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RESUMO 

O trabalho pretende abordar aspectos que apontem a problematica da morosidade judicial, em 
especial nos Juizados Especiais Civeis, bem como solucoes para tentar desfazer a imagem de 
lentidao do judiciario. Para a realizacao da presente monografia foram utilizados os metodos 
dedutivo, historico, exegetieo juridico, comparativo, com predominancia da pesquisa 
bibliografica fazendo uso de doutrinas, revistas, artigos de internet e legislacao. O estudo se 
alicerca em capitulos que norteiam o conceito, precedentes historicos e principios atinentes 
aos Juizados Especiais. Por conseguinte, a pesquisa abordara alguns aspectos processuais da 
informalidade, da desnecessidade de advogado para ajuizamento da acao, da conciliacao em 
qualquer fase do feito, da antecipacao de tutela. Serao expostos e analisados ainda os aspectos 
processuais como sendo a forma de resolver todos os litigios e demandas judiciais com toda 
rapidez, efetividade e uma prestacao jurisdicional justa. Abordando o que a sociedade espera 
destes orgaos resultado e a mudanca da imagem de morosidade que o judiciario brasileiro, 
visando uma justica mais celere, mais efetiva, com a virtualizacao dos processos como 
ferramenta para solucionar a problematica da morosidade judicial, aliado a proposta de 
implementafao de Camaras de Conciliacao na busca de composicao entre as partes. Por fim, 
apresentar-se-ao os resultados, apontando da necessidade premente de automacao, atualizacao 
ou modernizagao do judiciario como mecanismo de efetivagao na prestagao jurisdicional. 

Palavras-ehave: Juizados Especiais Civeis, Acesso a Justica. Conciliacao. Virtualizagao. 



ABSTRACT 

The work intends to approach aspects that point the problematic one of the judicial delay, in 
special in the Courts Special Civil court jurisdiction, as well as solutions to try to undo the 
image of slowness of the judiciary one. For the accomplishment of the present monograph the 
methods had been used deductive, historical, study legal, comparative, with predominance of 
the bibliographical research making use of doctrines, magazines, articles of Internet and 
legislation. The study i f based in chapters that guide the concept, historical precedents and 
referring principles to the Courts Special. Therefore, the research will approach some aspects 
procedural of the informality, of the without necessity of lawyer for the filling of a suit of the 
action, of the conciliation in any phase of the fact, of the guardianship anticipation. It will be 
displayed and analyzed still the procedural aspects as being the form to decide all the 
litigations and demands judicial with all rapidity, effectiveness and a judgement joust. 
Approaching what the society waits of these agencies resulted and the change of the delay 
image that the judiciary Brazilian, aiming at a justice more fast, more effective, with the 
virtuality of the processes as tool to solve the problematic one of the judicial delay, ally the 
proposal of implementation of Chambers of Conciliation in the search of composition 
between the parts. Finally, the results, pointing of the pressing necessity of automation, 
update or modernization of the judiciary one will be presented as mechanism of accomplish in 
the judgement. 

Word-key: Courts Special Civil. Access to Justice. Conciliation. Virtuality. 
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1. INTRODUCAO 

Este trabalho objetiva realizar estudo a respeito da morosidade judicial, em 

especial, dos Juizados Especiais Civeis orgaos da Justica criados visando a conciliacao, 

processo, julgamento e execucao, nas causas de sua competencia e defmidas por lei. Para 

eoncretizaeao deste trabalho, foram realizadas pesquisas em diversos livros, legislates, 

artigos de internet, publicacoes em Diarios Oficiais, entre outros, aplicando o metodo de 

abordagem dedutivo. 

O processo eletronico, na era virtual, tem como objetivo principal eliminar o papel 

como meio de tramite processual por meio de tecnologias que venham proporcionar uma 

justica mais celere, efetiva e acessivel aos cidadaos. 

Todavia, faz necessario desenvolver e viabilizar a infra-estrutura tecnologica, 

especializacao de pessoas e os sistemas de informacao do Processo Eletronico necessarios 

para a sua implantacao, bem como a adocao de Camaras de Conciliacao; adotar solucoes 

tecnologicas que venham a amp liar o acesso do jurisdicionado ao judiciario como um todo, 

mediante a virtualizacao processual, trazendo celeridade e transparencia no tramite 

processual, imprimindo uma maior efetividade na prestacao jurisdicional. 

Nesse contexto, o presente trabalho apresenta como objetivo analisar as nuances 

que levam ao atravancamento e lentidao da maquina judiciaria e suas consequencias juridicas 

diante da legislagao vigente. 

O estudo monografico sera pautado pelo pluralismo metodologico. Utilizar-se-a o 

metodo dedutivo, avaliando entendimentos doutrinarios e o que esta sendo efetivamente 

aplicado na jurisprudencia. Sera entao empregado o metodo historico, por meio de uma 

abordagem sobre a evolucao historica dos Juizados Especiais Civeis, bem como o metodo 

exegetico-juridico, para a compreensao dos dispositivos legais contidos na Constituicao 

Federal de 1988, no Codigo de Processo Civil e Legislacao pertinente, alem de valer-se do 

metodo interpretativo e comparativo, relacionando o ordenamento patrio. 



9 

Na perquiricao tematiea havera preponderancia de uma pesquisa teorica e 

instrumental, compreendendo o levantamento bibliografieo, fazendo uso de doutrinas 

consagradas do Direito Processual Civil, alem de revistas, artigos coletados em meio 

eletronico, legislacao e jurisprudencias. 

Nessa esteira, a pesquisa cientifica esta dividida em tres capitulos, assim 

delineados: o primeiro abordando o conceito, precedentes historicos e principios norteadores 

dos Juizados Especiais Civeis, sua estrutura e composigao, sistema integrante, alem de 

aplicacao subsidiaria do Codigo de Processo Civil nos Juizados Especiais. 

No segundo capitulo, serao expostos e abordados o acesso a justica, da capacidade 

e propositura da agao, dos custos processuais, alem da possibilidade de antecipagao da tutela 

nesses orgaos da Justica. 

Ja no terceiro capitulo, enfoque de todo o estudo, apresentara quais as solucoes 

apontadas para fazer com que a maquina judiciaria ande a contento, enfatizando a conciliagao 

e virtualizagao como mecanismos de acessibilidade e efetividade na prestacao jurisdicional. 

Portanto, a pesquisa revela a necessidade de discussao sobre os motivos pelos 

quais preponderam a lentidao no judiciario, por ser um tema controvertido e atual. Desse 

modo, o estudo contribui para diminuir ou tentar eliminar o entrave na tramitagao processual, 

rompendo e quebrando paradigmas tradicionais e, consequentemente, fazendo com que a 

prestagao jurisdicional seja prestada de forma celere e efieaz. 



10 

2. CONCEITO E PRECEDENCES HISTORICOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CIVEIS 

Os Juizados Especiais Civeis sao orgaos do Poder Judiciario Estadual regido pela 

Lei Federal n° 9.099/1995 e pelas legislacoes estaduais. Estes orgaos foram criados para 

facilitar a prestacao jurisdicional a sociedade, almejando, sempre que possivel, um acordo 

entre as partes. Neste contexto, o mesmo deve privilegiar os principios da informalidade, 

simplicidade, oralidade e economia processual, o que lhe diferencia bastante da Justica 

Comum, tanto criticada pelo excesso de formalismo processual. 

Assim dispoe a Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995: 

Art. 1°: Os Juizados Especiais Civeis e Criminals, 6rgSos da Justica Ordinaria, serao 
criados pela Uniao, no Distrito Federal e nos Territorios, e pelos Estados, para 
conciliacao, 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 transacao. 

Justica lenta, na visao moderna do direito, enseja, de certo modo, uma injustica. 

De outro modo, ja na antiguidade se pensava na construcao da ideia de um direito menos 

rigoroso com mais efetividade, porquanto, ideia de efetividade e o que se surge como 

balizamento e norteador da figura dos Juizados Especiais, tanto civeis como criminals. Nao 

esta distante da realidade atual, a busca da efetiva prestacao jurisdicional em sentido amplo. 

Nesta mesma linha, a demora na prestacao jurisdicional, nos remonta a ideia do 

sofrimento maior daquele que espera por um resultado da demanda as vezes por interminaveis 

anos, sendo seu sofrimento imperdoavel, porquanto, e o judiciario o caminho natural para a 

solucao de litigios, nao sendo aceita qualquer modalidade de atropelo da marcha, sem que a 

causa fosse dada pela parte que efetivarnente buscava o mecanismo estatal. 

Apos seculos e seculos, a litigiosidade contida ainda hoje e um dos maiores 

fatores de desestabilizagao social, litigiosidade esta que os juizados especiais e seus principios 

especificos visam dar uma solugao, ou ao menos, se propoem a este papel institucional. 
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O que se entende por juizados de pequenas eausas demonstrou a recuperaeao 

historica das experiencias concretizadas no periodo colonial e republicano, implantadas num 

conjunto mais amplo da constituicao de um Estado Brasileiro e de nossa cultura juridica, 

social, economica e politica, num universo do movimento mundial por uma justica mais 

democratica e acessivel a todos os grupos da populacao, favorecendo ou alcancando as 

camadas mais baixas da sociedade, excluidas da tutela estatal. 

Em 1984 foi sancionada a Lei n° 7.244, que regulamentou a instituicao dos 

chamados Juizados Especiais de Pequenas Causas, orgao criado atraves de uma auto-reforma 

realizada pelo judiciario com o objetivo de propiciar a populacao o acesso a justica, 

ampliando a efetividade das solucoes dos litigios. A criacao desse orgao teve sua origem nos 

Conselhos de Conciliacao e Arbitragem, sendo o Estado do Rio Grande do Sul o precursor 

implementando-o de logo, tendo posteriormente os demais Estados seguido o mesmo 

caminho. 

O Juizado Especial de Pequenas Causas foi criado e esta amparado pela previsao 

contida na Constituicao Federal de 1988: 

Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
[...] 
X - criacao, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 

Com o advento e promulgacao em 1988 da Lei Magna, ao tratar do Poder 

Judiciario disciplinou a criacao dos juizados especiais, conferindo-lhes, entre outras, 

competencia para a conciliacao, o julgamento e a execucao de causas civeis de menor 

complexidade, assim como as infraeoes penais de menor potential ofensivo. 

Art. 98. A Uniao, no Distrito Federal e nos Territorios, e os Estados criarao: 
I - juizados especiais, providos por juizes togados, ou togados e leigos, competentes 
para a conciliacao, o julgamento e a execucao de causas civeis de menor 
complexidade e infracdes penais de menor potential ofensivo, mediante os 
procedimentos oral e sumarissimo, permitidos, nas hipoteses previstas em lei, a 
transacao e o julgamento de recursos por turmas de juizes de primeiro grau; 
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A Constituicao Federal de 1988 teve o objetivo, ao inserir em seu texto o referido 

artigo, de possibilitar a expansao da capacidade da jurisdicao institucional no que pertine a 

sociabilidade, bem como buscar a democratizacao do acesso a justica, o que estava de fato 

limitado nos Juizados de Pequenas Causas. Nesse contexto, observa-se que as disposigoes das 

Constituieoes anteriores, nao tinham o condao de propiciar a ampliaeao do acesso a justica a 

toda populacao, ao contrario, aquelas visavam sempre preferir a elite brasileira, o que difere 

consubstancialmente do espirito da Carta Magna de 1988. 

Porem, em 26 de setembro de 1995 entra em vigor a Lei n° 9.099 que instituiu e 

regulamentou o Juizado Especial Civel e Criminal, com a finalidade de desafogar a justica 

propiciando, notadamente, um acesso mais facil e efetivo ao judiciario pela populacao menos 

favorecida, bem como acclerar a prestacao jurisdicional ja que seria o responsavel pelo 

processamento de causas de menor complexidade e de menor valor economico. 

CHIMENTI (2005) assim discorre sobre este orgao da justica brasileira, como 

sendo: 

[...] um sistema agil e simplificado de distribuicao da Justica pelo Estado. Cuidando 
das causas do cotidiano de todas as pessoas (relacdes de consumo, eobrancas em 
geral, direito de vizinhanca etc.), independentemente da condicSo econdmica de 
cada uma delas, os Juizados Especiais Civeis aproximam a Justica e o cidadao 
comum, combatendo o clima de impunidade de descontrole que hoje a todos 
preocupa. 

Por sua vez, MARINONI; ARENHART (2005), relatam que os Juizados 

Especiais tern a finalidade de "apresentar ao jurisdicionado um caminho de solucao das 

controversias mais rapido, informal e desburocratizado, capaz de atender as necessidades do 

cidadao e do direito postulado". 

A Lei n° 9.099/1995 em seu artigo 1°, em conformidade com o artigo 98,1, da Lei 

Magna, propiciou a criacao dos Juizados Especiais Civeis e Criminals, sendo este orgao um 

microssistema jurisdicional, com o intuito de julgar e executar as acoes de menor 

complexidade e de menor valor economico. A ideia central deste orgao e facilitar acesso a 

Justica pela populacao, resolvendo os litlgios que eles sao partes com rapidez e eficacia. 

Ainda discorre CHIMENTI (2005) que, depois de editada a lei dos juizados 

especiais: 



13 

[...] acabaram por ser unificadas, claramente, as sistematicas dos Juizados de 
pequenas causas e dos Juizados especiais de causas de menor complexidade, ao 
menos naquelas relacionadas a materia civel, isto porque foi revogada 
expressamente a Lei n° 7.244/84 (Lei n° 9.099/95, art. 97), que regulava o 
processamento perante os Juizados de Pequenas Causas Civeis. 

No que se refere a parte civel, objeto de estudo do presente trabalho, a Lei n° 

9.099/1995 acolheu com algumas ressalvas e acrescimos, os principios e ideias contidas na 

Lei n° 7.244/1984, tendo sido mantido o seu objetivo principal, qual seja, a facilitacao do 

acesso a justica pela sociedade como um todo, sem discriminaeao ou elitizacao. Ao ser 

sancionada e publicada em 1984, a Lei n° 7.244 demonstrava claramente que a maior 

preocupacao do legislador iniraconstitucional era a realizagao da justica de forma simples e 

objetiva, primando pela informalidade, sem, contudo, se arraigar da legalidade e de que a 

forma nao poderia se sobrepor ao eonteudo. O que se almeja sao a efetividade, celeridade e a 

prestacao jurisdicional. Desta forma, nos traz a ideia de que o processo tern que apresentar 

resultados, como de resto toda a prestacao de servigo publico, principalmente o de distribuir 

justica. 

Quando o legislador Constituinte elaborou a Carta Constitutional de 1988, a 

chamada Constituicao Cidada, expressao utilizada pelo entao presidente do Congresso 

National, Ulysses Guimaraes, por ocasiao de sua promulgagao, assegurou em seu artigo 98, 

inciso I , a figura dos Juizados Especiais, com isso surgiu uma maior expectativa, que seria a 

promessa de imprimir maior celeridade as demandas sem violagao ao principio da seguranga 

das relagoes juridicas. Mas somente com o advento da Lei Federal n° 9.099/1995 que criou os 

Juizados Especiais Civeis e Criminals e que o norte foi delineado para o sistema dos Juizados 

Especiais Civeis e Criminals de um sistema agil, simplificado e, principalmente efetivo de 

distribuigao da Justiga pelo Poder Judiciario. 

CHIMENTI (2005) esclarece, contudo, que: 

[...] (Cuidando das causas do cotidiano de todas as pessoas relacoes de consumo, 
cobrancas em geral, direito de vizinhanca etc.), independentemente da condicao 
econdmica de cada uma delas, os Juizados Especiais Civeis aproximam a Justica e o 
cidadao comum, combatendo o clima de impunidade e descontrole que hoje a todos 
preocupa. 
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A Carta Magna norteia os juizados como sendo providos por juizes togados, ou 

togados e leigos, competentes para a conciliacao, julgamento e execucao e causas civeis de 

menor complexidade e mfracoes penais de menor potencial ofensivo, mediante procedimento 

oral e sumarissimo, permitidos, nas hipoteses previstas em lei, a transacao e o julgamento de 

recursos por turmas de juizes de primeiro grau. 

Com a finalidade de desafogar a justica comum foram criados os juizados 

especiais, sendo, portanto, um passo decisivo contra a morosidade, porem desde a Lei n° 

7.244/1984, nao e pcrmitido que figurem como partes as pessoas juridicas de Direito Publico, 

alem das causas de natureza fiscal ou de interesse da Fazenda Nacional. Esta proibicao 

tarn bem foi repetida pela Lei n° 9.099/1995, a qual rege os Juizados Especiais. Porem 

enxergando a mesma problematica de lentidao do judiciario no que se refere as demandas da 

Fazenda Publica o legislador ordinario inovou com o advento da Lei Federal n° 12.153/2009, 

que dispoe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Publica no ambito dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territorios e dos Municipios. 

2.1 Do Sistema dos Juizados Especiais 

O Sistema dos Juizados Especiais hoje e regido por leis distintas, porem Integra 

um mesmo sistema, compreendendo o Juizado Especial Civel e Criminal da Justica Comum, 

objeto do presente estudo; o Juizado Especial Civel e Criminal Federal, regido pela Lei n° 

10.259/2001; e o recente Juizado Especial da Fazenda Publica. 

Compete, ainda, ao Juizado Especial Federal Civel processar, conciliar e julgar 

causas de competencia da Justica Federal ate o valor de sessenta salarios minimos, bem como 

executar as suas sentencas. Todavia, nao se incluem na competencia desse Juizado Especial as 

causas referidas no art. 109, incisos I I , I I I e XI, da Constituicao Federal, as agoes de mandado 

de seguranga, de desapropriagao, de divisao e demarcacao, populares, execucoes fiscais e por 

improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou 

individuals homogeneos; sobre bens imoveis da Uniao, autarquias e fundacoes publicas 

federals; para a anulagao ou cancelamento de ato administrative federal, salvo o de natureza 



15 

previdenciaria e o de lancamento fiscal; que tenham como objeto a impugnacao da pena de 

demissao imposta a servidores publicos civis ou de sancoes disciplinares aplicadas a militares. 

A competencia dos Juizados Especiais Civeis Federals e delineada tambem 

quando a pretensao versar sobre obrigaeoes vincendas, para fins de competencia do Juizado 

Especial, a soma de doze parcelas nao podera exceder o valor referido no art. 3°, e que no foro 

onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua competencia e absoluta. 

Recentemente foi instituida a possibilidade de criacao dos Juizados Especiais da 

Fazenda Publica, mais precisamente no dia 22 de dezembro de 2009, foi publicada a Lei n° 

12.153, que dispoe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Publica no ambito dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territorios e dos Municipios. 

O art. 1° da Lei n° 12.153/2009 traz a competencia para a criacao dos Juizados 

Especiais da Fazenda Publica. Percebe-se que existe a ehamada competencia concorrente 

entre a Uniao e os Estados. Acontece que o referido art. 1° dispoe que a Uniao so tera 

competencia para criar os juizados no Distrito Federal e nos Territorios, enquanto que os 

Estados criarao os juizados especiais para conciliacao, processo, julgamento e execucao, nas 

causas de sua competencia. 

Todavia ja no seu paragrafo unico, o referido dispositivo demonstra, de forma 

clara, a organizacao dos Juizados Especiais nos Estados e no Distrito Federal que se denomina 

sistema dos juizados especiais, que se subdividem em Juizados Especiais Civeis, Juizados 

Especiais Criminals e os Juizados Especiais da Fazenda Publica. 

A competencia dos novos Juizados Especiais da Fazenda Publica segue a mesma 

linha dos Juizados Especiais Civeis Federals, ou seja, aquelas causas ate o limite de 60 

salarios minimos. Acontece que, alem do criterio do valor da causa, a Lei n° 12.153/2009 

preve o criterio em razao da pessoa. Nesse diapasao, todas aquelas causas civeis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territorios e dos Municipios, ate o valor de 60 salarios 

minimos, serao julgadas pelo Juizado Especial da Fazenda Publica, ora criado. Saliente-se, 

ademais, que a referida competencia, segundo a propria Lei, e absoluta, podendo ser arguida 

por qualquer das partes e a qualquer momento. 

Todavia, os entes publicos nao podem ser acionados nestes juizados, de forma 

taxativa, quando a materia ou competencia tratar: a) as acoes de mandado de seguranca; b) 
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acoes de desapropriacao; c) acoes de divisao e demarcacao; d) acoes populares; e) acoes por 

improbidade administrativa; f) execucoes fiscais; g) demandas sobre direitos ou interesses 

difusos e coletivos; h) causas sobre bens imoveis dos Estados, Distrito Federal, Territorios e 

Municipios, autarquias e fundacoes publicas a eles vinculadas; i) causas que tenham como 

objeto a impugnacao da pena de demissao imposta a servidores publicos civis ou sancoes 

disciplinares aplicadas a militares. De sorte, no tocante as obrigacoes vincendas, o § 2°, do art. 

2°, preve que a soma das 12 parcelas vincendas e de evcntuais parcelas vencidas nao podera 

exceder o limite de 60 salarios minimos. 

A Lei n° 12.153/2009 autoriza, ainda, os representantes judiciais dos reus a 

conciliar, transigir ou desistir nos processos da competencia dos Juizados Especiais, nos 

termos e nas hipoteses previstas na lei do respectivo ente da Federacao. Se nao fosse assim, 

nao existiria razao de ser destes novos juizados especiais. Outro avaneo e a desnecessidade de 

re-exame necessario, fugindo a regra contida no art. 475 do Codigo de Processo Civil, onde a 

sentenca que for contra a Fazenda Publica estara sujeita ao duplo grau de jurisdicao 

obrigatorio. Acontece que, alem daquelas dispensas previstas no proprio Codigo de Processo 

Civil, a Lei n° 12.153/2009 dispoe que nas causas que trata esta Lei, nao ha vera re-exame 

necessario. 

2.2 Estrutura e composicao dos Juizados Especiais Civeis 

No primeiro grau, os orgaos dos Juizados Especiais sao dispostos da seguinte 

forma, quanto a sua estruturacao: secretaria, outra e modema denominacao para os antigos 

cartorios de justica ou serventias judiciarias, porem com as mesmas atribuicoes e definicoes 

quais sejam: fazer cumprir as decisoes e sentengas, dar andamento aos feitos, etc; juiz de 

direito, ou juiz togado; juizes leigos, que tem a incumbencia de tambem presidir as audiencias 

de instragao e julgamento e elaborar projetos de sentenca. porem este projeto de sentenga 

devera ser submetido ao crivo do juiz de direito, que pode homologa-la, ratificando em todos 

os seus termos e a partir de entao valera com sentenca, ou proferir outra para substitui-la. 

Podendo ainda o mesmo realizar alguns atos probatorios antes de se manifestar; conciliadores, 
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estes sao pessoas nomeadas pelos tribunals sem coneurso, ou mediante selecao simples, 

preferencialmente escolhidos entre bachareis em direito. 

Todavia, quanta em materia recursal, a lei disponibiliza as ehamadas Turmas 

Recursais, ao inves dos tribunais propriamente ditos, estas sao formadas por tres juizes de 

primeiro grau ou entrancia e mais dois suplentes. Esses juizes que integrant as Turmas 

Recursais sao, em regra, lotados na comarca onde a Turma esta instalada. 

A procura pela solucao dos conflitos e cada vez e mais altiva no Brasil, as pessoas 

perderam o medo de procurer a justica, alias, comemoram os resultados obtidos com a 

demanda, resultando, assim, o surgimento de pendengas contidas e dessa forma as partes 

buscam solucoes atraves do judiciario. De logo, observamos que os Juizados Especiais Civeis 

sao uma otima solucao para o fomento e facilitacao no que se diz respeito ao acesso e 

efetividade da busca da tutela jurisdicional. Com excecao das dificuldades encontradas por 

estes orgaos, os Juizados Especiais Civeis, na medida do possivel, buscam cumprir os seus 

objetivos tracados por definicao legal, qual seja, de desafogar a justica comum e propiciar a 

sociedade um novo acesso a justiga mais justo, celere e efetivo. 

Neste patamar ou alcada de justiga o valor da causa e fixado em ate 40 (quarenta) 

salarios minimos, ressalvados, porem, as hipoteses do art. 275, inciso I I , do Codigo de 

Processo Civil. Quando a causa nao for superior a 20 (vinte) salarios minimos, as partes 

podem se apresentar em juizo, seja como autor, seja como reu, sem o recolhimento de custas 

processuais e honorarios advocaticios, bem como podera estar em juizo desacompanhada de 

advogado, pois nas causas ate este valor nao se faz necessaria a presenca de advogado. Ja nas 

causas acima de 20 (vinte) salarios minimos as custas processuais tambem sao dispensadas, 

porem se torna imprescindivel a presenca de advogado, lembrando apenas que em qualquer 

caso as custas so serao cobradas em caso de interposicao de recurso. 

2.3 Dos principios e da efetividade da norma perante os Juizados Especiais Civeis 

Os principios relativos aos Juizados Especiais Civeis encontram-se delineados e 

dispostos no art. 2° da Lei Federal n° 9.099 de 26 de setembro de 1995, sao: principio da 
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informalidade, principio da simplicidade, principio da oralidade, principio da economia 

processual e celeridade. Todos estes criados para que os Juizados Especiais Civeis 

desafoguem a Justiga Comum. 

No entanto, os principios tern suma importancia no direito, uma vez que, sao 

utilizados pelo legislador, pelo jurisdicionado e pela jurisprudencia para fundamentar normas 

juridicas e decisdes judiciais, sendo estes considerados como inspiracao doutrinaria, podendo 

estar ou nao descobertos pelo ordenamento juridico. 

Os principios, ainda, assumem uma fungao orientadora decorrente de sua fungao 

fundamentadora do direito. Uma vez que as leis sao fundamentadas nos principios, entao 

devem ser interpretadas de acordo com os mesmos, porque sao eles que dao sentido as 

normas. Os principios servem, pois, de guia e orientagao na busca de sentido e alcance das 

normas. 

Servem, tambem, os principios como fonte subsidiaria para aplicacao da norma ao 

caso concreto, posto que e defeso ao magistrado se esquivar de julgar alegando lacuna 

normativa, conforme disposigao do art. 126 do Codigo de Processo Civil, porem, deve faze-lo 

com base em uma norma pertencente ao sistema legal. Assim, na qualidade de fonte 

subsidiaria do direito, os principios servem como elemento integrador ou forma de juneao das 

lacunas do ordenamento juridico, claro, na ausencia de norma aplicavel ao caso em concreto. 

Os Juizados Especiais se destacam pelos seus principios basiladores, dentre eles, 

destaeam-se: o principio da informalidade: que determina que os atos processuais se dispam 

de maiores cerimonias e rituais espeeifieos. Prevalecendo a ideia de formalidade minima. 

Diante deste principio, nos Juizados Especiais Civeis, e permitido que a reclamagao seja feita 

oralmente e registrada por um funcionario da justiga; a dispensa do advogado em causas de 

ate 20 (vinte) salarios minimos; que a audiencia de conciliagao seja presidida por um 

conciliador, bacharel em Direito nomeados pelos tribunals, entre outros; principio da 

Simplicidade: onde o qual aborda aspectos simplorios ou compativeis com o tipo de causa que 

sao levadas ao Juizado Especial. Neste contexto, nao serao admitidas as causas de maior 

complexidade juridica ou de grave repercussao economica, deve o Juizado Especial Civel 

dimensionar-se, tambem, do modo mais simples possivel, pois nao podera submeter os 

mesmos aos procedimentos comuns. 
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Registre-se que as causas complexas nao devem ser processadas naqueles orgaos, 

salvo se as partes fizerem juntar corn a inicial, elementos que comprovem seus pedidos, 

dispensando assim a produgao de provas periciais ou de dificil apuracao, todavia, por 

exemplo, quando carecer de uma perfeia tecnica, neste caso, reconhecendo a complexidade da 

causa, o juiz deve extinguir o processo sem resolucao de merito, posto que nao pode declinar 

da competencia. 

Destacam-se, ainda, os principios da simplicidade e da informalidade seguindo a 

ideologia contida na Lei n° 7.244/1984, sendo introduzidos na Lei dos Juizados Especiais para 

que o cidadao comum pudesse compreender o procedimento usado nestes orgaos e possa, por 

conseguinte, exercer o seu direito de cidadania com menos formalidade. 

CHIMENTI (2005) afirma "[...] que a maior preocupacao do operador do sistema 

dos Juizados Especiais deve ser a materia de fundo, a realizacao da justiga de forma simples e 

objetiva". 

Na propria lei que rege os juizados especiais, constant, por exemplo, as seguintes 

previsoes de simplificagao e informalidade do processo: a citacao postal das pessoas juridicas 

de direito privado por meio da entrega de correspondencias ao encarregado de recepgao (art. 

18, II), o pedido deve ser formulado de maneira simples e em linguagem acessivel (art. 14, § 

1°), dispensa de publicagao de editais na alienagao de coisa de pequeno valor (art. 52, VIII), 

bem como outros dispositivos presentes nos artigos 19, 34, 38,46, 52, IV, dentre outras. 

O principio da oralidade preza pela predominancia das formalidades em que a 

expressao verbal e a utilizada. E bastante usado nos Juizados Especiais Civeis, comecando na 

reclamagao feita pela parte, que pode ser oral, em seguida na audiencia de instrugao e 

julgamento, onde tanto a contestagao como as razoes ou debates finals podem ser feitas 

oralmente e gravadas magneticamente. Este principio pode ser demonstrado atraves do 

processo utilizado nos juizados especiais civeis, onde consta que muitos atos processuais 

podem ser realizados oralmente. A oralidade tem importancia essential, pois contribui para 

acelerar o ritmo do processo por meio da obtengao de uma resposta mais proxima da 

veracidade do fato que ensejou a interposigao da agao, buscando estar mais perto da realidade 

dos mesmos. 
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Afirmam MARINONI; ARENHART (2005) que o proeessamento dos juizados 

especiais "[...] e todo desenhado para se dcsenvolver oralmente, reduzindo-se ao maximo as 

pegas escritas e, mesmo, a escrituragao das declaragoes orais". 

A utilizagao de tal principio pode ser comprovada atraves da previsao contida na 

Lei n° 9.099/1995, nos seguintes casos: a peticao inicial pode ser formulada de modo verbal 

ou escrita (art. 14), tendo essa mesma disponibilidade para a formulacao da resposta do reu 

(art. 30), bem como em alguns outros dispositivos previstos nos artigos 13, §§ 2° e 3°, 17, 19, 

21, 24, § 1°, 28,29, dentre outros. 

Por fim, o principio da economia processual conduz pela maior celeridade 

processual, ou seja, pela rapidez processual, subsumindo a economia processual num mesmo 

principio. Por isso, no momento da inicial, o servidor ja designa a data da audiencia de 

eoneiliagao, para, aproximadamente, 15 (quinze) dias, expede citagao via correios, 

preferencialmente. 

Muitos processos sao encerrados na audiencia de conciliagao devido aos acordos 

entre as partes, outros nao aceitam as propostas de acordo e tern a audiencia de instrugao e 

julgamento designada, tambem, para aproximadamente 15 (quinze) dias, culminando com o 

prazo de 05 (cinco) dias para o Juiz Leigo elaborar o projeto de sentengas e em 10 (dez) para 

homologagao ou nao pelo Magistrado, nao devera este procedimento ultrapassar 45 (quarenta 

e cinco) dias. 

Quanto ao recurso, expressa SILVA (2002), "em respeito a esse principio, 

somente e admissivel um unico recurso contra as decisoes proferidas pelo juiz de primeira 

instancia". Evitando, assim, o que acontece com a justiga comum quando da infmidade de 

recursos, posto que nos Juizados Especiais de forma simples e economica, processualmente 

falando, se resume a uma modalidade de recurso tendente a revisao a materia decida em 

primeira instancia. 

GRINQVER (1989) resumiu tais principios ao expor que a: 

Simplicidade e a expressao dos principios da liberdade das formas processuais e da 
sua instrumentalidade; a oralidade e diretriz traditional do processo brasileiro, agora 
levada aos extremos do dialogo entre o juiz e as partes; a economia processual e a 
gratuidade em primeiro grau de jurisdicao respondent a promessa constitutional do 
acesso as vias jurisdicionais; a celeridade vem a reboque de um procedimento 
extremamente concentrado, sem oportunidade para dilacoes e incidentes que 
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protelem o julgamento de merito; e a conciliacao, incessantemente buscada em todo 
o processo, como sua verdadeira mola-mestra, tambem se insere no rico filao de 
incentivo a autocomposicao das partes, atendendo as mais caras tradicoes do 
processo brasileiro e de suas vias altemativas. 

Neste contexto, se buscar compreender o processo moderno como visao de 

garantirmos a devida efetividade da medida buscada por aqueles que movimentam o aparelho 

jurisdicional, pensaremos que a instrumentalidade desse processo deve ser a minima, ate 

porque, assim esta assentado no texto da Lei. 

Assim, pode-se dizer que a atitude primordial do legislador ordinario ao elaborar a 

Lei dos Juizados Especiais teve como corolario principal a celeridade e a verdadeira e efetiva 

prestacao jurisdicional com formalidade minima, enfim, o que se quis realmente foi que as 

causas chegadas aos Juizados fossem resolvidas rapidamente. 

Ressume-se, desta forma, que todas as formas possiveis e imaginaveis de alcancar 

essa celeridade que falta para o processo e para a prestacao jurisdicional, se nao prejudicar as 

partes para que sejam os eventuais interessados, sao necessariamente validas. O que ha de 

imperar e a formalidade minima, todavia necessaria. O excesso ou a discrepancia devem ser 

banidos, repudiados, rechacados. Tais quais outras areas do mundo do conhecimento humano, 

nao se pode prescindir do carater liturgico-didatico. 

Portanto, deve-se exigir a aplicaeao destes principios nos processos que tramitam 

nos Juizados Especiais Civeis, pois, so assim, estes terao a finalidade para que fossem criados 

com a Lei n° 9.099/1995. Nao se pode permitir que juizes, na pratica, resistam na aplicagao 

destes principios e assim retardem os processos nos Juizados Especiais Civeis e 

consequentemente gerem o acumulo e a lentidao na resolugao dos conflitos. 

O Estado Democratico, detentor do poder unico e indivisivel e legitimo, sendo 

que sua atividade se estende desde a formulacao de leis e sua correta aplicagao. O acesso a 

justiga e norma prevista nos direitos e garantias fundamentais do cidadao. Conforme regra 

Constitucional, a fungao de julgar e inerente ao Poder Judiciario, orgao do Estado, 

responsavel pela jurisdigao, expressao proveniente do latim jurisdicione que significa "dizer o 

direito". O que se conclui com estes argumentos, e que a parcela de soberania conferida ao 

Poder Judiciario e o exercicio da jurisdigao, entendida esta como o poder de aplicar a lei ao 

caso concreto, com a autoridade da coisa julgada, que torna imutaveis as decisoes judiciais. 
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Desta forma, expressa OLIVEIRA (2005): "A eficiencia dos resultados obtidos 

pelo instrumento-lei e o que se convencionou chamar de eficacia da lei". A efetividade da 

norma esta entrelacada diretamente com a prestacao jurisdicional, pedido ao ente soberano de 

dizer o direito no caso concreto. Uma vez buscada solucoes no Poder Judiciario, o que se 

espera e que sejam de alguma forma aquilatados os animos e seja dado a cada o que merece, 

evidentemente respeitadas as garantias constitucionais, do contraditorio, ampla defesa, devido 

processo legal e presuncao de inocencia. 

Conforme a lieao de CARBONNIER (1979): 

A efetividade do Direito repousa na ideia de que a norma, sendo feita para se aplicar, 
requer uma coacao que assegure a sua aplicacao. A sociedade que produz as normas 
produz tambem uma coacao que se exerce sobre o que se desvia de sua observaneia 
a coacao do direito, dir-se-a entao, e a que tem a sua origem num orgao 
diferenciado, especializado. O orgao que tem o nome de Estado nas sociedades 
modernas e constituido pelos governantes, pelos chefes, pelos detentores do poder. 
A norma s6 sera eficaz se devidamente exteriorizada para aquele ou aqueles que 
buscarem a provocacao do Estado-Juiz, seja com decislo favoravel ou nao. 

A efetividade significa, portanto, a realizacao do direito, o desempenho de sua 

funcao social. Ela representa a materializacao, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e 

simboliza a aproximacao, tao intima quanto possivel, entre o dever-ser normativo e o ser da 

realidade social. 

Logo, diz OLIVEIRA (2005): "A eficacia advem entao da correlacao entre o 

objetivo da lei e o resultado por ela atingido". A ideia que se tem de efetividade, e que uma 

vez provocado o Estado-Juiz, com as facilidades peculiares dos principios norteadores dos 

Juizados Especiais Civeis, estes se completam com a prestacao. 

Portanto, leciona OLIVEIRA (2005): 

Com efeito, o que se quer considerar e que, se a eficacia e a obteneSo ou a aptidSo 
para o alcance do resultado almejado pela lei, para que ocorra essa eficacia e 
necessario que o conteudo da norma seja garantido por uma forea obrigatoria. Essa 
for5a, por seu turno, pressupoe uma sanfao que servira como elemento psicologico a 
instigar o cumprimento da norma e/ou desestimular o seu descumprimento. 

No campo da efetividade, este entrelaca com o acesso a justica, onde neste a visao 

mais longinqua que tenha para peticionar em juizo e aquele nao significa, tao somente, que a 
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norma seja efetiva para o caso, e sim, que seja dada a prestacao jurisdicional almejada. Com 

argumentos, nao sao poucas as vezes que em muito deixa a desejar o Estado-Juiz no momento 

que alem de efetivar a norma com a decisao buscada, nao a faz cumprir de forma celere e 

concreta, posto que a norma efetiva nao fosse tao somente a decisao buscada, e sim o 

cumprimento da mesma. 

2.4 Subsidiariedade do Codigo de Processo Civil e Competencia dos Juizados Especiais 

A Lei dos Juizados Especiais Civeis dispoe de um sistema judicial complete 

Todos os atos processuais sao regulados e sistematizados atraves da lei especial. A 

propositura da acao, a mtimacao, citacao, audiencias, entre outros atos processuais, sao todos 

regulamentados pela referida norma. Contudo, essa mesma lei (n° 9.099/1995) permite a 

aplicacao subsidiaria do Codigo de Processo Civil. Essa aplicacao e permitida, precisamente 

em seu artigo 52, que estabelece que a execucao de sentenca aplica-se no que couber, o 

disposto no Codigo de Processo Civil, com as alteracoes previstas nos incisos I a LX do 

mesmo dispositivo. 

No entanto, considerando-se que a Lei n° 9.099/1995 estabelece uma especie de 

subsistema processual, seguimento da doutrina e jurisprudencia entendem que a partir dai 

decorreria a aplicacao supletiva de normas do Codigo de Processo Civil ao rito criado pela Lei 

dos Juizados Especiais, devendo, para tanto, o juiz, na solucao e conducao do processo, 

adotar, sempre que necessario e possivel, os principios e normas previstos naquele Diploma 

Legal. 

Sendo assim, a subsidiariedade estudada, nesse ponto da legislaeao, garante nao 

so no artigo 52, mas quando for necessario, garantindo ampla discricionariedade do 

magistrado, garantindo assim o total cumprimento do artigo 5° da Lei Especial. Assim, se a 

norma for omissa em determinado ponto, aplicar-se-a o Codigo de Processo Civil, evitando o 

desvirtuamento do sistema, observando sempre os principios mencionados no artigo 2° da 

legislaeao especial, objetivando sempre a conciliacao ou transacao. 
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De acordo com Legislaeao Especial, observa-se que a mesma dispoe de um 

sistema processual proprio, em especial dispoe acerca da competencia de forma taxativa, 

facultadas pelos legisladores aos juizados especiais civeis, precisamente encontradas no artigo 

3° e 4°, frisando, inicialmente, o inciso I , do primeiro artigo antes citado que fixa o valor da 

causa nao excedente a 40 salarios minimos vigentes a data do ajuizamento da agao. O valor da 

causa e estimado com a soma do principal com os acessorios ate a data da propositura da 

agao. 

O inciso II do art. 3° da Lei n° 9.099/1995 aponta as enumeradas no artigo 275, 

inciso I I e allneas do CPC, quais sejam: a) de arrendamento rural e de parceria agricola; b) de 

cobranga ao condomino de quaisquer quantias devidas ao condominio; c) de ressarcimento 

por danos em predio urbano ou rustico; d) de ressarcimento por danos causados em acidente 

de veiculo de via terrestre; e) de cobranga de seguro, relativamente aos danos causados em 

acidente de veiculo, ressalvados os casos de processo de exeeugao; f) de cobranga de 

honorarios dos profissionais liberals, ressalvado o disposto em legislagao especial; e, por 

ultimo, nao se enquadra ou nao sera observado nos juizados especiais as causas e agoes 

relativas ao estado e capacidade das pessoas, disposto no paragrafo unico do aludido artigo. 

E competente, ainda, o Juizado Especial Civel, para processar e julgar as causas 

acima mencionadas e previstas nos arts. 3° e 4° da Lei n° 9.099/1995, alem das previstas no 

art. 275, I I , do Codigo de Processo Civil. Contudo ficam excluidas de sua competencia as 

causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Publica nao 

abrangidos pela Lei n° 12.153/2009, e tambem as relativas a acidente de trabalho, a residuos e 

ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Vale salientar que ao 

optar por esse procedimento mais rapido e simples, importara em renuncia ao credito 

excedente ao limite estabelecido no inciso I do artigo 3° da Lei em estudo. 

Todavia, ressalta-se que a competencia em razao do valor da causa e defmida 

quando da propositura da agao. Nada impede, porem, que, em sede de cumprimento de 

sentenga, por exemplo, o vencedor execute quantia superior ao limite estabelecido para este 

orgao anexando ao requerimento a planilha do debito incidindo corregao monetaria, juros, 

astreintes, dentre outros previstos em lei. 
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2.5 Da legitimidade das partes e formatacao dos Juizados Especiais Civeis 

O artigo 8° da Lei n° 9.099/1995, dispoe que nao poderao ser partes no processo 

instituido por aquela lei, o incapaz, o preso, as pessoas juridicas de direito publico, as 

empresas publicas da Uniao, a massa falida e o insolvente civil. O caput desse artigo e 

taxativo, quando diz que "nenhuma dessas pessoas tem legitimidade, seja ela ativa ou passiva, 

para figurar nos polos de uma agao impetrada nos Juizados Especiais Civeis". 

O paragrafo 1° do artigo citado acima dispoe em sua redacao que as pessoas 

dotadas de legitimidade ativa sao as pessoas fisicas capazes, exclmdos os cessionaries de 

direito de pessoa juridica. Vale salientar como as micro e pequenas empresas, poderao propor 

agao perante o Juizado Especial Civel. 

Rege ainda o paragrafo 2° deste artigo, que o maior de 18 anos podera propor a 

agao, independente de se constituir advogado, inclusive para fins de conciliagao, e, segundo o 

artigo 9°, nas causas de valor ate 20 salarios minimos, as partes comparecerao pessoalmente, 

sendo dispensavel o advogado. Nas de valor superior, assistencia e obrigatoria. Diante do 

exposto, podemos perceber que o leque de opgoes para com os Juizados Especiais Civeis, e 

menor com relagao a justiga comum, e realmente isso e necessario, pois a lei abordada nesse 

trabalho prioriza a celeridade, efetividade, economia, objetivando o deslinde mais rapido de 

suas demandas. 

A Lei n° 9.099/1995 que rege os Juizados Especiais Civeis e dotada de sistema 

proprio, quanto ao processamento e julgamento de suas causas, assim, apos o protocolamento 

ou ajuizamento da agao, optando pelo rito oferecido nos Juizados Especiais civeis, a audiencia 

sera marcada, e partindo do pressuposto que se deve sempre tentar a conciliagao, como forma 

de resolugao de conflitos, a justiga delegou aos estudantes de direito e bachareis do mesmo 

curso, para atuarem como auxiliares da justiga na fungao de conciliadores. Sao eles que 

mostram as partes a importancia da conciliagao, como tambem as suas vantagens e 

desvantagens. Nesse trabalho de esclarecimento e auxilio as partes, os conciliadores podem 

alertar os contendores acerca da tendencia dos julgados naquele caso em especifico, evitando, 

assim, uma falsa expectativa acerca dos seus direitos. 
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Todavia, se a conciliagao se realizar, ajudara na celeridade processual do Poder 

Judiciario, com tambem na efetividade da prestacao jurisdicional. Nao se realizando a 

conciliagao, de imediato e marcada a audiencia de instrugao e julgamento. O responsavel por 

dirigir essa audiencia e Juiz Leigo, que so podera figurar no cargo se tiver mais de cinco anos 

no exercicio da advocacia, atuando no foro onde se encontra exercendo a fungao de Juiz 

Leigo, ainda sendo exigido que o mesmo seja advogado registrado na Ordem dos Advogados 

do Brasil, secgao do seu Estado. 

E possivel, ainda, porem nao muito usual entre os magistrados, que seja realizada 

uma audiencia una de conciliagao, instrugao e julgamento, porem as partes devem ser 

advertidas previamente para esta audiencia. Pela analise preliminar do pedido, ja se vislumbra 

que a materia podera se tratar unicamente de direito, sem a necessidade de produgao de 

provas em audiencia, tornando-se desnecessaria a designagao de audiencias distintas de 

conciliagao e instrugao e julgamento. 

O Juiz Leigo e responsavel por proferir a sentenga da fase instrutora, sendo 

homologada ou nao logo apos pelo Juiz Togado. A fungao do Juiz Togado, ou Juiz de Direito, 

e a de dirigir todo o Juizado Especial Civel. Ele ingressa na carreira, atraves de concurso para 

Magistratura, onde aprovado em todos os itens exigidos, assume determinada comarca. E o 

Juiz Togado, o responsavel por homologar as sentengas, dando a mesma forga judicial e 

cumprimento obrigatorio. Em determinados casos o Juiz podera realizar a audiencia de 

instrugao e julgamento. 
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3. ACESSO A JUSTICA E CELERIDADE PROCESSUAL 

No campo do acesso a justiga, observa-se que uma agao judicial seja de natureza 

civel ou penal, tera um tempo consideravel para a obtengao da sua sentenga, ou seja, inclui a 

ideia de que os juizados especiais aos poucos estao se adequando aos principios previstos na 

Lei n° 9.099/1995. A credibilidade da sociedade para com esse sistema de justiga, adotado 

pelos juizados especiais civeis, como possibilidade de dirimir conflitos, implica em poder 

assegurar aos cidadaos que as lides de menor complexidade sejam resolvidas em um espago 

de tempo considerado rapido se comparadas a justiga comum, independentemente de qualquer 

dado subjetivo que envolva as partes, que nao esteja previsto em lei. 

Segundo DINAMARCO (2002) "a propria garantia constitucional da agao seria 

algo inoperante e muito pobre se resumisse a assegurar que as pretensoes das pessoas 

cheguem ao processo, sem garantir-lhes tambem um tratamento adequado". Portanto, o acesso 

a justiga nao e o mero ingresso ou estar em juizo. Pois, o simples ingresso em juizo nao e 

suficiente. Faz-se necessario que os que ingressem em juizo tenham um resultado rapido, 

justo e efetivo, com a satistagao integral de sua pretensao resistida. 

Os motivos que fazem com que a justiga brasileira seja considerada como uma das 

mais cams do mundo sao a baixa condigao financeira da maioria da populagao, o 

desconhecimento do direito subjetivo, as altas custas processuais, honorarios advocatlcios e 

pericias, tornando-se um processo judicial demorado e oneroso, por isso fica limitado aqueles 

que podem esperar e tem como pagar os altos custos. Tais motivos fazem com que o acesso a 

uma justiga justa deixe de ser uma possibilidade acessivel para as camadas mais pobres do 

nosso povo, que na realidade ainda sao maioria absoluta. 

A Constituigao Federal promoveu um avango em relagao ao acesso a justiga 

comum, passou quando status constitucional a assegurar direitos como o contraditorio, ampla 

defesa, o direito a ter prestagao juridica gratuita por meio de advogados pertencentes aos 

quadros da Defensoria Publica, no caso de qualquer das partes nao possuir condigoes de 

contratar advogado (art. 5°, inc. LXIV da CF/88), alem de varios outros. 
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A conscientizagao da sociedade em geral, principalmente da populagao de baixa 

renda, de sua cidadania e fundamental para a ampliacao ao acesso a justiga, Devem-se 

esclarecer quais sao os direitos fundamentals individuals e da coletividade e quais os 

instrumentos juridicos habeis para sua reivindicagao e protegao. Mas, esta determinagao 

juntamente com a extingao das custas processuais e a nomeagao de advogados gratuitos nao e 

suficiente. Por exemplo, a maioria desses advogados nomeados nem sempre podem ter o 

devido zelo ao acompanhar as infindaveis causas que lhe sao afetas, ou noutras passagens, 

nao desempenham seu trabalho da mesma forma como se estivessem recebendo por eles. 

E preciso estimular ou ainda implantar uma cultura de busca da efetividade desses 

direitos por meios alternativos de solugao de controversia. Nessa perspectiva, surgem alguns 

meios alternativos de solugao de controversias, quais sejam: conciliagao, arbitragem, 

mediagao e recentemente os Juizados Especiais Civeis, passando efetivamente pela 

virtualizagao dos processos judiciais, como elementos importantes na busca de justiga. A 

conciliagao e a arbitragem tem como caracteristicas o acordo de vontades. A conciliagao pelos 

consentimentos das partes e a arbitragem o consentimento das partes so que mediante a 

participagao de um terceiro, escolhido pelas partes envolvidas, sem vinculo com o Estado e 

encarregado de decidir o litigio. Ja a mediagao, busca reunir as partes, esclarecendo os fatos e 

discutindo opgoes que atendam da melhor forma possivel, suas necessidades, enquanto que a 

virtualizagao fomenta a possibilidade de agilidade e efetividade na prestagao jurisdicional. 

Os Juizados Especiais Civeis, com um rito processual especial, regido pelos 

principios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

conforme disposigao expressa no art. 2° da Lei n.° 9.099/1995, buscam, sempre que possivel, 

a conciliagao ou a transagao entre as partes e assim acabaram com algumas diferengas sociais 

e facilitaram para aqueles que buscam uma prestagao jurisdicional podendo ter acesso a 

justiga de uma maneira mais celere e efieaz, Atualmente, e uma das formas mais eficazes para 

desafogar o judiciario. Porem, infelizmente, na pratica nao funcionam como deveriam. Sendo 

um dos principals motivos a falta de juizes se dedicando de forma exclusiva a estes orgaos, 

geralmente estes acumulam servigos tanto nos juizados como nas varas em que sao titulares. 

Um efeito ou resultado pratico do advento dos Juizados Especiais como um todo 

foi uma especie de cultura demandista, uma vez que as pessoas perderam o medo ou receio de 

estar em juizo, quando antes quem acionava ou era acionado na justiga, de certa forma, era 

excluido da sociedade, pois nao era visto com bons olhos. 
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Os beneficios especlficos trazidos pelos Juizados Especiais na pratica sao 

imediatos, decorrentes de um menor custo para se obter o mesmo resultado que se poderia 

alcancar judicialmente, evitando-se usar a via mais cara, lenta e complexa que e a judicial. 

Alem disso, resgata o conceito de que cidadania tem deveres, bem como a necessidade de se 

respeitar o proximo e estimular a mediagao e pacificaeao dos conflitos. 

A elitizagao do judiciario tao criticada vein, aos poucos, sendo desfeita em 

decorrencia do que podemos chamar de escancararnento das portas do judiciario, as pessoas 

hoje sabem que podem buscar e encontram guarida no judiciario na busca da solugao de seus 

problemas de ordem juridica, muitas das vezes de pequena monta, mas que de grande valor 

individual para cada uma delas. 

3.1 Da capacidade processual e da propositura da agao 

Todo aquele que tiver capacidade para contrair direitos e obrigagoes na ordem 

juridica, e dotado de capacidade de direito, assim diz o direito material. Decorrente da 

personalidade, essa aptidao retlete-se no Direito Processual Civil naquilo que se denomina 

capacidade de ser parte. A personalidade e condigao da pessoa natural e tambem da pessoa 

juridica. Porem, existem determinados entes desprovidos de personalidade juridica, tais como 

a massa falida, o condominio, as sociedades de fato, aos quais a lei con 1 ere capacidade de ser 

parte. 

Deste modo, e imperativo que todos que possuem capacidade de direito 

(personalidade juridica) possuem capacidade de ser parte, o mesmo nao podemos dizer ao 

contrario, ou seja, nem todos que possuem capacidade de ser parte possuem capacidade de 

direito. Exemplo disso sao os entes desprovidos de personalidade judiciaria, mas sem 

personalidade juridica. 

Capacidade processual e a capacidade de estar em juizo, isto e, a aptidao para 

atuar pessoalmente na defesa de direitos e obrigagoes. Porem, a capacidade de ser parte 

relaciona-se com a capacidade de gozo ou de direito, ou seja, aptidao para contrair direitos e 
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obrigagoes na orbita civil, a capacidade processual guarda relagao com a capacidade de 

exercicio ou de fato, refletida na aptidao para exercer por si os atos da vida civil. 

Entretanto, existem determinadas pessoas cuja capacidade processual e restrita ou 

limitada, hipotese em que deverao ser representadas, quando tratar-se de pessoa 

absolutamente incapazes, ou assistidas para as pessoas tidas como relativamente incapazes, 

conforme o grau de incapacidade, ao que determina o artigo oitavo do Codigo de Processo 

Civil. 

Ja a capacidade postulatoria e a capacidade de requerer, postular ou estar em 

juizo. No sistema processual brasileiro, apenas o advogado tem capacidade postulatoria. Nao 

tendo habilitacao tecnica, a parte, obrigatoriamente, devera constituir um procurador judicial, 

diferentemente do que ocorre nos Juizados Especiais Civeis quando as causas de valor ate 

vinte salarios minimos sua presenca e prescindivel. 

Atraves do artigo 9° da Lei dos Juizados Especiais, que facilitou o acesso a 

justiga, muitas vezes quase impossivel, tornou mais simples e facil, visando, ao menos em 

tese, encorajar os cidadaos a buscar o auxilio do poder, sem que fosse necessario, para tanto, 

cumprir uma serie de requisites exigidos pela justiga comum. Contudo, o artigo 

supramencionado violou a Constituigao Federal, norma maior em nosso ordenamento 

juridico, precisamente em seu artigo 133, que dispoe que o advogado e indispensavel a 

administragao da justiga, sendo inviolavel por seus atos e manifestagSes no exercicio da 

profissao, nos limites da lei. 

A ausencia de um advogado podera acarretar, em tese, para as partes certas 

desvantagens, mormente quando, por exemplo, so uma das partes estiver assistida por um 

advogado, gerando uma situagao vantajosa de uma das partes em relagao colheita de provas. 

Vale ressaltar que, sem duvida, a lei do caso em tela ajudou no acesso da sociedade a justiga, 

tendo a certeza que seus direitos nao seriam violados, pois nao dependera de advogado, para 

obter o seu direito, tornando a sociedade digna, justa e igualitaria. 

Embora, para fins didaticos, os principios possam ser estudados individualmente, 

na pratica sua aplicagao esta sempre interligada. SANTOS; CHIMENTI (2005), justamente 

sobre a figura dos Juizados Especiais Civeis e seus principios, abordam que: 
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O Artigo 2° da Lei n° 9.099/95 utiliza a palavra criterios, que, contudo, sao 
autenticos principios que constituent as bases do novo procedimento e as diretrizes 
que norteiam toda a interpretacao das normas a eie aplieaveis. [...] As formas 
tradicionais de eonducSo do processo devem ser sempre afastadas, cedendo lugar a 
obediencia aos principios que regem o procedimento especial. E eventuais 
decretagoes de nulidade devem ser precedidas da comprovacao de existdneia de 
prejuizo para a parte. Dai se infere que os principios que regem a figura dos Juizados 
Especiais, — devem procurer solucoes processuais novas, vanguardistas, porque o 
servico jurisdicional que prestam deve ter resultados imediatos, estando 
expressamente vedados procedimentos que impliquem o retardamento da prestagao 
jurisdicional. 

O Legislador Const! tuinte originario, quando da elaboraeao da nossa Carta 

Constitucional de 1988, erigiu em seu artigo 133 que: "O advogado e indispensavel a 

administracao da justiga, sendo inviolavel por seus atos e manifestacSes no exercicio da 

profissao, nos limites da lei". 

O artigo 36 do Codigo de Processo Civil estabelece que a parte sera representada 

em juizo por advogado legalmente habilitado. Claramente observa-se que ha uma 

discordancia ou divergencia na Lei dos Juizados, posto que como legislaeao 

infraconstitucional nao pode contrariar o texto da Carta Magna, pois que qualquer construcao 

contrariar ao texto legal da Constituicao Federal e ilegal e consequentemente inconstitucional. 

E muito importante lembrar que as leis sejam elas de quaisquer categorias, devem ser 

interpretadas em face da Constituicao e nao ao contrario. 

MORAES (2004), justamente sobre o artigo 133 da Carta Magna, diz: 

A ConstituicSo de 1988 erigiu o principio constitucional a indispensabilidade e a 
imunidade do advogado, prescrevendo ser o advogado indispensavel a administracao 
da justiga, sendo inviolavel por seus atos e manifestacoes no exercicio da profissao, 
nos limites da lei. Tal previsao coaduna-se com a necessaria intervencao e 
participacSo da nobre classe dos advogados na vida de um Estado democratico de 
direito. 

Ainda MORAES (2004) descreve sobre a indispensabilidade do advogado, 

aduzindo que: 

O principio constitucional da indispensabilidade da intervencao do advogado, 
previsto no art. 133 da Carta Maior, nao e absolute. Assim, apesar de constituir-se 
em fator importantissimo, a presenca do advogado no processo, para garantia dos 
direitos e liberdades ptiblicas previstos na Constituicao Federal e em todo o 
ordenamento juridico, continua existindo a possibilidade excepcional de a lei 
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outorgar o ius postulandi a qualquer pessoa, como ja ocorre no habeas corpus e na 
revisSo criminal. 

Nasce dai um grande debate daqueles que defende ser direito absoluta a presenca 

do advogado como regra do ius postulandi. Regra de carater intransponivel. Para registro, 

acerca do tema CHIMENTI (2005), afirma que: 

A tese de que a facultatividade da presenca do advogado fere o art. 133 da CF, 
norma constitucional de eficacia contida (restringivel por regra infraconstitucional), 
nao merece acolhimento, pois, em que pesa a relevancia do papel desempenhado 
pelo advogado, a sua indispensabilidade nao e absoluta. Alias, o prdprio Estatuto da 
OAB, ao instituir a impetracao de habeas corpus nao se inclui na atividade privativa 
da advocacia (§ 1° do art. 1° da Lei n°. 8.906/94), reconheceu que excepcionalmente 
o legislador pode atribuir o jus postulante a pessoa sem habilitacao tecnica. Nesse 
sentido a ADIN-STF 1.539 em 24.04.2003. 

Ao que ressalta o advogado e imprescindivel para a administracao da justiga, 

sendo que a sua presenca e necessaria em todas as Instancias e ritos processuais. Se nossa 

Constituicao Federal assim descreveu sobre a necessidade do advogado, bem como o que 

delimita o Codigo de Processo Civil, chega-se a clarividente conclusao que o artigo 9° da Lei 

n° 9.099/1995 e uma ilegalidade por ferir a propria Constitucional Federal e um desrespeito 

ao profissional do direito. 

E evidente, claro e cristalino que o cidadao que comparece em juizo para Htigar 

sem a assistencia de um defensor tecnico, certamente podera softer prejuizos, principalmente 

se a outra parte estiver representada. Podendo ensejar uma nulidade do julgamento realizado 

sem a presenga do advogado para qualquer das partes. 

Porem, em tese, grandes prejuizos traz para a parte desassistida em juizo de 

advogado posto que esta nao detem, obviamente, habilidades tecnicas para postular em juizo 

quando, por exemplo, lhe e permitido a contradita de testemunhas, contraposigao acerca de 

alguma questao de ordem levantada em audiencia ou preliminar arguida em sede de 

preliminares da contestagao. Resta, pois, desse modo, prejudicada qualquer intervengao da 

parte nao acompanhada por advogado para contra-atacar qualquer questao tecnica processual. 

No entanto, o Supremo Tribunal Federal em julgamento de Agao Direta de 

Inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, processo que 
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tomou o numero Adin n° 1.539, julgado 24.04.2003, concluiu pela constitueionalidade do 

artigo 9° da Lei dos Juizados Especiais. O orgao maximo da nossa Justiga bateu o martelo, 

posto que detem a aplicagao e interpretagao final dos textos da lei ja materializou seu 

entendimento. Muitos nao concordam e, particularmente, data venia, tambem discordo, pois 

que ao legitimar atraves de constitueionalidade o artigo debatido feriu o proprio texto da 

nossa Carta Constitucional. 

Conforme o artigo 14 da Lei n° 9.099/1995, entrar com agao nos Juizados 

Especiais Civeis e simples e rapido, atendendo os principios antes mencionados. Porem quem 

podera acionar a justiga serao pessoas fisicas maiores de 18 anos e micro e pequenas 

empresas. O valor da causa nao podera ultrapassar os 40 salarios minimos, ressalvados os 

casos do art. 275, I I , do Codigo de Processo Civil. Se forem inferiores 20 salarios minimos, 

nao e obrigado a constituir um advogado. 

Nesse ponto a referida Lei, e fie! aos seus principios literalmente. Segundo o 

paragrafo e incisos do artigo supramencionado, o pedido deve ser de forma simples e em 

linguagem acessivel, devendo-se juntar os documentos pessoais e os que comprovem a 

postulagao. Depois e preciso relatar o problema sucintamente, constando tambem o objeto e 

seu valor, devendo-se, ao final, fazer o pedido da condenagao do reu e atribuir o valor da 

causa. Contudo quem optar em nao peticionar por escrito pode expo-lo verbalmente ocasiao 

em que um funcionario do juizado reduzira a termo. Logo apos o pedido sera registrado, 

independentemente de distribuigao e autuagao, a Secretaria do Juizado marcara a audiencia de 

conciliagao, a realizar-se no prazo de quinze dias. Se ambas as partes comparecerem, far-se-a 

desde logo a conciliagao, dispensando o pedido e a citagao. 

3.2 Dos custos processuais, da Defensoria Publica e convenios universitarios 

Importante frisar que o que facilita o acesso da sociedade ao pedido de justiga e o 

fato de que as despesas com o processo nos Juizados Especiais Civeis nao existem, pois no 1° 

grau de jurisdigao o promovente fica isento das custas processuais. Vale salientar que a parte 

perdedora tambem nao tem que pagar as custas, a nao ser em caso de recurso, pagando as 

custas do 1° e do 2° graus de jurisdigao, segundo o artigo 54 da lei em estudo. 
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Dispoe o art. 51, I , da Lei n° 9.099/1995 quando rege que se extingue o processo 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiencias do processo, diante de sua 

contumacia, e quando nao comprovada que a ausencia decorreu de forca maior, a parte arcara 

com o pagamento das custas, e so podera ingressar novamente em juizo mediante a 

comprovacao desse pagamento. 

A Defensoria Publica encontra-se insculpida no art. 134 da nossa Constituicao 

Federal, que dispoe que a Defensoria Publica e instituicao essencial a fungao jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a orientagao juridica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, 

na forma do art. 5°, LXXIV. Diante do artigo antes exposto, conclui-se que os Defensores 

Publicos no ambito civil sao ligados a hipossuficiencia juridica da parte, podendo ser 

patrocinado aquele que afirmar que nao possui condicoes financeiras para custear as despesas 

processuais e os honorarios advocaticios sem prejuizo de seu proprio sustento e de sua 

familia, atendendo assim a classe economica menos favorecida, que vem buscando assegurar 

o acesso a justiga com efetividade da prestagao jurisdicional mais celere em procedimento 

informal, adstritos a hipossuficiencia da parte assistida. Lembrando apenas que nao ha norma 

prevista acerca da atuagao atipica dos Defensores Publicos junto aos Juizados Especiais 

Civeis. 

Ocorre tambem, em alguns casos, que mesmo a parte que nao dispSe de condigoes 

financeira para constituir um advogado, obtendo assim assistencia judiciaria, atraves dos 

Defensores Publicos, podera rejeitar a assistencia e demandar em juizo independentemente de 

assistencia profissional, posto que o legislador the conferiu capacidade postulatoria, pelo 

menos no limite autorizado pela lei dos juizados. 

Os convenios do Poder Judiciario com as Universidades tem gerado um 

desafogamento nos proprios Juizados Especiais Civeis. Atraves desses convenios, com a 

participagao de estudantes de Direito na administragao da justiga, constitui um elemento 

valioso para a sua formagao profissional e humana, suprindo assim, o excesso de processos 

que estao para serem julgados ha anos e anos, quando deveria atender o tempo razoavel de um 

mes. 

Com a integragao da Universidade ao Poder Judiciario, precisamente em seus 

Juizados Especiais Civeis, podemos observar nao so a produgao de saber, como tambem a 
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competencia de prestar servigos publicos a comunidade, que nao dispoe de condicoes 

financeiras para ter acesso a justica. 

Nesse diapasao, o Tribunal de Justica da Paraiba, editou uma resolugao, publicada 

no Diario da Justiga do dia 04 de margo de 2011, disciplinando acerca do recrutamento de 

academicos de direito para servir como conciliador nos juizados especiais por ocasiao do 

advento da nova Lei de Organizagao Judiciaria do Estado da Paraiba, que extinguiu os cargos 

de conciliadores do seu quadro, onde diz: 

RESOLUCAO N° 7/2011 - O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO 
ESTADO DA PARAlBA, no uso de suas atribuicoes legais, Considerando a 
extingao do cargo de Conciliador, a partir da vigencia da Lei Complementar n° 96, 
de 3 de dezembro de 2010, em 4 de margo do corrente; Considerando a necessidade 
de promover a continuidade da prestagao jurisdicional nos juizados especiais em 
todo o Estado; Considerando que ainda nao foi regulamentado o art. 217 da LOJE, 
resolve, ad referendum do Tribunal Pleno: Art.l° Ficam autorizados os juizes de 
direito titulares de juizados especiais, ou seus substitutes, a promoverem o 
recrutamento e designagao, na forma do disposto no art. 217 da Lei Complementar 
n° 96, de 3 de dezembro de 2010, de conciliadores, em niimero suficiente ao 
funcionamento da unidade, preferencialmente dentre bachareis em direito ou 
estudantes a partir do setimo periodo ou equivalente do bacharelado em ci§ncias 
juridicas, para cumprirem suas atividades ate a aprovagao e implementagao da 
resolugao de que trata o § 3° do referido dispositive Art. 2° Esta Resolugao entrant 
em vigor na data de sua publicagao. Art. 3° Revogam-se as disposigoes em contrario. 
Gabinete da Presidencia do Tribunal de Justiga, em Joao Pessoa, 2 de margo de 
2011. Desembargador ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS - Presidente. 

Assim, alunos do curso de direito sao selecionados para realizar as audiencias de 

conciliagao, atendimento e proposituras de agoes, fazendo com que os mais carentes tenham 

um acesso ainda mais amplo a justiga, como tambem passando ao aluno o viver da pratica 

juridica da sua profissao futura. 

3.3 Micro e pequenas empresas nos Juizados Especiais Civeis 

A Lei Complementar n° 123/2006, foi instituida trazendo uma serie de vantagens 

as micro e pequenas empresas inclusive a do acesso das mesmas aos Juizados Especiais 

Civeis. Mas uma vez, mediante a lei supracitada, o acesso foi priorizado visando, celeridade 

processual das demandas das referidas empresas. 
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A Lei n° 9.099/1995 foi instituida visando o julgamento de causas de pequeno 

valor com maior celeridade e economia processual, priorizando a conciliagao ou a negociacao 

entre as partes. Para se ter acesso aos Juizados Especiais Civeis, precisar se obter um 

faturamento, limitado de R$ 240.000,00 de receita bruta anual para micro empresas e R$ 

2.400.000,00 para empresas de pequeno porte. Isso se configura independentemente de elas 

serem ou nao optantes pelo Simples Nacional, aos Juizados Especiais Civeis (artigo 74 e 3° da 

referida Lei Complementar). 

Em seu Capitulo XII, trata do "Acesso a Justiga", mais precisamente na "Segao I -

do Aceso aos Juizados Especiais", a Lei Complementar n° 123/2006, assim disposto: 

Art. 74. Aplica-se as microempresas e as empresas de pequeno porte de que trata 
esta Lei Complementar o disposto n° § 1° do art. 8° da Lei n° 9.099, de 26 de 
setembro de 1995, e no inciso I do caput do art. 6° da Lei n° 10.259, de 12 de julho 
de 2001, as quais, assim como as pessoas fisicas capazes, passam a ser admitidas 
como proponentes de agao perante o Juizado Especial, excluidos os cessionaries de 
direito de pessoas juridicas. 

Nesta concepgao, as micro e pequenas empresas, se utilizam dos juizados, na 

maioria das vezes, para buscar a tutela estatal para agoes de cobrangas, cancel amento de 

protesto de tltulos cambiais, declaratorias de existencia ou inexistencia de debitos, entre 

outros. Todavia, as regras sao as mesmas aplicadas as pessoas fisicas, onde a divida que nao 

passar dos 20 salarios minimos, o empresario nao precisara constituir um advogado. 

Ja nas causas superiores a este valor, sera necessario constituir um advogado. Vale 

salientar que mesmo para as micro e pequenas empresas os juizados so julgam causas que 

tenham o valor maximo de 40 salarios minimos, lembrando sempre que ressalvados os casos 

previstos no art. 275, inciso I I , do Codigo de Processo Civil. O objetivo dos legisladores 

brasileiros e de disponibilizar, cada vez mais os juizados especiais civeis, ampliando o acesso 

de pessoas fisicas e juridicas de qualquer lugar do pals, e cumprindo com o passar dos anos os 

ditames da Lei que aqui estamos estudando. 
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3.4 Da celeridade processual e da possibilidade de anteeipagao da tutela nos Juizados 

Especiais Civeis 

A celeridade processual e um principio que resulta da simplifieaeao dos 

procedimentos, da instrutnentalidade das form as, da busca pela solugao dos litigios de forma 

amigavel. Com esta busca por solucoes rapidas e eficazes surgiu os Juizados Especiais Civeis. 

Por isso, a importancia da Lei n° 9.099/1995 que rege os mesmos, os quais visam uma justiga 

mais acessivel a populagao com uma busca pela rapida solugao dos conflitos, de maneira 

gratuita e celere. 

Nos Juizados Especiais Civeis os procedimentos sao simples, rapidos e menos 

burocraticos do que na justiga comum. A lentidao da justiga brasileira e fato que preocupa 

bastante. No Brasil e facilmente encontrado processos com uma decada de tramitagao, tres 

anos sem ter um despacho do juiz e anos com despacho a ser cumprido. Nos Juizados 

Especiais Civeis a pratica nao esta tao bem quanto a teoria. 

Assim a violagao do principio da celeridade processual e latente. As causas para a 

referida afirmagao sao as mais variadas possiveis, faltam servidores publicos, juizes, pessimas 

condigoes de trabalho e remuneragao, falta a desburocratizagao do servigo, entre outras. 

MELLO (1980), ao discorrer sobre a violagao dos principios juridicos, relata que: 

Violar um principio e muito mais grave que transgredir uma norma. A desatencao ao 
principio implica ofensa nao apenas a um especifico mandamento obrigatdrio, mas a 
todo o sistema de eomandos. E a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalio do principio atingido, porque representa 
insurgencia contra todo o sistema, subversao de seus valores fundamentals. Para se 
ter uma prestacao jurisdicional justa, necessita-se que o principio da celeridade 
processual seja respeitado, pois, se existe um litlgio, este deve ser resolvido em curto 
periodo para que nio perca sua finalidade. Nao adianta ter a solucao de um litigio 
quando este nao ira mais servir. 

Quando o principio da celeridade nao e respeitado na pratica, a prestagao 

jurisdicional, diz RODRIGUES (2002) "corre o risco de se tornar inocua, ou seja, de que 

quando consiga entregar a tutela, esta ja nao se preste a efetivar o direito que teria sido 

pleiteado". Logo, observa-se que o principio da celeridade processual, que preza pela rapidez 

processual, e de fundamental importancia para a justiga, que deve ser clicaz e justa. 
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E certo que inexiste previsao na Lei n° 9.099/1995 acerca do instituto da 

anteeipagao de tutela e a possibilidade de aplicagao subsidiaria do Codigo de Processo Civil 

ao rito instituido naquela lei, destacando-se que o legislador quando pretendeu tal 

possibilidade o fez de forma taxativa em determinados artigos. 

Todavia, levando-se em conta que a Lei n° 9.099/1995 estabelece uma especie de 

subsistema processual, seguimentos da doutrina e jurisprudencia entendem que disto 

decorreria a aplicagao supletiva de normas do Codigo de Processo Civil ao rito criado pela Lei 

dos Juizados Especiais, devendo, por isso, o juiz, na solugao e condugao do processo, adotar, 

sempre que necessario e possivel, os principios e normas previstos naquele Diploma Legal. 

Verifica-se, entao, que sao atendidos os requisites para a aplicagao da anteeipagao 

de tutela nos juizados especiais lacuna ou omissao da norma especial, ja que a Lei n° 

9.099/1995, nao a regula, compatibilidade das normas associadas a anteeipagao de tutela 

estabelecidas no direito processual comum com os principios informadores da Lei n° 

9.099/1995 e, ainda, inexistencia de expressa vedagao legal. 

E logico que para a concessao da tutela antecipada e necessario que sejam 

atendidos os requisites prescritos no art. 273 do Codigo de Processo Civil, qual seja, 

existencia de prova inequlvoca, verossimilhanga da alegagao, fundado receio de da no 

irreparavel ou de dificil reparagao ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o 

manifesto proposito protelatorio do reu, e nao exista perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado. 

Deste modo, nada impede que na solugao e condugao do processo, o juiz se 

necessario adotara subsidiariamente o Codigo de Processo Civil, sabemos segundo o 

mencionado no 2° capitulo desta obra, a respeito da aplicagao subsidiaria do Codigo de 

Processo Civil, que so possivel na parte de execugao precisamente no artigo 52 da Lei em 

estudo. Contudo sabemos que a Lei n° 9.099/1995 orienta-as por varios principios, inclusive o 

da celeridade processual, nao restando duvida que a referida Lei foi instituida para 

proporcionar um deslinde mais celere das agoes judiciais. 
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3.5 Execucao e cumprimento dos julgados 

Executar significa irnpor o cumprimento de um acordo judicial ou extrajudicial ou 

de uma sentenca judicial, pois estes depois de formalizados, ou seja, assumidos e assinados 

pelos demandados, passam a ser uma obrigacao. Como diz NOGUEIRA (1996), "nao 

cumprida voluntariamente a sentenga transitada em julgado, e tendo havido solicitagao do 

interessado, que podera ser verbal, proceder-se-a desde logo a execucao, dispensada citagao." 

Porem, quando acontecer penhora de titulo executivo extrajudicial, acontecera a intimagao na 

fase executoria. Pois, neste caso, o devedor na audiencia de conciliagao podera propor 

embargo escrito ou oral. 

Nos artigos 52 e 53 e seus incisos, da Lei n° 9.099/1995, estao regulamentados 

que os Juizados Especiais Civeis sao orgaos competentes para executar suas proprias 

decisoes, as quais devem ser liquidas. Em relagao a competencia para propor o processo de 

execugao, antes da alteragao do artigo 40 da Lei n° 7.244/1984 pela Lei n° 8.640/1993, so era 

competente para propor o referido processo a pessoa do advogado. Hoje a Lei n° 9.099/1995, 

tambem, nao se pronunciou acerca da capacidade postulatoria do poder de propor o processo 

de execugao, mas doutrinariamente entende-se que pode ser proposto pela propria parte, 

podendo nas causas de ate 20 (vinte) salarios minimos executar sem a assistencia de 

advogado. Esta execugao pode ser proposta por escrito ou verbalmente, na pratica se utiliza 

um formulario proprio, onde a parte poe sua assinatura. E entao esta iniciado o processo de 

execugao que sera processado nos proprios autos. Nao se concebendo a chamada execugao de 

oficio. Mas, podera ser aplicado no processo de execugao, no que couber, o Codigo de 

Processo Civil. 

Nesta linha de pensamento, merece enfase as reformas do Codigo de Processo 

Civil, principalmente as mais recentes, tem sido no sentido de encontrar mecanismos visando 

dar uma maior celeridade processual alem de uma efetiva prestagao jurisdicional, tao sonhada 

e almejada pelos operadores do direito, assim como o jurisdicionado, o maior beneficiado. 

Neste contexto, o legislador, assim como os operadores do direito, via de regra, 

devem se pautar no dispositivo constitucional inserido no inciso LXXVIII do artigo 5° da 
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Constituicao Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 45, de 08 de dezembro de 

2004 que rege: "A todos, no ambito judicial e administrativo, sao assegurados a razoavel 

duracao do processo e os meios que garantam a celeridade de sua trarmtacao". Naturalmente, 

e claro, nunca esquecendo de lado o principio da seguranca juridica, haja vista, que quanto 

mais celere, menos seguro tende a ser o processo, pois celeridade nao combina com pressa 

processual onde, muitas vezes, essa pressa causa injustica. Assim, foram dispostas pelo novel 

legislador com o advento das Leis n° 11.232/2005 e n° 11.382/2006 alteracoes ao Codigo de 

Processo Civil. Especialmente, a Lei n° 11.232/2005 alterou, por demais, o processo de 

conhecimento. 

Assim, esta prevista a incidencia de multa ao devedor condenado ao pagamento 

de quantia certa ou ja fixada em liquidagao, tambem e inovagao da Lei n° 11.232/2005, e 

encontra-se prevista no art. 475-J, caput e § 4°, que assim determinant, respectivamente: 

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou ja fixada 
em liquidagao, nao o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenagao sera 
acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e 
observado o disposto no art. 614, inciso I I , desta Lei, expedir-se-a mandado de 
penhora e avaliacao. (Incluido pela Lei n° 11.232, de 2005) 
§ 4°. Efetuado o pagamento partial no prazo previsto no caput deste artigo, a multa 
de dez por cento incidira sobre o restante. (Incluido pela Lei n° 11.232, de 2005) 

Na pratica, a fase de execugao civel nao e tao facil de ser cumprida, ela e dificil de 

chegar ao fim, pois, levando-se em eonsideragao o nivel de economia das partes, geralmente 

pessoas carentes, acabam por levar o processo a extingao, quando, por exemplo, a parte nao 

encontra bens do devedor passiveis de penhora. Uma vez penhorado os bens, e determinado o 

leilao, mas geralmente os bens sao de pequeno valor e normalmente nao sao aceitos pela parte 

vencedora e tambem nao ha arrematantes, tampouco o credor demonstra interesse em 

adjudicar, sendo esta a primeira forma de expropriagao prevista no Codigo de Processo Civil. 

A falta de arrematantes se da devido a pouca divulgacao do leilao, o que impede a solugao da 

agao. Esta pouca divulgagao dos leiloes ocorre tambem devido os bens alienados serem de 

pequeno valor (ate quarenta salarios minimos), o que gera controversias, pois e pequeno valor 

para uns e para outros nao. Todavia, e necessaria a expedigao de edital e sua afixagao no local 

de costume, em regra no atrio do forum, a fim de que seja dada a devida publicidade a 

alienagao, porem sem maiores divulgagoes em imprensa oficial e particular. 
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Conforme artigo 39 da Lei n° 9.099/1995 que e inefieaz a sentenga condenatoria 

na parte que exceder a algada nela estabelecida, ou seja, e considerada inefieaz a sentenca que 

condena o demandado em quantia que excede a algada permitida nos Juizados Especiais, que 

e de 40 (quarenta) salarios minimos no processo de conhecimento. Mas, na execugao da 

sentenga quando se atualiza o valor da condenagao, esta algada pode ser ultrapassada sem 

prejuizo da referida lei, porem, como dito acima, nas execugoes perante os Juizados Especiais, 

podera ser a aplicado, no que couber, o Codigo de Processo Civil, levando-se em 

eonsideragao algumas modificagoes expressas na Lei n° 9.099/1995, principalmente no seu 

art. 53. 

Um dos pontos que difere a execugao de titulo extrajudicial para o cumprimento 

de sentenga e o fato do demandado, na execugao de titulo extrajudicial, ser intimado na fase 

executoria. Como expressa art. 53, § 1° da Lei n° 9.099/1995, depois de efetuada a penhora, o 

devedor sera intimado a comparecer a audiencia de conciliagao, quando podera oferecer 

embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. Em relagao a execugao de titulo 

extrajudicial e valor superior ao da algada nos Juizados Especiais Civeis se da conforme art. 

3°, § 3° da Lei n° 9.099/1995. 

A opgao pelo procedimento previsto na lei importara em renuncia ao credito 

excedente ao limite estabelecido, excetuada a hipotese de conciliagao. Ou seja, se o credor 

optar em propor sua agao de execugao de titulo extrajudicial pelo procedimento dos Juizados 

Especiais tera que renunciar o credito que exceder o limite estabelecido na Lei n° 9.099/1995, 

que e de 40 (quarenta) salarios minimos, pois neste orgao, nao se podera condenar alguem em 

valor que excede o limite expresso na referida lei. 

Destarte, pode, entretanto, ocorrer a conciliagao, pois nesta hipotese sera realizado 

um acordo pelo livre consentimento das partes. Tambem, acerca desta situagao diz ASSIS 

(1996): 

No entanto, ha ressalva explieita quarrto ao valor do credito. A competencia se 
cingira a quarenta salarios minimos (art. 3°, § 1°, 11, da Lei n° 9.099/95) e o que 
exceder a tal valor, reza o art. 3°, § 3°, em caso de opgao do credor pelo 
procedimento dos juizados especiais, implicara em renuncia ao credito excedente ao 
limite estabelecido no paragrafo anterior, exceto ocorrendo a conciliacao. Para 
instaurar o processo nos Juizados Especiais, de execugao de titulo extrajudicial, a 
petigao inicial devera ser instruida com o titulo executivo, o qual deu origem a lide. 
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Na execugao de titulo extrajudicial, nos tramites da Lei n° 9.099/1995, primeiro 

ocorre a citagao do devedor para pagar a divida ou nomear bens a penhora. Em seguida, se 

penhorado bens ou nao, o devedor sera intimado para a audiencia de conciliagao. Nesta 

audiencia, se river acontecido a penhora, podera o demandado propor encargos: se nao ocorrer 

a penhora, podera a lide ser solucionada mediante um acordo ou a extingao do processo com o 

consequente arquivamento dos autos ate que se encontrem bens passiveis de penhora. 

Assim diz CHIMENTI (2005): 

A pratica vem demonstrando que a audiencia prevista no art. 53 da Lei n° 9.099/95 6 
proveitosa mesmo quando o devedor e localizado, mas nao tem bens penhoraveis, ja 
que neta e possivel uma composicao que viabilize o pagamento de divida mediante a 
entrega de coisa que nlo seja dinheiro (pagamento - artigos. 356 a 359 do CC), 
entrega de dinheiro a prazo (uma unica parcela em data futura), pagamento em 
diversas parcelas ou outra mediante pertinente para o caso concreto. Para a garantia 
do cumprimento do acordo, relembramos que os bons nomeados a penhora ou dados 
em garantia pelo proprio devedor nio estao sob a protecao da impenhorabilidade. 

Deve-se salientar que o exequente pode optar em adjudicar o bem, 

eoncorrentemente com o credor com garantia real, pelos credores concorrentes que hajam 

penhorado o mesmo bem, pelo conjuge, pelos descendentes ou ascendentes do executado, por 

prego nao inferior ao da avaliagao, antes mesmo do praceamento, posto que esta hoje e a 

primeira forma de expropriagao, seguindo da alienagao por iniciativa particular; na alienagao 

em hasta publica; no usufruto de bem move! ou imovel. 
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4. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS: VIRTUALIZAGAO PROCESSUAL E A 

EFETIVA PRESTACAO JURISDICIONAL 

E premente que o sistema de Juizados Especiais e regido, em suma, pela tentativa 

de conciliagao entre as partes, pela qual nao so o litigio aparente, mas tambem o aspecto 

subjetivo do conflito e resolvido mediante concessoes reciprocas. A conciliagao vem enaltecer 

a ideia central o legislador constitucional quando atraves do artigo 98 da Constituigao Federal 

de 1998, criou os Juizados Especiais. 

Fica clarividente que possuindo o Juizado Especial eondigoes propicias e capazes 

de absorver a demanda, segundo CHIMENTI (2005) "e possivel a instauragao imediata da 

sessao de conciliagao caso ambas as partes comparegam perante o juizo, dispensados o 

registro previo do pedido e a citagao (art. 17 da Lei n° 9.099/95)". E muito importante 

destacar que a audiencia de conciliagao a teor do artigo 2° da Lei n° 9.099/1995, incluiu entre 

os fundamentos dos Juizados Especiais nao so esta fase primordial para resolugao dos 

conflitos de interesses, como tambem a transagao. Distingue-se que a conciliagao exige o 

comparecimento das partes perante o juiz ou conciliador, que a conduz, enquanto a transagao 

e ato de iniciativa exclusiva das partes e chega em juizo ja formalizada. Como o principio 

basico e a prestagao jurisdicional de maneira rapida, ambas as partes convergiram mediante 

concessoes reciprocas, enfim, e um acordo extrajudicial. 

Esta plenamente comprovado que os conciliadores desempenham importante 

papel na solugao dos conflitos que tramitam perante os Juizados Especiais Civeis e que a 

habilidade desses abnegados profissionais tem o efeito de um verdadeiro amortecedor para 

repor o equilibrio emocional das partes em conflito, ja que nao se pode olvidar que esta 

Justiga Especial e contaminada por forte emogao devido a proximidade temporal entre a 

ocorrencia dos fatos e o reencontro das partes adversas no Tribunal. 

No sistema dos Juizados Especiais Civeis, o que importa e a celeridade do 

processo com a efetiva garantia da prestagao jurisdicional justa. Na obra de SANTOS; 

CHIMENTI (2005), justamente abordando o tema, afirmam que: 
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[...] nio se deve perder de vista que acima da celeridade processual o Juizado 
especial tem que procurar alingir a Justica. De que adianta a rapidez na tramitacao 
dos feitos se tal ocorre em prejuizo notorio para o direito de alguma parte causando 
assim injustiea, certamente o Juizado nio foi criado para isso. Para a designagao de 
audiencia de conciliagao, via de regra, deve existir. o pedido perante a Secretaria do 
Juizado Especial Civel. 

Enfim, nao sendo viavel a imediata instauracao da audiencia de instrugao e 

julgamento, sera ela designada para data proxima, entregando-se ao requerido copia do pedido 

inicial e intimando-se desde logo todos os presentes. Para a realizacao da audiencia de 

conciliagao, em qualquer fase do feito, nao se faz necessario que as partes sejam assistidas por 

advogado para as causas com valor inferior a 20 (vinte) salarios minimos e nas demais, causas 

superiores a 20 (vinte) salarios minimos, a presenga de advogado e obrigatoria, pelo principio 

da capacidade postulacional. 

SILVA (2002), afirma que: 

Na audiencia conciliatoria, e importante ressaltar mais uma vez que conforme o 
preceito legal do art. 9° da supramencionada lei, exige-se os principios que regem a 
figura dos Juizados Especiais Civeis convergem para um unico ponto, a celeridade 
com menos informalidade na prestagao jurisdicionai buscada. Dai, a conciliagao 
pode ser realizada em qualquer fase do feito, posto que, o principio basico dos 
Juizados Especiais e a conciliagao entre as partes litigantes. 

Para audiencia de conciliagao, esta pode ser realizada inclusive quando os autos se 

encontrem em grau de recurso para o Colegio ou Turma Recursal, o que imediatamente seria 

remetido copia para encerramento do processamento do recurso por perda do objeto. Caso, o 

processo se encontre em fase de execugao pode haver audiencia de conciliagao, o que 

suspende a execugao. Em debate na atualidade esta a efetiva prestagao jurisdicional como 

meio primordial para as demandas judiciais. 

O Conselho Nacional de Justiga, criado ao advento a Emenda Constitucional n° 

45, tem como dilema que todos os orgaos jurisdicionais, de quaisquer esferas, cumpram seu 

papel porquanto julgadores naturals. As causas, com o passar dos tempos, com total certeza, 

vao convergir para o sistema de Juizados Especiais, posto ser mais celere, pois e o que 

realmente interessa as partes, inclusive aos operadores do direito que primam pela efetividade 

e boa-fe nas relagoes processuais. 
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4.1 Processo judicial virtual 

O processo judicial eletronico ou virtual e a vanguarda do judiciario, e um 

caminho sem volta. Estrada que se vai ao longe. A automacao ou modernizaeao do poder 

judiciario passa obrigatoriamente pelo processo virtual. Para tanto foi sancionada a Lei n° 

11.419/2006 que regulamenta o processo judicial virtual, ou virtualizagao dos processos, 

como meio eletronico na tramitagao de processos judiciais, comunicagao de atos e 

transmissao de pegas processuais admitidos nos termos da lei em comento, aplicando, 

indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais, em 

qualquer grau de jurisdigao. 

Com efeito, toda nova tecnologia promove multiplas vantagens ao servigo, 

especialmente no caso do Processo Judicial Virtual tambem concebe ao Poder Judiciario essas 

vantagens tao almejadas pela populagao, dentre elas destacamos a maior entre todas a 

celeridade processual, decorrente da eliminagao do uso do papel e a criagao de meios 

administrativos capazes de gerar celeridade do processo judicial com baixo custo operacional, 

entre outros. 

Todavia, os reclamos dos serventuarios da justiga sao o temor das demissoes ante 

a virtualizagao dos processos e desnecessidade dos servigos por eles prestados. Distante desta 

linha de pensamento, o sentido da lei nao e de gerar o alas tarn ento dos servidores dos seus 

postos, na verdade as maquinas nao farao as atividades e atribuigoes de forma mecanica e 

automatica. E bem verdade que a chamada mao-de-obra devera ser reduzida, mas num 

primeiro momento os exeedentes deverao ser remanejados para um processo de esquema 

16gico de racionalizagao dos recursos humanos. 

O Processo Judicial Virtual traz na pratica uma serie de beneficios ou vantagens 

para o andamento do processo, como o da intimagao ou comunicagao dos atos as partes 

atraves de meios eletronicos, incluindo-se neste diapasao, a publicagao em Diario Oficial 

eletronico, citagoes eletronicas, cartas de ordem, rogatoria e precatoria eletronicas, dentre 

outras. 
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O sistema judiciario brasileiro sempre foi alvo criticas ante os problemas em 

relagao a celeridade das resolugoes dos litigios. Institui'da com objetivo de uma justiga mais 

celere e justa, a Lei n° 9.099/1995 vem sendo aplicada em varios pontes do nosso pals, atraves 

dos juizados especiais civeis e criminals. 

Contudo, ainda se e considerado razoavelmente demorado o deslinde das 

demandas judiciais. Tentando aperfeigoar cada vez mais a legislagao, para uma melhor 

adequagao, concernente a aplicagao desta para com a sociedade, foi-se aplicado o metodo a 

virtualizagao dos Juizados Especiais Civeis, se tornando um passo decisivo para apagar a 

imagem de morosidade no judiciario brasileiro. 

Atraves desse sistema eletronico, pode-se obter uma maior celeridade, 

comodidade, produtividade dos membros do judiciario. Os papeis que antes eram alvos de 

extravio, dificil manuseio por parte dos operadores, ja nao vao mais existem, facilitando 

tambem a redugao da burocracia para se propor um agao judicial. Com esse sistema, a 

produtividades dos operadores do direito aumentam incontestavelmente; o processo em si, 

tramita em velocidade muito maior porque tudo e mais facil. 

O advogado peticiona em seu escritorio, e do mesmo lugar envia a petigao pelo 

sistema proprio, sem precisar sair do escritorio e comparecer ao juizado. Por meio desse 

sistema eletronico e possivel receber intimagao, propor agoes judiciais, verificar datas das 

audiencias, despachos, entre outros, sao realizados eletronicamente, reduzindo 

consideravelmente o tramite processual. Sendo assim, essa comodidade e oferecida para que 

estiver cadastrado no sistema dando transparencia ao processo, economia de tempo e 

economia dos custos materials e processuais. 

Porem, como qualquer novidade ou inovagao tecnologica so ire criticas, 

principalmente nos sistemas de informatica processuais adotados, o reclamo geral e a 

lentidao, somente, na tramitagao do processo, mas na lentidao do sistema de informatica onde 

se hospedam as informagoes, mas como se trata de questoes de informatica, logo, logo os 

setores responsaveis encontrarao uma solugao para o caso, tomando-se por base o sistema 

virtual do Superior Tribunal de Justiga ou Justiga Federal. 

Outra reclamagao latente dos operadores do direito, mais propriamente os 

advogados, com relagao a virtualizagao, como um todo, e acerca da manutengao em seus 
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arquivos dos documentos que sao eseanerizados e inseridos nos processos. Pois, os 

documentos nao sao exibidos de logo, apenas quando solicitados ou pairarem alguma duvida 

acerca de sua autenticidade e que os mesmos serao exibidos. Portanto, e o advogado o 

responsavel pela manutencao e exibicao dos documentos quando solicitados. O que antes era 

atribuicao dos cartorios ou secretarias de justica a guarda dos referidos documentos, tal 

atribuicao foi transferida para os advogados das partes. 

Todavia, o Tribunal de Justiga da Paraiba, na contramao da historia, andou pra 

tras recentemente, quando enviou a Assembleia Legislativa projeto de lei complementar 

tratando acerca da Lei de Organizagao Judiciaria do Estado Paraiba quanta aos juizados 

especiais, uma vez que o artigo 4°, III, das Disposigoes Transitorias da Lei Complementar n° 

96, de 03 de dezembro de 2010, denuncia que foram transformados atuais juizados especiais 

em varas mistas, conforme texto legal: 

CAPITULO III 
DA TRANSFORMACAO DE UNIDADE JUDICIARIA 
Secao I 
Da Transformacao de Varas e Juizados Especiais 
Art. 4°. Ficam transformadas na estrutura do Poder Judiciario do Estado: 
II I - nas Comarcas de Catole do Rocha, Itaporanga, Mamanguape, Monteiro, 
Pombal, Princesa Isabel e Sape, os Juizados Especiais Mistos na 3a Vara Mista das 
respectivas comarcas. 

Abdicou de todo um trabalho de anos e anos no intuito de propiciar a populagao 

um mecanismo agil e efetivo de prestagao jurisdicional aos que procuram a justiga, quando 

transformaram os Juizados Especiais em Varas mistas comuns, relegando toda a estrutura 

montada com juiz leigo, conciliador, alem de todo o conhecimento e estrutura adquiridos. 

Dessa forma, certamente os processos dos juizados especiais serao fadados ao 

esquecimento, pois, com certeza, os magistrados vao dar prioridade, a partir de entao, aos 

processos da justiga comum ou de sua vara, como comumente chamado, relegando a materia 

pertinente ao juizado especial em segundo piano, indo de encontro as determinagoes e 

posicionamentos do Conselho National de Justiga acerca de dotar os juizados especiais de 

mecanismos e elementos que fomentem uma melhor prestagao jurisdicional. 

A populagao muito tem criticado a demora processual, ou lentidao no julgamento 

dos processos em juizo, criticando, por conseguinte, a legislagao processual, por permitir a 

interposigao de recursos protelatorios numa escala sem paralelo, falta de compromisso para 
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desburocratizar a maquina estatal, sendo esta uma das maiores causas da morosidade do Poder 

Judiciario. 

A morosidade da justiga faz desaparecer a confianea do cidadao nas instituigoes e 

na vida em demoeracia, gerando a certeza da impunidade e a desmoralizagao das instituigoes, 

aliado tambem a excessiva burocracia como sendo um dos virus causador da grave doenga. E 

o Estado, num contexto geral, em todas as suas instancias e orgaos, o principal responsavel, 

por omissao legislativa, pela burocracia e pela interposigao de recursos protelatorios. Mas a 

solugao para todos esses males envereda para a elaboragao de um novo e moderno Codigo de 

Processo Civil ja em tramitagao pelo Congresso Nacional. 

Todavia, os Juizados Especiais, criados com a intengao de desafogar o judiciario, 

encontram-se hoje, tambem, abarrotados de processos de toda a natureza, assim, se veem 

nesta mesma situagao de lentidao ante a falta de estrutura em suas unidades judiciarias, falta 

de servidores e juizes para tamanha a demanda. A solugao imediata para o destrancamento ou 

destravamento das pilhas e pilhas de processos existentes nos armarios e estantes dos 

cartorios. Seria, sem sombra de duvidas, a virtualizagao dos processos como mecanismo 

efetivo e celere de prestagao jurisdicional, aliado, e obvio, de uma legislagao mais moderna, 

simples e desprovida de formalismos excessivos e desnecessarios, a exemplo dos inumeros 

recursos hoje existentes e incentivo as Camaras ou Sessoes de Conciliagao. 

Nao se concebe que na era da informagao o Judiciario nao acompanhe este ritmo 

de evolugao e fique para tras, sujeitando-se ao fracasso como instituigao. A virtualizagao 

surge como uma alternativa viavel, barata e pratica para sanar, em parte, os graves problemas 

de ordem estrutural e logistica dos Tribunals e Unidades Judiciarias. 

Mas, mesmo com o advento da lei que disciplina acerca do processo eletronico, 

muitas falhas encontramos, como as constantes quedas de conexao com os sistemas, 

audiencias e atos processuais sao adiados, transparecendo, assim, que o Judiciario nao se 

preparou estruturalmente para recepcionar esta nova ferramenta. 

Outro grande problema apontado e a diversidade de sistema existentes em varios 

orgaos pelo Brasil afora, pois e possivel que um profissional do direito tenha que acessar 27 

sistemas eletronicos diferente, com 27 senhas diferentes, sendo um para cada Estado, alem do 

Distrito Federal. E inconcebivel tao situagao. Urgentemente os orgaos de cupula do judiciario 
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tem que tratar com zelo uma unifieagao ou padronizagao dos sistemas e formas de acesso, tal 

com foi feito com procedimentos cartorarios, horarios de atendimento ao publico, entre 

outros. 

Destaca-se, assim, que as exigencias do mundo moderno giram em torno da 

inibrmagao, demandando cada vez mais das organizacoes mecanismos de acompanhamento 

da velocidade e do progresso da tecnologia e da forma de pensar dos administradores 

publicos. A modernizagao do Poder Judiciario no aspecto tecnologico e uma necessidade 

frente as exigencias do mundo moderno o que representa uma forma de sobrevivencia da 

propria instituicao que tem na sociedade seu escopo de existencia em razao da busca por uma 

demoeracia mais participativa 

A era da informacao, nesse contexto, adquire contomos e dimensoes essenciais a 

modernizagao do Poder Judiciario, pois, a informatica atualmente e a ferramenta adequada 

para viabilizar a virtualizagao processual, alem de propiciar uma maior integracao de sistemas 

da administragao publica e contribuir para um judiciario transparente e mais celere, refletindo 

uma justiga menos endogena e mais demoeratica e participativa. 

Neste contexto, exsurge ressaltar tambem que toda e qualquer implementagao 

tecnologica que envolva a sistematica processual, assim como, a inclusao da informatica na 

modernizagao do Poder Judiciario, deve estar pautada pelos principios do devido processo 

legal, isonomia, contraditorio e ampla defesa, publicidade, economia processual, celeridade e 

acesso a justiga. 

Mas, nao ha diividas de que a ciencia moderna disponibiliza as condigoes 

tecnologicas necessarias para a virtualizagao do Judiciario. A virtualizagao processual, de 

certa forma, e uma nova ordem estabelecida no piano do acesso a justiga a partir de um 

dinamismo pouco afeto a tradigao do judiciario que tem na morosidade, uma de suas 

principals caracteristicas que, no entanto, tende a ser alterada diante de novos paradigmas que 

fundamentam, atualmente, suas praticas administrativas e judiciarias. 

De tudo que foi estudado, percebe-se a preocupagao do legislador, seja este 

constituinte ou ordinario, em atingir a instrumentalidade processual. Afinal, o direito 

processual possui como meta principal a efetividade da tutela dos direitos assegurados na 

Constituigao e na legislagao infraconstitucional. O cuidado exagerado com a ciencia e as 
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formalidades e substituido pelo anseio e vontade do Estado e da propria sociedade na busca da 

eficiencia da prestagao jurisdicional. 

Desta forma, a fim de combater a morosidade judicial em busca da modernizagao 

dos meios judiciais, o legislador realizou diversas reformas na seara infraconstitucional, assim 

como a edigao de dispositivos legais que, ao final das contas, apesar de mostrarem-se 

ineficazes no combate a principal ferida do Poder Judiciario - qual seja, a morosidade 

processual -, foram etapas a fim de que se alcangasse o que e verdadeiramente buscado pela 

Lei n° 11.419/2006, a rapidez na tramitagao judicial, a redugao de custos a longo prazo e a 

satisfagao do provimento judicial capaz de produzir resultados. 

Desse jeito, observa-se que a caminhada rumo a virtualizagao do processo tem-se 

dado de maneira firme, apesar dos poucos passos dados, com a informatizagao, inicialmente, 

dos Juizados Especiais e, em seguida, dos Tribunals Regional s, Tribunals Superiores, entre 

outros orgaos responsaveis pela atividade jurisdicional. 

Destacando, de sorte, que na pratica a virtualizagao processual traz consigo 

inumeros beneficios da ordem da praticidade, agilidade e redugao de custos. Assim, por 

exemplo, com o processo virtual todas as partes envolvidas no processo, autor, reu, seus 

advogados, o juiz, os serventuarios, entre outros, poderao ter acesso ao processo 

simultaneamente. 

Neste contexto, observa-se ainda que grandes melhorias de ordem pratica 

surgirao com a virtualizagao processual, a redugao dos custos, como dito acima, e a 

otimizagao dos trabalhos cartorarios, como o protocolamento de petigoes se dara de forma 

direta pela parte ou por advogado, claro, devidamente cadastrado no sistema respectivo, 

ocorrendo de forma mais efetiva e rapida, o servidor desempenhara suas atividades de forma 

mais direta e objetiva, migrando de uma atividade meio para uma atividade fim. 

Outros pontos que merecem destaques, tudo no intuito de tomar o processo mais 

celere, sao as etapas consideradas mortas e que devem acabar com a chegada da virtualizagao 

processual, tais como: a procure dos autos nas prateleiras, calvarios das partes, advogados e 

serventuarios da justiga; remessa ou carga de autos para juiz, contador, membros do 

Ministerio Publico, Tribunals ou Turmas Recursais, que sera instantanea e sem custos; 

cientificagao eletronica do decurso de prazos e procedimentos atingidos, antes feitos no papel; 
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e principalmente, os famigerados carimbos finalmente devem ser extintos, alem da paginagao 

dos autos, juntada de documentos, autuagao, registro de sentencas e audiencias, alem do fim 

da busca e apreensao de autos retidos indevidamente com advogados ou defensores. 

Com certeza a mao-de-obra sera melhor aproveitada com a otimizacao e 

readequacao dos trabalhos cartorarios, ensejando, assim, uma maior agilidade e efetividade na 

prestagao jurisdicional. Quebra-se um paradigms, tal qual foi com a passagem da maquina de 

escrever para o computador, mas a quebra de paradigmas, a primeira vista, parece cstranha e 

dificil de assimilagao, mas com o tempo e frutos colhidos e que se dara a verdadeira 

importancia para a atualizacao e modernizagao dos procedimentos e praticas cartorarias. 

E evidente que a luta que se tem pela frente e ardua. A final, afastar o medo das 

mudangas por parte da sociedade, dos patronos, dos servidores publicos, entre outros setores, 

a implantagao do sistema e a busca pela seguranga sao algumas das etapas que nao so o Poder 

Judiciario como todos os outros poderes terao de enfrentar. Porem, o receio de tentar nao pode 

ser superior ao desejo de se alcangar a essentia do Direito: a pacificagao social com justiga. 

4.2 Intimagao, Citagao e Diario da Justiga Eletronicos 

Uma das provideneias primordiais instituidas pelo legislador foi na alteragao do 

Codigo de Processo Civil estabelecendo a forma de intimagao eletronica dos atos processuais. 

Aliado a ja existente intimagao atraves de publicagao em orgaos da imprensa oficial, e da 

intimagao pessoal ao advogado, o Codigo passa a admitir a possibilidade de utilizagao dos 

meios eletronicos como forma de intimagao para dar ciencia a alguern dos atos e termos do 

processo, para que este possa fazer ou deixar de fazer alguma coisa, imprimindo, desta forma, 

maior celeridade na condugao do processo. 

Deste modo, o legislador determinou no bojo da Lei n° 11.419/2006, a 

regulamentagao do procedimento das intimagoes eletronicas, que tanto podem ser realizadas 

mediante o Diario da Justiga eletronico ou atraves do sistema de auto-intimagao. 
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Assim sendo, a analise da possibilidade de realizagao das intimagoes processuais 

por meio eletronico tomara como ponto de partida a observagao do que se tem em uso 

atualmente, com o papel, os problemas e vantagens conhecidos. 

Alem do Diario da Justiga an line a seguir estudado, a Lei n° 11.419/2006 preve 

outra modalidade de realizagao de comunicagoes eletronicas as partes, advogados e outras 

pessoas que atuam no processo. A previsao esta no seu artigo 5° segundo o qual as intimagoes 

serao feitas por meio eletronico em portal proprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2° 

da mesma lei, dispensando-se a publicagao no orgao oficial, inclusive eletronico. Trata-se de 

um segundo metodo empregado para a realizagao de comunicagao eletroniea de atos 

processuais, que pressupoe adesao das partes e seus advogados, mediante realizagao de 

cadastre em area especifica do portal do tribunal. 

As intimagoes realizadas por essa formula dispensam qualquer outra forma de 

comunicagao, seja a realizada por publicagao em orgao oficial impresso ou em Diario da 

Justiga eletronico, ou mesmo qualquer forma de intimagao pessoal conventional ja que tem a 

mesma forga e valor de uma intimagao pessoal. 

O cadastro, para fins de intimagoes, deve obedecer aos mesmos requisitos de 

eficiencia e seguranga adotados para os sistemas de transmissao de petigoes e recursos, pois 

pressupoe que seja realizado mediante o uso de assinatura eletroniea. Ao usuario cadastrado e 

atribuido meio que possibilite a identificagao e autenticagao do acesso ao sistema. 

Essa modalidade de comunicagao eletroniea de natureza pessoal, prevista no art. 

5° da Lei n° 11.419/2006, configure uma inovagao inspirada na bem sucedida experiencia do 

processo eletronico dos Juizados Especiais Federals. Desde a Lei n° 10.259/2001 que 

disciplinou a instituigao dos Juizados Federals - e permitiu para esses orgaos especiais a 

implantagao de sistemas eletronicos de transmissao de pegas e comunicagao de atos 

processuais, bem como o desenvolvimento de programas de informatica necessarios para 

subsidiar a instrugao das causas. 

Outra forma de intimagao prevista na Lei n° 11.419/2006 e atraves do Diario da 

Justiga on line, sendo esta mais rapida e eficaz do que os diarios de papel. O diario virtual ou 

on line e de facil implementagao nos dias atuais porquanto a maioria dos tribunals ja tem suas 
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informagoes disponibilizadas em portais eletronicos nas paginas de internet, meio rapido e 

agil para a comunicagao e transmissao das informagoes. 

Esta modalidade de intimagao, mediante publicagao em Diario da Justiga 

eletronico, tem uma serie de vantagens em relagao a forma conventional impressa, em razao 

das funcionalidades permitidas com a utilizagao das tecnologias da informagao. Diversas 

formas de consultas instantaneas podem ser implementadas em um determinado sistema de 

intimagoes eletronicas. O sistema pode permitir que o Interessado faga uma consulta ao Diario 

eletronico utilizando dados como nome das partes, do advogado, do orgao julgador, entre 

outras possibilidades. 

Tambem e possivel buscar informagoes por orgao julgador ou visualizar o inteiro 

teor do documento, disponibilizado em um link especifico. Por meio do Diario Oficial na 

forma impressa, a consulta e bem mais precaria e restrita, pois as informagoes so sao obtidas 

atraves da leitura do periodico especifico, correspondente a data em que foram veiculadas. 

A comunicagao realizada por meio do Diario da Justiga eletronico substitui 

qualquer outro orgao de publicagao ou forma de intimagao, para qualquer efeito legal. A 

excegao e feita apenas para a intimagao das pessoas que, por forga de lei, tenham que ser 

intimadas pessoalmente, como as do Ministerio Publico, do Defensor Publico, dos integrantes 

da Advocacia Geral da Uniao e de outras pessoas em relagao as quais leis especificas exijam a 

intimagao pessoal, para validade do ato de comunicagao processual, continua sendo feita da 

forma conventional. A nao ser nesses casos especiais, a intimagao feita por meio eletronico 

dispensa qualquer outra forma de comunicagao. 

No entanto, se essas pessoas que tem esse tipo de privilegio processual, aceitarem 

se cadastrar perante os tribunals para serem intimadas em sistema proprio de comunicagao 

eletroniea, feita em area exclusiva do portal do tribunal, a intimagao pessoal na forma 

conventional e dispensada. E que esse segundo tipo de intimagao eletroniea e considerada 

como intimagao pessoal para todos efeitos legais, inclusive para a Fazenda Publica. 

Vale apenas registrar que as intimagoes que sao feitas atraves de orgao oficial na 

versao tradicional em papel consideram-se realizadas na data da publicagao no Diario Oficial, 

ou seja, na data atestada no timbre do jornal em que circula na localidade o periodico. Para 
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todos os efeitos, a data da publicagao e a que aparece registrada como de uma edicao 

especifica do diario. 

Ja na versao eletroniea do Diario da Justiga, considera-se como data da publicagao 

o primeiro dia litil seguinte ao da disponibilizagao da informagao no sistema. Os sistemas de 

publicagao eletroniea dos tribunals deverao, portanto, ter meios para registrar o dia em que a 

informagao sobre o ato ou termo do processo foi disponibilizada, para consulta externa. Para 

sua completa eficacia, o programa a ser adotado pelos tribunals necessita possuir mecanismo 

que permita especificar a data em que as informagoes sobre o ato processual foram colocadas 

no sistema de comunicagao eletroniea. 

Outra inovagao legislativa acerca do processo eletronico foi a possibilidade de 

citagao por meio eletronico, ao lado da citagao que e feita pelo correio, por oficial de justiga e 

por edital, o nosso sistema de leis processuais civis incorpora a citagao que e feita por meio 

eletronico. 

A regulamentagao do procedimento da citagao realizada por meio eletronico foi 

disciplinada no corpo da propria Lei n° 11.419/2006, porquanto dispoe o seu art. 6° que: 

"Observadas as formas e as cautelas do art. 5° desta Lei, as citagoes, inclusive da Fazenda 

Publica, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderao ser feitas por 

meio eletronico, desde que a Integra dos autos seja acessivel ao citando". 

Portanto, quando a lei remete a observagao quanto as formas e as cautelas 

previstas no art. 5°, o legislador adotou o sistema da auto-comunicagao como padrao linico do 

procedimento da citagao eletroniea. O art. 5° da Lei n° 11.419/2006, instituiu um metodo de 

comunicagao eletroniea que permite que as partes tomem ciencia dos atos e termos 

processuais pelo proprio sistema eletronico que os tribunals adotarem ao processo eletronico. 

A citagao eletroniea, portanto, diferentemente da simples intimagao, so pode ser realizada 

observando-se esse modelo da auto-comunicagao, em que as partes e seus advogados tomam a 

iniciativa de consultar periodicamente os comunicados judiciais em area propria do site do 

tribunal. Nao ha previsao de que a citagao eletroniea possa ser realizada mediante utilizagao 

do Diario da Justiga eletronico. Ao fazer remissao unicamente ao art. 5°, o legislador elegeu, 

com exclusividade, a formula da auto-comunicagao para o procedimento da citagao eletroniea. 
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4.3 Cartas e comunicagoes eletronicas 

Em geral os atos processuais sao cumpridos por ordem judicial ou requisitados 

por carta, conforme hajam de realizar-se dentro ou fora dos limites territorials da comarca. 

Para tanto, existem tres tipos de carta para requisieao de cumprimento de ordem judicial: a 

carta de ordem, quando e dirigida a um juiz subordinado ao tribunal remetente; a carta 

rogatoria, quando dirigida a uma autoridade estrangeira; e a carta precatoria, para todos os 

demais casos, ou seja, quando enviada por um juiz para outro com o qua! nao tenha 

subordinagao na hierarquia judiciaria, desde que dentro do territorio national. 

A Lei n° 11.419/2006, em seu artigo 7°, determina que as cartas precatorias, 

rogatorias, de ordem e, de um modo geral, todas as comunicacoes oficiais que transitem entre 

orgaos do Poder Judiciario, bem como entre os deste e os dos demais Poderes, serao feitas 

preferentemente por meio eletronico. Alem disso, o legislador acrescentou o paragrafo 3° ao 

art. 202 do Codigo de Processo Civil, que passa a prever a possibilidade de as cartas judiciais 

serem instrumentalizadas por meio eletronico. 

De fato, a implementacao de sistemas para envio e recebimento de cartas judiciais 

pelo meio eletronico vai pressupor o estabelecimento de acordos entre os diversos orgaos do 

Poder Judiciario National, para adogao de procedimentos uniformizados e plataformas que 

possibilitem a interoperabilidade entre os diversos sistemas. 

Por outro lado, dentro de um determinado orgao do Poder Judiciario a 

implantagao dos sistemas eletronicos para envio e recebimento de cartas judiciais sera 

tecnicamente mais facil, tendo em vista a uniformizacao tecnologica para os diversos orgaos 

juditiarios que o integram. Todavia, os tribunals terao que encontrar uma solugao para 

aprimorar e padronizar os diversos sistemas de envio e recebimento de correspondencias 

oficiais eletronicas. 

No entanto, e latente que o processamento eletronico das cartas judiciais 

representara uma enorme economia de tempo e redugao de custos, ja que dispensa a 

duplicagao de pegas processuais e pagamento de tarifas postais. As cartas judiciais, em 

qualquer de suas modalidades, sao consideradas fator de grande emperramento da maquina 
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judiciaria, pois o seu cumprimento pelo sistema traditional geralmente consome exagerado 

tempo. 

Neste diapasao, observa-se que os sistemas eletronicos para comunicagao entre 

juizes garantirao nao somente o envio e recebimento de cartas judiciais para cumprimento de 

atos processuais, mas tambem que todas as comunicagoes que transitem entre orgaos do Poder 

Judiciario. Assim, um simples oficio e, de maneira geral, qualquer comunicagao oficial, para 

qualquer finalidade, poderao ser realizadas por meio de sistemas eletronicos. 

De tudo que foi apurado, conclui-se que nao somente as comunicagoes que se 

estabelecem entre juizes, mas tambem aquelas que sao feitas com quaisquer outras 

autoridades e repartigoes publicas poderao ser realizadas por meio eletronico, uma vez que o 

art. 7° da Lei n° 11.419/2006 determina que nao somente as comunicagoes que transitem entre 

orgaos do Poder Judiciario, mas tambem aquelas que se estabelegam entre os deste e os dos 

demais Poderes serao feitas preferencialmente por meio eletronico. 

A previsao legal possibilita o envio de ordens judiciais e requisigoes de 

informagoes a diversas repartigoes e orgaos publicos, como, por exemplo, os departamentos 

estaduais de transito, no caso do RenaJud para bloqueio de veiculos, a Receita Federal, o 

Banco Central, como j a existente no BacenJud para bloqueios eletronico de valores em contas 

bancarias, as juntas comerciais, dentre outros. Anote-se que, em relagao especificamente a 

requisigao de informagoes bancarias, o Codigo de Processo Civil ja indicava que deve ser 

feita preferencialmente por meio eletronico, podendo, desta forma, mediante a realizagao de 

convenios aproveitar a utilizagao dos sistemas de comunicagao eletroniea ja desenvolvidos 

por orgaos integrantes de outros poderes. 
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CONSIDERACOES FINAIS 

A modernizagao do Poder Judiciario, com a consequente virtualizagao processual 

e imperativa diante das inumeras possibilidades tecnologicas a servigo da humanidade. A 

abordagem feita sobre alguns aspectos da virtualizagao processual, parte da premissa de que, 

realmente, e um caminho sem volta e representa parte integrante da verdadeira modernizagao 

do Poder Judiciario. A co-relagao existente entre a pesquisa e a modernizagao do Poder 

Judiciario sao aspectos de expressiva relevancia, como ocorre na espera cientifica em geral, 

ou seja, a aplicabilidade de ferramentas tecnologicas parte de uma necessidade que pode ser 

detectada pelas pesquisas realizadas, tanto no campo da virtualizagao processual, como 

tambem em outras areas. O que todas tem em comum e a preocupagao em melhorar o acesso 

da sociedade aos servigos do judiciario. 

A criagao, instalagao e manutengao dos Juizados Especiais Civeis, em especial a 

possibilidade de virtualizagao dos processos que tramitarn nestes orgaos da justiga, atendem 

por firmar uma maior presteza aos jurisdicionados, levando em eonsideragao os seus 

principios de informalidade, economia e celeridade processual, oralidade, simplicidade, 

observando tambem a igualdade entre as partes, efetividade da norma, aplicagao subsidiaria 

do Codigo de Processo Civil entre outros. Faltam servidores e juizes que, por vezes, 

acumulam com outras varas, faltam equipamentos de trabalho, alem de nao atenderem ou se 

fazem presentes em todas as localidades. E assim, consequentemente ocorre o acumulo de 

trabalho, a lentidao para solucionar conflitos e a insatisfagao dos usuarios. 

Mas, diante de todas estas dificuldades, estes orgaos, hoje, ainda sao a maneira 

mais rapida para solucionar os litigios. Tendo como ponto favoravel a possibilidade de poder 

ajuizar uma agio, desde que tenha como valor da causa ate 20 (vinte) salarios minimos, sem o 

acompanhamento de advogado; logo nas agoes superiores a 20 (vinte) salarios minimos e ate 

40 (quarenta) salarios minimos, ressalvado a hipotese do art. 275, I I , do Codigo de Processo 

Civil, faz-se necessaria a presenga do advogado. 

A tutela antecipada ainda e discutida, e busca amparo no Codigo de Processo 

Civil, para que esta possa ser aplicada nos Juizados Especiais Civeis. Sem duvida e mais um 

instituto, que corrobora com o principio da celeridade processual. A competencia facilita 
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muito para o andar celere da agao, como tambem a legitimidade ativa e passiva das partes, 

pois evita o excesso de demandas nos juizados, como tambem, e ao mesmo tempo, desafoga a 

justiga comum. A virtualizagao processual dos Juizados Especiais Civeis surge como uma 

alternativa eflcaz na prestagao jurisdicional de forma efetiva e agil, visando combater a 

morosidade do judiciario, atraves dos seus mecanismos modernos e ageis, atentando para a 

obediencia ao principio da economia. 

A Lei n° 9.099/1995 objetivou ampliar o acesso da sociedade ao poder judiciario, 

e fazendo com que estas participassem de forma mais atuante e exigindo cada vez mais os 

seus direitos de cidadao assegurado pela Constituigao Federal. Os problemas com as custas 

processuais e a morosidade excessiva na duragao ou tramitagao do processo, tem desviado 

toda a sociedade para solucionar seus conflitos de modo altemativo, deixando o Poder 

Judiciario em segundo piano. 

Os resultados obtidos ate entao com a timida virtualizagao ja implementada em 

alguns Estados e Unidades Judiciarias refietem que a nova ferramenta de condugao do 

processo e de longe mais vantajoso e eficaz na busca da prestagao jurisdicional, mormente 

quando se pretende extirpar etapas improdutivas na pratica judicante, tais como, autuagao, 

registros burocraticos, juntadas, cargas de autos. 

A virtualizagao, portanto, e bem-vinda, pois ensejara um avango consideravel na 

prestagao jurisdicional e como se sabe, a agilidade na aplicagao da justiga nao so repara ao 

ofendido como inibe o ofensor, sem contar que os advogados nao terao mais que se 

deslocarem para realizar o protocolo de suas petigoes, as partes da mesma maneira para 

contestarem as agoes, os peritos poderao ter acesso aos dados do processo, nao ocorrerao mais 

extravio de autos, que obrigavam a instalar a famosa restauragao de autos, dentre inumeros 

outros beneficios. 

A conclusao que se chega e que o objetivo fundamental da virtualizagao 

processual e de eliminar as duvidas sobre a licitude da adogao de um processo judicial 

totalmente realizado em meio eletronico, como sendo um excelente instrumento para 

uniformizar o uso da Tecnologia de Informagao na prestagao da tutela jurisdicional, 

diminuindo as despesas e morosidade da Justiga brasileira, representando a pega mais 

importante da Reforma do Judiciario. 
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