 
vigencia desses novos regramentos e independente de pedido do 
beneficiario - pois providencia imponivel a Administracao 
Previdenciaria. 

5 SIMAO, Luciano Dib, SPENGLER, Luiz Alberto, Reajustamento de Pens5es - tncid&tcia imediata da 
Nova Lei, p. 7-8. 
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2, Precedentes do Superior Tribunal de Justiga, entre outros: 
ERESP 311302 (3aSegao) e ERESP 345678 (6a Turma). 

Assim, resta claro e pode-se concluir de forma inequivoca que todas as 
pessoas que possuem o beneficio de pensao por morte anterior a abril 1995, e que 
dependendo do caso, existam ou nao dependentes, podem rever seu beneficio de forma a 
majorar o percentual deferido em suas pensoes. 

Os exemplos de demandas judiciais demonstrados acima sao muito comuns 
no Juizado Especial Federal, podem vir a ser pleiteadas quando indeferidas 
administrativamente sem a devida fundamentacao legal, ou ter a renda mensal inicial 
recalculada e reaver os valores em atraso no caso de revisao de beneficio. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

A presente monografia teve como objeto de estudo a Competencia 
Previdenciaria no Juizado Especial Federal, referente ao indeferimento de concessao do 
beneficio, como sua revisao, demonstrando o avango que este procedimento representa 
para os beneficiarios da Previdencia Social. 

Procurando-se demonstrar de uma forma concreta a evolugao historica dos 
Juizados Especiais, desde o surgimento do Juizado de Pequenas Causas com Lei n° 
7.244/84, o posterior advento do Juizado no ambito da justica estadual com a Lei n° 
9.099/95, e por fim adentrando ao Juizado Especial Federal com a Lei n° 10.259/01, 
delimitando seus aspectos gerais e competencia; como o estudo do instituto da Previdencia 
Social, seu nascimento e consolidaeao como um direito subjetivo da sociedade. 
Posteriormente, com o objetivo de introduzir ao tema, foram expostos apontamentos sobre 
as prestacoes da previdencia social. No terceiro capitulo, tema central do trabalho, foram 
dados exemplos de demandas, acoes previdenciarias comuns no Juizado Especial Federal. 

Apos analise da evolugao historica e do conseqiiente desdobramento legal 
que declinou a competencia previdenciaria junto ao Juizado Especial Federal, 
diagnosticou-se uma eficacia significativa na busca da tutela jurisdicional pelos 
beneficiarios, ficando evidenciado que o Juizado Especial Federal representa uma resposta 
aos anseios da sociedade frente a morosidade imposta pelo procedimento ordinario, na 
aplicagao de determinados direitos adquiridos e nao reconhecidos administrativamente pela 
Previdencia Social. 

Das hipoteses suscitadas na introdugao da presente monografia, conclui-se 
que foram perfeitamente elididas, posto que o beneficiario que demonstrar a adequagao de 
suas pretensoes a competencia do Juizado Especial Federal, como a violagao de seus 
direitos previdenciarios, podera ter recalculado a renda mensal inicial do seu beneficio, ou 
requerer a tutela judicial objetivando que seja concedido judicialmente o beneficio 
pleiteado, quando negado administrativamente pela autarquia previdenciaria. 

Nos casos citados os beneficiarios terao assegurado os direitos de reaver da 
autarquia somente os ultimos cinco anos, em face de a prescrigao quinqtienal estar 
solidificada em nosso ordenamento juridico. 
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