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R E S U M O 

A tutela antecipada, apesar de sua insercao no Codigo de Processo Civil com o 
advento da reforms de 1994, nao se apresenta como urn novo institute, pols ja se 
apresentava em alguns procedimentos especiais, a exemplo das liminares em 
mandado de seguranca. E bem verdade que a tutela antecipada surgiu como uma 
forma de promover uma maior eficacia na entrega da prestacio jurisdicionai, 
tendo em vista que o rigor do formaiismo processual, especialmente no 
procedimento comum ordinario, estava dificuitando o exerctcio da func io 
jurisdicionai do Estado. Ssndo urn institute que se pauta numa cognicac inicial, ou 
seja, nao exauriente, a tutela antecipada se consolida atraves da verificacio de 
pressupostos prevlstos no art. 273 do Codigo de Processo Civil: prova Inequfvoca 
e verossimilhanca da alegacao. Diante disso, serena discussio tern envolvido a 
analise da possibilidade ou nao de aplicacao da tutela antecipada nos Juizados 
Especiais Civeis, frente aos prinefpios informadores previstos na Lei n° 9.099/95. 
Os Juizados surgiram como uma forma de promover urns facilitacao ao acesso a 
justica. Entretanto, diante da demanda apresentada, a celeridade vestida no 
procedimento des Juizados for sendo sufocada, de forma que atuaimente reclama 
pela adocao de medidas passtveis de restaurar tai celeridade. Neste aspecto, 
inegavelmente, surge a tutela antecipada como meio habll de promover uma 
dinamizacao aos Juizados, sem que surjam incompatibilidades entre a seguranca 
jurfdica e a quebra do formaiismo processual. Afinal, o acesso a justica esta 
intimamente ligado a eficiencia da prestac§o da tutela jurisdicionai, e, diante 
disso, a tutela antecipada nao pode ser vista como urn institute adverse ao 
procedimento dos Juizados. O julgador, enquanto aplicador do direito ao caso 
concrete, nao pode se distanciar da realidade, imaginando uma barreira para 
impedir a entrega do bem da vida almejado pela parte. 

Palavras-chave: Tutela antecipada. Prestecao jurisdicionai. Pressupostos. 
Juizados. Acesso a Justiga. Bem da vida. 



ABSTRACT 

It tutors it premature, in spite of its insert in the Code of Civil Process with the 
coming of the reform of 1994, doesn't come as a new institute, because he/she 
already came in some special procedures, to example of the preliminary ones in 
injunction. It is well truth that tutors it premature It appeared as a form of promoting 
a larger effectiveness in the delivery of the installment jurisdicionai, tends in view 
that the rigidity of the processual formalism, especially In the ordinary common 
procedure, it was hindering the exercise of the function jurisdicionai of the State. 
Being an institute that if list in an Initial cognition, that is to say, non exauriente, 
tutors it premature he/she/it consolidates through the verification of 
presuppositions foreseen in the art. 273 of the Code of Civil Process: it proves 
unequivocal and verisimilitude of the allegation. Before that, it calms discussion it 
has been involving the analysis of the possibility or not of application of the it tutors 
advanced in Civil Special Juizados, front to the beginnings informants foreseen in 
the Law no. 9.099/95. Juizados appeared as a form of promoting a facilitation to 
the access to the justice. However, before the presented demand, the velocity 
dressed in the procedure of Juizados went being suffocated, so that now he/she 
complains for the adoption of measures passiveis of recuperating such velocity. In 
this aspect, inegavelmente, appears her It tutors advanced as a little skilled of 
promoting a dinamizacio to Juizados, without incompatibilities appear between 
the juridical safety and the break of the processual formalism. After all, the access 
to the justice this intimately linked to the efficiency of the installment of the it tutors 
jurisdicionai, and, before that, it tutors it premature it cannot be seen as an 
adverse institute to the procedure of Juizados. The judge, while aplicador of the 
right to the concrete case, cannot go away of the reality, imagining a barrier to 
impede the delivery of the good of the life longed for by the part. 

Words key: It tutors premature. Installment jurisdicionai. Presuppositions. 
Juizados. Access to the Justice. Well of the life. 



S U M A R I O 

INTRODUQAO 08 

CAPlTULO 1 APRESENTACAO DO INSTITUTO DA TUTELA ANTECIPADA.... 11 

1.1 Abordagem preambular 11 

1.2 Pressupostos e oportunidade de concessao 16 

1.3 Tutela cautelar e tutela antecipada 24 

CAPlTULO 2 A TUTELA ANTECIPADA E A REALIZACAO DA JUSTICA 28 

2.1 O acesso a justica e a tutela antecipada 28 

2.2 A tutela antecipada e a resoiucao dos iitigios 31 

CAPlTULO 3 OS JUIZADOS ESPECIAIS CfVES E O FIRMAMENTO DE UMA 

PRESTACAO JURISDICIONAL MAIS EFICAZ 35 

3.1 O desafio de assegurar numa tecnica, seguranca e rapidez na prestacao 

jurisdicionai 35 

3.2 A aplicacdo do instituto da tutela antecipada nos Juizados Especiais 39 

3.3 A nao previsSo do agravo na Lei n° 9.099/95 e a tutela antecipada 44 

3.4 Provisoriedade e reversibidade da antecipacao de tutela 50 

CONCLUSAO 57 

REFERENCES BIBLIOGRAFICAS 59 

ANEXOS 61 



INTRODUQAO 

A possibilidade da concessao da antecipacao de tutela nos 

Juizados Especiais 6 tema que vem sendo tratado com certa frequencia pelos 

doutrinadores e tribunals, contudo, ate o presente momento, existem 

posicionamentos em ambos os sentidos, admitindo-a ou nao, o que justifies a 

importancia do seu estudo neste trabalho, 

Em dezembro de 1994, o institute de tutela antecipada foi 

introduzido na sistematica processual civil pela Lei 8.952, com o novo artigo 273 

do CPC, que passou a ter seu caput com a seguinte redacao: "O Juiz podera, a 

requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido initial". 

Diferente da tutela cauteiar que visa resguardar o direito afirmado 

pelo autor no processo principal, a antecipacao de tutela visa entregar ao autor, 

total ou parcialmente, a propria pretensio deduzida em juizo ou seus efeitos. 

Apesar do surgimento dos Juizados Especiais ter apresentado 

uma nova perspectiva quanto a busca por uma prestacao jurisdicionai mais 

celere, percebe-se, hodiernamente, que tai fator ja nao se apresenta de forma tao 

evidente. Neste aspecto, surge a necessidade da analise da possibilidade de 

aplicacao da tutela antecipada como forma de revitalizar os Juizados, frente ao 

seu esgotamento. 

Considerando-se que a Lei rf 9.099/95 estabelece uma especie 

de subsistema processual, expressive seguimento da doutrina e jurisprudencia 

entende que disto decorreria a apiicacio supietiva de normas do Codigo de 
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Processo Civil ao rito criado pela Lei dos Juizados Especiais, devendo, por isso, o 

juiz, na solucao e conducao do processo, adotar, sempre que necessario e 

possivel, os principios e normas previstos naquele Diploma Legal. 

Existem correntes jurisprudenciais que tracam posicionamentos 

acerca da admissibilidade ou nao do instituto da tutela antecipada apresentar 

compatibilidade com o rito celere e os principios informadores dos Juizados 

Especiais. 

Desta forma, o objetivo da pesquisa monografica e dar uma maior 

visao acerca do instituto da tutela antecipada e como forma de dar celeridade aos 

processos que tramitam nos Juizados Especiais em todo o territ6rio brasileiro, 

dando efetividade a Justica. 

Pretende-se, no presente texto, fazer uma breve analise dos 

principals aspectos que tern sido levantados a favor ou contra a possibilidade de 

eoncessio de tutela antecipada nos processos perante os juizados especiais, 

para, seguidamente, fornecer uma posicao segura quanto a materia, buscando 

para fyndamentacio de nossa opiniao os principios informadores do processo 

daqueles drg los especiais, propondo uma solucao a ser dada a questao. 

A metodologia aplicada na pesquisa cientifica apoia-se no estudo 

teorico da doutrina abalizada, consulta a jurisprudencia, artigos e revistas 

especializados, bem como, cuidadosa analise da legislacao vigente no 

ordenamento juridico brasileiro, visando a compreensao do instituto da tutela 

antecipada e sai aplicabilidade em concreto no ambito dos juizados especiais 

civeis, evidenciando ao final, sua importancia como instrumento de acesso a 

justica, ideal ultimo do Direito. 
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ArJemais, a pesquisa busca exaltar tambem uma v is io critica para 

com o modeio atuai de prestacao da tuteia jurisdicionai compreendido por muitos 

juristas, e que carece de apiicabilidade, frente ao apego a fbrmas e medidas 

ordinarias ultrapassadas de conducao do processo na busca do seu fim, ou seja, 

o bem da vida almejado. 
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CAPlTULO 1 A P R E S E N T A Q A O DO INSTITUTO DA TUTELA 
ANTECIPADA 

1.1 Abordagem preambular 

A jurisdicao realizada pelo Estado, seja pela cognigSo (definindo a 

vontade concreta da lei diante do conflito de interesses), seja pela execugSo 

(tornando real a vontade da lei), so e atingida mediante sequencia de varios atos 

essenciais, que propiciam ao julgador a formacao do convencimento acerca da 

melhor solucao da lide. 

Entre o init io da demanda e a satisfatividade do direito de acao, 

seja pelo reconhecimento ou nao do direito material subjetivo do postulante, 

medeia urn expressivo lapso temporal. 

Na verdade, essa demora na prestacao jurisdicionai, em muitos 

momentos, ocasiona disturbios irremediaveis as substantias envoividas no litfgio 

(coisas e pessoas), que toma inutil a solucao final do processo. 

Assim, a atividade jurisdicionai precisa estar aparelhada de 

mecanismos aptos a, inicialmente, contornar os efeitos deteriorantes do tempo 

sobre o processo. 

Baseando-se nessa ideia, surgiu a tutela cauteiar, buscando 

outorgar situacio provis6ria de seguranca para os interesses dos litigantes. 

Obviamente, apresenta-se como "manto" garantidor do eficaz desenvoivimento 

das atividades de cognicao e execuc§o. 
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Apesar das medidas cautelares visarem afastar as situacoes de 

perigo produzidas pela morosidade processual, diante das significativas 

mudancas da sociedade moderna, e sendo o Direito cambiante no tempo e no 

espaco, buscou-se munir a estrutura jurtdico-processua! de uma tutela 

diferenciada, capaz de atribuir maior carga efetiva a propria cognicao meritbria. 

Neste contexto, a evolucio do Processo Civil consagrou o instituto 

da tutela antecipada, dando mais expressividade ao processo de conhecimento, 

antecipando, total ou parcialmente, os efeitos da sentenca de merito. 

Com destaque, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery 

(1999, p 748), bem conceituam o novo instituto: 

"Tutela antecspatoria dos efeitos da sentenca de merito e 
providSncia que tern natureza juridica mandamental, que se 
efetiva mediante execugSo "lato sensu", com objetivo de entregar 
ao autor, total ou parcialmente, a propria pretensao deduzida em 
juizo ou os seus efeitos. E tutela satisfativa no piano dos fatos, ja 
qua realiza o direito, dando ao requerente o bem da vida por ele 
pretendido com acao de conhecimento". 

O instituto da tutela antecipada foi introduzido em nosso Codigo 

de Processo Civil atraves da reforma implantada pela Lei n° 8.952, de 13/12/94, 

com o objetivo de aparelhar o processo com uma ferramenta que realmente 

desempenha uma parceia de efetividade na prestacao jurisdicionai. 

Entretanto, preteritamente, j i se apresertava uma relevante 

manifestacao de ideologias juridicas universais, no que tange ao temor do 

processo transformar-se, no campo aplicacional, em instrumento inutil na defesa 

dos direitos subjetivos. 
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Diante das mudancas no cenario juridico intemacional, 

espedaimente na Europa (Italia, Franca, Alemanha etc.), no que pertine a 

evolugao da tutela provisoria, foi promovida, no Brasil, a reforma no Codigo de 

Processo Civil, com a introducao de novo texto ao art. 273. Essa reforma teve 

como urn dos seus principais e mais ardorosos defensores o jurista Kazuo 

Watanabe. 

E bem verdade que as reformas nas ieis processuais buscam, 

quase sempre, a facilitacao do acesso a justica. No expressar do Desembargador 

aposentado Humberto Theodora Junior (2003, p. 560), "e irrecusavei que, por 

meio das reformas legislativas, se abre o caminho para o aperfeicoamento do 

Poder Judiciario". 

Em virtude dos principios formais, solidos e arraigados, o 

processo, diante da aspiracao pela satisfacao do direito subjetivo do postulante, 

demonstrava-se uma Jornada macante e injustificavel para a pretensao em littgio. 

Com isso, a busca por uma pretensao jurisdicionai presente, em muitas vezes, foi 

sufocada pela adocao, pelos litigantes, de medidas iiegitimas e ilicitas, 

expurgadas em tempos remotos, aproximando-se da autotutela. 

O modelo de urn processo tradicional, visto como urn simples 

meio de realizar a justica, em face de uma sociedade atuante e de vida acelerada, 

apresenta-se totafmente invi&vel, sendo baiizador do descn§dito popular, pela 

not6ria inaptidio dos servicos judiciais. 

A necessidade de alcancar algum tipo de acelerac5o na tutela 

jurisdicionai, nao proporcionada pela tutela cautelar, bem como de encontrar 

alguma forma de antecipar efeitos da decisao de merito esperada para a causa, 
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fez o legislator brasileiro inserir no nosso Codigo de Ritos CIveis a dinamica da 

Lei n° 8.952/94, sobressaitando a efetividade da prestadSo jurisdicionai. 

Logo, segundo Humberto Theodoro Junior (2003, p. 557): 

"Passou-se a defender aigo mais efetivo que a medida cautelar. 
para antecipar, na medida do necessario, a efetiva tutela 
jurisdicionai. providencias de merito, sem as quais a tardia 
solucao do processo acabaria por conflgurar indesejavel quadro 
da 'denegacSo de justica', sem embargo da vitoria serodiamerrte 
alcancada no pretorio", 

Deve-se ressaltar que o instituto da tutela antecipada, na sua 

essentia, nao se apresenta como algo recente, tendo em vista que a busca por 

instrumentos que possibilitem a dinamizacao da prestacao jurisdicionai remonta a 

idos tempos. Entretanto, na legislacio brasileira, antes da reforma do Codigo de 

Processo Civil em 1994, se apresentava, em institutes especiais, o carater da 

possibilidade de antecipar os efeitos do merito discutido na demanda cognitiva. 

Como exemplo desses institutes, a doutrina avafiadora do tema cita as iiminares, 

sendo as primeiras formas de propiciar antecipacao de tutela, numa natureza 

individualizada. 

A Lei n° 8.952/94 construiu uma sistematica ampla e estruturada 

da antecipacao provisoria da tutela satisfativa, nao alcancada pelas cautelares 

mas que, anteriormente, limitava-se a situacSes especificas. Assim, o processo 

de conhecimento reeebeu do legislador patrio a implantacao do instituto da tutela 

antecipada, agora passive! de aplicacao nas demandas cognitivas comuns. 



IS 

Em seguimento, o art. 273 do nosso Codigo de Processo Civil 

sofreu alteracdes implantadas pela Lei n° 10.444/2002, apresentando, 

hodiernamente, a seguinte configuracao: 

Art. 273. O Juiz podera, a requerimento da parte, antecipar, total ou 
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inida!, desde 
que, existindo prova inequivoca, se convenca da verossimilhanca da 
alegac§o e: 
I - haja fundado receio de dano irreparivel ou de dificil reparacao; ou 
If - fique caracterizado o abuse de direito de defesa ou o manifesto 
proposito protelatdrio do reu. 
§ 1°, Na declsio que antecipar a tutela, o juiz indieara, de modo efar© e 
precise, as razoes do seu convencimerrto. 
§ 2°. Nio se conceded a antecipacao da tutela quando houver perigo 
de irreversibilidade do provimerrto antecipado. 
§ 3° A efetivacao da tutela antecipada observara, no que couber e 
conform© sua natureza, as normas previstas nos arts. 588,461, §§ 4° e 
5°, e 461-A. {Redacao dada ao paragrafo pela Lei n° 10.444, de 
07.05.2002, DOU 08.05.2002, em vigor 3 (tres) meses ap6s a data de 
publicacao) 
§ 4°. A tutela antecipada podera ser revogada ou modificada a quaJquer 
tempo, em dea'sao fundamentada. 
§ 5°. Concedida ou nao a antecipacao da tutela, prosseguira o processo 
ate final julgamento. (Redacao dada ao artigo pela Lei n° 8.952, de 
13.12.1994) 
§ 6° A tutela antecipada tambem podera ser concedida quando um ou 
mais dos pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se 
incontroverso. (Paragrafo acrescentado pela Lei n° 10.444, de 
07.05.2002, DOU 08.05.2002, em vigor 3 (tres) meses apos a data de 
publicacao) 
§ 7° Se o autor, a titulo de antecipacao de tutela, requerer providencia 
de natureza cautelar, podera o juiz, quando presentes os respectivos 
pressupostos, deferir a medida cautelar em carater incidental do 
processo ajuizado. (NR) (Paragrafo acrescentado pela Lei n° 10.444, de 
07.05.2002, DOU 08.05.2002, em vigor 3 (tres) meses apos a data de 
publicagao). 

A tutela antecipada constitui-se verdadeira arma contra os 

dissabores acarretados pelo decurso temporal do feito processual, sendo habil 

nao apenas para evitar um dano irreversivel ou de dificil reparacao (art. 273, i do 

CPC), mas tambem para que o tempo do processo seja distribuido entre os 

litigantes na proporcao da evtdincia do direito do autor e da fragiiidade da defesa 

do reu (art. 273, II do CPC). 
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1,2 Pressupostos e oportunidade de concessao 

Atraves do novo expediente, inserido no processo cognitivo pela 

tutela antecipada, o magistrado anteve, total ou parcialmente, os efeitos do 

julgamento do merito, concedendo a parte postulante um provimento que, via de 

regra, seria conferido e prolatado, somente, na sentenca definitiva. Nesse ambito, 

a providencia antecipatoria tanto pode ser de cunho positivo (ex.: dar, fazer), 

como negativo (ex.: n i o fazer). Assim, conforme ressalta Humberto Theodora 

Junior (2003, p 562): 

"Qualquer sentenca, mesmo as declarat6rias e constitutivas, 
contem um preceito basico, que se dirige ao vencido e que se 
traduz na necessidade de nao adotar um comportamento que seja 
contrario ao direito subjetivo reconhecido e declarado, ou 
constituido em favor do vencedor*. 

De forma generica, para a concessio da tutela antecipada, o 

caput do art. 273 do nosso CPC estabeiece a necessidade do preenchimento de 

dois pressupostos, intrinsecamente intertigados: 

1°) "prova inequivoca": e 

2°) "verossimilhanca da alegacao" 

iniciaimente, pode-se perceber que a tutela antecipada, enquanto 

medida satisfativa, para a sua concessao, requer mais do que a simples 

aparencia do direito (fumus boni iuris) necessaria as cautelares, saindo do campo 
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de simples alegacoes ou suspeitas, campeadoras de duvidas, para uma carga 

probat6ria portadora de maior grau de convencimento ("prova inequivoca"). 

Neste caso, a prova inequivoca se da por qualquer meio 

licitamente admissive), n i o precisando ser necessariamente documental, capaz 

de influir, positivamente, no convencimento do juiz, balisando o surgimento do 

verossimii. Contudo, o norteamento da decisio judicial, ante a provisoriedade da 

tutela antecipada, toma como base uma prova nao exauriente. 

Deve ressaltar que, na interpretacao juridica e compreensio do 

que seria "prova inequivoca", alguns julgadores confluem, data v§nia, 

equivocadamente, para a caracterizacao de uma certeza absoluta, confrontando-

se, categoricamente, com o proprio julgamento antecipado da lide (art. 330 do 

CPC). 

O carater inequivoco da prova precisa ser visto no momento 

processual da concessao da tutela antecipada, que, podendo ser revista a todo 

momento (art. 273, § 4° do CPC), conclama no julgamento final da lide, maior 

robustez probatbria, somente auferida atraves de uma cognicao ampla e 

exauriente. Note-se, a cognicao e exauriente, de sorte que a sentenca e dotada 

de aptidao suficiente para produzir coisa julgada material. 

Tracando um parametro entre a prova e a analise cognitiva da 

prestacao jurisdicionai, destaca a professora Teresa Arruda Alvim Wambier, 

citada em obra sob a coordenacao de Luiz Rodrigues Wambier (2002, p. 328), 

para quern: 
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"O concetto de prova n§o exauriente (fumus boni iuris ou prova 
quantum satis) e correlate ao de cognicao sumaria ou superficial. 
Nestas hipoteses, o juiz tern uma forte impressao de que o autor 
tern razao, mas nao certeza absoluta, como ocorre na cognicao 
exauriente". 

Ademais, a antecipacao da tutela de merito supoe 

verossimilhanga quanto ao funcionamento de direito, que decorre de relativa 

certeza quanto a verdade dos fatos. Logo, como destaca Teori Albino Zavascki 

(1997, p. 76): 

"O que a lei exige nao e, certamente, prova de verdade absoluta -, 
que sempre sera relativa, mesmo quando concluida a instrucao -
mas uma robusta, que, embora no ambito de cognicao sumaria, 
aproxime, em segura medida, o juizo de probabilidade do juizo de 
verdade". 

Contudo, a "verossimilhanca da alegacao" refere-se ao juizo de 

convencimento provisdrio a surgir em tomo de todo o quadro fatico invocado pela 

parte que pretende a antecipacao da tutela, n i o apenas quanto a existencia de 

seu direito subjetivo material, mas tambem aos requisites altemativos elencados 

nos incisos I e If do art. 273 do CPC. 

Somando-se a esse entendimento, assim, ieciona o professor Luiz 

Guilherme Marinoni (2002, p. 213): 

"A verossimilhanca a ser exigida pelo juiz. contudo, deve considerar: (i) 
o valor do bem juridico ameacado, (ii) a difjc-uldade do autor provar a 
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sua alegacao, (iii) a credibilidade, de acordo com as regras de 
experience, da alegacao e (iv) a prdpria urgencia". 

Entao, a verossimilhanca deve infundir no juigador o sentimento 

de que a realidade dos fatos pode ser como descreve o autor em seu arrazoado. 

Frise-se que a Lei n° 8.952/94 nao criou, propriamente, a tutela 

antecipada que ja se apresentava, preteritamente, em situacoes especificas 

(como das liminares nas acoes possess6rias e de alimentos). 

Percebe-se, tracando um comparativo superficial, que os 

pressupostos autorizadores da concessao da tutela antecipada generica, prevista 

no art. 273 do CPC, leva a crer na existencia de um maior rigor em relacao a sua 

admissibilidade em outras situacoes especificas. Entretanto, para Marcus 

Vtnicius Rios Goncalves (2002, p. 103): 

"Se antes as situacoes em que havia a possibilidade de 
concsssao de tutela antecipada dependiam de expressa previsao 
de lei {numerus ciausus), e do preenchimento de requisitos 
espedficos para cada caso (v, g., nas possessorias o esbulho, 
turbacao ou ameaca ha menos de ano e dia; nos alimentos 
provisdrios, a prova pre-constituida pode ser concedida em 
qualquer acao de conhecimento {numerus apertus), desde que 
preenchldos os requisitos gerats enymerados no Codigo de 
Processo Civil (art. 273)". 

Evidenciado anteriormente, na sistematica da novel redacao do 

artigo 273 do CPC, a tutela antecipada configura-se na busca do legislador em 

prestigiar o direito fundamental a justa e efetiva tutela jurisdicionai. Dessa forma, 

indicou no corpo do referido dispositivo, duas situacoes altemativas, onde estas. 
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associadas aos pressupostos acima comentados, s§o suficientes para justificar a 

antecipac§o de tutela. Tats situacoes ou requisites aitemativos, sao os seguintes: 

a) quando estiver configurado "fundado receio de dano reparavel 

ou de dificii reparacao"; ou 

b) quando estiver evidenciado o "abuso de direito de defesa ou 

manifesto proposito protelat6rio do reu". 

Na primeira hip6tese, caracterizada no "fundado receio de dano 

ou de dificii reparacao" (art. 273, I do CPC), ha um revestimento do periculum in 

mora. No expressar de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (1999, p. 

752): "esse perigo, como requisite para a concessao da tutela antecipada, e o 

mesmo perigo exigsdo para a concessio de qualquer medida cautelar". 

No entente, segundo Zavascki (1997, p. 77): 

"O risco de dano irreparavel ou de dificii reparacao e que ertseja 
antecipacao assecuratoria e o risco concrete (e nao o hipotetico 
ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso 
do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer 
perecer ou prejudicar o direito firmado pela parte". 

Assim, por se tratar de antecipacao dos efeitos, totais ou parciais, 

do merito, que, a priori, so seriam conferidos com a decis io final, o periculum in 

mora e o que, n i o sendo concedida a medida, venha acarretar a ineficacia da 

decisao meritoria exauriente, ou haja elevado risco de isto ocorrer. 

Quanto a segunda hip6tese prevista no inciso ll do art. 273, ou 

seja, "o abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito protelaterio do reu", 

esta a expressar que o onus temporal do processo deve ser repartido entre autor 

e reu. E plenamente perceptivel que a atuacao do reu, em retardar a prestacao 
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jurisdicionai, Ihe e mais favorivel do que adimplir as suas obrigacoes com 

pontualidade. 

Esse abuso do direito de defesa remonta a apresentacao de 

resistentia infundada por parte do reu, onde muitas vezes emprega meios ilicitos 

ou escusos para forjar sua defesa. 

Pode-se verificar que o legislador, apesar de ter empregado 

expressSes de conteudo relativamente indeterminado no inciso II do art. 273, que 

precisam ser pontuados de acordo com cada caso, demonstra a sua aversao a 

obstaculos que entravam o andamento regular do processo. Neste aspecto, o 

magistrado n i o deve carregar temores em conferir a devida celeridade a 

prestacao jurisdicionai, pois o retardo do processo, em principio, apenas 

acarretara prejuizos irressarcfveis para o autor. Primando por esse entendimento, 

bem exemplifies Ovidio Batista da Siiva, citado por Luiz Guilherme Marinoni 

(2002, p. 191): 

"O reu que sofre a execucao de uma medida liminar, ou alguma 
outra forma de execucao provisoria, depots declaradas ilegitimas, 
tera direito de pedir indenizagao dos danos que essas normas de 
realizacao antecipada, que se imaginava ser direito do autor, Ihe 
tiverem causado. O autor, ao contrario, que se veja obrigado a 
suportar a demora natural do procedimento ordinario, como 
instrumento de uma determinada lide integral', nao tera qualquer 
direito de reclamar os prejuizos, i s vezes gravissimos, que esse 
retardamento Ihe causar". 

Ademais, existe forte tendencia da doutrina em diferenciar as 

expressSes utilizadas pelo legislador no inciso II, como referenda a ma atuacio 

da parte re em atos, dentro e fora do processo. Filiando-se a essa compreensao. 
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destacam-se Humberto Theodora Junior e Teori Albino Zavascki (1997, p. 77), 

onde este ultimo esclarece a difereneiacio: 

*.,. a referenda a abuso do direito de defesa demonstra que o 
legislador esta se referindo a atos praticados para defender-se, ou 
seja, a atos processuais. (...) Ja o manifesto proposito protelatorio 
ha de ser assim considerado o que resulta do comportamento do 
reu - atos e omissoes - fora do processo, embora, obviamente, 
com ele relationados". 

Portanto, em qualquer situacao, deve-se compreender que a 

antecipacao da tutela s6 se consubstanda se o comportamento do reu (atraves 

de atos processuais ou nao) importar retardamento infundado a pretensio do 

autor. 

Outra quest io de interesse refere-se a oportunidade de 

concessao da tutela antecipada, ja que o legislador nao fez menc§o a um 

momento certo e predusivo para sua postulacao e deferimento. 

Relembrando o carater provisorio da tutela (art. 273, § 4° do 

CPC), surge a percepc3o que podera ocorrer tanto no init io {inaudita altera 

partes), como no desenvolver da marcha processual, ap6s a instaladSo do 

contradit6rio. Esse entendimento foi referenciado pelo legislador no art. 461 do 

CPC, sendo aceito nas antecipacdes genericas, embora o frisado dispositive trate 

da admissibilidade de concessao da tutela antedpada especifica nas obrigacoes 

de fazer e n i o fazer. 

E notorio que a radicalizacao da oportunidade de concessao da 

tutela antecipada somente apos a ouvida do reu pode comprometer, em algumas 



23 

situacoes, a efetividade da tutela urgent© satisfativa. Porem, os pressupostos 

autorizadores da concess§o dessa medida podem, inicialmente, n i o estar 

totalmente evidenciados, necessitando assim da previa audiencia da parte 

contraria (art. 461, § 3° do CPC). 

Ademais, a concessio da tutela pode se fazer necessaria quando 

da prolacao da deeis§o meritoria final e, ate mesmo, diante da interposicao de 

recurso. 

Oportunamente, deve-se destacar a recente alteracao do art. 520 

do CPC, onde a Lei n° 10.352, de 26 de dezembro de 2001, acrescentou o 

seguinte inciso: 

Art. 520. A apeiacao sera recebida em seu efeito devolutivo e 
suspensive Sera, no entanto, recebida so no efeito devolutivo, 
quando interposta de sentenca que: 

VII - confirmar a antecipacao dos efeitos da tutela. 

Neste caso, uma rapida interpretacao da redacao do inciso 

demonstra que a sentenca que confirma a antecipacao da tutela, ou seja, 

pressupoe uma concessio anterior da medida, sera recebida so no efeito 

devolutivo, podendo-se executar os seus efeitos, provisoriamente. 

Guestionando a atuacio do legislador na modificacao do art. 520 

do CPC, Luiz Guilherme Marinoni (2002, p. 188), assim assevera. 

"Na realidade, o correto seria estabetecer, no art. 520, que a 
sentenca pode ser executada na pendencia da apeiacao quando 
conceder a tutela, pouco importando se esta foi ou nao concedida 
antecipadamente, e, assim, s© a sentenca esta ou n io 
confirmando-a". 
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Desta forma, o juiz n i o devera retardar o momento de concessao 

da tutela antecipada n i o mais que o necessario, sopesando os pressupostos e 

requisitos alternatives, a fim de n i o acarretar series danos ao autor e ao reu, 

1.3 Tutela cautelar e tutela antecipada 

Como visto anteriormente, notadamente no tituio i deste capitulo, 

o instituto da tutela antecipada apresenta caracteristicas comuns com a tutela 

cautelar, especialmente per buscarem distribuir maior efetividade a prestacao 

jurisdicionai. 

Diante dos reclamos da sociedade, a tutela cautelar, vista como 

meio garantidor dos efeitos da ag io principal, passou a ser empregada de forma 

desvirtuada, diante da inexistencia de instrumento habil a conceder a satisfacio 

antecipada da pretensao. 

Em face disso, admitia-se a existencia, em determinadas 

circunstincias, das chamadas cautelares satisfativas. 

Com o advento da Lei n° 8.952/94, a medida antecipatoria da 

tutela, antes prevista em situacoes especificas (como nas liminares nas acSes 

possessdrias e de alimentos), ganhou uma aplicabilidade generica no processo 

cognitive, ante o preenchimento dos pressupostos autorizadores. Assim, 

possibilitou-se uma maior distincio entre a tutela cautelar e a tutela antecipada. 



25 

Para conferir maior compreensio, e oportuno citar a didit ica e 

precisa diferenciacao apresentada peio professor Marcus Vinfcius Rios Goncalves 

(2002, p. 100): 

"A tutela cautelar limita-se a assegurar o resultado pritteo do 
processo e a viabilizar a realizacSo dos direitos dos quais o autor 
afirrrta ser titular, sem antecipar os efeitos da sentenca. A tutela 
antecipada 6 um adiantamento da tutela de merito, ou seja, e um 
adiantamento do objeto da demanda ou dos efeitos da sentenca 
que concede aquilo que foi perdido". 

Contudo, demonstra uma incongruencia juridica, admitir, nos dias 

atuais, a existencia de acoes cautelares satisfativas, antecipadoras do proprio 

merito da ag io principal. 

H i ainda, nas tuteias cautelares, um vinculo de instrumentalidade 

com a tutela definitiva, inexistindo tal carater nas tuteias antecipaterias, pois o 

processo cautelar e instrument© do proprio processo principal. 

Ainda mais, o aspecto em que se manifesta a maior diferenciacao 

entre as duas especies de medidas urgentes e o da concessio ex officio, dado 

que as antecipacoes n i o podem ser concedidas sem pedido da parte, mesmo na 

pendencia de um processo, sendo, porem, legitima a concessio de medidas 

cautelares incidentes ex officio, diante do poder gerai de cautela conferido ao 

magistrado (art. 798 do CPC). 

Apesar da cautelar apresentar diferencas signiftcativas, em 

relacio i tutela antecipada, mas, diante do carater de provisoriedade comum 

entre tais tuteias, bem como na caracterizacio do periculum in mora, n i o h i 



26 

como negar a persistencia de "uma zona de penumbra que pode embaralhar os 

operadores do Direito menos famitiarizados com discussoes de maior 

profundidade teorica". MARINONI (2002, p. 149). 

Reconhecendo esta "zona cinzenta" o legislador patrio, atraves da 

Lei n° 10.444 de 07 de maio de 2002, incluiu o paragrafo setimo no art. 273 do 

CPC, confirmando a possibilidade de se aplicar um carater de fungibilidade entre 

as tuteias antecipat6ria e cautelar. Com o novo paragrafo, em situacoes de 

urgencia, o magistrado n i o pode deixar de eonceder a tutela pretendida, desde 

que estejam presentes os seus requisitos. 

Embora o paragrafo setimo do art. 273 do CPC mencione que "se 

o autor, a titulo de antecipagSo de tutela, requerer provid&ncia de natureza 

cautelar, podera o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a 

medida cautelar em carMer incidental do processo ao juizado", a doutrina tern se 

manifestado, a exemplo de Luiz Rodrigues Wambier e Luiz Guilherme Marinoni, 

no sentido de reconhecer a possibilidade de aplicar a fungibilidade em sentido 

oposto, ou seja, deferir a tutela antecipada mesmo que requerida sob a forma de 

medida cautelar. 

Diante do emprego da tutela antecipada no processo de 

conhecimento (comum, sumario e sumarfssimo), espera-se que a utilizacao 

desvirtuada das cautelares satisfativas do proprio merito, sejam superadas pela 

maior eficiencia e eficacia implementadas pela reforma processual esbocada pela 

Lei n° 8.952/94, de forma a poder reconhecer com maior facilidade a diferenca 

entre tutela antecipada e tutela cautelar. 

Demonstrando isso, expde o professor Candido Rangel 

Dinamarco: 
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"Como venho sustentando, s io cautelares as medidas com que a 
ordem juridica visa a evitar que o passar do tempo prive o 
processo de algum meio exterior que poderia ser util para correto 
exercicio da jurisdicao e consequente producao, no future, de 
resultados uteis e justos; e sao antecipacoes de tutela aquelas 
que vao diretamente a. vida das pessoas e, ainda pendente o 
processo, oferecem a algum dos sujeitos em Irtigio o proprio bem 
pelo quai ete pugna ou algum beneffefo que a obtencao do bem 
podera proporcionar-lhe. As primeiras sao medidas de apoio ao 
processo e as segundas, as pessoas"1. 

Enfim, deve-se compreender que as medidas cautelares e as 

antecipat6rias de tutela integram uma categoria so, mais ampla, que e a das 

medidas urgentes. 

1 DINAMARCO, Candido Range!. O regime juridica das medidas urgentes. Publicada no periodico 
eletronico Juris Sintese n° 33 (Janeiro/Fevereiro de 2002). Sao Paulo: Sintese, 2002. 
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CAPlTULO 2 A TUTELA ANTECIPADA E A R E A L I Z A Q A O DA 
JUST1QA 

2.1 O acesso a justica e a tutela antecipada 

O acesso a justica e direito fundamental constitucionalizado de 

aplicacio imediata, onde se exige do interprete a conducio ao entendimento de 

que o acesso a justica n i o se concretiza no simples acesso aos edificios do 

judiciario, ou seja, i s suas dependencias fisicas; na reducio e ate dispensa de 

custas processuais: na desconsideracio da essenciabilidade, do advogado nos 

Juizados; mas, sim essencialmente, na realizacio efetiva da justica, como valor 

maior, sem o qual o ser humano n i o sobrevive. 

Ademais, "o 'acesso' n i o e apenas um direito social fundamental, 

crescentemente reconhecido; ele e, tambem, necessariamente, o ponto central da 

moderna processuaiistica". CAPPELLETTI (1998, p. 13). 

Entretanto, deve-se reconhecer que fatores como aitas custas 

judiciais, assistencia judiciir ia preciria, apresentam-se como barreiras aos que 

buscam no Judiciario, o reconhecimento e protecio dos sees interesses. Neste 

aspecto, percebe-se a importincia de desenvolver instituicoes processuais 

efetivas para enfrentar tais percalcos, como a tutela antecipada. 

Ainda mais, bem ressaltam Mauro Cappelletti e Bryant Garth 

(1998, p. 77) que: 
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"Atualmente admite-se em geraf que a utilizacao de um juiz mais 
ativo pode ser um apolo, n io um obsticulo, num sistema de 
justica basicamente contraditorio, uma vez que, mesmo em litlgtos 
qu© envolvam exclusivamente duas partes, @i© maximiza as 
oportunidades de que o resuttado seja justo e nao reflita apenas 
as desigualdades entre as partes". 

A lentidao na prestacao jurisdicionai espelha o fendmeno da 

ineficacia do sistema juridico, deixando os jurisdicionados desamparados, de 

modo que o direito de acesso a ordem juridica justa se apresenta como mera 

"declaracio poetica". 

Diante desse fator, o Judiciario brasileiro tern sido desacreditado 

pela sociedade, seja no ambito nacional, e ate mesmo international, onde, 

especialmente, t i m sido desferidas severas criticas. 

Oportunamente, deve-se citar materia publicada no Jornal "O 

Globo", vinculada na edicao de 26/03/2004, comentando critica ao Judiciario 

brasileiro elaborada pela revista britanica Economist 

O Judiciario do Brasil e "disfunrional", uma instituicao "jurassica", 
segundo a revista, porque e lento, tornado por casos frivolos 
montados para evitar a Justica e 'emaranhado em procedimentos 
inuteis'. Os juizes 'parecem antiquados, inalcancaveis s 
impassiveis de prestar contas aos cidadaos a que servem', afirma 
o texto, aludindo i OperacSo Anaconda e 1 ameaca de greve dos 
magistrados em funcio da reforma da Previdencia. A 
redemocratizacio do pais fez o Congresso a o Executive se 
modemizarem, e "o Judiciario se tomou coberto por novas 
camadas de complicacSo". 

Logo, inadmitir que o instituto da tutela antecipada nao receba o 

tratamento devido, enquanto mais um meio habil para que a prestacao 

jurisdicionai seja efetiva, e difundir o surgimento de outras barreiras para o acesso 

a justica. 
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O acesso a justica, repita-se, n i o pode significar um mere 

adentrar com peticio initial. H i de ser solucio efetiva aos direitos fundamentals, 

enquante obrigaeao primeira do Estado, que se pretende democratico e de 

Direito. Aftnal, a construgio democritica do Estado assenta-se no exercicio 

responsavel do poder, especialmente para dar protecio aos direitos dos 

governados. 

E nessa compreensao que a prestacao da tutela jurisdicionai nao 

pode ser sucumbida, ainda mais de forma efetiva, ou seja, a ser apta para "dar a 

cada um o que e seu". 

Os jurisdicionados buscam no Judiciirio o reconhecimento da sua 

cidadania, na rapidez necessiria do direito postulado, onde a lentidio e o 

comodismo se eontrapoem ao prdprio principio do acesso a ordem juridica justa. 

Ressaltando a tutela antecipada como forma de se distribuir, 

adequadamente, o onus do tempo do processo, leciona Luiz Guilherme Marinoni 

(2002, p. 124): 

"E precise que os operadores do Direito compreendam a 
importancia do novo institute e o usem de forma adequada. Nao 
h& razao para timidez no uso da tutela antecipatdria, pois o 
remedio surgiu para eliminar um ma! que ja esta instalado. E 
necessario que o juiz compreenda que nao pode haver efetividade 
sem riscos. A tutela antecipat6ria permite perceber que n io e so a 
acao (o agir, a antecipacao) que pode causar prejuizo, mas 
tambem a omissao, O juiz que se omite a t i o nocivo quanto o juiz 
que jutga mal". 

Assim, quebrando o conservadorismo das formas, e possivel que 

o instituto da tutela antecipada, realmente, possa, na prit ica, ser visto como 
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instrument© habii de proporcionar a efetividade da tutela jurisdicionai e, 

conseqiientemente, a fac i l i t a te aos jurisdicionados do acesso a ordem juridica 

justa. 

2.2 A tutela antecipada e a resolucio dos litigios 

A ambieio por uma justica cada vez mais celere, que assegure 

uma prestacao jurisdicionai mais eficaz, tern sido o norte das modernas reformas 

processuais, que, numa luta sem tregua contra a burocracia judicial, buscam 

minimizar o processo, ou seja, concentra-lo o bastante para, sem prejuizo da 

apuracio da verdade, solucionar mais rapidamente o litigio. Desta forma, o 

procedimento sumarissimo, adotado pelos juizados especiais, tern adquirido 

grande prestigio na busca desse desiderato. 

Diante desse grande desafio, o instituto da tutela antecipada tern 

se apresentado, a partir da reforma de 1994, uma tecnica possivel de assegurar 

uma prestacao jurisdicionai mais rapida e eficaz. Contudo, o temor vetusto de que 

a rapidez processual gera inseguranca, tern se apresentado de forma marcante 

na aplicacao da tutela antecipada, especialmente por obscurecer a compreensao 

da antecipacao de tutela como uma forma de, efetivamente, realizar a justica. 

Seguidamente, a aplicacao da antecipacao da tutela, atraves de 

uma cognicao sumaria, busca eliminar os formalismos inuteis, as demoras 

injustificiveis e as protelacSes maiiciosas, garante i parte a satisfacao, mesmo 

que provisoria, do seu direito, em detrimento daquela a quern, provavelmente, n i o 
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assiste razio. Ademais, n i o se pode esquecer que o retardo na entrega da 

prestacao jurisdicionai, especialmente diante do preenchimento dos pressupostos 

do art, 273 do CPC, causa, indubitavelmente, mais prejuizos do que a adoc io de 

medidas satisfativas. 

Ao postular em juizo, o autor visa alcancar, no menor espaco de 

tempo a efetivacio de sua prestacao que, na maioria das vezes, e barrada pelo 

conservadorismo do julgador, quanto a v is io de que so ap6s a cognicao ordinaria 

exauriente pode-se promover a realizacio da justica. 

E preciso aceitar e compreender o que ja e evidente: a demora na 

prestacio jurisdicionai e o maior temor para o processo. N i o e admissivel que se 

continue aplicando, dentro do proprio processo de conhecimento, a 

impossibilidade da adoc io de meios que exprimam uma tutela imediata, ainda 

mais diante da agitacio das relacdes sociais da sociedade moderna. 

Logo, como assevera o Desembargador aposentado do Tribunal 

de Justica de S i o Paulo, Kazuo Watanabe (2000, p. 143): 

"O direito e o processo devem ser aderentes a realidade, de sorte 
que as normas juridico-materiais que regem essas relacoes 
devem propiciar uma disciplina que responda adequadamente a 
esse ritmo de vida, criando os mecanismos de seguranca e de 
protecao que reajam com agilidade e elcienda as agressoes ou 
ameacas de ofensa. E, no piano processual, os direitos e 
pretensoes materials que resultam da incidencia dessas normas 
materials devem encontrar uma tutela riplda, adequada e 
ajustada ao mesmo compasso". 

Quando alguem busca uma tutela de urgencia, como a liminar em 

mandado de seguranca, n i o pode o judiciario, diante do preenchimento dos 
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pressupostos de concessio, se esquivar do seu atendimento, pois, assim 

procedendo, h i de se reconhecer a pr6pria desconsideracio do principio da 

inafastabilidade do Poder Judiciirio, inserido no inciso XXXV do art. 5° da 

Constituicio Federal. 

Nesse contexto, a tutela antecipada se apresenta como uma 

forma capaz de promover a consecucio dos objetivos da jurisdicio e ainda mais 

porque, atualmente, v i m , segundo CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO (2002, 

P- 25): 

"Prevalecendo as ideias do Estado social, em que ao Estado se 
reconhece a funcao fundamental de promover a plena realizacao 
dos valores humanos, isso deve servir, de um iado, para por em 
destaque a funcao jurisdicionai pacificadora como fator de 
eliminacao dos conflitos que afligem as pessoas e Ihes trazem 
angustia; de outro, para adverfir os encargos do sistema, quanto a 
necessidade de fazer do processo um meio efetivo para a 
reafeacio da justica". 

Ressalte-se, novamente, que a propria dinimica das relacdes 

juridicas contemporineas n i o condiz com a espera, no tempo, peios efeitos 

oriundos de uma cognicio exauriente, onde, na maioria dos casos, a realizacio 

da justica so se efetiva atraves de uma tutela de cognicao sumaria. E a 

decorrencia real do direito ao devido processo legal. 

Refietindo sobre esse aspecto, expressa Luiz Guilherme Marinoni 

(2002, p. 165-166): 
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"E de se concfuir, assim, que a busca da efetividade do processo 
e necessidade qua advem do direito constitudona! a adequada 
tutela jurisdicionai, indissociavelmente ligado ao due process of 
law, e insito no principio da separacao dos poderes e que constitui 
principio imanente ao proprio Estado de Direito, aparecendo como 
contrapartida i proibicao da autotutela privada, ou ao dever que o 
Estado se imp6s quando chamou a si o monopOlto da jurisdicSo". 

E finaliza o professor: 

"A tutela antecipatPria, portanto, nada mais e do que instrumento 
necessario para a reallzacio de um direito constitucionar. 

Deste modo, a reducao do tempo esperado pela prestacio da 

tutela jurisdicionai as partes e mais do que um dever do Estado, e um direito 

subjetivo a ser resguardado com respeito aos valores empreendidos no clamor 

social, por solucoes que apresentem resultados concretos aos iitigios. 
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CAPlTULO 3 OS JUIZADOS ESPECIAIS ClVEIS E O FIRMAMENTO 
DE UMA PRESTAQAO JURISDICIONAL MAIS EFICAZ 

3,1 O desafio de assegurar numa tecnica, seguranca e rapidez na prestacao 
jurisdicionai. 

Diante das modificacoes da sociedade na ultima decada, 

especialmente quanto a concepcao do processo e o seu acesso justo, de forma a 

fazer surgir, dentro de um procedimento, um conjunto de garantias 

sistematizadas, capazes de acarretar maior efetividade a tutela jurisdicionai, o 

legislador passou a conferir ao ordenamento jurfdico os meios habeis para que tai 

formuiacae inovadora fosse alcancada. 

Em face desse contexto, o legislador constituinte, atraves da 

Magna Carta de 1988, previu nos seus arts. 24, X e 98,1, a criacao dos Juizados 

Especiais, tanto na esfera Cfvel como na Criminal. Assim, tal situacao se 

concretizou diante da necessidade de tornar a justica brasileira mais celere e, 

ainda, devido as manifestacoes materials da insatisfacio popular, que 

comumente expressam que, inobstante terem seus direitos violados, nao apelam 

a via judicial, diante das delongas para alcancar a concreta solucao dos litigios. 

Dando efetividade ao comando constitucional do art. 98, I foi 

promulgada, em 26 de setembro de 1995, a Lei n° 9.099, que disciplinou tanto o 

Juizado Especial Civel como o Criminal, no ambito estadual. Tendo em vista a 

tamanha receptividade que os Juizados tiveram pela populac§o e pelos 

operadores do Direito, surgiu substrato social e politico para que o legislador 

infraconstitucional, mais tarde, atraves da Emenda Constitucional n° 22, de 
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18/03/99, acrescenta-se um paragrafo unico ao art, 98 da Constituicio Federal de 

1988, prevendo em seu texto a criacao dos Juizados especiais no ambtto da 

Justica Federal. 

Deve-se ressaitar que a Lei rf 9.099/95 nao buscou implementar 

um simples procedimento ao nosso ordenamento processual civil, tendo em vista 

que conforme Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery (1999, p. 2238): "os 

juizados especiais tern natureza juridica hibrida, pois sao ao mesmo tempo: a) 

org io especial do Poder Judiciario; e b) procedimento especial sumarissimo, 

dentro do sistema processual brasileiro." 

Contudo, esta por demais evidenciado que a Lei n° 9,099/95 nao 

aduz a um novo procedimento, especialmente diante do objetivo do novo org lo 

jurisdicionai disperse nos seus principios informadores da orafidade, simpiicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade. 

Esses principios traduzem a ideologia inspiradora do juizado, que 

para Humberto Theodoro Junior (2001, p. 420), reflete um "grande projeto de 

democratizacao do Judiciario". 

Adicione-se ainda que os Juizados surgiam como um meio a mais 

de estabelecer um maior contato entre o Judiciario e aqueles que buscam 

encontrar a resolucio de pendengas, sendo estas consideradas como "pequenas 

causas". E a consagracao do principio constitucional da inafastabilidade do 

controle jurisdicionai (art. 5°, XXXV da CF/1988). 

Ademais, e preciso promover efetivamente a democratizacao do 

acesso a justica, n i o so com o Juizado, e romper o mito de que o Judiciario 

mantem-se em um piano superior e de que a "Justica s6 existe para os ricos". 

Como pode o juiz, que diuturnamente decide o destino das pessoas, ftcar alheio 
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ao que se passa no seio da sociedade; as reclamacoes da dona-de-casa sobre o 

aumento abusive do preco do gas de cozinha; ao iamento do agente de limpeza 

urbana (gari) diante das condicoes sub-humanas de trabalho; bem como a revoita 

da esposa ou convivente abandonada diante do companheiro que nao ihe paga a 

pensio e tambem n i o aos filhos. 

Como se ve, a faciiitacio do acesso i justica esta ligada a uma 

serie de fatores que precisam ser sopesados a fim de assegurar o bem da vida. 

Neste aspecto, a efetividade do processo tern sido evidenciada pela doutrina, nos 

ultimos tempos confrontando-se com a exacerbacio do primado da seguranca 

juridica, preconizado no desenvoiver da atividade jurisdicionai. Essa ideologia 

arraigada n i o tern sido retratada hodiemamente, como bem expressa o professor 

Paulo Cesar Pinheiro Cameiro (1999, p. 82): 

"De outro lado, as reformas recentes, quer aquelas que criaram os 
Juizados, primeiro os de Pequenas Causas, depots os Especiais, 
a acao civil publica, e ainda as que modificaram o Codigo de 
Process© Civil, com novos titulos executives extrajudicials (art. 
585), a criacao da acio monitdria e, em especial, a tutela 
antecipada, demonstra. de um mode inequlvoco, o 
direcionamerrto do legislador pela efetividade e pela rapidez do 
processo", 

O juizado veio possibilitar uma maior faciiitacio na realizacio da 

justica para a sociedade, principaimente quanto aos individuos com pouco poder 

aquisitivo, utiiizando-se de meios desburocratizantes desde o iniciar (ex.: 

dispensa de assistencia de advogado ate 20 salirios-minimos; pedido iniciai oral) 

ate o desfecho final. 
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Frise-se que um dos aspectos de maior dificuidade na busca da 

prestacao jurisdicionai, atualmente, s i o as altas custas processuais, onde os 

Juizados (art. 54 da Lei n° 9.099/95), neste ponto, deram grande avanco em 

relacio ao sistema processual comum, quebrando o ja rg io popular de que "a 

justica so existe para os ricos." 

Hoje, ja n i o se opera o entendimento de que a decisio final e 

justa o quanto mais longo for o procedimento, promovendo aos litigantes o maior 

numero de oportunidades de recursos, mas sim, procurar garantir a utilidade do 

processo que, em muitas vezes, com o exaurimento da prestacio jurisdicionai 

capenga, faz emergir a inefetividade do processo civil classico, distanciado da 

realidade concreta e do acesso I ordem juridica justa. 

Reforcando essa breve explanacio, brilhantemente assevera Luiz 

Guilherme Marinoni (2000, p. 122) que: 

"E correto afirmar, porem, que a 'reforma do processo civil' 
renunciou a 'seguranca juridica' em nome da necessidade de uma 
maior plasticidade da tutela jurisdicionai e, desta forma, de uma 
maior efetividade da tutela dos direitos". 

Portanto, os Juizados Especiais s i o uma forma de Justica diversa 

da tradicional, baseada no CPC e ainda apegada ao formaiismo e a prazos 

dilatados, tendo-se constituido numa excelente oportunidade para se 

democratizar o processo, onde a aplicacao do instituto da tutela antecipada surge 

como catalisador desse ideal. 
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3.2 A aplicacio do instituto da tutela antecipada nos Juizados Especiais 

O instituto da tutela antecipada, em sua aplicacao generica, como 

ja frisado, foi introduzido na sistematica processual civil brasileira pete Lei n° 

8.352/94, com a nova redacao dada ao artigo 273 do CPC, tendo sido alterado 

recentemente pela Lei n° 10.444/02. Diferente da tutela cautelar, que visa 

resguardar o direito aftrmado pelo autor no processo principal, a antecipacao de 

tutela visa entregar ao autor, total ou parcialmente, os efeitos concretes da propria 

pretensao deduzida em juizo. 

Sendo a tutela antecipada uma ferramenta a servico da 

efetividade do processo, e, diante de sua admissibilidade, via de regra, a qualquer 

processo cognitivo, tern suscitado questionamentos da doutrina e jurisprudencias 

quanto a sua aplicacao nos Juizados Especiais, em analise os Estaduais, tendo 

em vista a vontade imersa na Lei n° 9.099/95 de promover a f ac l t ac i o do 

"acesso a justica". 

E bem verdade, que inexiste previsao na lei n° 9.099/95 acerca do 

institute da antecipacao de tutela e assim, h i a possibilidade de aplicacao 

subsidiiria do Codigo de Processo Civil ao rito instituido naquela lei, onde o 

legislador, quando da prestacao de tal possibilidade, o fez de forma evidente em 

aiguns dispositivos, a exemplo dos arts. 30 e 53 da Lei n° 9.099/95. 

Porem, considerando que este diploma legal estabeteee um 

"subsistema processual", ainda que o proprio CPC, em seu art. 272, paragrafo 

unico, preve que "o procedimento especial e o procedimento sumir io regem-se 

pelas disposicoes que Ihes s i o pr6prias, aplicando-lhes, subsidiariamente, as 
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disposicdes gerais do procedimento ordinario", o juiz, na solucao e conducao 

efetiva do processo, deve adotar, sempre que necessario e compativel, os 

principios e normas previstas no CPC. 

Indubitavelmente, a Lei n° 9.099/95 foi inserida no nosso 

ordenamento juridico para proporcionar solucoes mais ceieres as iides trazidas ao 

Judiciario. Assim, nos Juizados Especiais n i o se poderia admitir restricSes a 

institutos inseridos no sistema processual (dentre elas a antecipacao da tutela) 

que se destinam, buscando maior efetividade, a fomecer aos jurisdicionados o 

resultado rapido, util e pratico do processo. Evidentemente, os principios 

informadores do Juizado nao esbocam incompatibiiidade com o instituto da tutela 

antecipada, ante o seu carater de ampliacao dos reais efeitos da prestacao 

jurisdicionai justa. 

Diferente nao e o entendimento do jurista Humberto Theodora 

Junior (2001, p. 420), que assim tern expressado: 

"E de reconhecer-se que, entre outros, institutos como a 
repressao a iitigancia temeraria, a antecipacao de tutela e as 
medidas cautelares devem ser acolhidos no ambito do Juizado 
Especial Civil, assim como todo o sistema normative do Codigo de 
Processo Civil, em tudo que seja necessario para suprir omissdes 
da lei ©specifics, desde que n io interfira em suas disposicdes 
expressas e nao atrite com seus principios fundamentals". 

E sabido que, mesmo em se tratando de procedimento especial, a 

aplicacio da tutela antecipada nos Juizados nao pode fugir aos requisitos de 

concessao deste instituto, inseridos no art. 273 do CPC e anteriormente 

analisados. Neste aspecto, alguns pracessuaiistas e tribunals patrios afirmam que 
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o instituto da tutela antecipada n i o e passive! de aplicacao nos Juizados, devido 

a um certo "rigor" para sua concessao (prova inequivoca e consequent© 

verossimilhanca da alegacio) e o pr6prio informalismo que carreia a pretensio 

dos autores, em sede de Juizado. Assim, na compreensio dos que aderem a n i o 

aplicacio da tutela antecipada aos Juizados, qualquer interpretacio contriria 

implicaria em desvirtuar a sistemitica processual da lei n° 9.099/95. 

Como exemplo dessa aversio i admissibilidade da tutela 

antecipada nos Juizados, o Colegio Recursal dos Juizados Especiais no Estado 

de Pernambuco, expressou o seu entendimento atraves do seguinte enunciado: 

"ENUNCIADO N° 06 - MEDIDAS CAUTELARES - Nos Juizados 
Especiais nao sao admitidas medidas cautelares ou arrteripacoes 
dos efeitos da tutela, por falta de expressa previsao da lei especial 
e por contrariar a sua sistemitica processual. De verificar que a 
Lei n° 9.099/95 prestigia a concentracao dos atos processuais, 
observando o principio da celeridade. A remessa do ferto ao juiz 
para qualquer decisao interlocutoria, precedendo a sessao de 
conciliacao, implica na desvlrtuael© do rtto especial, sumarfssimo, 
em oontradicio com o proprio sistema'. (D.P.J., de 17 de abril de 
1998). 

Somando-se a estes argumentos, alguns Tribunals Patrios tern 

compreendido que, sendo a decisio que julga o pedido de antecipacio de tutela, 

deferindo-a ou n io , uma decisio interlocutoria, pois n i o pde fim ao feito 

processual, e atacivel por agravo de instrumento. Assim, diante da 

imprevisibilidade de tal recurso pela lei n° 9.099/95, como substrato do principio 

da irrecorribiiidade das decisoes interlocutorias nos Juizados, a fim de evitar a 

interrupcio da marcha do processo, a adocio do instituto da tutela antecipada 

demonstrar-se-ia, completamente, inviabilizada. 
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Entrementes, apesar dos consideraveis argumentos delineados 

pelos que se opdem a aptieaeio do instituto da tutela antecipada, deve-se ousar e 

discordar de tal entendimento, frente a melhor exegese dos principios processuais 

que regem a Lei n° 9.099/95. Tal raciocinio se poderia presumir como de 

elementar hermeneutica juridica. Afinal, tratando-se a Lei n° 9.099/95 de um 

microssistema de normas processuais civis, deve o magistrado, na solucao e 

conducio do processo, adotar principios e normas previstas no CPC pelo simples 

motivo desse Diploma Legal constituir o macrossistema de normas processuais 

do Pais. Outra n i o e a compreensio exarada pelos processualistas Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery (1999, p. 2238), onde: 

"Mesmo na ausencia de dispos'itivo expresso determinando a 
aplicacao subsidiaria do CPC as acoes que se processam perante 
os juizados especiais civeis, referida aplicacao se da pelo fato de 
o CPC ser a lei ordinaria, geral, do direito processual civil no 
Brasil." 

Tendo por pressuposto que a Lei n° 9.099/95 foi instituida para 

proporcionar solucio mais celere i s "pequenas causas" trazidas ao Poder 

Judiciario, haja vista seu escopo social e politico de busca por uma maior 

efetividade do processo, n i o se poderia admitir restricoes a institutos inseridos no 

macrossistema processual (tuteias acautelatorias e antecipatorias) que se 

destinam, grandiosamente, a fornecer aos jurisdicionados, um resultado celere, 

util e prit ico do processo. A intencio do legislador na elaboracio da Lei n° 

9.099/95 se coaduna com a aplicacio de novas medidas de ampliacio e acesso a 

uma justica mais eficaz. 
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Com entendimento contrario aos que nao admitem a aplicacio do 

instituto da tutela antecipada, o Coiegio Recursal dos Juizados Especiais Civets 

do Estado de S i o Paulo editou o seguinte enunciado: "Enunciado n° 26 (DOESP). 

S i o cabiveis a tutela acautelatoria e a antecipatoria nos Juizados Especiais 

Ctveis, em cariter excepcional". 

Diante da novel sistemitica processual, n i o se pode analisar uma 

lei como as dos Juizados Estaduais (Lei n° 9.099/95) sem tomar como ponto de 

referenda as normas insertas no Codigo de Rites Civeis, bem como outros 

diplomas legais que confluem para o mesmo objetivo, qual seja, a celeridade e 

efetividade da prestacio jurisdicionai. Neste aspecto, a Lei n° 10.259/2001, que 

instituiu os Juizados Especiais no imbi to da Justica Federal, demonstra a real 

intencio do legislador patrio em admitir a aplicacio de medidas que possam 

empreender uma maior efetividade na marcha processual. 

Apesar da Lei n° 9.099/95 n i o trazer nenhum dispositivo 

semelhante, a Lei n° 10.259/2001 expde o compromisso do legislador pi tr io em 

munir o processo, mesmo nos Juizados, com meios eflcazes de assegurar a 

realizacio do bem da vida perseguido pelos jurisdicionados. Contudo, poder-se-ia 

compreender, inicialmente, que o legislador apenas fez mencio a adoc io de 

medidas cautelares e, ainda, nos Juizados Especiais Federais. 

Novamente, deve-se reforcar, primeiramente, que a interpretacio 

da lei nao pode ser seguida de forma tsolada, mesmo no easo dos juizados que, 

diante da previsio constitucional (art. 98 da CF/1988, alterado pela Emenda 

Constitucional n° 22799), esboca a compreensio que o tratamento dado foi para 
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que a tutela jurisdicionai fosse prestada de forma mais rapida e, present© nos 

seus reals efeitos (utilidade da decisio), 

Assim, quer seja nos Juizados Estaduais ou nos Juizados 

Federals, a utilizacio de medidas de urgencia (tutela cautelar e tutela antecipada) 

nao pode ser ofuscada pela limitada compreensio de alguns operadores do 

Direito. 

Ainda mais, mesmo diante da expressio "medidas cautelares", 

n i o implica dizer que a tutela antecipada estaria excluida dos juizados, pois, 

como exposto no primeiro capitulo deste texto, as medidas cautelares vinham, em 

muitos casos, tendo a aplicacio de um cariter satisfativo para o proprio direito 

questionado no caso concreto, desvirtuando o cariter acess6rio das cautelares, 

diante de um unico fator: a inexistencia, antes da Lei n° 8.952/94, de um 

instrumento hib i l a dar maior efetividade ao processo de cognicio, como algumas 

medidas previstas em procedimentos especiais, a exemplo das liminares em 

mandado de seguranca que apresentam extrema conjugacio com a nova ordem 

implantada no CPC, em seu art. 273. 

3.3 Ausencia de previsio do agravo na Lei n° 9.099/95 e a tutela antecipada 

A tutela antecipada, enquanto medida de urgencia passive! de dar 

ao feito, os necessirios efeitos buscados pelo autor, diante de sua busca por uma 

prestacio jurisdicionai util, e deferida total ou parcialmente no iniciar da 
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postulacio {inaudita altera partes), de forma exceptional, e apos a formaclo da 

relati io juridico-processual vi i ida, de acordo com a ouvida da outra parte. 

Sendo a decisio, que defere ou indefere a medida de antecipacio 

dos efeitos da tutela de merito de natureza interlocutoria, pois n i o se trata do 

julgamento final da lide e sim do adiantamento de seus efeitos, total ou 

parcialmente, e passivel de ser discutida pelo agravo, conforme espesso 

entendimento na doutrina e na jurisprudencia pitr ia. 

Nessa decisio, nos proprtos moides do art. 273, §1° do CPC, 

apesar de ter a natureza de interlocutoria, segundo Ant6nio Cl iudio da Costa 

Machado (2004, p. 354-355), "o juiz flea obrigado pela lei a dar, de modo claro e 

preciso, as razoes do seu convencimento, o que significa indicar inteligivelmente, 

e com exatidio, por escrito, por que no caso concreto se fazem presentes" os 

requisitos autorizadores da concessio da tutela antecipada. 

Diante desse aspecto, boa parte dos tribunals patrios tern 

fundamentado suas decisoes, no que pertine a inadmissibilidade da tutela 

antecipada nos juizados, pelo fato de que esta medida e uma decisio 

interlocutoria, e assim, como n i o existe previsio do recurso de agravo na lei n° 

9.099/95, ficaria inviabilizada a aplicacio do instituto inserido pela Lei n° 8.952/94 

aos Juizados Especiais estaduais e federals. Essa posicio decorre do proprio 

principio da oralidade, que tern como subprincipio o da irrecorribilidade das 

decis&es interlocutdrias do juizado, onde se preve que "serSo decididos de piano 

todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da 

audi&ncia. As demais questdes serSo decididas na sentenga" (art. 29, caput da 

Lei n° 9.099/95). 



46 

Apesar disso, essas consideracSes nao condizem com a propria 

ordem processual em vigor, onde se tern buscado utilizar instrumentos habeis 

para que os jurisdicionados possam, efetivamente, receber a prestacio 

jurisdicionai. 

Como j i frisado, a tutela antecipada, que se funda num juizo de 

cognicio sumaria, busca adiantar os efeitos, parciais ou totals, esperados pelo 

autor na defesa dos seus direitos (bem da vida). Ademais, tal medida pode ser 

revista pelo julgado, diante do seu carater provis6rio e passivel de carta reversio. 

Assim, n i o se trata de uma decisio que Ira atropelar o andamento regular do 

proprio feito processual, onde se busca alcancar uma cognicio plena, e agora 

sim, exauriente. 

Logo, a possibilidade da tutela antecipada ser empregada nos 

juizados, bem como a utilizacio de recurso ou outra medida que admita a 

discussio sobre se o deferimento ou indeferimento da antecipacio esta conforme 

a lei (preenchimento dos requisitos de admissibilidade), n i o causari interrupclo 

na marcha processual. 

Neste ponto, muito se questiona: seria admissivel o recurso de 

agravo, de forma exceptional, para discutir a decisio interlocutoria que defere ou 

indefere a tutela antecipada nos juizados? Em nao sendo considerado, de que 

outro meio hib i l poderia o operador do direito fazer uso para tal situacio? 

O recurso de agravo, apesar de boa parte dos tribunals e da 

doutrina compreender que, diante da sua n i o previsio pela lei n° 9.099/95, n i o 

haveria como admiti-lo em sede de juizado. Entrementes, mesmo sem fazer 

referencia direta ao uso do agravo para o caso exceptional das tuteias 

antecipadas, o jurista Humberto Theodoro Junior (2001, p. 421), em comento ao 
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subprineipio da irrecorribiiidade das decisoes interlocutorias nos juizados, assim 

assevera: 

"E, enfim, a irrecorribiiidade tern a funcao de assegurar a rapida 
•solucao do Iriigio, sem a interrupcao da marcha do processo por 
recursos contra decisoes interlocutorias. Na verdade, nao se 
chega ao extremo de impedir a impugnacao dos decisorios sobre 
as questdes incidentais. Satisfaz-se a exigencia desse principio 
privando o agravo de sua effcieia suspensiva ou determinando 
que seja ele rettdo nos autos para exame e julgamento, ao final do 
procedimento, de moid© a nao prejudlcar © seu andament© 
normal". 

De acordo com Theodora Junior, o principio da irrecorribiiidade 

das decisSes interlocutorias no juizado se satisfaz com o fato de privar o agravo 

do efeito suspensivo ou determinar que o mesmo seja retido aos autos, nao 

fazendo alusio a total impossibilidade desse recurso nos juizados. 

Coadunando com esse entendimento, o jurista J. S. Fagundes 

Cunha, tambem expoe: 

"Parece-nos que a interpretacao correta, nos estritos limites do 
principio da irrecorribiiidade das decisoes Interlocutorias, ainda, se 
e tanto, deferida medida de antecipacao da tutela - que nao 
Integra a producao probatdria oral nada obsta que seja 
interposto o recurso de agravo. Pela nova sistematica do agravo, 
no CPC, podera o relator do recurso conceder efeito suspensivo 
aos efeitos da antecipacao; entretanto, prosseguira toda a marcha 
de desenvolvlmento procedlmenta! com a producao de provas e 
julgamento. Nao e possivel, a nosso ver, o recurso de agravo em 
situacoes que obstem (efeito suspensivo) a producao probatoria e 
julgamento. Entretanto, quando as decisoes das quais se recorre 
nao integrarem a oralidade, nada obsta o recurso"2. 

2 In O recurso de agravo nos juizados especiais civeis. Publicada na RJ i f 227 - SET/1996, pag. 107. 
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Frise-se ainda que o legislador patrio, quando da edic io da Lei n° 

10.259/2001, previu a possibilidade de ser remanejado recurso, em se tratando de 

medida cautelar conferida em sede de Juizado Especial Federal. Ex vi legis: 

Art. 4° O Juiz podera, de oficio ou a requerimento das partes, 
deferir medidas cautelares no curso do processo, para evltar dano 
de dificii reparacao. 
Art. 5° Exceto nos cases do art. 4°, somente sera admitido recurso 
de sentenca definitiva. 

I 
I 

Assim sendo, apesar da Lei n° 10.259/2001 n i o ter previsto a 

concessao de medidas antecipatdrias pode-se compreender que se concedida, 

cabera recurso, dada sua efscacia imediata. Na hipotese, n i o ha raz io para 

distinguir medida cautelar e medida antecipat6ria, pois diante dos proprios 

principios informadores do juizado, pode-se compreender que se tratam de 

medidas de urgencia lato sensu a serem amplamente aplicadas. Deve-se admitir, 

diante do tratamento isonomico, a tutela antecipada nos juizados especiais 

estaduais e federals, que diante de sua cr iacio com previsio constitucional (art. 

98 da CF/1988), busca aplicar a celeridade do procedimento, e agora, conciliar-se 

com a efetividade da prestacio jurisdicionai. 

Vendo a intencio maior do legislador ao inserir o instituto da tutela 

antecipada, bem como a sua correta a d e q u a t e , tambem aos juizados, alguns 

tribunals, embora n i o admitam a aplicacio do agravo para o procedimento da Lei 

n° 9.099/95, tern considerado a utii izacio do instituto da reclamacio, bem como o 

mandado de seguranca, como instrumentos capazes de discutir as decisoes 

interlocutorias, ja que n i o afetam o andamento do processo nos juizados. 
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Considerando a reclamacio como forma de impugnacio da 

decisio interlocutoria referent© a tutela antecipada nos juizados, o Tribunal de 

Justica do Distrito Federal, tem se posicionado em sua admissibiiidade (vide 

j u r i sp ruden t no anexo I). 

Em outro entendimento, afastando a incidencia da Sumula n° 267 

do STF, aiguns tribunals patrios tambem tern considerado pertinente o uso do 

mandado de seguranca, enquanto garantia constitucional de protecio aos direitos 

fundamentals, especialmente no caso das decisSes interlocutorias nos juizados, 

onde a Lei n° 9.099/95 n§o previu, expressamente, a admissibiiidade de aplicacio 

de tal recurso. 

Oportunamente, deve-se citar o entendimento proferido pela 

Turma Recursal Civel da 1 a Regi io, do Juizado Especial do Estado da Paraiba, 

onde na ani l ise do mandado de seguranca n° 99.164, tendo como relator o Juiz 

Marcos Cavalcanti de Albuquerque, foi proferida a seguinte decisio em 

29/02/2000: 

"EMENTA. Mandado de Seguranca - Decisio intertocutdria - Ausencia de 
previsao legal para Agrayo de instrument© - Lei Federal n° 9.099/95 -
Cabimento. - Processo de Execucao - Titulo Judicial - Penhora - Automovel -
Alienacao Fiduciaria - Decreto Lei n° 911/69 - Decisio Judicial -
Desconstituicao da Constricao. -Documentos apresentados pela executada -
Simples boleto de pagamento - Divergencia de nome entre a executada e nome 
da pessoa constante do boleto - Fragilidade do documento que respaldou a 
decisao do Juiz. - Nao audicao do credor exequente para o desate do 
rsquerimsnto da devedora - Principios da ampia defesa e contraditorio nao 
observados. - Lesio flagrante e direito liqirido e certo do impetrante, a ser 
reparado por Mandado de Seguranca, na ausencia do Agravo de 
Instrumento, que a lei extravagant© nao contemplou. CONCESSAO DA 
SEGURANCA, para manter a decisao objurgada, e, manter a penhora que 
recaiu sobre o veiculo" (grifos e destaques nossos). 

Desta maneira, seja a utilizacio do recurso de agravo, seja a 

reclamacio ou o mandado de seguranca, em sede de Juizado estadual ou 

federal, n i o se pode admitir a interpretaclo funesta de que os principios 
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informadores deste n i o se compatibiiizam com o instituto da tutela antecipada, 

pots como referido em mementos anteriores, o interprete deve analtsar de forma 

sistemitica, onde o GPC precisa ser visto como um macrossistema processual, e 

ainda, que o instituto da tutela antecipada veio trazer, tambem a celeridade do 

juizado, toda a sua carga de efetivacio do que se esta sendo perseguido: o 

acesso a ordem juridica justa e a realizacio da justica. 

34 provisoriedade e reversibilidade da antecipacao de tutela 

A tutela antecipada, como frisado anteriormente, caracteriza-se 

pela concessio, total ou partial, dos efeitos esperados na analise de merito. 

Estes s i o imprescindfveis ao postulante, diante do caso concrete, evitando que o 

resultado final se demonstre inapto ou inutil para o mesmo. Assim, quando da 

concessio do instituto do art. 273 do CPC, o julgador n i o declara a existentia ou 

inexistencia de um direito, mas apenas decide provisoriamente, com base numa 

cognicio sumaria. fsto se deve ao proprio desenvolvimento do processo, onde, 

atravis da produci© de novas provas (produzidas em momentos especificos), 

pode-se formar o convencimento do julgador, de modo a concluir diferentemente 

da analise da tutela antecipada. 

A provisoriedade da tutela antecipada foi qualificada no paragrafo 

terceiro do art. 273 (com alteracio da Lei n° 10.444/2002), que prescreve: "A 

efetivacio da tutela antecipada observari, no que couber e conforme sua 

natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4° e 5°, e 461-A"; bem como 
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no paragrafo quarto do mesmo artigo, onde preve que: "A tutela antecipada 

podera ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisio 

fundamentada". 

No que se refere ao art, 273, § 3° do CPC, a execucao da tutela 

antecipada apresenta-se de forma provisoria, consubstanciando as seguintes 

consequencias, bem elucidados por Humberto Thedoro Junior (2003, p. 568-569): 

"a) a medida sera prontamente executada, nos prOprios autos da 
acao de conhecimento; 
b) a lei nao a condicionou a prestacao de causae-, de maneira 
systematica, mas ao juiz cabera Imp6-!a se as clrc-unstanclas 
aconselharam tal medida de contracautela, dentro dos parametros 
do art, 804 do CPC, analogicamente apllciye! i tutela antecipada; 
c) a execucao da tutela antecipada, por ser provisoria, corre por 
conta e risco da parte que a promove, e nao comporta 
transferencia do dominio do bem litigioso, o levantamento de 
dinheiro, nem a pritica de atos de que possa resultar grave dano 
ao executed© sem previa caugao idonea (CPC, arts. 273, § 3°, e 
588. II. com as inovacoes da Lei n° 10.444, de 07.05.2002)°. 

Neste ponto, parte da doutrina questiona a execucio provisdria da 

tutela antecipada, fundada em cognicio sumir ia e, portanto, indemissivel diante 

do principio nulla executio sine titulo. E bem verdade que a decisao que concede 

uma tutela antecipada pode levar a integral realizacio do direito do postulante, 

especialmente diante das novas referencias inseridas no § 3° do art. 273 pela Lei 

n° 10.444/02. Com a nova redacio do referido dispositivo, pode-se compreender 

que a execucio provis6ria da tutela antecipada n i o constitui uma execucio 

propriamente dita, fundada em titulo executivo, pois o legislador pitr io, no frisado 

§ 3°, fez referenda a adoc io de meios para a "efetivacio da tutela antecipada". 
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Assim, concedida em seus efeitos, total ou parcialmente, o proprio 

julgador, afirma Marinoni (2002, p. 240): 

"Deve desde logo estabelecer os meios executives que poderao 
ser utilizados para que a decisio seja observada, caso n io seja 
voluntariamente adimplida, justamente porque a atuacao da tutela 
sumaria n io se subordina as regras pr6prias do processo de 
execucao e que se atribui ao juiz um amplo poder destinado a 
determlnacio dos meios execut6rios". 

Alem desse aspecto de efetivacio provis6ria, total ou partial, da 

tutela antecipada, o proprio § 4° do art. 273 do CPC demonstra a possibilidade de 

que tal antecipacio possa ser revogada ou modificada pelo juiz, a qualquer 

tempo, em decisio fundamentada. Ressalta-se que n i o se trata de revogacio da 

antecipacio de tutela atraves da interposicio do recurso de agravo por 

instrumento, onde o magistrado pode exercer o juizo de retrataclo. 

Ademais, quando o legislador esbocou tal possibilidade no art. 

273, § 4°, n i o conferiu permissio para que o julgador aitere, ex officio, sua 

decisio. Logo, e imperioso que a parte interessada provoque o magistrado, para 

que o mesmo promova a revogacio ou modiftcacio da tutela antecipada. 

Contudo, deve-se ressaltar que, para que surja essa motivacio, 

se faz necessario que oeorra uma alteracio, com o desenvolver do feito, dos fatos 

e do quadro introdutorio que embasou a decisio concessiva ou n i o anteriormente 

proferida, e assim, possa ser prolatada outra em seu lugar. 
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Reforcando esse entendimento, a professora Teresa Arruda Aivim 

Wambier, citada em obra sobre a eoordenaelo de Luiz Rodrigues Wambier {2002, 

p. 336), assim expressou: 

"O que nao pode ocorrer, em nosso sentir, e a atteraoao da 
decisao concessiya ou denegatdria da antecipacio dos efeitos da 
sentenca porque o juiz simplesmente mudou de ideia. E 
necessiria a alteracio dos fatos e/ou do quadro probat6rio". 

Repise-se, da mesma forma, que no caso de indeferimento da 

tutela antecipada, o pedido somente poder l ser reiterado (quando da n i o 

interposicio de agravo por instrumento contra a denegacio) diante da alteracio 

da situacio de fato objeto da lide e/ou o surgimento, oriundo do desenvolvimento 

do contraditorio, de uma outra evidencia sobre a situacio f i t ica, alterando assim a 

conviccao do julgador. 

Dentro desse mesmo aspect© de provisoriedade da tutela 

antecipada o legislador pi tr io tambem se preocupou, quando da sua concessio, 

acerca da possibilidade de reversio do provimento antecipado. Tal mandamento 

esta inserido no paragrafo segundo do art. 273 do CPC, que preve: "n io se 

conceded a antecipacio da tutela quando houver perigo de irreversibiiidade do 

provimento antecipado". 

Percebe-se que, mesmo diante da tutela jurisprudential, atraves 

do conhecimento de uma exceptional medida antecipatoria dos efeitos do 

julgamento final da lide, se faz necessario adotar a cautela para preservar o 
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direito do reu a reversio do provimento, especialmente sendo este o vencedor da 

contenda. 

A principio, na concessio da tutela antecipada, evidencia-se o 

dano irreversivel que os seus efeitos podem acarretar, demonstra um atrito, a ser 

conferido, entre a efetividade da prestacio jurisdicionai e a seguranca juridica na 

eompreenslo do ease concrete 

Na interpretacio da reversibilidade dos efeitos da medida 

satisfativa, o processualista Humberto Theodoro Junior (2003, p. 569) enfocou: 

"S6 e realmente reversivel, para os fins do § 2° do art. 273, a 
providencia que assegura ao juiz as condicoes de 
restabelecimento pleno, caso necessario, dentro do proprio 
processo em curso. Se portanto, para restaurar o status quo m 
torna necessario recorrer a uma problematics e complexa acao de 
sndenizaci© de perdas e danos, a hipotese sera de descabimento 
da antecipacio de tutela". 

Logo, quanto mais complexa for a lide, menor sera a possibilidade 

do juiz conceder uma tutela antecipada. 

Em face disso, deve-se ousar em discordar, pois o instituto da 

antecipacio de tutela deve ser encarado como meio h ib i l de evitar o perecimento 

do direito, mesmo que inicialmente este seja apenas provivel. 

E precise compreender que tal probabilidade nao e contraditoria a 

propria satisfatividade da medida, pois o direito provivel deve ser encarado em 

consonincia com a propria provisoriedade da tutela antecipatoria, exprimindo a 

incapacidade de definir a controversia no momento de sua anil ise. Se assim n i o 

ocorresse, n i o haveria a aplicabilidade do instituto do art. 273 ante a admissio, 
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em tese, e de acordo com o caso concrete, do pr6prio julgamento antecipado da 

lide. 

Da mesma forma, a aparente averslo entre a efetividade da 

prestacio jurisdicionai e a seguranca juridica deve ser sopesada, onde o direito 

que esta em discussio, n i o pode ser visto como uma forma de transmitir 

demasiados sacriflcios ao reu, bem como, a promocio da inutilidade fatica real da 

prestacio jurisdicionai para o autor. Neste sentido Wambier (2002, p. 335) 

esciarece que: 

"O principio da proporcionalidade recomenda que, ainda que 
esteja em jogo um interesse rigorosamente nao-indenizavel, 
devam ser ponderados os valores em jogo, e, em funcao dessa 
ponderacao, eventualmente, conceder-se a antecipacao". 

Somando-se, j i decidiu o TRF da 4 a Regi io, atraves de vote do 

ilustre Desembargador Wellinton de Almeida, que: 

"Nao obstante a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos 
deferidos no provimento antecipatorio, a luz do principio da 
proporcionalidade, podem ser antecipados os efeitos da tutela se 
dentre os valores juridicos no caso 'in concrete-' avuitar que mal 
maior se produzira pelo seu indeferimento (6 a Turma, Al 
1998.04.01.025113-6, Rel. Des. Wellington de Almeida, DIV 
11.11.98, p. 696)". 

Assim, Marinoni (2002, p. 232) ensina que: 
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"Definir, na lei, que o juiz nao pode conceder a tutela quando ela 
pode trazer prejuizos irreversiveis ao reu impediria a consideracao 
das particularidades do 'caso concreto' e comprometeria o juiz 
com uma decisio que, em certas circunstancias, poderia n io ser 
a mais adequada". 

Ademais, deve-se considerar, com bem ressalta o autor citado, 

MARINONI (2002, p. 219): "e bom lembrar o 6bvio: o juiz pode causar dano nao 

so quando concede a tutela, mas principalmente quando a nega". 

N i o se trata de concessao da tutela antecipada, diante do risco 

de irreversibilidade dos seus efeitos, com fundamento em um "cogrtado" direito 

provivel. A sustentacio de que a duvida na existencia ou inexistencia do direito 

n i o consubstancia base para a antecipacao do que seria apenas provivel, traz a 

temerosa compreensio de que tambem se demonstra impossivel a tutela de um 

direito com fundamento no fumus boni juris (elemento de ani l ise das liminares), 

diante da inexistencia da certeza plena do direito. 

Afinal, o juiz, ciente da sua responsabilidade, n i o pode exigir uma 

evidencia que tome inviabilizada a pretensio da medida antecipatoria, 

fundamentando na irreversibilidade do provimento. Isso e uma posiclo mais 

c6moda de sua atuacio, que vem acarretar a permanencia da necessidade do 

autor em aicancar o reconhecimento, mesmo provis6rio, ate o exaurimento da 

cognicio e, por fim, ver o postulante que a utilidade da realizacio do seu direito 

foi ofuscada pela demasiada realidade do magistrado. Faz-se necessario 

desenvoiver uma maior compreensio e comprometimento com o direito das 

partes litigantes, de modo a n i o enxergar apenas o que j i es t i plenamente 

evidente. 
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C O N C L U S A O 

De todo o exposto, pode-se concluir que, em funcao dos 

princfpios que fundam a efetividade da Justica, a qual esta intimamente iigada a 

quest io da celeridade, e perfeitamente aplicavel, tanto nos Juizados especiais 

estaduais quanto nos federals, o instituto da antecipacio de tutela. 

E bem verdade que a tutela antecipada exige do julgador um grau 

de prudencia mais elevado. Entretanto, tal cautela n i o deve ser vista como 

empecilho para que a procidentia antecipatoria seja concedida. 

A cognicio, mesmo sumiria e n i o exauriante, e passive! de 

proporcionar ao julgador uma compreensio acerca do direito que norteia a 

prestacio jurisdicionai perquirida pelo autor. Desta forma, a antecipacio da tutela 

exprime o equilibrio entre a efetividade da atuacio jurisdicionai com a propria 

seguranca juridica. 

Os Juizados Especiais, diante da situacio de afogamento que 

atualmente apresenta, carece da aplicacio de um instituto que surgiu como meio 

hib i i para dar maior celeridade, a principio, ao procedimento comum (art. 273 do 

CPC). Embora assim seja a compreensio initial do surgimento da tutela 

antecipada, n i o se pode distanciar da sua busca maior, que e a aplicacio de uma 

prestacio jurisdicionai mais celere e com resultados eficazes para aqueles que 

postulam em juizo. 

Os Juizados surgiram da premissa de proporcionar I sociedade 

uma forma hib i l e r ipida de obter a prestacio da tutela jurisdicionai. Entretanto, 

nos dias atuais, n i o se verifica mais a presenca de tal caractere diferenciador. 
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A realidade e outra, onde nos Juizados encontra-se o 

depauperamento, e mesmo a celeridade do rito previsto na lei n° 9.099/95, n§o foi 

o bastante para atender a demanda. 

E bem verdade que no limiar de suas implantacoes, os Juizados 

apresentaram, de forma concreta, a realizacio de seus objetivos. Essa situacio, 

a epoca, fez ate mesmo com que alguns juristas n i o admitissem a aplicacio da 

tutela antecipada pelo fato de compreender que a celeridade e o informalismo dos 

Juizados Especiais poderiam ser emperrados pela adoc io e aplicacio de tal 

instituto. Entretanto, na realidade, n i o tern sido o que se apresenta, pois os 

Juizados ja n i o conseguem exprimir a objetivacio e celeridade de seus 

julgamentos, distanciando-se do modelo idealizado pelo legislador. 

E preciso romper as barreiras das formas ordinarias as quais os 

julgadores se atrelam na ani l ise dos casos concretos. Ainda mais, a adoc io de 

medidas pautadas em uma cognicio sumiria, n i o exauriente, n i o pode ser vistas 

como sin6nimo de inseguranca juridica, mas sim como forma de impedir, por 

exemplo, que o tempo, na busca pelo bem da vida, n i o seja mais tornado como 

meio de fomentar o descredito da funcio jurisdicionai do Estado perante a 

sociedade. 

Obviamente que, a quebra de tais empecilhos n i o se da num 

mesmo instante, tendo em vista que a cultura juridica apresentada por muitos 

julgadores brasileiros e de se apegar aos paradigmas de convencimento ja 

sedimentados em seus intimos, afastando-se da ani l ise da razoabilidade f i t ica e 

cotidiana apresentada nos valores sociais discutidos no caso concreto. 
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ANEXO 1 

"RECLAMACAO - Ato judicial consubstanciado em decisao interlocutoria que 
negara a antecipacao da tutela reclamada pelo autor. Inexistencia de recurso 
apropriado para desafia-io. Cabimento da via extravagante. Ausencia dos 
requisitos aptos a autorizarem a entrega da prestacao jurisdicionai perseguida em 
sede de medida anted patoria e no inicio da fase cognitiva. Rejeicao da pretensao 
revisional agitada. I. Em se tratando de a c i o que flui perante o juizado 
especial, o ato judicial que nega a antecipacao de tutela reclamada pelo 
autor, quaiificando-se como decisao interiocutdria impassivel de ser 
desafiada mediante o manejo de qualquer outro recurso, pois nao 
contemplado peia Lei de Regencia dos juizados especiais (Lei n° 9.099/95), 
legitime e viabiiiza o manejo da reclamacio, que tern sede regimental (ritjDF, 
artigo 184, inciso I), como forma de a fe r i c io da violacio do direito subjetivo 
titularizado pela parte de obter o provimento antecipatorio que vindicara. II. 
A antecipacio de tutela, como e cedico, n i o es t ! destinada a assegurar a 
intangibilidade do direito material controvertido, mantendo-o incoiume ate o 
deftnitivo desate do conflito de interesses estabelecido entre as partes. Essa 
providencia e propria do processo cautelar que, estando permeado pela 
acessoriedade e instrumentalidade que Ihe s i o pr6prios, destinando-se 
simplesmente a servir ao processo principal em reiacao ao qual fora agitado em 
carater preparatorio, objetiva simplesmente assegurar incoiume o direito debatido 
de forma a prevenir que, durante o litigio venha a perecer ou sofrer danos 
irrepariveis ou de dificii reparaclo, dai porque os requisitos que Ihe s i o impostos 
nao exigem a afericao da verossimilhanca da argumentacao tecida e da 
coexistencia de prova inequivoca assegurando a pertinencia do direito vindicado, 
satisfazendo-se com os pressupostos genericos pertinentes a plausibilidade do 
direito invocado (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestacio 
jurisdicionai macula-!o e sfstar a efetividade da tutela pretendida (periculum in 
mora). III. Ja a antecipacio da tutela exige a averiguacio da pertinencia dos 
argumentos tecidos e da coexistencia de prova impassivel de questionamento 
apta a legitimar e aparelhar o direito postulado, conferindo-lhe estofo material e 
autorizando a entrega da prestacao jurisdicionai perseguida de forma antecipada 
e antes mesmo do estabelecimento do contraditorio mediante o aperfeicoamento 
do relacionamento processual. O seu aicance, por oonseguinte, extrapcla os 
limites da simples instrumentalidade, servindo como verdadeiro instrumento 
destinado a entregar ao autor a tutela que almeja de forma anomala e antecipada 
quando se depara com a constatacio de que o direito que vindica esta revestido 
de contornos materials irrefutaveis, tornando legitima sua satisfacao de forma agil 
como forma de abreviamento dos danos que expert menta em decorrencia dos 
atos praticados pelo reu em desconformidade com as formulacoes iegais que 
conferem enquadramento ao liame obrigacional entre eles estabelecido. IV. 
Dessas premissas emerge, entao, a ilacao de que, se o direito invocado pelo 
reclamante n i o es t i estampado em provas materials irrefutiveis, pois a ausencia 
de notificacao que icara como estofo para a pretensao que veiculara depende da 
afericio da efetiva inexistencia de prova positiva passive! de evidenciar sua 
sfstivscao, e essa prova somente e passivel de ser produzida, se o caso, pelo 
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proprio reclamado, a argumerrtacio que deiineara resta desprovida de 
verossimilhanca e o direito que invoca nao esta estampado em qualquer 
instrumento material impassivel de questionamento, deixando carente de lastro, 
por ccnseguinte, o provimento antecipatorio que vindicara, rendendo ensejo, 
ent io, a rejeicio da pretenslo revisional que agitara nesta sede extravagante e 
ratificando-se, ainda que com outros fundamentos, o decis6rio cuja correicio 
perseguia. V. Reclamacio conhecida e improvida. Uninime. (TJDF - DVJ 
20030160001601 - DF - 2 a T.R.J.E. - Re!. Des. Teofilo Rodrigues Caetano Neto 
- DJU 16.05.2003 - p. 144)". (Grifos e destaques ausentes do original). 
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ANEXO II 

LEI N° 8.952, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1994 
(DOU 14.12.1994) 

Altera dispositivos do Codigo de Processo 
Civil sobre o processo de conhecimento e 
o processo cautelar 

0 PRESIDENTE DA CAMARA DOS DEPUTADOS no exercicio do cargo de 
PRESIDENTE DA REPUBUCA 
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°. Os dispositivos a seguir enumerados, da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 -
Codigo de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redacao: 
"Art. 10. O conjuge somente necessitara do consentimento do outro para propor acoes 
que versem sobre direitos reais imobiliarios. 
§ 1° Ambos os conjuges serao necessariamente crtados para as acoes: 
1 - que versem sobre direitos reais imobiliarios; 

§ 2° Nas acdes possessdrias, a participacao do conjuge do autor ou do reu somente e 
indispensavel nos casos de composse ou de ato por ambos praticados. 

Art. 18. O juiz, de oficio ou a requerimento, condenara o Irtigante de ma-fe a indenizar a 
parte contraria os prejuizos que esta sofreu, mais os honorarios advocaticios e as 
despesas que efetuou. 

§ 2° O valor da indenizacao sera desde logo fixado peio juiz, em quantia nao superior a 
vinte por cento sobre o valor da causa, ou liquidado por arbrtramento. 
Art. 20 

§ 4° Nas causes de pequeno valor, nas de valor inestimavei, naquelas em que nao 
houver condenacao ou for vencida a Fazenda Publica, e nas execucoes, embargadas ou 
nao, os honorarios serSo fixados consoante apreciacao equiativa do juiz, atendidas as 
normas das alineas a, b e c do paragrafo anterior. 

Art. 33 
Paragrafo unico. O juiz podera determinar que a parte responsavel pelo pagamento dos 
honorarios do perito deposits em juizo o valor correspondents a essa rsmuneracao. O 
numerario, recolhido em deposito bancario a ordem do juizo e com correcao monetaria, 
sera entregue ao perito apos a apresentagao do laudo, facultada a sua Kberacio parcial, 
quando necessaria. 

Art. 38. A procuracao geral para o foro, conferida por instrumento publico, ou particular 
assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, salvo para 
receber citacio inicial, confessar, reconhecer a procedencia do pedido, transigir, desistir, 
renunciar ao direito sobre que se funda a acao, receber, dar quitacao e firmar 
compromisso. 

Art. 45. O advogado podera, a qualquer tempo, renunciar ao mandato, provando que 
cientificou o mandante a fim de que este nomeie substitute Durante os dez dias 
seguintes, o advogado continuara a representar o mandante, desde que necessario para 
Ihe evitar prejuizo. 
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Art. 46 
Paragrafo unico. O juiz podera Simitar o !itiscons6rcio facultativo quarto ao numero de 
iitigantes, quando este comprometer a rapida solucao do litigio ou dificultar a defesa. O 
pedido de limitacao interrompe o prazo para resposta, que recomeca da intimacio da 
decisao. 

Art. 125. 

IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 

Art. 62. 
§ 4° Os atos meramente ordinatorios, como a juntada e a vista obrigatoria, independem 
de despacho, devendo ser praticados de oficio pelo servidor e revistos pelo juiz quando 
neoessarios. 

Art. 170. E licito o uso da taquigrafia, da estenotipia, ou de outro metodo idoneo, em 
qualquer juizo ou tribunal. 

Art. 172. Os atos processuais reaiizar-se-ao em dias uteis, das seis as vinte horas. 
§ 1° Serao, todavia, concluidos depois das horas os atos iniciados antes, quando o 
adiamento prejudicar a diligencia ou causar grave dano. 
§ 2° A citacao e a penhora poderao, em casos excepcionats, e mediante autorizacao 
expressa do juiz, reaiizar-se em domingos e feriados, ou nos dias uteis, fora do horario 
estabelecido neste artigo, observado o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constitute!© 
Federal. 
§ 3° Quando o ato tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de peticlo, 
esta devera ser apresentada no protocolo, dentro do horario de expedients, nos termos 
da lei de organizacao judiciaria local. 

Art. 219 
§ 1° A interrupcao da prescrici© retroagira a data da propositura da acao. 
§ 2 s Incumbe k parte promover a citacao do reu nos dez dias subsequentes ao despacho 
que a ordenar, n io ficando prejudicada pete derrtora impufive! excluslvamente ao service 
judiciario. 
§ 3° Nao sendo citado o reu, o juiz prorrogara o pmzo ate o maximo de noventa dias. 

Art. 239. 
Paragrafo unico. 

Ill - a nota de ciente ou certidao de que o interessado nao a apos no mandado. 

Art. 272. O procedimento comum e ordinario ou sumario. 
Paragrafo unico. O procedimento especial e o procedimento sumario regem-se pelas 
disposicoes que ihes sao proprias, aplicando-se-ihes, subsidiariamente, as disposicoes 
gerais do procedimento ordinario. 
Art. 273. 0 juiz podera, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os 
efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequivoca, se 
convenca da verossimilhanca da alegacao e: 
I - haja fundado receio de dano irreparave! ou de dificii reparacao; ou 
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito protelatdrio 
do reu. 
§ 1° Na decisio que antecipar a tutela, o juiz indicari, de modo claro e preciso, as razdes 
do seu convencimento. 
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§ 2° N io se concederl a antecipacio da tutela quando houver perigo de irreversibilidade 
do provimento antecipado. 
§ 3° A execucao da tutela antecipada observara, no que couber, o disposto nos incisos 11 
e HI do artigo 588. 
§ 4° A tutela antecipada podera ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em 
decisio fundamentada. 
§ 5° Concedida ou n io a antecipacao da tutela, prosseguira o processo ate final 
julgamento. 

Art. 296. Indeferida a peticao inicial, o autor podera apelar, facultado ao juiz, no prazo de 
quarenta e oito horas, reformar sua decisio. 
Paragrafo unico. Nao sendo reformada a decisao, os autos serio imediatamente 
encaminhados ao tribunal competente. 

Art. 331. Se nao se verificar qualquer das hipoteses previstas nas secoes precedentes e 
a causa versar sobre direitos disponiveis, o juiz designara audiencia de conciliacio, a 
reaiizar-se no prazo maxima de irinta dias, a quai deverao comparecer as partes ou seus 
procuradores, habltados a transigir. 
§ 1° Obtida a coneifisclo, seri reduzida a termo e homologada por sentenca. 
§ 2° Se, por qualquer motivo, nao for obtida a conciliacio, o juiz fixara os pontos 
controvertidos, deeidira as questdes processuais pendentes e deierminara as provas a 
serem produzidas, designando audiencia de instruclo e julgamento, se necessario. 

Art. 417. O depoimento, datilografado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro 
metodo Idoneo de documentacao, sera assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos 
procuradores, facultando-se as partes a sua gravacio. 
Paragrafo unico. O depoimento sera passado para a versio datilogrifica quando houver 
recurso da sentenca, ou noutros casos, quando o juiz o determinar, de offcio ou a 
requerimento da parte. 

Art. 434. Quando o exame tiver por objeto a autenticldade ou a falsidade de documento, 
ou for de natureza medico-legal, o perito sera escolhido, de preferencia, entre os tecnicos 
dos estabelecimentos oficiais especializados. 0 juiz autorizari a remessa dos autos, bem 
como do material sujeito a exame, ao diretor do estabeiecimento. 

Art. 460 
Paragrafo unico. A sentenca deve ser certa, ainda quando decida relacao juridica 
conditional. 
Art. 461. Na aclo que tenha por objeto o cumprimento de obrigacio de fazer ou nao 
fazer, o juiz concedera a tutela especifica da obrigacio ou, se procedente o pedido, 
determinara providencias que assegurem o resultado pratico equivalente ao do 
adimplemento, 
§ 1° A obrigacio somente se converter! em perdas e danos se o autor o requerer ou se 
imposslvel a tutela especifica ou a obtenclo do resultado prltico correspondente. 
§ 2° A indenizacao por perdas e danos dar-se-a sem prejuizo da murta (artigo 287). 
§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 
ineficacia do provimento final, e llcito ao juiz conceder a tutela liminarmerrte ou mediante 
justificacao previa, citado o reu. A medida liminar podera ser revogada ou modificada, a 
qualquer tempo, em decisio fundamentada. 
§ 4° O juiz podera, na hipotese do paragrafo anterior ou na sentenca, impor multa diaria 
ao reu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compativel com a 
obrigacio, fixando-lhe prazo razoavel para o cumprimento do precerto. 
§ 5° Para a efetivacio da tutela especifica ou para a obtenclo do resultado pratico 
equivalente, podera o juiz, de oficio ou a requerimento, determinar as medidas 
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necessarias, tais como a busca e apreensao, remocao de pessoas e coisas, 
desfazimento de ©bras, impediment© de atlvldade nociva, alem de requisicao de forca 
policial. 

Art. 800 
Paragrafo unico, interposto o recurso, a medida cautelar sera requerida diretamente ao 
tribunal. 

Art. 805. A medida cautelar podera ser substituida, de oficio ou a requerimento de 
qualquer das partes, pela prestacio de caucao ou outra garantia menos gravosa para o 
requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesao ou repara-ia 
integralmente." 

Art. 2°. Ficam revogados o inciso I do artigo 217 e o § 2° do artigo 242, renumerando-se 
os incisos II a V daquele artigo e o § 3° deste, do Codigo de Processo Civil. 

Art. 3°. Esta lei entra em vigor sessenta dias apos a data de sua publicacao. 

Brasilia, 13 de dezembro de 1994; 173° da Independencia e 106° da RepuWica. 

INOCENCIO OLIVEIRA 
Alexandre de Paula Dupeyrat 

Martins 
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ANEXO III 

LEI N° 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995 
(DOU 27.09.1995) 

Dispde sobre os Juizados Especiais Civeis 
e Criminals e da outras providencias 

0 Presidente da Republica 
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPlTULO I 
DISPOSICOES GERAIS 

Art. 1°. Os Juizados Especiais Civeis e Criminals, Prgaos da Justica Ordinaria, serao 
criados pela Uniao, no Distrito Federal e nos Territorios, e pelos Estados, para 
conciliacio, processo, julgamento e execucao, nas causas de sua competencia. 
Art, 2°, O processo orientar-se-a pelos criterios da oralidade, simplicidade, informalidade, 
economia processual e celeridade, buscando, sempre que possivel, a conciliacao ou a 
transact©, 

CAPlTULO II 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS ClVEIS 

SECAOI 
DA COMPETENCIA 

Art. 3°. O Juizado Especial Civel tern competencia para conciliacio, processo e 
julgamento das causas civeis de menor complexidade, assim consideradas: 
1 - as causas cujo valor n io exceda a quarenta vezes o salirio minimo; 
II - as enumeradas no artigo 275, inciso II, do Codigo de Processo Civil; 
III - a acao de despejo para uso proprio; 
IV - as acoes possessdrias sobre bens im6veis de valor n io excedente ao ftxado- no 
inciso I deste artigo. 
§ 1°. Compete ao Juizado Especial promover a execucio: 
J - dos seus julgados; 
II - dos titulos executivos extrajudicials, no valor de ate quarenta vezes o salirio minimo, 
observado o disposto no § 1° do artigo 8° desta Lei. 
§ 2°. Ficam excluidas da competencia do Juizado Especial as causas de natureza 
alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Publica, e tambem as relativas a 
acidentes de trabalho, a residues e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de 
cunho patrimonial. 
§ 3°. A opcio pelo procedimento previsto nesta Lei importara em renuncia ao credfto 
excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipotese de conciliacao. 

Art. 4°. E competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: 
I - do domicilto do reu ou, a criterio do autor, do local onde aquele exerca atividades 
profissionais ou economicas ou mantenha estabelecimento, filial, agenda, sucursal ou 
escritorio; 
II - do lugar onde a obrigacio deve ser satisfeita; 
III - do domicilio do autor ou do local do ato ou fato, nas acoes para reparacao de dano 
de qualquer natureza. 
Paragrafo unico. Em qualquer hipotese, podera a acao ser proposta no foro previsto no 
inciso I deste artigo. 
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SECAO II 
DO JUIZ, DOS CONCILIADORES E DOS JUfZES LEIGOS 

Art. 5°. O Jute dirigira o processo com liberdade para determinar as provas a serem 
produzidas, para aprecia-las e para dar especial valor as regras de experiencia comum 
ou tecnica. 
Art. 6°, O Juiz adotara em cada caso a decisio que reputar mais justa e equinime, 
atendendo aos fins sociais da lei e as exigencias do bem comum. 
Doutrina Vinculada 
Art. 7°. Os conciliadores e Juizes leigos s io auxiliares da Justica, recrutados, os 
primeiros, preferentemente, entre os bachareis em Direito, e os segundos, entre 
advogados com mais de cinco anos de experiencia. 
Paragrafo unico. Os Juizes leigos ficario impedidos de exercer a advocacia perante os 
Juizados Especiais, enquanto no desempenho de suas funcoes. 

SECAO III 
DAS PARTES 

Art. 8°. Nao poderao ser partes, no processo instituido por esta Lei, o incapaz, o preso, as 
pessoas juridicas de direito publico, as empresas publicas da Uniio, a massa falida e o 
insolvente civil. 
§ 1°. Somente as pessoas fisicas capazes serlo admitidas a propor agio perante o 
Juizado Especial, excluidos os cessionaries de direito de pessoas juridicas. 
Nota: Ver artigo 38 da Lei n° 9.841, de 05.10.1999, DOU 06.10.1999. 
§ 2°. O maior de dezo'rto anos podera ser autor, independentemente de assistencia, 
inclusive para fins de conciliacio. 

Art. 9°. Nas causas de valor ate vinte salaries minimos, as partes comparecerao 
pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistencia 
e obrigatoria. 
§ 1° Sendo facuftativa a assistencia, se uma das partes comparecer assistida por 
advogado, ou se o reu for pessoa juridica ou firma individual, tera a outra parte, se quiser, 
assistencia judiciiria prestada por orgio instituido junto ao Juizado Especial, na forma da 
lei local. 
§ 2°. O Juiz alertara as partes da conveniencia do patroclnio por advogado, quando a 
causa o recomendar. 
§ 3°. 0 mandato ao advogado podera ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. 
§ 4°. O reu, sendo pessoa juridica ou titular de firma individual, podera ser represented© 
por preposto credenciado. 

Art. 10. N io se admitira, no processo, qualquer forma de intervencio de terceiro nem de 
assistencia. Admitir-se-i o litisconsorcio. 

Art. 11.0 Ministerio Publico interviri nos casos previstos em lei. 

SECAO IV 
DOS ATOS PROCESSUAIS 

Art. 12. Os atos processuais serio publicos e poderio realizar-se em horario noturno, 
conform© dispuserem as normas de ©rganizaci© judiciaria, 

Art. 13. Os atos processuais serlo vilidos sempre que preencherem as finalidades para 
as quais forem realizados, atendtdos os criterios indicados no artigo 2° desta Lei. 
§ 1°. N io se pronunciara qualquer nulidade sem que tenha havido prejuizo. 
§ 2°. A pratica de atos processuais em outras comarcas podera ser solicitada por 
qualquer meio iddneo de comunicacio. 
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§ 3°. Apenas os atos considerados essenciais serlo registrados resumidamente, em 
notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos 
poderao ser gravados em frta magnetica ou equivalente, que sera inutilizada apos o 
trinsito em Julgado da decisio. 
§ 4°. As normas locals disporao sobre a conservacio das pecas do processo e demais 
documentos que o instruem. 

SECAO V 
DO PEDIDO 

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 qualificaglo e o endereeo das partes; 
II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 
III - o objeto © seu valor. 
§ 2°. E licito formular pedido generico quando nio for possivel determinar, desde logo, a 
extensio da obrigacio. 
§ 3°. O pedido oral sera reduzido ao escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser 
utilizado o sistema de fichas ou formulirios impresses. 

Art. 15. Os pedidos mencionados no artigo 3° desta Lei poderao ser alternatives ou 
cumuiados; nesta ultima hipotese, desde que conexos e a soma nao ultrapasse o Hmrte 
fixado naquele dispositive. 

Art. 16. Registrado o pedido, independentemente de distributee© e autuacio, a Secretaria 
do Juizado designara a sessio de conciliacao, a realizar-se no prazo de quinze dias. 

Art. 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-i, desde logo, a 
sessio de conciliacio, dispensados o registro previo de pedido e a citacao. 
Paragrafo unico. Havendo pedidos contrapostos, podera ser dispensada a contestacio 
formal e ambos serio apreciados na mesma sentenca. 

S E C A O VI 
D A S CITACdES E I N T I M A Q O E S 

Art. 18. A citacao far-se-a: 
I - por correspondencia, com aviso de recebimento em mio propria; 
II - tratando-se de pessoa juridica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado 
da recepcio, que sera obrigatoriamente identrficado; 
III - sendo necessario, por oftcial de justica, independentemente de mandado ou carta 
precatoria. 
§ 1°. A citacao contera copia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do 
citando e advertencia de que, nao comparecendo este, considerar-se-io verdadelras as 
aiegacoes iniciais, e sera proferido julgamento, de piano. 
§ 2°. Nao se fara citacao por edital. 
§ 3°. O comparecimento espontaneo suprira a falta ou nulidade da citacao. 

Art. 19. As intimacdes serio feitas na forma prevista para citacao, ou por qualquer outro 
meio idoneo de comunicacio. 
§ 1°. Dos atos praticados na audiencia, considerar-se-io desde logo cientes as partes. 
§ 2°. As partes comunicarao ao juizo as mudancas de endereco ocomdas no curso do 
processo, reputando-se eficazes as intimagoes enviadas ao local anteriormente indicado, 
na ausencia da comunicacio. 
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SECAO Vfl 
DA REVELIA 

Art. 20. N io comparecendo o demandado a sessio de conciliacao ou a audiencia de 
instrugao e julgamento, reputar-se-ao verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 
salvo se o contrario resultar da convicgao do Juiz. 

SECAO VIII 
DA CONCILIACAO E DO JUIZO ARBITRAL 

Art. 21. Aberta a sessio, o Juiz togado ou leigo esclarecera as partes presentes sobre as 
vantagens da conciliacio, mostrando-lhes os riscos e as consequdneias do Htlgio, 
espedaimente quanto ao disposto no § 3° do artigo 3° desta Lei. 

Art. 22. A condliagao sera conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por condliador sob sua 
orientagio. 
Paragrafo unico. Obtida a conciliacio, esta sera reduzida a escrito e homologada pelo 
Juiz togado, mediante sentenca com eficacia de titulo executivo. 

Art. 23. N io comparecendo o demandado, o Juiz togado proferira sentenca. 

Art. 24. N io obtida a condliagao, as partes poderio optar, de comum acordo, pelo juizo 
arbitral, na forma prevista nesta Lei. 
§ 1°. O juizo arbitral considerar-se-a instaurado, independentemente de termo de 
compromisso, com a escolha do arbitro pelas partes, Se este nao estiver present©, o Juiz 
convoca-lo-a e designara, de imediato, a data para a audiencia de instrugao. 
§ 2°. 0 arbitro sera, escolhido dentre os juizes leigos. 

Art. 25. 0 arbitro conduzira o processo com os mesmos criterios do Juiz, na forma dos 
artigos 5° e 6° desta Lei, podendo decidir por equidade. 

Art. 26. Ao termino da instrugao, ou nos cinco dias subsequentes, o arbitro apresentari o 
laudo ao Juiz togado para homologagao por sentenga irrecorrivel. 

SECAO IX 
DA INSTRUCAO E JULGAMENTO 

Art. 27. N io instituido o juizo arbitral, proceder-se-i imediatamente a audiencia de 
instrucio e julgamento, desde que nio resulte prejuizo para a defesa. 
Paragrafo unico. Nao sendo possivel a sua realizagio imediata, sera a audienda 
designada para um dos quinze dias subsequentes, dentes, desde logo, as partes e 
testemunhas eventualmente presentes. 

Art. 28. Na audiencia de instrugao e julgamento serio ouvidas as partes, colhida a prova 
e, em seguida, proferida a sentenca. 

Art. 29. Serlo decididos de piano todos os inddentes que possam interferir no regular 
prosseguimento da audienda. As demais questoes serio decididas na sentenca. 
Paragrafo unico. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-
I imediatamente a parte contriria, sem interrupgio da audiencia. 

SECAO X 
DA RESPOSTA DO REU 

Art. 30. A contestacio, que sera oral ou escrtta, conteri toda materia de defesa, exceto 
arguigao de suspeigao ou impedimento do Juiz, que se processara na forma da 
legislagio em vigor. 



72 

Art. 31. Nao se admitira a reconvengio. E licito ao reu, na contestable, formular pedido 
em seu favor, nos limites do artigo 3° desta Lei, desde que fundado nos mesmes fatos 
que constituem objeto da controversia. 
Paragrafo unico. O autor podera responder ao pedido do reu na propria audiencia ou 
requerer a designagio da nova data, que sera desde logo fixada, cientes todos os 
presentes, 

SECAO XI 
DAS PROVAS 

Art. 32. Todos os meios de prova moralmente legitimos, ainda que nao especificados em 
lei, s io habeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. 

Art. 33. Todas as provas serio produzidas na audiencia de instrugio e Julgamento, ainda 
que nao requeridas previamente, podendo o Juiz Hmitar ou excluir as que considerar 
excessivas, impertinentes ou protelatorias. 

Art. 34. As testemunhas, ate o maximo de tres para cada parte, comparecerio a 
audiencia de instrugio e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, 
independentemente de intimagio, ou mediante esta, se assim for requerido. 
§ 1°. O requerimento para Intimagio das testemunhas sera apresentado a Secretaria no 
minimo cinco dias antes da audiencia de instrugio e julgamento. 
§ 2°. N io comparecendo a testemunha intimada, o Juiz podera determinar sua imediata 
condugio, valendo-se, se necessario, do concurs© da forga pubiica. 

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz podera inquirir tecnicos de sua confianga, 
permitida as partes a apresentagio de parecer tecnico. 
Paragrafo unico. No curso da audiencia, podera o Juiz, de oficto ou a requerimento das 
partes, realizar inspegio em pessoas ou coisas, ou determinar que o faga pessoa de sua 
confianga, que Ihe relatara informalmente o verificado. 

Art. 36. A prova oral n io sera reduzida a escrito, devendo a sentenga referir, no 
essencial, os informes trazidos nos depoimentos. 

Art. 37. A instrugio podera ser dirigida por Juiz leigo, sob a supervisio de Juiz togado. 

SECAO XII 
DA SENTENCA 

Art. 38. A sentenga menctonara os elementos de convicgio do Juiz, com breve resumo 
dos fatos relevantes ocorridos em audiencia, dispensado o relatorio. 
Parigrafo unico. Nao se admitira sentenga condenateria por quantia iliquida, ainda que 
generico o pedido. 

Art. 39. E ineficaz a sentenga condenateria na parte que exceder a algada estabelecida 
nesta Lei. 

Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrugio proferira sua decisio e imediatamente a 
submetera ao Juiz togado, que podera homologa-la, proferir outra em substrtulgao ou, 
antes de se manrfestar, determinar a realizagio de atos probatorios indispensaveis. 

Art. 41. Da sentenga, excetuada a homologatoria de conciliacao ou laudo arbitral, cabera 
recurso para o prdprio Juizado, 
§ 1°. O recurso sera julgado por uma turma composta por tres Juizes togados, em 
exercicio no primeiro grau de jurisdigio, reunidos na sede do Juizado. 
§ 2°. No recurso, as partes serlo obrigatoriamente representadas por advogado. 
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Art. 42. O recurso sera interposto no prazo de dez dias, contados da ciencia da sentenca, 
por peticao escrita, da qua! eonstarao as razdes e o pedido do recorrente. 
§ 1°. O preparo sera feito, independentemente de intimagio, nas quarenta e oito horas 
segutntes a interposigio, sob pena de desercio. 
§ 2°. Apos o preparo, a Secretaria intimara o recorrido para oferecer resposta escrita no 
prazo de dez dias, 

Art. 43. O recurso tera somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 
suspensivo, para evitar dano irreparavel para a parte. 

Art. 44. As partes poderlo requerer a transcricao da gravacao da fita magnetica a que 
alude o § 3° do artigo 13 da desta Lei, correndo por conta do requerente as despesas 
respectivas. 

Art. 45. As partes serio intimadas da data da sessio de julgamento. 

Art. 46. O julgamento em segunda instancia constara apenas da ata, com a indicacao 
suficiente do processo, fundamentagio sucinta e parte dispositiva. Se a sentenca for 
confirmada pelos proprios fundamentos, a sumula do julgamento servira de acordio. 

Art. 47. (VETADO) 

SECAO XIII 
DOS EMBARGOS DE DECLARACAO 

Art. 48. Caberio embaigos de declaracio quando, na sentenca ou acordao, houver 
obscuridade, contradicio, omisslo ou duvida. 
Paragrafo unico. Os erros materiais podem ser corrigidos de offcio. 

Art. 49. Os embargos de declaracao serio interpostos por escrito ou oralmente, no prazo 
de cinco dias, contados da ciencia da decisio. 

Art. 50. Quando interpostos contra sentenca, os embargos de declaracio suspenderio o 
prazo para recurso. 

SECAO XIV 
DA EXTINCAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MERITO 

Art. 51. Extingue-se o processo, alem dos casos previstos em lei: 
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiencias do processo; 
II - quando inadmissivel o procedimento instituido por esta Lei ou seu prosseguimento, 
apos a conciliacio; 
III - quando for reconhecida a incompetencia territorial; 
IV - quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8° desta Lei; 
V - quando, falecido o autor, a habilitacao depender de sentenga ou n io se der no prazo 
de trinta dias; 
VI - quando, falecido o reu, o autor n io promover a citagio dos sucessores no prazo de 
trinta dias da ciencia do fato. 
§ 1°. A extinglo do processo independeri, em qualquer hipotese, de previa intimagio 
pessoal das partes. 
§ 2°. No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausencia decorre de forga 
maior, a parte podera ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas. 



74 

SECAO XV 
DA EXECUCAO 

Art. 52. A execucao da sentenca processar-se-a no proprio Juizado, aplicando-se, no que 
couber, o disposto no Codigo de Processo Civil, com as seguintes alteracdes: 
I - as sentences serio necessariamente liquidas, contendo a conversao em Bonus do 
Tesouro Nacional - BTN ou fndice equivalente; 
II - os calculos de conversao de indices, de honorarios, de juros e de outras parcelas 
serlo efetuados por servidor judicial; 
III - a intimacio da sentenga sera feita, sempre que possivel, na propria audiencia em 
que for proferida. Nessa intimacio, o vencido sera Instado a cumprir a sentenca t i o logo 
ocorra seu transito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento (inciso V); 
IV - n io cumprida voluntariamente a sentenca transitada em julgado, e tendo havido 
soiicitacio do Interessado, que podera ser verbal, proceder-se-a desde logo a execucao, 
dispensada nova citacao; 
V - nos casos de obrigacio de entregar, de fazer, ou de nao fazer, o Juiz, na sentenca ou 
na fase de execucao, cominara multa diiria, arbitrada de acordo com as condicoes 
econdmicas do devedor, para a hipotese de inadimplemento. Nao cumprida a obrigacio, 
o credor podera requerer a elevaclo da multa ou a transformaclo da condenacio em 
perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrara, seguindo-se a execucio por quantia 
certa, incluida a multa vencida de obrigacio de dar, quando evidenciada a malicia do 
devedor na execucio do julgado; 
VI - na obrigacio de fazer, o Juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o 
valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diaria; 
VII - na alienacio forcada dos bens, o Juiz podera autorizar o devedor, o credor ou 
terceira pessoa idonea a tratar da alienacio do bem penhorado, a qual se aperfeicoara 
em juizo ate a data fixada para a praca ou leitio. Sendo o preco inferior ao da avaliacio, 
as partes serio ouvidas. Se o pagamento n io for a vista, sera oferecida caucao idonea, 
nos casos de alienacio de bem movel, ou hipotecado o imovel; 
VIII - e dispensada a publicacao de edttais em jomais, quando se tratar de alienacio de 
bens de pequeno valor; 
IX -o devedor podera oferecer embargos, nos autos da execucao, versando sobre: 
a) falta ou nulidade da citacao no processo, se ele correu a revelia; 
b) manifesto excesso de execucio; 
c) erro de calculo; 
d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigacio, superveniente a sentenca. 

Art. 53. A execucio de titulo executivo extrajudicial, no valor de ate quarenta salarios 
minimos, obedecera ao disposto no Codigo de Processo Civil, com as modrficacoes 
introduzidas por esta Lei. 
§ 1°. Efetuada a penhora, o devedor sera intimado a comparecer a audiencia de 
conciliacio, quando podera oferecer embargos (artigo 52, IX), por escrito ou verbalmente. 
§ 2°. Na audiencia, sera buscado o meio mais ripido e eficaz para a solucao do litigto, se 
possivel com dispensa da alienacio judicial, devendo o conciliador propor, entre outras 
medidas cablveis, o pagamento do debito a prazo ou a prestacio a dacao em pagamento 
ou a imediata adjudicacao do bem penhorado. 
§ 3°. Nao apresentados os embargos em audiencia, ou julgados improcedentes, qualquer 
das partes poderi requerer ao Juiz a adocio de uma das arternativas do paragrafo 
anterior. 
§ 4°. N io encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoraveis, o processo sera 
imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. 

SECAO XVI 
DAS DESPESAS 
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Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independent, em primeiro grau de jurisdicao, do 
pagamento de custas, taxas ou despesas. 
Paragrafo unico. O preparo do recurso, na forma do § 1° do artigo 42 desta Lei, 
compreendera todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em 
primeiro grau de jurisdicao, ressalvada a hipotese de assistencia judiciaria gratu'rta. 

Art. 55. A sentenca de primeiro grau nao condenara o vencido em custas e honorarios de 
advogado, ressalvados os casos de litigincia de mi-fa Em segundo grau, o recorrente, 
vencido, pagari as custas e honorarios de advogado, que serio fixados entre dez por 
cento e vinte por cento do valor de condenacao ou, nio havendo condenacio, do valor 
corrigido da causa. 
Paragrafo unico. Na execucao nao serio contadas custas, salvo quando: 
I - reconhecjda a litigincia de ma-fe; 
II - improcedentes os embargos do devedor; 
III - tratar-se de execucio de sentenca que tenha sido objeto de recurso improvido do 
devedor. 

SEQAOXVII 
DISPOSICOES FINAIS 

Art. 56. Instituido o Juizado Especial, serio implantadas as curadorias necessirias e o 
servico de assistencia judiciaria. 

Art. 57. O acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, podera ser homologado, no 
juizo competent©, independentemente de termo, valendo a sentenca como titulo 
executivo judicial. 
Paragrafo unico, Valerl como titulo extrajudicial o acordo cetebrado pelas partes, por 
instrumento escrito, referendado pelo Prgio competente do Ministerio Publico. 

Art. 58. As normas de organizacio judiciaria local poderao estender a conciliacio prevista 
nos artigos 22 e 23 a causas nao abrangidas por esta Lei. 

Art. 59. Nao se admitira acao rescisdria nas causas sujeitas ao procedimento inst'rtuidos 
por esta Lei. 

CAPlTULO III 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DISPOSICOES GERAIS 

Art. 60. 0 Juizado Especial Criminal, provido por Juizes togados ou togados e leigos, tern 
competencia para a conciliacio, o julgamento e a execucio das infracSes penais de 
menor potential ofensivo. 

Art. 61. Consideram-se infracdes penais de menor potential ofensivo, para os efeitos 
desta Lei, as contravencdes penais e os crimes a que a let comine pena mixima nio 
superior a um ano, excetuados os casos em que a lei preveja procedimento especial. 

Art. 62. O processo perante o Juizado Especial orientar-se-a pelos criterios da oralidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possivel, a 
reparacao dos danos sofridos pela vitima e a aplicacio de pena n io privativa de 
iiberdade. 

SECAO I 
DA COMPETENCIA E DOS ATOS PROCESSUAIS 

Art. 63. A competencia do Juizado sera determinada pelo lugar em que foi praticada a 
infracao penal. 
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Art. 64. Os atos processuais serio publicos e poderao realizar-se em horirio noturno e 
em qualquer dia da sema.oa, conforme dispuserem as normas de organizagao judiciaria. 

Art. 65. Os atos processuais serio validos sempre que preencherem as finalidades para 
as quais foram realizados, atendidos os criterios indicados no artigo 62 desta Lei. 
§ 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 habit de comunicacio. 
§ 3°, Serio objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essentials. Os 
atos realizados em audiencia de instrugio e julgamento poderao ser gravados em fits 
magnetica ou equivalente. 

Art. 66. A citacao seri pessoal e far-se-a no proprio Juizado, sempre que possivel, ou por 
mandado. 
Paragrafo unico. N io encontrado o acusado para ser citado, o Juiz encaminhara as 
pecas existentes ao Juizo comum para adogio do procedimento previsto em let. 

Art. 67. A intimacio far-se-a por correspondencia, com aviso de recebimento pessoal ou, 
tratando-se de pessoa juridica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da 
recepgio, que sera obrigatoriamente identificado, ou, sendo necessario, por oftcial de 
justica, independentemente de mandado ou carta precatbria, ou ainda por qualquer meio 
idoneo de comunicacio. 
Paragrafo unico. Dos atos praticados em audiencia considerar-se-io desde logo cientes 
as partes, os interessados e defensores. 

Art. 68. Do ato de intimagio do autor do fato e do mandado de titagio do acusado, 
constari a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a 
advertencia de que, na sua falta, ser-lhe-i designado defensor publico. 

SECAO II 
DA FASE PRELIMINAR 

Art. 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrentia lavrara termo 
tircunstantiado e o encaminhara imediatamente ao Juizado, com o autor do fato e a 
vitima, providenciando-se as requisigoes dos exames peritiais necessaries. 
Paragrafo unico. Ao autor do fato que, apos a lavratura do termo, for imediatamente 
encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a eie comparecer, nao se impora 
prisio em flagrante, nem se exigiri fianga. Em caso de violentia domestica, o juiz podera 
determinar, como medida de cautela, seu afastamento do lar, domicilio ou local de 
conviventia com a vitima. (NR) (Redacao dada ao paragrafo pela Lei n° 10.455, de 
13.05.2002, DOU 14.05.2002, com efeitos a partir de 45 dias da data da publicacio) 

Art. 70. Comparecendo o autor do fato e a vitima, e n io sendo possivel a realizacio 
imediata da audiencia pretiminar, sera designada data prdxima, da qua! ambos salrio 
tientes. 

Art. 71. Na faita do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria 
providenciara sua intimacio e, se for o caso, a do responsavel civil, na forma dos artigos 
67 e 68 desta Lei. 

Art. 72. Na audiencia preliminar, presente o representante do Ministerio Publico, o autor 
do fato e a vitima e, se possivel, o responsavel civil, acompanhados por seus advogados, 
o Juiz esclareceri sobre a possibilidade da composicio dos danos e da aceitacio da 
proposta de aplicacao imediata de pena nao privativa de liberdade. 
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Art. 73. A conciliacio sera conduzida pelo Juiz ou por conciliador sob sua orientacio. 
Paragrafo unico. Os conciliadores sao auxiliares da Justica recmtados, na forma da lei 
local, preferentemente entre bachareis em Direito, exduidos os que exercam funcoes na 
administragao da Justica Criminal. 

Art. 74. A composicio dos danos civis sera reduzida a escrito e, homologada pelo Juiz 
mediante sentenca irrecorrivel, tera eficacia de titulo a ser executado no juizo civil 
competente. 
Paragrafo unico. Tratando-se de acao penal de iniciativa privada ou de agio penal 
publica condicionada a representacio, o acordo homologado acarreta a renuncia ao 
direito de queixa ou representacio. 

Art. 75. N io obtida a composicio dos danos civis, sera dada imediatamente ao ofendido 
a oportunidade de exercer o direito de representacio verbal, que sera reduzida a termo. 
Paragrafo unico. O nao oferecimento da representacio na audiencia preliminar n io 
implica decadencia do direito, que podera ser exercido no prazo previsto em lei. 

Art. 76. Havendo representacio ou tratando-se de crime de acio penal publica 
incondicionada, nao sendo caso de arquivamento, o MinistSrio Publico podera propor a 
aplicacao imediata de pena restrftiva de direitos ou multas, a ser espetificada na 
proposta. 
§ 1°. Nas hipoteses de ser a pena de multa a unica aplicavel, o Juiz podera reduzi-la ate 
a metade. 
§ 2°. N io se admitira a proposta se ficar comprovado: 
j - ter sido o autor da Infract© condenado, pela pratica de crime, a pena privatlva de 
liberdade, por sentenca definrtiva; 
II - ter sid© o agente beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicacio 
de pena restrftiva ou multa, nos termos deste artigo; 
III - nao indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem 
como os motivos e as circunstincias, ser necessaria e suficiente a adocio da medida. 
Jurisprudencia Vinculada 
§ 3°. Aceita a proposta pelo autor da infracio e seu defensor, sera submetida a 
apretiagao do Juiz. 
§ 4°. Acolhendo a proposta do Ministerio Publico aceita pelo autor da infracio, o Juiz 
aplicara a pena restritiva de direitos ou multa, que n io importara em reintidentia, sendo 
registrada apenas para impedir novamente o mesmo beneficio no prazo de dnco anos. 
§ 5°. Da sentenca prevista no paragrafo anterior caberi a apeiacao referida no artigo 82 
desta Lei. 
§ 6°. A imposigio da sangio de que trata o § 4° deste artigo nao constara de certidio de 
antecedentes criminals, salvo para os fins previstos no mesmo disposrtivo, e nao tera 
efeitos civis, cabendo aos interessados propor agio cabivel no juizo civel. 

SECAO III 
DO PROCEDIMENTO SUMARiSSIMO 

Art. 77. N io agio penal de iniciativa publica, quando n io houver aplicacio de pena, pela 
ausencia do autor do fato, ou pela nao ocorrentia da hipotese prevista no artigo 76 desta 
Lei, o Ministerio Publico oferecera ao Juiz, de imediato, denuncia oral, se n io houver 
necessidade de diligentias imprescindiveis. 
§ 1°. Para o fornecimento da denuncia, que sera elaborada com base no termo de 
ocorrentia referido no artigo 69 desta Lei, com dispensa do inquerito policial, prestindir-
se-a do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por 
boletim medico ou prova equivalente. 
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§ 2°. Se a complexidade ou circunstincias do caso nio permitirem a formulagio da 
denuncia, o Ministerio Publico podera requerer ao Juiz o encaminhamento das pegas 
existerrtes, na forma do paragrafo unico do artigo 66 desta Lei. 
§ 3°. Na agio penal de iniciativa do ofendido podera ser oferecida queixa oral, cabendo 
ao Juiz verificar se a complexidade e as circunstincias do caso determinam a adocio 
das providincias previstas no parigrafo unico do artigo 66 desta l e l 

Art. 78. Oferecida a denuncia ou queixa, sera reduzida a termo, entregando-se copia ao 
acusado, que com e!a ficara citado e imediatamente clentificado da designacao de dia e 
hora para a audiencia de instrugao e julgamento, da qua) tambem tomario ciencia o 
Ministerio Publico, o ofendido, o responsavel civil e seus advogados. 
§ 1°. Se o acusado nao estiver presente, sera citado na forma dos artigos 66 e 68 desta 
Lei e cientiffcado da data da audiencia de instrugio e julgamento, devendo a ela trazer 
suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimagio, no minimo cinco dias 
antes de sua realizagio. 
§ 2°. Nao estando presentes o ofendido e o responsavel civil, serio intimados nos termos 
do artigo 67 desta Lei para comparecerem a audiencia de instrugio e julgamento. 
§ 3°. As testemunhas arroladas serio intimadas na forma prevista no artigo 67 desta Lei. 

Art. 79. No dia e hora designados para a audiencia de instrugio e julgamento, se na fase 
preliminar n io tiver havido possibilidade de tentativa de conciliacao e de oferecimento de 
proposta pelo Ministerio Publico, proceder-se-a nos termos dos artigos 72, 73, 74 e 75 
desta Lei. 

Art. 80. Nenhum ato sera adiado, determinando o Juiz, quando imprescindivel, a 
condugio coercitiva de quern deva comparecer. 

Art. 81. Aberta a audiencia, ser i dada a palavra ao defensor para responder a acusagao, 
apos o que o Juiz recebera, ou nio, a denuncia ou queixa; havendo recebimento, serio 
ouvidas a vitima e as testemunhas de acusagao e defesa, interrogando-se a seguir o 
acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e a prolagio da 
sentenca. 
§ 1°. Todas as provas serio produzidas na audiencia de instrugio e julgamento, podendo 
o Juiz limitar ou exclulr as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatPrias. 
§ 2°. De todo o ocorrido na audiencia ser i lavrado termo, assinado pelo Juiz e pelas 
partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiencia e a 
sentenga. 
§ 3°. A sentenga, dispensado o relatdrio, mencionari os elementos de convicgao do Juiz. 

Art. 82. Da decisao de rejeigao da denuncia ou queixa e da sentenca cabera apeiacao, 
que podera ser julgada por turma composta de tres Juizes em exercicio no primeiro grau 
de jurisdigio, reunidos na sede do Juizado. 
§ 1°. A apelagio sera interposta no prazo de dez dias, contados da ciencia da sentenga 
pelo Ministerio Publico, pelo reu e seu defensor, por petigao escrita, da qual constarao as 
razoes e o pedido do recorrente. 
§ 2°. O recorrido sera intimado para oferecer resposta escrita no prazo de dez dias. 
§ 3°. As partes poderio requerer a transcrigao da gravagio da frta magnetica a que alude 
o § 3° do artigo 65 deste Lei. 
§ 4°. As partes serio intimadas da data da sessio de julgamento pela imprensa. 
§ 5°. Se a sentenga for conftrmada pelos proprios fundamentos, a sumula do julgamento 
servira de acordio. 

Art. 83. Caberio embargos de declaracio quando, em sentenga ou acordio, houver 
obscuridade, contradigio, omissio ou duvida. 
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§ 1°. Os embargos de declaracio serio opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 
cinco dias, contados da ciencia da decisao. 
§ 2°. Quando opostos contra sentenca, os embargos de declaracio suspenderio o prazo 
para o recurso. 
§ 3°. Os erros materials podem ser corrigidos de oficio. 

SECAO IV 
DA EXECUCAO 

Art. 84. Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-a mediante 
pagamento na Secretaria do Juizado. 
Paragrafo unico. Efetuado o pagamento, o Juizo declarara extinta a punibilidade, 
determinando que a condenacio nao fique constando dos registros criminals, exceto para 
fins de requisicio judicial. 

Art. 85. Nao efetuado o pagamento de multa, sera feita a conversio em pena privative da 
liberdade, ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei. 

Art. 86. A execucio das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos, ou de 
multa cumulada com estas, sera processada perante o orgio competente, nos termos da 
lei. 

SECAOV 
DAS DESPESAS PROCESSUAIS 

Art. 87. Nos casos de homologacio do acordo civil e aplicacio de pena restritiva de 
direitos ou multa (artigos 74 e 76, § 4°), as despesas processuais serio reduzidas, 
conform© dispuser lei estadual. 

SECAO VI 
DISPOSICOES FINAIS 

Art. 88. Al im das hipdteses do Codigo Penal e da legislacao especial, dependera de 
representacio a acao penal relativa aos crimes de lesoes corporais leves e lesoes 
culposas. 

Art. 89. Nos crimes em que a pena minima cominada for igual ou inferior a um ano, 
abrangidas ou n io por esta Lei, o Ministerio Publico, ao oferecer a denuncia. podera 
propor a suspensio do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado n io 
esteja sendo processado ou nao tenha sido condenado por outro crime, presentes os 
demais requisitos que autorizariam a suspensio conditional da pena (artigo 77 do 
Codigo Penal). 
§ 1°. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presenca do Juiz, este, 
recebendo a denuncia, podera suspender o processo, submetendo o acusado a pertodo 
de prova, sob as seguintes condicdes: 
I - reparacao do dano, salvo imposstbilidade de faze-lo; 
II - proibicio de frequentar determinados lugares; 
III - proibicio de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorizacio do Juiz; 
IV - comparecimento pessoal e obrigat6rio a Juizo, mensalmente, para informar e 
justrficar suas atividades. 
§ 2°. O Juiz podera especificar outras condicdes a que fica subordinada a suspensio, 
desde que adequadas ao fato e a situacio pessoal do acusado. 
§ 3°. A suspensio sera revogada se, no curso do prazo, o beneficiario vier a ser 
processado por outro crime ou nao efetuar, sem motivo justificado, a reparacao do dano. 
§ 4°. A suspensio podera ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do 
prazo, por contravencao, ou descumprir qualquer outra condicao imposta. 
§ 5°. Expirado o prazo sem revogacio, o Juiz declarara extinta a punibilidade. 
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§ 6°. N io con-era a prescrtcio durante o prazo de suspensao do processo. 
§ 7 ° . s© o acusado nao acertar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguira 
em seus uSteriores termos. 

Art. 90. As disposicoes desta Lei nao se apiicam aos processos penais cuja instrugao ja 
estiver intciada. 

Art. 90-A. As disposicoes desta Lei n io se apiicam no ambito da Justiga Militar. (Artigo 
acrescentado pela Lei n° 9.839, de 27.09.1999, DOU 28.09.1999) 

Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representagio para a propositura da 
agio penal publica, o ofendido ou seu representante legal sera intimado para oferece-!a 
no prazo de trinta dias, sob pena de decadencia. 

Art. 92. Aplicam-se subsidiariamente as dispostgoes dos Codigos Penal e de Processo 
Penal, no que n io forem incompativeis com esta Lei. 

CAPlTULO IV 
DISPOSICOES FINAIS COMUNS 

Art. 93. Lei Estadual dispori sobre o Sistema de Juizados Especiais Civeis e Criminals, 
sua organizagio, composigio e competencia. 

Art. 94. Os services de cartdrio poderio ser prestados, e as audiencias realizadas fora da 
sede da Comarea, em bairros ou cidades a ©la pertencentes, ocupando instalagoes de 
predios publicos, de acordo com audiencias previamente anunciadas. 

Art. 95. Os Estados, Distrito Federal e Territorios criarao e instalarao os Juizados 
Especiais no prazo de seis meses, a contar da vigencia desta Lei, 

Art. 96. Esta Lei entra em vigor no prazo de sessenta dias apos a sua publicacao. 

Art. 97. Ficam revogadas a Lei n° 4.611, de 02 de abril de 1965, e a Lei n° 7.244, de 07 
de novembro de 1984. 

Brasilia, 26 de setembro de 1995; 174° da Independent^ e 107° da Republics. 
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