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R E S U M O 

A Lei n° 10.259/2001 instituiu os Juizados Especiais Federais, permitindo a 
utilizagao do rito sumarissimo em causas de interesse da Uniao, inovando em 
relagao a Lei n° 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Civeis e Criminais). O 
confronto da vedagao desse rito esta previsto no novo diploma legal (art. 20) com o 
instituto da competencia federal delegada, aplicavel as causas previdencianas 
(Constituigao Federal de 1988, art. 109, § 3o) com ele surgiu a seguinte indagacao: 
sera possivel ao segurado ou beneficiario da Previdencia Social, domiciliado em 
Comarca que nao abriga Vara Federal - situacao comum a grande maioria das 
cidades do interior do Brasil -, utilizar-se do rito sumarissimo perante os Juizados 
Especiais Estaduais ao propor agao de natureza previdenciaria? Do debate 
processual emergiram tres solucoes, a saber: 1) Nao e possivel diante da citada 
vedacao de rito, restando ao interessado a opgao entre o Juizado Federal mais 
proximo ou o rito ordinario perante a Justiga Estadual; 2) A vedacao e 
manifestamente inconstitucionai, devendo se admitir o rito estabelecido por tal norma 
perante os Juizados Especiais Estaduais; e 3) e possivel fazer uma interpretagao 
conforme a constituigao de vedagao de rito que nao sera aplicada as causas de 
natureza previdenciaria. O presente estudo faz uma demonstracao da competencia 
dos Juizados Especiais no ambito da Justica Estadual e Federal, discute a forma 
como os tribunals tern enfrentado esta polemica e sugere uma soiucao com 
fundamento nos principios da supremacia da Constituigao Federal, da isonomia e do 
acesso a justiga, bem como na interpretagao conforme instrumento de controle de 
constitucionalidade das leis. 

Palavras-chave: Constituigao. Justiga. Previdencia. 



A B S T R A C T 

Law n 0 10,259/2001 instituted the Federal Special Courts, allowing to the use of the 
highly summarized rite in causes of interest of the Union, innovating in relation to Law 
n 0 9,099/95 (Law of the Special Courts Civil and Criminal). The confrontation of the 
prohibition of this rite is foreseen in the new statute (art. 20) with the institute of the 
federal ability delegated, applicable to the Social Benefit causes (1988 Federal 
Constitution, art. 109, § 3°) with this appeared the following investigation: will it be 
possible to the insured or beneficiary of the Social Benefit, housed in Judicial district 
that does not shelter Federal Pole - common situation to the great majority of Brazil's 
interior cities -, to make use of the highly summarized rite facing the State Special 
Courts when considering action of Social Benefit nature? From procedural debate 
three solutions had emerged, namely: 1a) is not possible further on of the cited 
prohibition of rite, remaining to the interested party the option surrounded by the next 
Federal Court or the usual rite prior to State Justice; 2 a) the prohibition is manifestly 
unconstitutional, having to admit the established rite for such norm by the State 
Special Courts; plus 3 a) is possible to make an compatible interpretation to the rite's 
prohibition constitution that will not be applied to the causes of Social Benefit nature. 
This paper makes a Courts Special ability demonstration in the scope of State and 
Federal Justice, moan the form as the courts have faced this controversy and 
suggest a solution based in the principles of Federal Constitution supremacy, the 
isonomy and the access to justice, as well as in agreement interpretation of the laws' 
constitutionality control instrument. 

Keywords: Constitution, Justice, Social Benefit. 
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I N T R O D U Q A O 

Temos que lutar, incansavelmente, pelas conquistas sociais codificadas 

em nosso ordenamento jurfdico. Dentre as diversas lutas encontramos o acesso a 

Previdencia Social via Juizados Especiais Estaduais nas comarcas onde nao 

existam Juizados Federais. Por esse motivo seguimos os passos de Ihering (2000) e 

de sua obra, com espfrito corajoso e guerreiro atraves de uma ideologia dinamica e 

surpreendente. 

Este trabalho se restringe a materia civel atraves do enfoque ao Acesso a 

Previdencia via Juizado Especial Civel Estadual, haja vista que tais beneficios sejam 

concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Assim neste contexto, a 

funcao social do direito sera evidenciada, como norteador dos conflitos de 

competencia em materia previdenciaria. 

Ate o surgimento da Lei n°. 10.259/01, as pessoas podiam ajuizar Acoes 

Previdencianas, onde nao existia Vara Federal, na Justica Comum, de acordo com a 

Constituigao Federal. Ocorre que, estas agoes demorariam muito tempo para 

receber a tutela jurisdicional do Estado. 

O advento dessa lei proporcionou maior celeridade, propria dos juizados e, 

mais ainda, facultou a possibilidade do Ajuizamento das Agoes Previdencianas pela 

via dos Juizados Especiais Estaduais, onde nao existam Juizados Federais: este e o 

ceme da questao do nosso trabalho. 

Diante desse fato, a partir dos anos sessenta, vem acontecendo a 

chamada eclosao da crise da administragao da justiga ou crise do judiciario, 

proveniente da luta pelo direito subjetivo frente ao objetivo. 
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Nos dias atuais o que podemos notar e um desequilfbrio acentuado entre 

o proposto pela lei e seus dirigentes governamentais e o que a populacao realmente 

tern como beneficio social. Seja este abono representado pelo respeito dispensado 

aos aposentados livrando-os de constrangimentos evitaveis como, por exemplo, as 

filas indianas e a falta de esclarecimento, seja apresentado sob a forma de 

mecanismos que desburocratizem o antigo sistema previdenciario brasileiro. 

Cappelleti; Garth (1988) nos advertia que o Estado Liberal, pressionado 

pelas lutas sociais, se transformara num Estado Providencia para dirimir conflitos e 

atenuar as injusticas sociais. 

Nao obstante, devemos lutar sem abrir mao dos resultados conquistados, 

e sem tentar defender privileges, como nos ensina Melo (2001, p.263) uma "emenda 

constitucional pode atingir atos juridicos perfeitos e direitos adquiridos, pois estes 

estao protegidos pela clausula petreas do art. 60, §4°, IV". 

Ao lembrarmos Barbosa (1921 apud COSTA, 2001, p.245) "justica 

atrasada nao e justica, senao injustica, qualificada e manifesta". Os relatos e fatos 

verfdicos nos levam a crer que, no caso dos nossos idosos do INSS, a justica esta 

sendo falha, pois ha casos comprovados e propagados pela midia nacional nos 

quais a espera do beneficio foi tao grande que o solicitante veio a falecer antes da 

resposta positiva do seu advogado ou de algum funcionario do Instituto Nacional. 

O acesso a previdencia social pela Lei 10.259/01, para que sejam 

cumpridos seus deveres institucionais elementares, materializa dois principios 

basilares da justica: a universalidade e a presteza. 

Nas palavras de Moles (apud MARTINEZ, 1995, p.104-105), 

universalidade deve ter "seu fundamento na definicao juridica da seguridade social, 

considerada como direito dos trabalhadores ou dos cidadaos, direitos fixados em 
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alguns pafses na propria Constituigao". Para obtengao desse direito temos a Lei 

10.259/01, que veio dar celeridade as causas de ate 60 (sessenta) salarios minimos, 

instituindo o Juizado Especial Federal, operando em favor dos trabalhadores que 

desejam se aposentar pelo INSS. 

Precisamos nos conscientizar de que a sociedade no Brasil esta com 

maior expectativa de vida. Atualmente, o aposentado necessita trabalhar para 

complementar sua renda, quando deveria resolver sua situacao juridica, ja que o 

enunciado 295 do TST indica que a aposentadoria e causa de cessagao do contrato 

de trabalho. 

Para Nascimento (2001, p.552), "complementar significa completar, pagar 

a diferenga entre o que o empregado recebe da Previdencia Social e o que estaria 

recebendo caso permanecesse em servigo, para que nao sofra diminuigao no ganho 

mensal". 

Por ser oportuno, vale ressaltarmos que com o advento da Lei n° 

10.259/01, o seu conteudo deu azo para o ajuizamento da Ag io Previdenciaria via 

Juizado Especial Estadual, nas proprias comarcas onde residem as pessoas que 

buscam guarida previdenciaria. Evitando, dessa forma, que tais pessoas ao 

necessitarem dos servidos previdenciarios, se desloquem para as capital's dos 

Estados, onde existem Varas Federais, ou ajuizem as agoes na Justiga Comum, 

onde a lentidao, infelizmente, predomina. 

Assim, demonstraremos a interpretagao, sob a nossa otica, do acesso a 

Previdencia, via Juizado Especial Estadual onde, inclusive, confrontamos decisoes 

em processos de nossa autoria, as quais fazem parte de nosso trabalho, 

evidenciando a competencia dos Juizados Especiais Estaduais. 



Esperamos com esta pesquisa pioneira, apresentar algumas sugest5es 

pertinentes para este tema tao intrincado e cheio de labirintos que e o sistema 

previdenciario brasileiro. Nao podemos esquecer da constante insatisfaeao de todos 

(sociedade civil e segurados do INSS) com a estrutura, a administracao e, 

principalmente, com o funcionamento dos orgaos publicos do Brasil como o objetivo 

mais amplo a ser alcancado. 

Buscamos ao longo desse trabalho apresentar nossa contribuicao no intuito 

de desvendar as varias facetas das normas legais, bem como auxiliar no avanco, na 

simplifieagao e na integracao entre os Juizados Especiais brasileiros. Nosso corpus 

possui seis capitulos, a saber: no primeiro, "Principios de direito previdenciario e os 

principios processuais orientadores dos juizados estaduais e federais civeis", 

discorremos sobre os principios e subprincipios que a Constituigao, as leis 

codificadas e jurisprudencias conferem em beneficio do idoso; ja no segundo - A 

garantia de acesso a previdencia, discorremos sobre os direitos e garantias 

constitucionais que o cidadao brasileiro tern ao envelhecer, no quarto e oitavo 

capitulos, procuramos dar alguns contornos a Lei 10.259/01, esclarecendo pontos 

controversos (como e o caso do seu art. 20) e exemplificando-os; nos capitulos 

cinco, seis e sete, a competencia dos Juizados Federais e Estaduais sao dissecados 

com base na Constituigao e nas novas perspectivas sociais (maior expectativa de 

vida, Jornada de trabalho). 
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CAPITULO 1 - PRINCIPIOS DE DIREITO PREVIDENCARIO E OS 
PRINCIPIOS PROCESSUAIS ORIENTADORES DOS JUIZADOS 
ESTADUAIS E FEDERAIS CfVEIS. 

Os principios processuais estao organizados sob uma especie de 

hierarquia, na quai os basicos se fixariam no apice da piramide, enquanto os 

tecnicos na base, e estao quase sempre expressos ou indicados na norma juridica, 

consubstanciando-se em instrumento praticos de efetivagao do seguro social. 

Enfim, nas palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 

servem para corroborar esse nosso pensamento: "assim e que as coisas passam, 

porque o direito e feito para a vida (...) e [ela] e sempre atual. A interpretacao faz 

parte do circuito da existencia e tende a ser, por consequencia perenemente atual". 

(BRITTO, 2003, p.218). 

Agora nos deteremos aos Regimes Previdenciarios Proprios, sem 

esquecer que seus objetivos sao identicos aos do Regime Geral da Previdencia 

Social, vale lembrar que ambos seguem os mesmos principios norteadores e 

tecnicas de estrutura e funcionamento para o custeio e concessao dos beneficios e 

servigos. 

Os pianos de beneficios da Previdencia, assim como os de custeio 
do sistema, se pautam principalmente nos seguintes principios: 
principio da obrigatoriedade de filiagao; da seletividade, da 
distributividade; da unicidade das prestagoes; da precedencia do 
custeio; da correlatividade das prestacoes em relacao a contribuigao; 
da diversidade do financiamento; entre outros. (MARTINEZ, 1995, 
p. 104-105). 

Iremos discorrer sobre cada urn destes principios, iniciaremos pelo da 

obrigatoriedade da filiacao ou da obrigatoriedade da contribuigao nele o gozo dos 

beneficios ou servigos previdenciarios depende de contribuigao por parte do 

beneficiario como uma forma de contraprestagao compulsoria em que o segurado 



contribui para a previdencia, pois e filiado ao sistema, e recebe em troca a 

universalidade de participacao nos pianos de beneficios e servigos futuros. 

O principio da seletividade consiste na escolha, por parte do legislador, 

dos riscos que serao protegidos, das condigoes de concessao do beneficio e da 

clientela protegida, levando em conta a capacidade economica do Estado. 

Intimamente ligado a este principio esta o a distributividade o qual determina como 

finalidade a concessao de maior numero e qualidade de beneficios aos segurados. 

Ja o principio da unicidade das prestagoes informa que, em regra, cada 

segurado tern direito a concessao de apenas urn beneficio por vez, nao podendo 

receber diversas prestagoes cumuladas. Assim, Martinez (Id. ib.), defende que a 

relagao previdenciaria e intiutu personae1. 

A precedencia do custeio significa a arrecadagao antecipada dos recursos 

para o atendimento das necessidades do beneficiario. Segundo este principio, 

juntamente com a selegao dos riscos futuros a serem cobertos e feito um 

planejamento sobre o seu custeio a fim de instituir uma contribuigao para financia-lo. 

Seguindo esta logica, a contribuigao e instituida para que recolhida integre 

um fundo de recursos destinado ao atendimento da cobertura do beneficio criado. 

Isto acontece porque o sistema de previdencia e organizado para, antecipadamente, 

se preparar e arcar com os custos de uma situagao futura. 

A necessidade de formagao de um fundo para pagamento desses 

beneficios e reafirmada pelo principio da correlatividade das prestagoes em relagao 

a contribuigao e dispoe que a criagao de qualquer beneficio nao deve ocorrer antes 

da instituigao da fonte de custeio correspondente. 

1 Intuitu personae, do Latim, personalissimo, relativo a propria pessoa. 
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Tambem em relagao ao custeio temos o principio da diversidade do 

financiamento que busca multipfas fontes de custeio para possibilitar a prestagao 

dos beneficios estabelecidos pela lei. Esse financiamento dos programas 

previdenciarios sera feito pelos trabalhadores, pelos empregadores empresas e pelo 

Estado, de forma a conferir seguranca e estabilidade ao sistema. Esta triplice 

contribuigao personifica a participagao de toda a sociedade no financiamento das 

prestagoes como responsavel, sem distingao, por arcar com os onus da protegao 

dos segurados, uma vez que todos - trabalhadores, empresas e Estado, tern 

interesses no bem-estar daqueles que nao podem trabalhar. 

No processo sumarissimo sao valorizados os criterios da oralidade e seus 

subprincipios: do imediatismo, imediagao ou imediatidade; da concentragao; da 

imutabilidade ou identidade fisica do juiz; e da irrecorribilidade das decisoes, 

enumerados por Fernando da Costa Tourinho Neto. 

Pelo principio do imediatismo, Tourinho Neto (2002, p.94) defende que "o 

juiz deve proceder diretamente a coleta de todas as provas, em contato imediato 

com os litigantes", e no principio da concentragao as audiencias devem ser 

realizadas em uma unica etapa ou em audiencias aproximadas. 

Enquanto no principio da imutabilidade ou identidade fisica do juiz o 

magistrado deve seguir o tramite processual, preferencialmente desde o infcio ate o 

seu termino, nessa linha o supracitado autor "reconhece como estando mais 

habilitado para proferir a sentenga o Magistrado que, efetivamente, participou da 

instrugao e colheu pessoalmente a prova oral (...), o STJ considera nula a sentenga 

proferida por juiz que nao presidiu a instrugao" (id. p.94-95). 



Para evitar a paralisacao do processo, temos o principio da 

irrecorribilidade das decisoes, pois diante da oralidade em grau maximo "nao haveria 

lugar para recurso das decisoes interlocutorias" (ibidem, p.95). 

Neste contexto, temos ainda os principios da simplicidade, informaiidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possivel, a conciliagao 

das partes. Eles possibilitam prestacao jurisdicional rapida e simples, o que contribui 

nao so para desafogar os orgaos judiciarios comuns, mas principalmente para 

assegurar o acesso a jurisdicao, mesmo em causas onde antes nao havia acesso a 

Justiga. Isso ocorria principalmente porque os custos (taxa judiciaria, honorarios 

advocaticios, entre outros) e a demora no processamento desestimulavam o cidadao 

a lutar por seus direitos. Outra vantagem e que os recursos sao julgados por turmas 

de juizes de primeira instancia, desafogando os tribunals. 

Grinover (1989, p. 182-183) resumiu precisamente 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 
tradicional 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 respondem a promessa 
constitucional do acesso as vias jurisdicionais; a celeridade vem a 
reboque de um procedimento extremamente concentrado, sem 
oportunidade para dilacoes e incidentes que protelem o julgamento 
de merito; e a conciliagao, 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 
alternatives". 

A maior contribuigao destes principios seria garantir aos aposentados da 

Previdencia um acesso mais rapido e eficiente, pois a sociedade ja esta cansada de 

ver nos programas de TV e nos jornais escritos cenas de senhores(as) sem 

nenhuma condigao fisica ou psicologica de enfrentar as condigoes desumanas de 
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atendimento na busca de informacoes garantidas por lei, ja que o governo federal 

insiste em dizer e "um direito de todos". 

Ha muito tempo o descaso e a intolerancia protelam a perspectiva de um 

idoso conseguir direito de imediato. Existem o cadastro de espera, uma cabine de 

informagao ou um gerente de mau humor no meio do caminho entre o ex-trabalhador 

e o seu beneficio tao almejado, dificultando a garantia de acesso a previdencia. 

1.1 Envelhecimento, Etica e Cidadania 

No caso especifico do idoso, a dimensao de liberdade e 

consequentemente, o exercicio da cidadania, dependem da criagao de condicoes 

favoraveis a manutengao de seu poder de decisao, escolha e deliberacao. Tais 

condicoes serao efetivadas quando a sociedade perceber a necessidade de mudar 

seu comportamento em relagao ao envelhecimento. 

Se a etica e um conjunto de principios norteados por agoes humanas, ela 

e um instrumento capaz de garantir ao idoso o respeito aos direitos sociais, espagos 

de participagao polftica e insergao social. A etica e, portanto, uma reflexao critica 

sobre a moralidade. Ela nao e puramente teoria, mas e um conjunto de principios e 

disposigoes, historicamente produzidos, voltados para a agao e cujo objetivo e 

balizar as agoes humanas. Sua existencia e uma referenda para as pessoas 

viverem numa sociedade cada vez mais justa. 

Sob a forma de atitude diante da vida cotidiana, a etica pode e deve ser 

incorporada pelos individuos, capazes de julgar criticamente os apelos acriticos da 

moral vigente. Porem, ela, tanto quanto a moral, nao e um conjunto de verdades 

fixas, imutaveis. Ao contrario, historicamente, ela se move, num jogo que envolve 
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tambem a religiao e os costumes. Para entendermos como isso acontece, na historia 

de nosso pais, basta lembrarmos que, um dia, a escravidao foi considerada natural. 

No Brasil, temos diversos motivos para nos preocuparmos com a etica. O 

fato e que assistimos a uma degradacao moral acelerada, principalmente na politica. 

O tipo de desenvolvimento economico vigente no pals tern gerado 

estrutural e sistematicamente situacoes praticas contrarias aos principios eticos, 

estes por sua vez geram: desigualdades crescentes, injustigas; rompem lagos de 

solidariedade; reduzem ou extinguem direitos; langam populagoes inteiras a 

condigoes de vida cada vez mais indignas. Diante de tais desigualdades temos a 

dos idosos, pois nossa sociedade esta despreparada para receber a populagao 

crescente de idosos, afinal, o aumento da media de vida ainda nao foi assimilado. 

Tal fato ocorre, porque muitas pessoas tern dificuldades em perceber a 

velhice como uma simples sequencia de anos e acontecimentos. A vida do idoso 

nao se resume ao tempo de sua juventude, nem as suas lembrangas, ela continua e 

sua historia pessoal deve ser considerada. 

Sobre a cidadania, podemos dizer que o seu conceito moderno e mais 

amplo, vem de nossa heranga latina, ja que o termo civis, significa cidadao ou civis, 

e nos deu civil, ou seja, do cidadao ou da cidade. No inicio da civilizagao romana a 

unica preocupagao era o gozo dos direitos civis e polfticos, ou seja, o status dos 

homens (nao das mulheres) perante a sociedade politica, e assim mesmo a 

chamada "liberdade de participagao" era restrita principalmente as curias e 

centurias, que eram assembleias convocadas para a escolha dos antigos reis. No 

entanto, a autonomia, sintetizava as garantias e direitos individuals e sociais por 

extensao, Ihes era totalmente desconhecida. Consequentemente, havia uma 
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segregagao absoluta entre os que detinham o chamado status civitatis romanus e as 

outras pessoas sem esse almejado privilegio. 

Todavia, como nos ensina Poletti (1996, p.33) "a justica e a vontade 

constante e perpetua de dar a cada um o seu direito". E, complementando, 

poderiamos dizer que essa mesma justiga, elaborada e executada por homens, deve 

almejar, sobretudo, o bem comum. 

Devido a esta constante busca pela defesa do direito individual e, em 

maior escala, do direito coletivo, e que os pensadores se debrucam diariamente em 

seus livros e teses, defendendo muitas das vezes posicoes minoritarias, mas com 

uma linha mestra visivelmente ligada a defesa do cidadao sem acesso as 

informacoes privilegiadas dos codigos e sentengas. De outra maneira, para que, 

existiriam a contradigao, os debates, os principios norteadores e o proprio Direito -

como objetivo maior a ser alcangado? Tal busca incessante pelo bem estar nao 

podemos perder de vista. 
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CAPITULO 2 - A GARANTIA DE A C E S S O A PREVIDENCIA 

A nossa Constituigao deu contornos mais precisos aos direitos a 

previdencia social nos arts. 201 e 202, como nos ensina Silva (1999, p.313): "funda-

se no principio de seguro social, de sorte que os beneficios e servicos se destinam a 

cobrir eventos de doenga, invalidez, morte, velhice e reclusao". 

Em face do crescente numero de demandas surgidas nos ultimos tempos 

por pessoas com idade avangada as quais procuram o judiciario para que seus 

direitos nao sejam usurpados, veio a Emenda Constitucional de numero 22 e 

autorizou a criagao de juizados especiais no ambito da Justiga Federal, a fim de 

materializar o acesso a justiga, conforme precisa ligao de Cappelleti e Garth (1988, 

p.8), para que as pessoas possam reivindicar seus direitos e resolver seus litigios 

sob os auspicios do Estado. 

Por sua vez, a Lei 10.259/91 veio regular a instituigao dos juizados civis e 

criminais federais. E inegavel que a instituigao dos Juizados Especiais Civeis e 

Criminais na Justiga Federal representa grande conquista, significando inequivoco 

avango na prestagao de servigos judiciais a populagao em geral e, no particular, a 

todos quantos pretendem a percepgao de beneficios os quais serao concedidos pelo 

orgao oficial, ou seja, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. 

A legislagao abrange a camada mais necessitada da populagao e, dai, o 

alcance social indiscutfvel. 

Diuturnamente, e visivel o crescimento do numero de idosos, seja atraves 

de politicas que visem a melhoria de vida, seja por medidas governamentais de 

saude erradicadoras de bolsoes de miseria e, de atendimento hospitalar e 

medicamentoso mais acenfuado as classes menos favorecidas. Embora, o 

atendimento medico e o fornecimento de remedios prolonguem a existencia, eles 
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nao resolvem os problemas pecuniarios dos trabalhadores, que persistem sonhando 

com o respeito a sua dignidade, como esta escrito na Constituigao Federal (art. 1°-

III). 

Sabemos que a Assistencia Social tern o objetivo de atingir a necessidade 

publica, estando acima das exigencias de rentabilidade economica, visa oferecer ao 

cidadao a dignidade a que nos faz referenda a Lei Maior (art. 1°, III) a iguaidade de 

direitos nos acessos a atendimentos, sem discriminagoes, com a garantia igualitaria 

de tratamento as populagoes urbanas e rurais, em todos os projetos assistenciais. E, 

por fim, o devido cumprimento do que dispoe o art. 203, item V da Constituigao 

Federal, onde se preve a Assistencia Social. 

Exatamente em razao das condigoes extremamente precarias de idosos e 

deficientes atendidos pelo INSS a procura de beneficios, sao colocadas exigencias 

normalmente insuperaveis para pessoas humildes, desvestidas de cultura e 

conhecimentos elementares do dia-a-dia. Neste sentido avulta a importancia do 

Juizado Previdenciario, onde os problemas destas pessoas sao tratados com o 

humanismo e compreensao necessarios. 

Diante disso, existem varios tipos de problemas abordados por este 

Juizado, de um lado, temos as pessoas que precisam fazer revisao de seu beneficio, 

batem as portas do INSS. Neste momento tern inicio o seu calvario, por causa das 

sucessivas idas e vindas interminaveis e sem solugao, o que, normalmente, os 

conduz ao desanimo e abandono Tudo isto deriva da implantagao erronea de um 

cadastro defasado pelo Instituto que nao atende a lei. 

Por outro lado, aqueles que buscam beneficios em virtude de doengas, 

muitas vezes cronicas, recidivantes ou apenas visiveis em qualquer exame medico 

adimensional a um emprego, que nao somente os impede de trabalhar, mas tambem 
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sua absoreao no mercado de trabalho. Esse fato nada significa para o INSS, uma 

vez que tais exames ao serem realizados, permanecem superficiais, em sua maioria. 

E, por fim, aqueles que procuram a aposentadoria por idade, especial e 

rural, cujos pedidos ficam em tramitacao administrativa por mais de tres ou quatro 

anos, com exigencias das mais variadas possiveis, obrigando o segurado a 

caminhar ao Judiciario, para obter solucao. 

Tudo isso e que levou o legislador a elaborar a Lei do Juizado 

Previdenciario (Lei n° 8213/91), unica forma encontrada de suprir as deficiencias de 

uma maquina administrativa autarquica, reconhecidamente deficiente, seja por falta 

de recursos, como a falta de pessoal qualificado ou, por razoes politicas que os 

varios Governos da Republica nao conseguiram solucionar. 

Seguindo a logica da melhoria no campo previdenciario e que surgiu a Lei 

10.259/01, justamente, para tentar simplificar o emaranhado de empecilhos que 

aparecem no sistema normativo do Brasil. Na medida em que o rito sumarissimo e 

adotado, os beneficios diretos para o cidadao veem instantaneamente, pois 

diminuem o espago de tempo, as custas processuais e o superfluo. A seguir, 

veremos quais foram os reflexos provenientes desta lei. 
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CAPITULO 3 - OS R E F L E X O S DA LEI N°. 10.259/01 S O B R E O 
DIREITO PREVIDENCIARIO 

Segundo Amaral (apud BUZAID, 1999, p. 115) "A virtude do procedimento 

sumarissimo esta em que ele se desenvolve simpliciter et2 de piano ac sine strepitu3. 

O que o governa e a simplificacao de atos, de modo que as demandas sejam 

processadas, decididas em curto espaco de tempo". 

Importante lembrarmos que a Lei 10.259/01 tern sua fonte primaria na Lei 

9.099/95, esta Dispoe sobre os Juizados Especiais Civeis e Criminais e da outras 

providencias, disposicoes que se aplicam subsidiariamente, em questoes nao 

conflitantes com as regras do Juizado Especial Federal. Em suma, esta Lei criou um 

sistema mais simples de distribuicao da Justiga nos Estados, ao cuidar de causas 

afetadas pelo cotidiano dos cidadaos, independentemente da condigao economica 

de cada um deles. Nao ha duvida, entretanto, que ela alcanga diretamente a classe 

mais humilde da populagao, exatamente as pessoas que buscam os beneficios e 

servigos assistenciais estabelecidos na Constituigao Federal, na Lei 8.213/91, 

Decreto 3048/99 e Legislagao Complementar. 

Diante do exposto, nao podemos estranhar as constantes referencias 

feitas neste trabalho a Lei 9.099/95, a qual instituiu os Juizados Civeis e Criminais 

da Justiga do Estado, pois e nessa legislagao que encontramos a estrutura legal 

informada pelo Juizado Federal. Ambos institutos estao ligados por lagos estreitos. 

O art. 1° da Lei 9.099/95 estabelece que "o processo se ohentara pelos 

criterios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possivel a conciliagao ou a transagao." 

2 Simpliciter et, do latim e quer dizer que tanto ela influencia como e igualmente infiuenciada. 
3 Ac sine strepitu, do italiano, quer dizer: simplesmente, brevemente. 
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Por outro lado, o procedimento instaurado a luz da Lei 10.259/01 segue 

basicamente o principio preconizado no artigo 1° da Lei 9.099/95 com alguns 

acrescimos, especialmente no que tange a informatizagao, pois se elimina o 

contingente de papeis, carimbos, grampos, entre outros, dos processos na Justiga 

Comum. Tambem foram eliminados o reconhecimento de firma nas procuragoes e 

existe portaria publicada que dispensa a autenticagao de documentos, exigencias 

atuais perfeitamente onerosas, desnecessarias para todos quantos necessitem do 

Juizado. 

Ja observamos que ao se estabelecer a aptidao do juizado e irrelevante a 

complexidade da causa, pois a dificuldade juridica nao retira do juizado a sua 

competencia. Como prelecionam Nery Junior; Nery (2002, p. 1568): "a caracterizagao 

da complexidade da causa tern verificagao objetiva e nao por mera interpretagao 

subjetiva da parte". 

E relevante atentar para o fato que os objetivos instituidos para o facil 

acesso ao Judiciario nao contrariam a garantia constitucional do artigo 5° - LV da 

Constituigao Federal a qual estabelece: "aos litigantes, em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral sao assegurados o contraditorio e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 

Segundo sugeriu Faria (1992, p. 187), os operadores de direito nao podem 

ficar presos aos dogmas juridicos, ao contrario, devem atuar como denominador 

comum a fim de consolidarem e sistematizarem os principios da racionalidade. 

Chamamos a atengao para a ausencia de Juizes leigos, no ambito dos 

Juizados Especiais Federais. No sistema da Lei 9.099/95, eles atuam como 

auxiliares da Justiga, sendo recrutados, preferencialmente, entre advogados com 

mais de 5 anos de experiencia (art. 7°). Ja a CF (art. 98) admite Juizados Especiais 



25 

constitufdos por juizes togados ou por jufzes togados e leigos. Nas causas 

submetidas a Justiga Federal Optou-se pela primeira alternativa, ao entender a 

inconveniencia de existir jufzes leigos nessas causas. Prevaleceu a ideia de que 

juizes leigos tern lugar apenas em causas privadas, nao devem participar das 

interessadas do Estado lato sensu. 

Sem juizes leigos, os Juizados Especiais Federais perdem um pouco da 

agilidade e produtividade, pois nao dao conta do imenso numero de processos de 

sua competencia em escala cada vez mais crescente. No que diz respeito ao 

primeiro grau, temos um novo rito processual e nao propriamente um novo orgao 

jurisdicional, esta novidade surge apenas no segundo grau, com as Turmas 

Recursais. 

Entretanto, Amaral (1999, p. 116) nos adverte sobre uma possivel 

transformagao do rito sumario num verdadeiro rito ordinario pela burocratizagao da 

nossa justiga, como "citagao de litisconsortes necessarios, de intervengao de 

terceiros, de produgao de provas periciais, de inspegao judicial, de suscitagao de 

falsidade de documentos, e muitos outros". 

Assim, a nova Lei 10.259/01 servira para desafogar os TRF's os quais 

estao com enorme massa de processos a espera de instrugao e julgamento no 

primeiro grau de jurisdigao. 

Alem da perspectiva do estreitamento no tempo processual, o que e um 

consideravel avango, essa Lei propoe ainda uma integragao entre as competencias 

dos Juizados Estaduais e Federais, iniciando uma pequena descentralizagao nos 

poderes de cada um e aumentando o leque das possibilidades de beneficio coletivo 

para a populagao, neste caso, a parte mais interessada. A seguir, faremos um 

esbogo sobre a fungao do Poder Judiciario, pormenorizando a competencia de seus 
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membros - os juizes, bem como de suas fungoes e dificuldades na observacao e 

aplicagao das leis cabiveis para cada caso que surge, a linha tenue que separa a 

inovacao e a ousadia de alguns juristas e o desrespeito as demais esferas da 

legislagao as vezes e tao imperceptfvel que sua ultrapassagem, ou nao, requer bom 

senso, estudo e dinamismo do magistrado designado para aquele feito. 

A inobservancia de alguns vetos legais tern levado nos ultimos anos aos 

tribunals um montante surpreendente de processos, que, se bem administrados, 

poderiam estar auxiliando e agilizando a justiga brasileira. No caso dos juizados 

especiais, esta desatengao do advogado proponente pode levar o seu cliente a 

desconfiar de que a lei sempre tarda. O que nao e verdade para os que prestam a 

devida atengao em suas caracteristicas, flexoes e determinagoes expressas. 
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CAPITULO 4 - A COMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

Um tema atual e bastante discutido tern sido a questao do acesso a 

Justiga, esse tema, diz respeito especificamente aos obstaculos existentes entre o 

jurisdicionado ("consumidor de justiga"), que tern um direito lesado, e a efetiva 

prestagao jurisdicionai, ora almejada, ora perseguida pelo mesmo. A descrenga 

deste, em torno da conquista de uma efetiva solugao para a sua lide, insere-se num 

ciclo vicioso, no qual e tanto causa quanta efeito da chamada crise do Poder 

Judiciario. Nal ine(1994, pp .9-10 , 40-41) , assim escreveu a respeito: 

Quern tiver sensibilidade para identificar o clamor social, somente 
podera sentir que o Judiciario nao atravessa imune as procelas que 
envolvem toda atuagao oficial. Se o proprio conceito de Estado, 
suas formas e regimes, esta a exigir reformulagao, todos os seus 
orgaos e entidades integrantes padecem das mesmas enfermidades 
logicas. A descrenga do destinatario, o preconceito natural por se 
tratar de prestagao governamental, a certeza da lentidao do servigo, 
ademais complicado e dispendioso, a distancia imensa entre as 
necessidades e urgencias da comunidade e o ritmo da resposta 
jurisdicionai possivel sao constatagoes a que os atentos ja 
chegaram. 
[•••] 

Tem-se entendido o reclamo por maior facilitagao de ingresso no 
Judiciario, como reagao contra o dogmatismo juridico, forma 
degenerativa do positivismo juridico. [...] 
O processo, instrumento etico de realizagao do justo e de 
pacificagao do meio social, precisa de uma certa formalidade, ate 
por forga de sua relevancia. Admite, porem, de formalizagao ritual, 
sem comprometimento da dignidade. 
A Constituigao previu juizados especiais para a conciliagao, 
julgamento e execugao de causas civeis de menor complexidade e 
infragoes penais de menor potencial ofensivo - art. 98, I. E a 
mensagem nitida que a Lei Maior transmitiu ao orgao competente e 
concretizador do justo: a de que os processos precisam ser mais 
celeres e descomplicados. 

A necessidade de contratagao de advogado, ritos processuais complexos 

(leia-se excessivamente formais) e demorados, prazos alongados e um crescente 

acumulo processual, serviram para afastar (ou impedir a aproximagao de) uma 

grande quantidade de demandas civeis as quais, se levadas a solugao pelo 
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Judiciario, teriam um custo tao elevado que se tornariam economicamente inviaveis, 

dando origem a chamada "litigiosidade contida". A luta pelo direito tomou contornos 

diversos daqueles previstos por Ihering (Op. c i t ) . 

E em meio a tal situacao que se forma o espirito dos Juizados Especiais. 

A inspiracao desses Juizados nasceu primeiro da necessidade de 
permitir-se o acesso a justiga a amplas camadas da populagao que 
nao a procuravam, nao simplesmente por serem pobres e 
hipossuficientes, mas, principalmente, porque eram extremamente 
burocraticos os caminhos abertos pela legislagao processual 
tradicional, provocando o desanimo em quern dela necessitava para 
a solugao de litigio, cujo conteudo, em termos economicos, era 
menor, embora a importancia fundamental de que se revestiam para 
essas pessoas. 
Os novos Juizados Especiais vieram para, em principio, atender a 
chamada "explosao de litigiosidade" decorrente da incorporagao ao 
espago urbano de grandes camadas populacionais, gerando enorme 
contradigao entre a marginalizagao e a exclusao desses grupos e o 
"discurso juridico" de garantia de igualdade e de acesso ao 
Judiciario. 
[...] 
Anteriormente a edigao da Constituigao de 1988, a Lei n°. 7.244/84 
disciplinava, com inegavel exito e notorias deficiencias, o Juizado 
Especial de Pequenas Causas, que foi um instrumento de 
vanguarda no novo relacionamento entre o Judiciario e a sociedade, 
tao eficiente e de tal monta que ousamos afirmar que essa lei 
quebrou o carater aristocratico do Judiciario. Quebrou o ritual, 
quebrou as soienidades, permitiu o ingresso no "templo" dos 
exclufdos e dos marginalizados. E o que e melhor: fora do ambito 
criminal, onde sempre tiveram lugar assegurado (MOREIRA, 1996, 
p.23-25). 

A boa experiencia realizada pelos Juizados de Pequenas Causas nos 

anos 80 levou o constituinte de 1988 a determinar a criagao dos Juizados Especiais, 

a serem providos por juizes togados ou togados e leigos, com competencia civel, 

para conciliar, julgar e executar as causas de menor complexidade, mediante o 

procedimento oral e sumarissimo, com primazia pela transagao e autorizando o 

julgamento dos recursos por turmas de juizes de primeiro grau (Constituigao 

Federal, art. 98, I). Tais Juizados foram regulamentados pela Lei n° 9.099/95, a qual 

facilitou o acesso ao judiciario para as demandas ate entao consideradas contidas, 
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mediante um procedimento que prima pela informalidade dos atos, celeridade 

processual e conciliacao entre as partes, inclusive tornando facultativa a assistencia 

de advogado nas causas de valor ate 20 (vinte) salarios minimos. Foram reduzidos 

os recursos cabiveis e suprimido o recurso de agravo. 

Os resultados favoraveis levaram o Poder Constituinte derivado a 

promulgacao da Emenda Constitucional n° 22, de 18 de marco de 1999, a qual, 

dentre outras providencias, acrescentou o Paragrafo Unico ao art. 98 da 

Constituigao, prevendo a instalagao de Juizados Especiais no ambito da Justiga 

Federal. Estes, por sua vez, foram regulamentados pela recente Lei n° 10.259/2001. 

Passemos a um rapido estudo a respeito da competencia jurisdicionai em 

materia civil de cada um destes orgaos. 

4.1 Breve estudo sobre Competencia Jurisdicionai 

Apesar de una, por questao de ordem pratica baseada no principio da 

divisao do trabalho, o exercicio da fungao jurisdicionai pelo Poder Judiciario e 

distribuido entre seus diversos orgaos, de acordo com varios criterios a serem 

observados, tais como: a) a materia, ao subdividir-se em jurisdigao civil e, penal; b) a 

gradagao dos seus orgaos, dai falar-se em jurisdigao inferior e superior; c) o local 

onde sera feita a prestagao jurisdicionai, dividida em competencia territorial, etc. 

A competencia jurisdicionai e a medida do poder de cada orgao judicante 

a partir de sua organizagao - expressa pela divisao do trabalho - da fungao 

jurisdicionai. Todos os juizes tern jurisdigao, mas nem todos os juizos sao 

competentes para apreciar determinadas causas, de acordo com as normas de 
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distribuicao de competencias. Para tanto, observe o organograma do Poder 

Judiciario Nacional (anexo A). 

E importante em nosso estudo distinguirmos a competencia em materia 

civil, bem como sua distribuigao entre a Justiga Federal e Estadual. 

A competencia em materia civil e residual. Para ser constatada, devemos 

excluir as materias de competencia das Justicas Especiais, que sao a trabalhista, a 

militar e a eleitoral. Toda a materia restante sera de competencia da Justiga Comum. 

Nessa, por sua vez, sao afastados os temas que dizem respeito ao direito penal, 

todo o restante fara parte da competencia civil, inclusive a materia previdenciaria, 

tema do presente trabalho. 

Definida a competencia jurisdicionai civil, esta sera subdividida entre a 

Justiga Federal e Estadual, de modo que a Constituigao Federal vigente enumera 

taxativamente o rol das demandas atinentes a primeira, em contrapartida, todas as 

demais serao de competencia da segunda, ou seja, sao de competencia residual. 

Assim, a competencia da Justiga Federal em materia civil, conforme 

tragado pela nossa Carta Magna, art. 109, sera a seguinte: 

a) em razao da pessoa (ratione personae): 1 - as causas em que a 
Uniao, entidade autarquica ou empresa publica federal forem 
interessadas, na condigao de autoras, res, assistentes ou opoentes, 
exceto as de falencia e as de acidente de trabalho, cuja 
competencia sera sempre da Justiga Estadual; 2 - as causas entre 
Estado estrangeiro, ou organismo internacional, e municipio ou 
pessoa domiciliada ou residente no Brasil; 3 - os mandados de 
seguranga e os habeas data contra ato de autoridade federal salvo 
as hipoteses de competencia originaria do Supremo Tribunal 
Federal e a dos Tribunals das Justigas Especializadas; b) em razao 
da materia (ratione materiae): 1 - causas fundadas em tratado ou 
contrato da Uniao com Estado estrangeiro ou organismo 
internacional; 2 - a disputa sobre direitos indigenas; 3 - a execugao 
de carta rogatoria apos o exequatur e de sentenga estrangeira apos 
a homologagao; 4 - causas referentes a nacionalidade, inclusive a 
respectiva opgao, e a naturalizagao (THEODORO JR., 2002, p. 146-
148). 
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Conforme ja mencionado alhures, a competencia civil da Justiga Estadual 

diz respeito a toda a materia nao inclusa na competencia da Justiga Federal e 

aquelas que, embora aparentem fazer parte desta Justiga a priori, sao 

expressamente excluidas pelo proprio texto constitutional, ou seja, nos processos 

falimentares, mesmo havendo interesse da Uniao na massa falida, e litigios relativos 

a acidentes de trabalho. 

Existe ainda a chamada competencia federal delegada, incidente sobre 

demandas cuja competencia pertence a Justiga Federal. No entanto a Constituigao 

ou a lei delega tal competencia a Justiga Estadual na hipotese de nao haver Vara 

Federal no local a ser proposta a demanda. 

O classico exemplo da competencia federal delegada, objeto maior do 

nosso estudo, e previsto no art. 109, § 3°, da Constituigao Federal de 1988, a qual 

reza que "serao processadas e julgadas na justiga estadual, no foro do domicilio do 

segurando ou beneficiarios, as causas em que for parte instituigao de previdencia 

social e segurado, sempre que a comarca nao seja sede de vara do juizo federal". 

Sabemos que o INSS e o orgao gestor da Previdencia Social, constitufdo sob a 

forma de autarquia federal, isso atrai a competencia das demandas contra si 

propostas para a Justiga Federal (Constituigao Federal, art. 109, I). Contudo, devido 

a debilidade economica das pessoas que necessitam da previdencia social, 

sobretudo, quando elas recorrem a fungao jurisdicionai do Estado para ter o seu 

direito resguardado, a propria Constituigao mitiga a competencia federal em materia 

civil nestes casos, delegando-a a Justiga Estadual, como forma de facilitar o acesso 

a justiga aos hipossuficientes. 

Os segurados ou beneficiarios da Previdencia Social residentes no interior 

do Brasil, em muito sao prejudicados, posto que a maioria destas cidades nao abriga 
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Vara Federal. Ademais, registra-se que o processo de interiorizagao da Justiga 

Federal e muito recente e vem desenvolvendo-se de forma bastante lenta. Desta 

forma, ao residir em cidade nao abrigada pela Vara Federal, o segurado ou 

beneficiario podera optar entre propor a demanda no Juizo Federal que tenha 

competencia sobre o seu domicilio ou no Juizo Estadual da sua Comarca. 

Outras hipoteses de competencia federal delegada podem ser instituidas 

por lei, consoante permissivo do proprio art. 109, § 3°, da Constituigao Federal, 

sendo exemplo os executivos fiscais da Uniao e suas autarquias contra devedor 

domiciliado em cidade que nao abrigue Vara Federal, e as agoes de qualquer 

natureza propostas por sociedade de economia mista com participagao majoritaria 

federal, contra pessoas domiciliadas em tais comarcas (art. 15 da Lei n° 5.010/66). 

Ressaltamos, contudo, que a delegagao de competencia jurisdicionai 

federal diz respeito apenas as agoes propostas originariamente em primeira 

instancia, essas nao afetam, em hipotese alguma, a competencia dos orgaos de 

segunda instancia, seja ela originaria ou em grau de recurso. Desta feita, os 

recursos relativos as demandas propostas na Justiga Estadual em razao da 

aplicagao do instituto da competencia federal delegada serao dirigidos ao orgao da 

Justiga Federal competente para aprecia-los acaso o feito tenha sido proposto no 

proprio Juizo Federal, como esta mencionado na Constituigao Federal, art. 109, § 4°. 

Ao propor uma agao conjunta entre os juizados estadual e federal nao 

queremos dizer que a soberania ou mesmo o sistema normativo de cada uma 

dessas esferas estaria ameagada. Seria apenas um adiantamento, um passo 

adiante no entrave costumeiro cercado pelo sistema jurisdicionai brasileiro; alem 

disso, com esta "popularizagao" da lei, a populagao se sentira mais encorajada a 
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reivindicar por seus anseios e confiar suas pendencias judiciais nas maos de 

advogados e magistrados do seu proprio Estado de origem. 

Como a competencia, seja ela de pessoas, instituicoes ou normas, requer 

sempre muita discussao e polemica, pois se trata de materia impalpavel, dificil de 

ser julgada com imediatismo, neste caso especifico nao poderia ser diferente: cada 

juizado quer preservar a sua autonomia, no entanto, para que haja alguma evolugao 

legal, alguma ou ambas as partes precisam fazer concessoes. Tanto os Juizados 

Estaduais quanta os Federais precisam rever suas regalias e atribuicoes. 

4.2 Competencia dos Juizados Especiais Estaduais 

A Lei n° 9.099/95 definiu o que a Constituigao Federal chamou de causas 

civeis de menor complexidade, para fins de fixacao da competencia dos Juizados 

Especiais da Justica Estadual, enumerando-as no seu art. 3°, a saber: 

a) as causas cujo valor nao exceda a quarenta vezes o valor do 
salario minimo; b) as de qualquer valor inseridas no rol do art. 275, 
II, do Codigo de Processo Civil (arrendamento rural e parceria 
agricola; cobranga de condominio; ressarcimento por danos 
causados em acidente de veiculo de via terrestre; de cobranga de 
seguro, relativamente aos danos causados em acidente de veiculo; 
de cobranga de honorarios profissionais, ressalvados o disposto em 
legislagao especial; em demais casos que podem ser instituidos por 
lei); c) a agao de despejo para uso proprio; d) as agoes possessorias 
sobre bens imoveis cujo valor nao exceda a quarenta salarios 
minimos; e) as execugoes dos seus julgados e de titulos executivos 
extrajudiciais ate o valor de quarenta salarios minimos. 

Foram expressamente excluidas da sua competencia as causas de 

natureza alimentar, falimentar, fiscal, de interesse da Fazenda Publica, relativas a 

acidentes de trabalho, a residuos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que 

de cunho exclusivamente patrimonial (art. 3°, § 2°). O incapaz, o preso, as pessoas 
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juridicas de direito publico, as empresas publicas da Uniao, a massa falida e o 

insolvente civil nao foram admitidos como parte nos feitos de que trata a lei, em 

qualquer dos polos da demanda (art. 8°, caput). 

Pelo exposto, em uma analise superficial, seria impossivel admitir 

qualquer demanda pelo rito tragado pela Lei n° 9.099/95, na qual figurasse uma 

pessoa juridica de direito publico como autora ou re, ou ainda na qual houvesse 

interesse da Fazenda Publica. Inadmissivel, pois, nesta seara de raciocinio, a 

propositura de agoes previdencianas nos Juizados Especiais Estaduais, visto que 

nessas causas tanto ha interesse da Fazenda Publica quanta necessariamente, 

figurara pessoa juridica de direito publico como parte. 

Vale salientar que esta norma tomou opcional a propositura de feitos nos 

Juizados Especiais, bem como determinou que a opgao pelo seu rito excluiria 

possiveis creditos excedentes a algada fixada para o mesmo, "salvo hipotese de 

conciliagao" (Lei 9.099/95, art. 3°, § 3°). 

4.3 Competencia dos Juizados Especiais Federais 

A competencia dos Juizados Especiais Federais em materia civel fora 

fixada pelo art. 3°, caput, da Lei n° 10.259/2001, para conciliar e julgar as causas de 

competencia da Justiga Federal com valor de ate 60 (sessenta salarios minimos), 

sendo tal competencia absoluta e estabelecendo-se ainda a obrigatoria adogao do 

rito tragado por diploma legal dentro da sua algada, onde estiver instalada a Vara do 

Juizado Especial. Assim, foram excluidas do seu procedimento as causas: 

a) entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Municipio 
ou pessoa domiciliada no Pais; b) as causas fundadas em tratado 
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ou contrato da Uniao com Estado estrangeiro ou organismo 
internacional; c) a disputa sobre direitos indigenas; d) as agoes de 
mandado de seguranca, desapropriagao, de divisao e demarcacao, 
populares, execugoes fiscais e por improbidade administrativa e as 
demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou 
individuals homogeneos; d) que versem sobre bens imoveis da 
Uniao, autarquias e fundagoes publicas federais; e) para anulagao 
ou cancelamento de ato administrativo federal, salvo o de natureza 
previdenciaria e o de langamento fiscal; e f) que tenham como objeto 
a impugnagao da pena de demissao imposta a servidores publicos 
civis ou de sangoes disciplinares aplicadas a militares. (Lei n° 
10.259/2001, art. 3°, caput). 

Apesar da Lei n° 9.099/95 ser a norma geral dos Juizados Especiais e 

fonte secundaria para os Juizados Federais por expressa disposigao legal (art. 1° da 

Lei n° 10.259/2001), e evidente que existam limitagoes relacionadas as causas de 

interesse da Fazenda Publica e que tenham pessoas juridicas de direito publico 

como parte. Este fato, nao se aplica ao rito do Juizado Federal, ate mesmo porque e 

da propria essencia da Justiga Federal que todas as suas causas envolvam tais 

interesses, pois, como assevera Lisboa (1999, p.57): "a Justiga Federal foi criada 

para assumir as causas que a Constituigao Federal vigente identifica como assuntos 

de alto grau de importancia para a Nagao". Neste Interim, em uma clara intengao de 

facilitar o aqesso a justiga aos hipossuficientes, por meio de tal rito foram admitidos 

como autores as pessoas fisicas, as microempresas (ME) e as empresas de 

pequeno porte (EPP), e como res a Uniao, as autarquias, fundagoes e empresas 

publicas federais (art. 6°). 

Comentando a instituigao dos Juizados Especiais Federais, principalmente 

no que concerne ao fator acesso a justiga, Mendes (2001, ano V, N° 114) assim 

pronunciou: 

O proposito fundamental desse esforgo conjunto foi a agilizagao dos 
processos judiciais de menor expressao economica, "facilitando o 
acesso a Justiga e o ressarcimento das partes menos favorecidas 
nas disputas contra a Uniao, autarquias, fundagoes e empresas 
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publicas federais, pois a solugao de tais litfgios dar-se-a 
rapidamente, e sem a necessidade de precatorios para a quitagao 
dos eventuais debitos", conforme registrou a propria Comissao. [...] 
Ao facilitar e ampliar o acesso a Justiga Federal, a nova lei fortalece 
a cidadania, ao mesmo tempo em que permite desonerar as vias 
ordinarias da Justiga de um sem-numero de processos. E que da 
decisao dos Juizados Especiais nao cabera recurso para os 
tribunais regionais e so em casos excepcionais cabera a 
interposigao de recurso para o STJ e o STF. Contribui, assim, de 
maneira decisive para desafogar a Justiga Federal ordinaria de 
primeiro e segundo graus, bem como os tribunais superiores, em 
beneficio, sobretudo dos cidadaos de renda mais baixa, para os 
quais o acesso a Justiga via-se virtualmente bloqueado, seja em 
razao dos custos envolvidos, seja em decorrencia da propria 
morosidade no andamento dos processos, 
[...] 
De outra parte, a nova lei assegurara maior celeridade na tramitagao 
das causas previdencianas que, no modelo anterior, em decorrencia 
da morosidade do sistema, eram nao raro transformadas em 
questoes sucessorias, uma vez que os postulantes muitas vezes 
faleciam antes de verem seus pleitos atendidos. 

A adogao de criterios ja trazidos pela Lei n° 9.099/95 (oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual, celeridade e primazia pela 

conciliagao ou transagao) e a criagao de novos institutos especificos para demandas 

de interesse geral da Fazenda Publica, suas autarquias, fundagoes e empresas 

publicas, como a execugao independentemente da expedigao de instrumento 

precatorio, a ausencia de prazo diferenciado para a pratica de atos processuais, 

intimagoes postais e a possibilidade de conciliar e transigir por parte dos entes (vide 

Anexo B), atendeu a antigas reivindicagoes daqueles que militam contra o poder 

publico, facilitando, sobremaneira, o acesso a justiga dos mais necessitados e, como 

ressaltou o citado autor, fortaleceu Ihes a cidadania. 

No entanto, o lento processo de interiorizagao da Justiga Federal continua 

a limitar esses beneficios aos brasileiros que residem nas capitals ou nas raras 

cidades de interior do pais que abrigam a Vara Federal. O custo de deslocamento 

para as demais pessoas, calculado proporcionalmente as causas de menor 

repercussao economica que competem aos Juizados Especiais Federais, torna 
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inviavel o acesso a tais orgaos e continua a gerar uma "litigiosidade contida" 

volumosa em relagao as demandas. 

Depois de abordamos a competencia dos juizados especiais estaduais e 

federais, iremos nos deter mais especificamente, no que diz respeito a competencia 

dos juizados especiais estaduais em materia previdenciaria. 
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CAPiTULO 5 - A COMPETENCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
ESTADUAIS EM MATERIA PREVIDENCIARIA 

O problema do acesso a justiga erri demandas de competencia federal se 

torna ainda mais complexo quando tratamos dos litlgios de natureza previdenciaria, 

posto que uma das caracteristicas principais dessas causas reside na geral e 

evidente carencia economica da parte autora (ou seja, o segurado ou beneficiario), 

bem como no seu proprio objeto, que e o pleito por verba de natureza alimentar. 

Impor o deslocamento dos consumidores de justiga, que residem no 

interior do Pais e em cidades nao abrigadas pela Vara Federal, ate uma dessas 

varas equivale a dificultar sobremaneira o seu acesso a Justiga, quando nao raras 

vezes nega-lo por completo. Dai a logica justificagao do instituto da competencia 

federal delegada para as demandas de natureza previdenciaria, ja referida em linhas 

preteritas. 

Mas nossos problemas nao se reduzem a esse, visto que a necessidade 

de um processo agil e efetivo decorre da propria natureza alimentar da demanda. A 

frase "Quern tern fome, tern pressa", de autoria do sociologo Herbert de Souza, 

serve perfeitamente para sintetizar as necessidades de tais tipos de jurisdicionados. 

Ja que o acesso a justiga para esses nao significa apenas adentrar na justiga e 

propor uma agao judicial, mas principalmente sair dela, ter uma resposta jurisdicionai 

rapida e efetiva para a sua demanda. 

Pensa-se que a aplicagao do rito dos Juizados Especiais Federais perante 

a Justiga Estadual, por meio do instituto da competencia federal delegada, prevista 

na Constituigao Federal, seria a solugao simples, logica e direta para tal dilema, e 

facilitaria o acesso a justiga aos consumidores de demandas previdencianas. Porem, 

pensamos que tal dilema nao seria necessariamente a solugao. 
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Um dos polemicos artigos da nova Lei vetou expressamente a aplieacao 

do seu rito perante a Justica Estadual, determinando textualmente que "onde nao 

houver Vara Federal, a causa podera ser proposta no Juizado Especial Federal mais 

proximo do foro definido no art, 4° da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, 

vedada a aplicagao desta Lei no juizo estaduat (art. 20 da Lei n° 10.259/2001). Este 

fato gerou uma antinomia de dificil resolucao e cuja explicacao trataremos no 

proximo capitulo. 

Neste sentido, acreditamos que havendo esta contrariedade entre as leis, 

o legislador deveria optar pela solugao mais simples, aquela a qual desobstruisse os 

corredores e prateleiras dos Tribunais, sejam eles Civeis ou Eleitorais e, resolvesse 

as querelas das pessoas que procuram uma solugao para as suas jurispendencias. 
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CAPITULO 6 - A ANTINOMIA DO ART. 20 DA LEI N° 10.259/2001 

O significado literal da expressao antinomia, segundo o dicionario juridico 

de Malta e Lefevre (1987, p.97), e contradicao, Os citados autores exemplificam em 

seguida que "a antinomia constatada entre duas leis e a contradicao encontrada 

entre dispositivos de duas leis". Inegavel, pois, a antinomia juridica existente entre o 

disposto no art. 109, § 3°, da Constituigao Federal de 1988, e o art. 20 da Lei n° 

10.259/2001, visto que o primeiro dispositivo preve o instituto da competencia 

federal delegada em materia previdenciaria e demais materias que possam ser 

institufdas por lei, enquanto o segundo veda a aplicagao de um rito federal perante a 

justiga estadual, limitando a atuagao do primeiro. 

Os debates realizados nos tribunais brasileiros fizeram surgir tres 

solugoes, para a antinomia noticiada, igualmente aceitas pelos nossos julgadores, a 

saber: a vedagao de rito; a inconstitucionalidade da norma; e a interpretagao 

conforme a Constituigao. Passemos a estudar cada uma delas em pormenores. 

6.1 Vedagao de rito 

A interpretagao do novo diploma legislativo gerou uma confusao inicial 

com relagao ao fato de criar a hipotese de competencia absoluta para o seu 

procedimento em causas de valor ate 60 (sessenta) salarios minimos que, 

diferentemente do rito dos Juizados Estaduais, teve adogao obrigatorla e nao 

opcional. Alguns juristas passaram a entender que, ate este limite, somente haveria 

a possibilidade de propositura de agoes previdencianas perante os Juizados 

Especiais Federais, independentemente do segurado ou beneficiario residir ou nao 

em comarca que possuisse tal juizo. 
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Tal polemica fora rapidamente dirimida pelos tribunals no sentido de que 

nao era plausivel a obrigatoriedade dos litigantes em materia previdenciaria, 

residentes no interior do pais, a buscar os Juizos Federais (normalmente situados 

nas capitais). Pois tanto o instituto da competencia federal delegada quanta o rito 

sumarissimo dos juizados especiais federais visa ampliar e facilitar o acesso a 

justiga, de modo que, na sinonimia entre ambos, o segundo nao podera afetar o 

primeiro. Vejamos alguns arestos relacionados a este assunto: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. ACAO 
PREVIDENCIARIA. AJUIZAMENTO NO JUIZO ESTADUAL ONDE 
DOMICILIADO O AUTOR. ART. 109, § 3°, CF. JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL. LEI N° 10.259/2001. I - A norma posta no art. 109, § 3°, 
CF, teve por objetivo facilitar o acesso a justiga no que diz respeito 
aos segurados e beneficiarios da Previdencia Social com domicilio 
no Interior do Pais, em municipios desprovidos de vara da Justiga 
Federal; por outro lado, a criagao do Juizado Especial Federal teve 
por node propiciar a mesma redugao de obstaculos ao ingresso da 
parte junto ao Poder Judiciario, para que veicule as pretensdes 
admitidas pela Lei n° 10.259/2001 sem os embaragos 
tradicionalmente postos ao processo comum. II - A perfeita 
sinonimia entre ambos os institutos ja justificaria, por si so, o 
abandono da tese esposada pelo MM. Juizo suscitado, cuja 
consequencia seria a de obrigar o autor a litigar perante o Juizado 
Especial Federal Civel da Capital, sem que tenha sido essa a 
escolha do postulante. Ill - O § 3° do art. 3° da Lei n°. 10.259/2001 
estipula que "No foro onde estiver instalava Vara do Juizado 
Especial, a sua competencia e absoluta", preceito que em nada 
altera a substantia do art. 109, § 3°, CF, porquanto a delegagao a 
que alude somente e admitida quando inexiste vara da Justiga 
Federal no municipio; nesse passo, o artigo legal em questao 
veicula norma que visa afugentar eventual duvida em relagao a 
competencia aferivel entre as proprias varas federais e o Juizado ou 
entre este e varas da Justiga Estadual em que domiciliado o autor. 
IV - O art. 20 da Lei n°. 10.259/2001 e suficientemente claro ao 
estabelecer a faculdade de ajuizamento, pelo autor, no Juizado 
Especial Federal mais proximo dos juizos indicados nos incisos do 
art. 4° da Lei n°. 9.099/95, na inexistencia de vara federal, opcao 
posta unica e exclusivamente ao postulante, nao se admitindo a 
intromissao do juiz no sentido altera-la, como equivocadamente 
entendeu o M. Juizo suscitado, cuja orientacao veio de encontro a 
escolha do foro realizada quando da propositura do feito subjacente. 
V - Conflito negativo julgado procedente, firmando-se a plena 
competencia do MM. Juizo de Direito da 5 a Vara da Comarca de 
Sao Vicente para processar e julgar a acao originaria. Autos n°. 
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791/02. (Tribunal Regional Federal da 3a Regiao, Conflito de 
Competencia n° 2003.03.00000826-5/SP). 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETENCIA. PROCESSUAL CIVIL. 
ACAO VERSANDO SOBRE MATERIA PREVIDENCIARIA 
PROPOSTA NO DOMICILIO AUTOR. COMARCA QUE NAO E 
SEDE DE VARA FEDERAL. POSSIBILIDADE. INTELIGENCIA DO 
ART. 109, § 3°, DA CONSTITUIQAO DA REPUBLICA. 
COMPETENCIA RELATIVA. SUMULA 33, DO STJ. LEI N.° 
10.259/01. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. I - A regra de 
competencia esculpida no art. 109, § 3°, da Constituigao da 
Republica, ao viabilizar a atribuigao de competencia federal 
delegada a Justiga Comum Estadual, objetiva beneficiar o autor da 
demanda previdenciaria, garantindo o acesso ao Judiciario. II - A Lei 
n.° 10.259/01, que instituiu o Juizado Especial Federal, tern por 
escopo ampliar a garantia de acesso a justiga, atribuindo 
competencia absoluta aos Juizados somente no foro onde houver 
sido instalada a respectiva Vara, remanescendo nas demais 
localidades a possibilidade de opgao. Ill - Tratando-se de 
competencia relativa, firmada pelo domicilio do autor, e defeso ao 
juiz declina-la de oficio, a teor do art. 112, do CPC e orientagao 
emanada da Sumula 33, do C. Superior Tribunal de Justiga. IV -
Conflito procedente. Declarada a competencia do Juizo suscitado. 
(Tribunal Regional Federal da 3 a Regiao, Conflito de Competencia 
n° 2003.03.00013635-8/SP). 

A questao ja se encontra pacificada em nivel nacional depois de reiteradas 

decisoes do Superior Tribunal de Justiga a respeito, em todas as cidades onde nao 

ha Varas Federais, o segurado ou beneficiario continua tendo o direito de optar entre 

a Vara Federal da sua circunscrigao ou o Juizo Estadual do seu domicilio, ate 

mesmo no caso da demanda se enquadrar na algada de competencia dos Juizados 

Especiais Federais. Nesta hipotese, somente se a opgao for pelo Juizo Federal e 

que o rito sumarfssimo se impde. 

A partir de tais decisoes construiu-se a tese de que o texto contido no art. 

20 da Lei n° 10.259/2001 em nenhum momento se encontra maculado pelo vicio da 

inconstitucionalidade, mas tern sua apresentagao tao somente como uma vedagao 

de rito no Juizo Estadual e, embora no exercicio de competencia federal delegada, 

nao poderia jamais processar demandas pelo rito sumarissimo. O segurado ou 

beneficiario tern sim o direito de optar entre o Juizo Estadual do seu domicilio ou o 
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Juizo Federal mais proximo. Contudo, caso adote a primeira opgao, vera seu feito 

processar-se pelo rito ordinario tracado pelo Codigo de Processo Civil (CPC), com 

todos os empecilhos e dificuldades inerentes ao mesmo. Nenhum prejuizo teria tal 

demandante, uma vez que o rito ordinario a ser adotado decorrera da sua livre 

opgao. 

O raciocinio vem recebendo larga aceitagao pelo Tribunal Federal da 5 a 

Regiao, no qual ja constatamos dezenas de julgados neste sentido. Outros Tribunais 

Regionais Federais tambem tern adotado tal posigao, senao vejamos: 

AGRAVO. CITACAO CONFORME O RITO DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS. INAPLICABILIDADE NO AMBITO DA 
JUSTIQA ESTADUAL CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20 DA 
LEI 10.259/01. - Nao e possivel a aplicagao do rito estabelecido na 
Lei 10.259/01 aos processos que tramitam na Justiga Estadual em 
razao da delegagao de competencia. Precedentes da Corte. 
(Tribunal Regional Federal da 4a Regiao, Agravo de Instrumento n" 
2002.04.01051919-9/SC). 

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI N° 
10.259/2001. ART. 20. JUIZO ESTADUAL. RITO ESPECIAL. 
INAPLICABILIDADE. - Inaplicavel o rito estabelecido pela Lei n° 
10.259/2001 a Justiga Estadual. - Nao ha de se falar, na especie, 
em supressao de competencia constitucionalmente estabelecida 
(CF, Art. 109, paragrafo 3°). O que ha e restrigao quanto a utilizagao 
de rito processual especial. - Agravo de Instrumento Provido. 
(Tribunal Regional Federal da 5 a Regiao, Agravo de Instrumento n° 
42.012/PB). 

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIARIO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. RITO SUMARISSIMO. LEI 
N° 10.259/2001. APLICACAO PERANTE A JUSTIQA ESTADUAL. 
IMPOSSIBILIDADE. 1 - O art. 20, da lei n° 10.259/01, nao afronta a 
Constituigao da Republica, haja vista o principio federativo que 
preve, no nosso ordenamento juridico, tres esferas governamentais 
distintas; 2 - Apesar de nao adotar o rito sumarissimo dos juizados 
especiais, esta garantido o acesso ao judiciario pelo segurado, posto 
que pode continuar a ajuizar sua agao de natureza previdenciaria 
em seu domicilio, na Justiga do Estado, quando nao sediada no 
local Vara Federal, bastando, para isso, que adote os demais ritos 
previstos no Codigo de Processo Civil; 3 - Diante da limitagao legal 
de cargos publicos com atribuigao de representagao juridica, bem 
como pela enorme quantidade de comarcas que poderiam vir adotar 
o referido rito processual, resta configurado o periculum in mora; 4 -
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Agravo provide (Tribunal Regional Federal da 5 a Regiao, Agravo de 
Instrumento n° 42.026/PB) - italieos nao originals. 

PROCESSUAL CIVIL PREVIDENCIARIO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. 
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109, § 3° DA CONSTITUICAO 
FEDERAL. INTELIGENCIA DO ART. 20 DA LEI 10.259/01 E 
ARTIGOS 3°, §2°E8° DA LEI 9.099/95. RECURSO PROVIDO. I -
E incompetente o Juizado Especial Civel Estadual para o julgamento 
de agao previdenciaria de valor inferior a 60 (sessenta) salarios-
minimos, considerando a vedagao legal expressa contida no artigo 
20 da Lei 10.259/01, impedindo o exercicio da competencia 
delegada prevista no artigo 109, § 3° da Constituigao Federal por 
estes orgaos. // - Ao utilizar o verbo "poder", indicando que a opgao 
e do interessado, cuidou a lei de instituir hipotese de competencia 
relativa, o que impede sua declinagao de oficio, nos termos da 
Sumula n°. 33 do Superior Tribunal de Justiga. Ill - Agravo de 
instrumento provido. (Tribunal Regional Federal da 3a Regiao, 
Agravo de Instrumento n° 2003.03.00077434-0/MS). 

Como se pode observar no texto do ultimo aresto transcrito, a 

fundamentagao dos defensores da vedagao de rito e dupla: decorrente, primeiro, do 

fato da Lei dos Juizados Especiais Federais nao admitir a aplicagao do seu rito 

perante a Justiga Estadual e, segundo, da Lei dos Juizados Especiais Estaduais nao 

permitir que pessoas juridicas de direito publico figurem como parte pelo seu 

procedimento (art. 8°, caput, da Lei n° 9.099/95), conforme ja tratado por nos no 

capitulo anterior. 

Argumentou-se ainda que o fato de os Juizados Especiais Estaduais e os 

Juizados Especiais Federais serem previstos em momentos distintos pela 

Constituigao Federal, sendo o primeiro no art. 98, I, e o segundo no paragrafo unico 

desse artigo, e causa suficiente para haver ritos processuais distintos e que o rito de 

um nao seja aplicado ao outro, revestindo de constitucionalidade o tao debatido art. 

20 da Lei n° 10.259/2001. Outro sustentaculo deste entendimento da-se em razao 

do nosso ordenamento juridico prever tres esferas governamentais distintas, ou seja, 

Federal, Estadual e Municipal. 
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6.1.1 Inconstitucionalidade da norma 

E a Constituigao que delimita a propria existencia do Estado e dos poderes 

republicanos. Nossa Republica adota um sistema constitucional rigido, de modo que 

somente admite-se a reforma da lei suprema por meio de emendas constitucionais. 

Contudo, existe uma parte imutavel, as chamadas clausulas petreas como determina 

o art. 60, § 4° e seus incisos, na Constituigao Federal de 1988. 

Partindo destes principios, podemos chegar a duas conclusoes relativas 

as normas juridicas inferiores a atual Constituigao. A primeira delas diz respeito as 

leis ja existentes anteriormente a sua vigencia: se compativeis com a nova ordem 

constitucional, permanecem em voga, dizendo-se que foram recepcionadas pela 

constituigao; se incompativeis, sao derrogadas ou ab-rogadas (conforme a 

incompatibilidade seja parcial ou total), pela simples aplicagao do principio de que 

norma posterior revoga norma anterior naquilo em que nao guardarem 

compatibilidade, alem da Constituigao ser norma de hierarquia superior. A segunda 

delas diz respeito as normas promulgadas posteriormente a sua vigencia: somente 

terao validade as que guardem consonancia com as normas gerais tragadas pela 

Magna Carta, assim aquelas que contrariam seus principios estarao contaminadas 

pelo vicio da inconstitucionalidade em decorrencia da aplicagao do principio da 

incompatibilidade vertical, pois nesses casos sempre prevalecera a norma de 

hierarquia superior. 

Norma inconstitucional e aberragao juridica, devendo ser ignorada no 

mundo do direito. Silva (2001, p.47), nos explica que: 

O fundamento dessa inconstitucionalidade esta no fato de que do 
principio da supremacia da constituigao resulta o da compatibilidade 
vertical das normas da ordenagao juridica de um pais, no sentido de 
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que as normas de grau inferior somente valerao se forem 
compativeis com as normas de grau superior, que e a Constituigao. 
As que nao forem compativeis com ela sao invalidas, pois a 
incompatibilidade vertical resolve-se em favor das normas de grau 
mais elevado, que funcionam como fundamento de validade das 
inferiores. 

Em assim sendo, as leis ordinarias tern hierarquia inferior as normas da 

constituigao, posto que, encontram fundamento de validade nesta norma superior, 

elas nao gerarao efeitos quando dispuserem contrariamente aquelas. Desta feita, 

em sendo a Lei n° 10.259/2001 uma lei ordinaria, portanto, de hierarquia inferior, e 

estando o seu art. 20 em desarmonia com o disposto no art. 109, § 3°, da 

Constituigao Federal, consequentemente, tal dispositivo estaria legado a padecer do 

vicio da inconstitucionalidade. 

Neste portico, acatando-se tal tese, o dispositivo podera ter sua 

inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, orgao responsavel 

pelo controle de constitucionalidade concentrado, por meio de uma Agao Direta de 

Inconstitucionalidade (ADIN) a ser proposta por um dos legitimados. Para tanto, 

constitucionalmente o (art. 113 da Constituigao Federal) que causaria o seu 

banimento do mundo juridico devido ao efeito vinculante (efeito erga omnes) e 

retroativo (efeito ex tunc) de tais decisoes. Como podera qualquer magistrado 

brasileiro, no exercicio do controle de constitucionalidade difuso, negar aplicagao 

diante do caso concreto que Ihe seja levado a apreciagao, mas nesta hipotese sua 

decisao tera efeito apenas entre as partes envolvidas no litigio (efeito inter partes). 

Como ate o presente momenta a nossa Corte Constitucional ainda nao 

fora instada a se pronunciar a respeito dessa materia, registramos apenas o 

exercicio do controle de constitucionalidade difuso por diversos orgaos jurisdicionais 

brasileiros. 
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A inconstitucionalidade do art. 20 da Lei n° 10.259/2001 fora largamente 

admitida em primeira instancia. Contudo, em grau de recurso, os Tribunais Federais 

preferiram tomar um comportamento mais moderado e conservador, aplicando o 

principio da presuncao de constitucionalidade das leis e, em contrapartida, adotar a 

tese da vedagao de rito e admitindo a constitucionalidade do dispositivo. Alguns 

julgados transcritos no topico anterior refletem este posicionamento. 

6.1.2 Interpretagao conforme a Constituigao 

Diversos inconvenientes existem para que se reconhega a 

inconstitucionalidade de uma norma pelo controle de constitucionalidade difuso, e 

ate mesmo pelo concentrado. Primeiro, havemos de lembrar que tanto as leis quanta 

os atos do Poder Publico em geral gozam da presungao de constitucionalidade. 

Perante os Tribunais, tal reconhecimento se dara por meio de um 

incidente recursal denominado "Incidente de Declaragao de Inconstitucionalidade" 

(art. 480 do Codigo de Processo Civil), que tern o condao de paralisar o rito 

processual e para que seja julgado procedente a decisao devera ser tomada pela 

maioria absoluta dos integrantes do respectivo Tribunal. Nao se pode olvidar que a 

questao sempre podera ter sua ultima decisao proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

Ademais, por algumas vezes, o reconhecimento da inconstitucionalidade 

de uma norma podera trazer consequencias danosas para todo o sistema juridico, 

principalmente pela situagao de indefinigao a qual fica submetido pela sua nao-

aplicagao, uma vez que ate mesmo direitos constitucionalmente reconhecidos 

poderao deixar de ser aplicados devido a ausencia de regulamentagao. 
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Neste contexto, surge a interpretagao conforme a Constituigao como 

instrumento de controle da constitucionalidade das leis e atos normativos, por meio 

deste mitiga-se a declaragao de invalidade ou nao-aplicacao de apenas uma ou 

algumas variagoes da sua interpretagao, preservando-se a sua validade na vertente 

interpretativa que se acha de acordo com os preceitos constitucionais. Ao lecionar 

Appio (2002, p.33-35), afirma que: 

Sob essa otica, a interpretagao conforme teria a natureza juridica de 
salvaguarda da supremacia da Constituigao frente a atividade 
legislativa infraconstitucional, visando a perenizar opgoes eticas, 
morais e filosoficas de uma determinada nagao, a qual se fez 
expressar atraves de um constituinte originario. 
[•••] 
No controle concentrado (atraves das agoes diretas junto ao 
Supremo Tribunal Federal) a interpretagao conforme serve para 
mitigar a imposigao da sangao de nulidade (a mais grave) reputando 
como inconstitucionais apenas algumas das variagoes 
interpretativas da lei examinada. Deste modo, a interpretagao 
conforme renderia ensejo ao que a doutrina espanhola reputa como 
"sentenga redutora" na medida em reduz o espectro de variagoes 
interpretativas possfveis para uma unica interpretagao do texto 
infraconstitucional, assegurando-lhe compatibilidade com a 
Constituigao Federal, 
[...] 
Portanto, com a utilizagao da interpretagao conforme, o julgador 
ressalva que a lei examinada em principio se apresenta como nula, 
porque maculada com o vicio da inconstitucionalidade, seja material 
(afronta aos principios e regras da Constituigao), seja formal 
(inobservancia do devido processo legislativo), excluindo 
determinadas "construgoes exegeticas" em prol da supremacia da 
Constituigao e do maximo aproveitamento dos atos legislatives. 
Assinale-se, ainda, que, em muitos casos levados ao Judiciario, a 
declaragao de nulidade da lei, porque inconstitucional (rejeitando-se 
sua aplicagao), podera implicar a negativa de concessao de direito 
constitucionalmente reconhecido, mas dependente de 
regulamentagao via lei ordinaria [...] razao pela qual se busca um 
abrandamento do rigor da tecnica de controle de 
constitucionalidade. Nestes casos, a mitigagao do rigor da lei busca 
obviar uma aplicagao da lei contraria aos interesses da sociedade. 

E fato induvidoso a existencia de um impacto entre o disposto no art. 20 

da Lei n° 10.259/2001 e os dispositivos da Constituigao Federal de 1988. Contudo, a 

mera declaragao de invalidade daquele artigo poderia trazer efeitos danosos com a 
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larga aplicagao do rito sumarissimo federal pelo juizo estadual, tanto em demandas 

inseridas no rol da chamada competencia federal delegada; quanto fora dessas 

demandas. Como tambem em causas de interesse da Fazenda Publica Estadual ou 

Municipal. Imagine-se, por exemplo, os prejuizos ocasionados a toda a sociedade se 

o seu rito fosse utilizado em desfavor dos municipios brasileiros, os quais, em sua 

absoluta maioria, nao tern um orgamento organizado e capaz de suportar as 

demandas. Lembremos-nos que a Fazenda Publica e custeada pelos cidadaos e a 

todos favorece. 

Por outro lado, a integral validade deste dispositivo cria uma situagao de 

discrepancia inaceitavel: por um lado facilita o acesso a justiga daqueles 

beneficiarios ou segurados da Previdencia Social que dispoem de uma Vara Federal 

em seu domicilio, por outro, deixa de outorgar tal direito aqueles que so tern 

condigoes de contar com a Justiga Estadual por meio da competencia delegada. 

A unica forma de se compatibilizar os dois interesses, igualmente 

necessarios ao equilibrio da nossa atual sociedade, e promover-se uma 

interpretagao conforme a constituigao do art. 20 da Lei n° 10.259/2001, a qual 

resultaria na sua declaragao de invalidade parcial: o mesmo e constitucional, 

contudo, nao se aplica as demandas de natureza previdenciaria, posto que, em tais 

casos, a competencia da Justiga Estadual decorre de expresso mandamento contido 

na Constituigao Federal, que nao pode ser afetada por lei ordinaria. 

Registramos a aceitagao desta interpretagao pelos Tribunais Regionais 

Federais da 1 a e 5 a Regiao, neste ultimo revendo posicionamento que antes tendia a 

pacificar-se no sentido da valida vedagao geral de rito estabelecida. Vejamos alguns 

arestos: 
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CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANCA. COMPETENCIA. JUIZADO ESPECIAL LEI 10.259, 
DE 2001. ACAO PREVIDENCIARIA. 1. E competente o Tribunal 
Regional Federal para conhecer de mandado de seguranca 
impetrado contra decisao de Juizado Especial Federal ou de Juizado 
Especial Estadual, por delegagao - art. 109, § 3°, da Constituigao 
Federal. (Entendimento em contrario do Relator). 2. Onde nao 
houver Juizado Especial Federal, a agao previdenciaria fundada na 
Lei 10.259/01, podera ser proposta no Juizado Especial Estadual, 
nos termos do art. 109, § 3°, da Constituigao Federal, com recurso 
para a Turma Recursal Federal. (Tribunal Regional Federal da 1 a 

Regiao, Mandado de Seguranga n° 2002.01.00.0044038-2/MT). 

PROCESSUAL CIVIL COMPETENCIA. ACAO DE NATUREZA 
PREVIDENCIARIA. JUSTIQA ESTADUAL VARA COMUM. 
APLICAQAO DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE. -Revendo 
posicionamento anterior, entendo ser possivel o ajuizamento das 
agoes envolvendo o Instituto de Previdencia (INSS) e os segurados 
perante os Juizados Especiais Estaduais, com fundamento no art. 
109, paragrafo 3° da Constituigao Federal e emprestando ao art. 20 
da Lei 10.259/2001 interpretagoes conforme, de modo a 
compatibiliza-lo com a ordem constitucional em vigor. - Na hipotese, 
a agao deve ser proposta perante Juizado Especial regularmente 
constituido, e o Juiz de Direito devera aplicar as normas da Lei n°. 
10.259/2001 admitindo-se, apenas em carater subsidiario, a 
utilizagao do CPC e da Lei 9.099/95. -Carece de amparo juridico a 
decisao que determina o processamento da agao previdenciaria, em 
vara comum da Justiga Estadual, sob a egide da Lei 9.099/95, 
mesmo porque este diploma legal veda, no art. 8°, que as pessoas 
juridicas de direito publico atuem como parte nos feitos submetidos 
a sua regencia. -Declaragao de incompetencia da Vara Unica de 
Assare/CE para processar e julgar a agao previdenciaria contra o 
INSS sob a egide da Lei 9.099/95, ressalvada a autora a 
possibilidade de ingressar com a agao ordinaria submetida ao 
procedimento comum neste mesmo Juizo ou socorrer-se do Juizado 
Especial Civel - Estadual ou Federal - que possua jurisdigao sobre 
seu domicilio. - Agravo de instrumento provido. (Tribunal Regional 
Federal da 5a Regiao, Agravo de Instrumento n° 2003.05.99.002078-
5/CE). 

O Superior Tribunal de Justiga somente fora instado a se pronunciar a 

respeito da materia em recente data, tendo admitido a interpretagao conforme a 

constituigao do art. 20 da Lei n° 10.259/2001 nos moldes ora expostos, tanto 

monocraticamente quanta em decisao colegiada. Inclusive determinando que a 

competencia em grau de recurso para as causas previdenciarias julgadas pelo 

Juizado Especial Federal no exercicio da competencia federal delegada seja 
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exercida pela Turma Recursal Federal respectiva, e nao pelo Tribunal Regional 

Federal. Dessa forma, vejamos: 

[...] o artigo 109, § 3°, da Constituigao Federal delegou ao Juizo 
Estadual competencia para processar e julgar causas 
previdencianas ajuizadas em comarcas que nao abriguem Vara 
Federal. Portanto, as causas previdencianas nao se aplica a 
vedagao imposta pela parte final do art. 20 da Lei n° 10.259/2001. 
Destarte, uma vez estabelecida a competencia do Juizado Especial 
Federal para processar, conciliar e julgar agao previdenciaria, e 
permitido ao segurado/beneficiario, quando a comarca de seu 
domicilio nao abrigar sede do Juizado Especial Federal, ajuizar a 
referida demanda perante o Juizado Especial Civel, sob pena de 
haver tratamento diferenciado entre os segurados/beneficiarios que 
possuam domicilio em comarcas onde ja se encontra instalado o 
Juizado Especial Federal. 
[•••] 
Nessa esteira de intelecgao, quando a demanda previdenciaria 
provier de Juizado Especial Civel ou Federal, o orgao competente 
para julgar o recurso cabivel e a Turma Recursal do Juizado 
Especial Federal. (Superior Tribunal de Justiga, Conflito de 
Competencia n° 45.850/RN). 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIARIO. RECURSO 
ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANGA. IMPETRAQAO DO 
MADAMUS CONTRA ATO DE JUIZ SINGULAR DO JUIZADO 
ESPECIAL. CABIMENTO. EXTINCAO DO PROCESSO SEM 
JULGAMENTO DO MERITO. REFORMA DO JULGADO. 
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATERIA MERITORIA 
POR ESTA CORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO 
ART. 515, § 3°, DO CPC. ACAO PREVIDENCIARIA AJUIZADA NO 
JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL. UTILIZACAO DO RITO DO 
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. VEDACAO DO 
ART. 20 DA LEI N° 10.259/2001. NAO-APLICAQAO AS CAUSAS 
PREVIDENClARIAS. ART. 109, § 3°, DA CONSTITUICAO 
FEDERAL. 
1. Cabivel a impetragao do mandado de seguranga contra decisao 
irrecorrivel do Juiz singular do Juizado Especial. 
2. Presentes os pressupostos estabelecidos no § 3°, do art. 515 do 
Codigo de Processo Civil, aplicado por analogia ao recurso ordinario 
em mandado de seguranga, aprecia-se, portanto, desde logo o 
merito da impetragao. 
3. A proibigao expressa na parte final do art. 20 da Lei dos Juizados 
Especiais Federais nao se aptica as causas previdencianas, diante 
do que dispoe o § 3°, do art. 109 da Carta Magna. Precedente desta 
Code. 
4. Na interpretagao do novo texto infraconstitucional e importante 
observar o principio da supremacia da Constituigao, bem como a 
viabilizagao do acesso a justiga. 



5. Recurso conhecido, mas desprovido. (Superior Tribunal de 
Justiga, Recurso Ordinario em Mandado de Seguranga n° 
17.113/MG). 

Apesar de ainda nao dispormos de qualquer pronunciamento do Supremo 

Tribunal Federal a respeito desta materia, unico tribunal que podera dirimir o conflito 

de uma vez por todas atraves do exercicio do controle de constitucionalidade 

concentrado, devido ao carater vinculante das decisoes de merito proferidas em 

feitos com este escopo (art. 102, § 2°, da Constituigao Federal de 1988). Observa-se 

o solido posicionamento da Superior Tribunal de Justiga, conforme demonstrado, e 

uma incontestavel tendencia dos Tribunais Regionais Federais em acompanha-lo. 

Nesta mesma linha, ousamos colocar o nosso posicionamento, 

entendendo que o artigo isolado de uma lei nao pode cercear a possibilidade do 

direito de milhares de brasileiros. A observagao da Carta Magna dara, no futuro, 

respaldo legal aos que conscientemente viram, neste desdobramento legal, formas 

variadas de auxilio ao cidadao brasileiro, avido de solugoes judiciais simples. 
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CONSIDERAQOES FINAIS 

Os Juizados Especiais Federais e Estaduais serao instrumentos eficazes, 

com os quais os aposentados possam lutar pelos seus direitos frente as emendas a 

Previdencia Social. 

Por outro lado, os entraves burocraticos criados pelo INSS na concessao 

dos beneficios, nao raro convencem o segurado de que melhor e procurar a Justiga, 

ao inves de permanecerem, sem exito, "batendo as portas" da autarquia. 

A Lei 10.259/01 veio materializar o acesso a Previdencia Social de 

maneira mais eficaz como ja nos alertava Faria (1992, p. 106): "uma ordem juridica 

nao se torna eficaz apenas porque e um sistema de regras internamente coerente, 

em termos logico-formais", de acordo com essa afirmacao teriamos um sistema 

menos juridico e mais sociologico. 

Outra grande inovacao da Lei foi permitir que o Poder Publico possa firmar 

acordos em nome da celeridade processual, sem precisar ficar recorrendo de oficio, 

arrastando o processo por seis ou sete anos, com danos irreparaveis aos segurados, 

pessoas normalmente pobres e necessitadas das prestagoes previdencianas. 

Nao nos esquegamos do art. 20 da Lei n° 10.259/2001, pois apesar de 

estabelecer a competencia absoluta dos Juizados Especiais Federais nas causas de 

valor ate 60 (sessenta) salarios minimos, impondo o seu rito e nao obteve o condao 

de obrigar os beneficiarios ou segurados da Previdencia Social a litigar de forma 

exclusiva perante tais juizados quando o seu domicilio nao abrigar Vara Federal, 

posto que Ihes restem a opgao entre demandar na Justiga Federal da sua 

circunscrigao ou na Justiga Estadual do seu domicilio, conforme preceitua o art. 109, 

§ 3°, da Constituigao Federal. 
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Nao ser aconselhavel a declaragao da inconstitucionalidade de tal 

dispositivo em razao de possiveis efeitos danosos os quais poderao advir com a 

aplicagao em larga escala do rito previsto para os Juizados Especiais Federais pela 

Justiga Estadual, no entanto deve-se empresta-lo uma interpretagao conforme a 

constituigao. Deste modo, o mesmo nao tera aplicagao quando tratar de causa 

previdenciaria, pois o rito dos Juizados Especiais Federais podera ser aplicado 

perante os Juizados Especiais Estaduais, ao preservar-se intacto o instituto da 

competencia federal delegada, previsto na Constituigao Federal de 1988 para as 

demandas de tal natureza. 

A tese da vedagao de rito, fundada no sistema federativo, que preve tres 

esferas governamentais distintas (Federal, Estadual e Municipal), nao tern 

sustentaculo para inibir a adogao do rito sumarissimo federal pelos Juizados 

Especiais Estaduais em materia previdenciaria, posto que, nesta hipotese, a 

competencia federal delegada tern o mesmo status de norma constitucional que a 

previsao das esferas governamentais da administragao publica, sendo inteiramente 

compativel com o sistema constitucional vigente. 

Igualmente nao tern sustentaculo a tese baseada no art. 8°, caput, da Lei 

n° 9.099/95, o qual veda que as pessoas juridicas de direito publico litiguem perante 

os Juizados Especiais Estaduais, para nao se admitir as agoes previdencianas 

perante tais orgaos. Uma vez que, tais demandas sejam admitidas em razao do 

instituto da competencia federal delegada, o rito observado sera, indubitavelmente, 

aquele previsto para os Juizados Especiais Federais, tragado pela Lei n° 

10.259/2001, a qual preve a possibilidade de figurarem como res a Uniao, 

autarquias, fundagoes e empresas publicas federais. 
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Finalmente, na interpretagao do novo diploma legal, deve ser observado o 

principio da supremacia da Constituigao, de modo que na lei ordinaria nao podera 

revogar os dispositivos tracados pela Lex Mater, o principio da isonomia, no qual a 

lei nao institui novo procedimento que traz reais vantagens para o jurisdicionado e 

ao mesmo tempo restringe sua aplicagao aos poucos privilegiados os quais 

possuam uma Vara Federal instalada no municfpio de seu domicilio, ao relegar o rito 

ordinario e todos os seus contratempos aos demais; e o principio do acesso a 

justiga, de modo que se deve facilitar o ingresso das demandas dos juridicamente 

necessitados assim como Ihes oferecer uma resposta jurisdicionai celere e efetiva. 

Por todo o exposto, devemos admitir a propositura de agoes 

previdencianas perante os Juizados Especiais Estaduais sempre que a Comarca 

nao abrigue Vara Federal, observando-se o rito dos Juizados Especiais Federais e 

aplicando-os a Lei n° 9.099/955 e o Codigo de Processo Civil apenas de forma 

complementar, bem como emprestar eficacia ao disposto no art. 20 da Lei n° 

10.259/2001, apenas quando nao tratar de demandas de natureza multicitada, visto 

que, em tais casos, a competencia e tragada pela propria Constituigao Federal de 

1988. 
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ANEXO B - FLUXOGRAMA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
FEDERAIS 

PeticSo Inicial (escrita 
ou verbal reduzida a 

termo pela secretarial 

Audiencia de 
Conci l iacao 

Sentenca: Julgamento 
Antecipado da Lide Pericia 

Sentenca: Extincdo do 
Feito sem Julgamento 

do Me rito 

Acordo = Sentenca 
Homologatoria 

Audiencia de 
Instrucao e 
Julgamento 

Sentenga 

Embargos de 
Declaragao Recurso Inominado 

Acordao 

Embargos de 
Declaracao Recurso Extraordinario 

Observacoes: 

1 - O rito apresentado e identico para os Juizados Especial Federal e Especial Estadual 
quando no exercicio de competencia federal delegada. 

2 - Nao cabe revisao dos atos do juizado especial pela Justiga Comum Ordinaria, seja pela 
via recursal, seja pela via mandamental (entendimento dominante no Superior Tribunal de 
Justiga e divergente nos Tribunais Regionais Federais). 

3 - Cabe Agravo de Instrumento das decisoes que eventualmente deferir medidas cautelares 
(art. 4° da Lei n° 10.259/2001), o qual devera ser dirigido a Turma Recursal. 

4 - Exceto nesta hipotese, somente cabera recurso de sentenga que aprecie o merito da 
causa (deflnitiva). 

5 - O entendimento de que cabe recurso extraordinario para o STF e nao cabe recurso 
especial para o STJ das decisoes das Turmas Recursais partiu da seguinte verificagao: o 
art. 102, III, da CF/88 preve o recurso extraordinario contra decisao de unica ou ultima 
instancia; o art. 105, III, da CF/88, preve o recurso especial contra decisao de unica ou 
ultima instancia proferida por Tribunal (Turma Recursal nao e Tribunal). 
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ANEXO C - PRINCIPAIS DIFERENQAS ENTRE O RITO 
SUMARISSIMO DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL (LEI N° 
10.259/2001) E O RITO COMUM ORDINARIO (CPC) 

Rito Ordinario (Codigo de 
Processo Civil). 

Rito Sumarissimo (Lei n° 
10.259/2001). 

Valor da causa Nao ha limitagao de valor no rito 
ordinario. 

O rito sumarissimo so admite causas 
de valor ate 60 (sessenta) salarios 
minimos. Caso deseje adotar tal rito, 
aquele que detiver credito superior 
devera renunciar ao excedente. 

Requisites da 
peticao inicial 

A peticao inicial devera obedecer a 
todos os requisites enumerados nos 
arts. 282 e 283 do CPC. 

Basta conter: 1°) o nome, a 
qualificacao e o endereco das partes; 
2°) os fatos e os fundamentos, de 
forma sucinta (nao ha necessidade de 
fundamentacao juridica); 3°) o 
requerimento e o valor da causa. 

Assistencia 
prestada por 
Advogado 

Sera sempre obrigatoria. Sera sempre facultativa. 

Possibilidade de 
transacao 

Nao se tenta, posto que as causas de 
interesse da Fazenda Publica versam 
sobre direitos indisponfveis. 

E obrigatoria a tentativa, estando os 
representantes juridicos da Uniao, 
autarquias, fundagoes e empresas 
publicas legalmente autorizados a 
transigir. 

Atos processuais Adotam-se as formalidades do Codigo 
de Processo Civil. 

Os requerimentos podem ser 
formulados oralmente, reduzindo-se a 
termo apenas os atos essenciais. 
Existe a possibilidade de registro dos 
atos da audiencia em meio magnetico. 
Podem ser realizados no periodo 
noturno. As partes devem ser 
intimadas por ARMP se nao se 
fizerem presente a audiencia de leitura 
do julgado. 

Intimacoes e 
protocolos 

Feitos na forma convencional prevista 
no Codigo de Processo Civil. 

Poderao ser organizados sistemas 
eletronicos de intimacao e protocolo 
de peticoes. 

Despesas com 
laudos tecnicos 

Os honorarios do perito devem ser 
pagos antecipadamente pela parte. 

Os honorarios serao antecipados a 
conta da verba orcamentaria do 
Tribunal. 

Producao de 
provas 

A cada parte cabera o onus de provar o 
que alega em seu favor. 

A entidade publica re devera fornecer 
a documentaeao de que disponha 
para o esclarecimento da causa ate a 
audiencia de conciliacao. 
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Rito Ordinario (Codigo de 
Processo Civil). 

Rito Sumarissimo (Lei n° 
10.259/2001). 

Custas 
processuais 

Sao devidas para os segurados e 
beneficiarios, a 
nao ser que se trate de beneficiario da 
justiga gratuita. Nao sao devidas pela 
Fazenda Publica e suas autarquias. 

Nao sao devidas na primeira instancia, 
podendo haver condenagao em grau 
de recurso. 

Honorarios 
advocaticios de 
sucumbencia 

0 derrotado tera de arcar com os 
honorarios advocaticios do seu 
adversario. 

Nao ha condenagao em honorarios 
advocaticios na primeira instancia, 
podendo haver condenagao em grau 
de recurso. 

Prazos 
processuais 

A sistematica do rito ordinario adota a 
sistematica do prazo privilegiado nas 
causas de interesse da Fazenda Publica 
somente em favor dos seus entes, 
contados em quadruple para contestar e 
em dobro para recorrer. 

Nao ha diferenga de prazos entre as 
partes. 

Recursos 
cabiveis para a 
instancia 
ordinaria 

Apelacao, agravo (retido, por 
instrumento ou regimental), embargos 
de declaragao, embargos infringentes. 

Embargos de declaragao e recurso 
inominado, este somente de sentenga 
deflnitiva. Cabe agravo de instrumento 
de decisoes concessivas de tutelas 
antecipadas e medidas cautelares. 

Recursos 
cabiveis para a 
instancia 
especial 

Recurso especial, recurso 
extraordinario, agravo de instrumento, 
embargos de divergencia no recurso 
especial e extraordinario. 

Recurso extraordinario. 

Incidentes 
processuais e 
recursais 

Todos previstos no Codigo de Processo 
Civil e leis extravagantes. 

Cabe pedido de uniformizagao de 
jurisprudencia, a ser julgado por 
Turma Nacional, apenas em se 
tratando de direito material, e incidente 
de divergencia entre estes julgados e 
os do Superior Tribunal de Justiga. 

Reexame 
necessario 

Obrigatorio para as causas de valor 
superior a 60 (sessenta) salarios 
minimos. 

Nao ha. 

Medidas 
cautelares e 
tutela antecipada 

E possivel o deferimento, desde que 
requerida pela parte interessada. 

E possivel o deferimento, inclusive de 
oficio. 

Execugao para 
pagamento de 
quantia certa 

Por meio do instrumento precatorio, a 
depender da dotagao orgamentaria do 
ente devedor, podendo ser fracionado. 

Independentemente de precatorio, nao 
pode ser fracionado e deve ser 
quitado em ate 60 (sessenta) dias 
apos a entrega do Instrumento 
Requisitorio de Pequeno Valor (IRPV), 
sob pena de sequestra do numerario. 
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CONFLITO DE COMPETENCIA N° 45.860 - RN (2004/0112515-4) 

RELATOR 
AUTOR 
REU 
PROCURATOR 
SUSCITANTE 
ADVOGADO 
SUSCITADO 
SUSCITADO 

MTNISTRO HELIO QUAGLIA BARBOSA 
MARIA GENOVEVA DOS SANTOS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS 
MANUEL DE MEDEIROS DANTAS E OUTROS 
MARIA GENOVEVA DOS SANTOS 
GUERRISON ARAUJO PEREIRA DE ANDRADE E OUTRO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5A REGIAO 
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DO 
RIO GRANDE DO NORTE 

DECISAO 

1. Trata-se de conflito positivo de competencia, suscitado pela parte autora, 
instaurado entre o Tribunal Regional Federal da 5a Regiao e a Turma Recursal dos luizados 
Especiais Federais do Rio Grande do Norte. 

A causa objeto da diseussad versa sobre a competencia para julgar recurso de 
agao previdenciaria ajuizada perante o Juizado Especial Civel e Criminal da Comarca de 
Caico/RN. 

Aduz a parte suscitante que a incompetencia absoluta do Tribunal Regional 
Federal da 5a Regiao para processar e julgar recurso oriundo de decisao proferida pelo 
Juizado Especial Civel e Criminal da Comarca de Caico, face a competencia da Turma 
Recursal dos Juizados Federais do Rio Grande do Norte, consoante entendimento desta Corte 
Superior de Justiga. 

O d. Ministerio Publico Federal opinou pela procedencia do conflito, para 
declarar a competencia da Turma Recursal do Juizado Especial Federal Civel da Comarca do 
Rio Grande do Norte para julgar a lide em grau recursal. 

E o relatorio. 
2. Decido. 
O ponto nodal da questao esta na possibilidade ou nao de ajuizamento de acao 

previdenciaria perante o Juizado Especial Civel da comarca em que reside a interessada, ora 
suscitante, que nao abriga Juizado Especial Federal. E mais, estende-se a decretacao do Juizo 
competente para o julgamento do recurso interposto em face de decisao proferida pelo 
Juizado Especial Civel. 

A Constituieaa Federal, em seu artigo 109, § 3°, determinou a competencia da 
Justiga Estadual para processar e julgar causas previdencianas, quando a comarca, nas quais 
se encontram domiciliados os segurados ou os beneficiarios, nao for sede de Vara do Jufzo 
Federal, verbis: 

"Art. 109. Aos juizes federais compete processar e julgar: 
(...) 
§ 3° Serao processadas e julgadas na Justiga estadual, no foro do domicilio dos 
segurados ou beneficiarios, as causas em que forem parte instituigao de 
previdencia social e segurado, sempre que a comarca nao seja sede de vara do 
jufzo federal, e, se verificada essa condigao, a lei podera permitir que outras 

Doctimeiiio: 1479547 - Decisao - D.I: 2S/IO/2004 
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causas sejam tambem processadas e julgadas pela Justiga estadual." 

Com efeito, o artigo 3°, § 3°, da Lei n° 10.259/2001, que instituiu os Juizados 
Especiais Federais, assim estabeleceu a competencia dos Juizados Especiais Federais Civeis: 

"Art. 3° Compete ao Juizado Especial Federal Civel processar, conciliar e 
julgar causas de competencia da Justiga Federal ate o valor de 60 (sessenta) 
salarios minimos, bem como executar as suas sentengas. 
(-) 
§ 3° No foro onde estiver instalada Vara do Juizado Especial, a sua 
competencia e absoluta." (sem grifo no original) 

Para as comarcas onde nao houver Vara Federal, o artigo 20 daquele diploma 
legal facultou ao interessado a propositura da demanda no Juizado Especial Federal mais 
proximo, tendo vedado sua aplicagao no juizo estadual, litteris: 

"Art. 20. Onde nao houver Vara Federal, a causa podera ser proposta no 
Juizado Especial Federal mais proximo do foro definido no art. 4° da Lei 
9.099, de 26 de setembro de 1995, vedada a aplicagao desta Lei no juizo 
estadual." 

Contudo, o artigo 109, § 3°, da Constituigao Federal delegou ao Juizo Estadual 
competencia para processar e julgar causas previdencianas ajuizadas em comarcas que nao 
abriguem Vara Federal. Portanto, as causas previdenciarias nao se aplica a vedagao imposta 
pela parte final do artigo 20 da Lei n° 10.259/2001. 

Dessarte, uma vez estabelecida a competencia do Juizado Especial Federal 
para processar, conciliar e julgar agao previdenciaria, e permitido ao segurado/benefieiario, 
quando a comarca de seu domicilio nao abrigar sede do Juizado Especial Federal, ajuizar a 
referida demanda perante o Juizado Especial Civel, sob pena de haver tratamento 
diferenciado entre os segurados/beneficiarios que possuam domicilio em comarcas onde ja se 
encontra instalado o Juizado Especial Federal. 

Apropdsito, vale referir, por todos, aresto deste Sodalicio: 

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIARIO. RECURSO ORDINARIO 
EM MANDADO DE SEGURANGA. IMPETRAQAO DO MANDAMUS 
CONTRA ATO DE JUIZ SINGULAR DO JUIZADO ESPECIAL. 
CABIMENTO. EXTINCAO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 
MERITO. REFORMA DO JULGADO. POSSIBILIDADE DE 
CONHECIMENTO DA MATERIA MERITORIA POR ESTA CORTE. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 515, § 3°, DO CPC. 
ACAO PREVIDENCIARIA AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL 
ESTADUAL. UTILIZACAO DO RITO DO JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL. POSSIBILIDADE. VEDACAO DO ART. 20 DA LEI N.° 
10.259/2001. NAO-APLICACAO AS CAUSAS PREVIDENCIARIAS. ART. 
109, § 3°, DA CONSTITUICAO FEDERAL. 
1. Cabivel a impetragao do mandado de seguranga contra decisao irrecorrivel 
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de Juiz singular do Juizado Especial. 
2. Presentes os pressupostos estabelecidos no § 3°, do art. 515 do Codigo de 
Processo Civil, aplica-o por analogia ao recurso ordinario de mandado de 
seguranga, apreciando-se, portanto, desde logo o merito da impetragao. 
3. A proibigao expressa na parte final do art. 20 da Lei dos Juizados Especiais 
Federais nao se aplica as causas previdencianas, diante do que dispSe o § 3°, 
do art. 109 da Carta Magna. Precedente desta Corte. 
4. Na interpretagao do novo texto infraconstitucional e importante observar o 
principio da supremacia da Constituigao, bem como a viabilizagao do acesso a 
justiga. 
5. Recurso conhecido, mas desprovido." (RMS 17.113/MG, Quinta Turma, 
Relator Ministra Laurita Vaz, DJ de 13/09/2004). 

3. Em grau de reexame da demanda, quadra relevar que, a teor do estabelecido 
no artigo 109, § 4°, da Constituigao Federal, sera competente para a julgar o recurso cabivel o 
Tribunal Regional Federal da regiao que abriga a comarca em que se encontra domiciliado o 
segurado/benefieiario, litteris: 

"Art. 109.... 
(...) 
§ 4° Na hipotese do paragrafo anterior, o recurso cabivel sera sempre para o 
Tribunal Regional Federal na area de jurisdigao do juiz de primeiro grau." 

Nessa esteira de intelecgao, quando a demanda previdenciaria provier de 
Juizado Especial Civel ou Federal, o orgao competente para julgar o recurso cabivel e a 
Turma Recursal do Juizado Especial Federal. 

Importa ressaltar que, em casos analogos, essa Corte de Justiga consolidou 
entendimento nesse mesmo sentido. Confira-se os seguintes arestos: 

"CONFLITO DE COMPETENCIA. ACAO PREVIDENCIARIA. JUIZADO 
ESPECIAL ESTADUAL. INEXISTENCIA DE JUIZADO ESPECIAL 
FEDERAL NO DOMICILIO DO BENEFICIARIO. EXERCtCIO DE 
COMPETENCIA DELEGADA. ART. 109, § 3°, CF. LEI N° 10.259/01. 
MANDADO DE SEGURANCA CONTRA ATO JURISDICIONAL. 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. COMPETENCIA DA TURMA 
RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CONFLITO 
CONHECIDO. 
1. Mesmo apos a promulgagao da Lei n° 10.259/01, a Justiga Estadual e 
competente para processar e julgar as agoes previdencianas intentadas no 
domicilio do autor que nao seja sede de Juizado Especial Federal, conforme 
estatuido pelo art. 109, § 3°, da Constituigao Federal. 
2. A Turma Recursal Federal e competente para apreciar mandado de 
seguranga ajuizado contra ato de Juiz de Direito do Juizado Especial Civel que 
esteja no exercicio de competencia delegada. 
3. Conflito conhecido para declarar a competencia da Segunda Turma Recursal 
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dos Juizados Especiais Federais da Secao Judiciaria de Minas Gerais, a 
suscitante." (CC 43.294/MG, Terceira Secao, decisao monocratica, Relator 
Ministro Paulo Gallotti, DJ de 26/08/2004) 

"CONFLITO DE COMPETENCIA. PENAL. TURMA RECURSAL E 
TRIBUNAL DE JUSTICA. MANDADO DE SEGURANCA CONTRA ATO 
JUDICIAL DE JUIZADO ESPECIAL. 
A competencia para processar e julgar acao mandamental impetrada contra ato 
de Juizado Especial e da Turma Recursal. 
Precedentes. 
Conflito conhecido, declarando-se a competencia da Turma Recursal dos 
Juizados Especiais de Ipatinga/MG." (CC 43.294, Terceira Secao, Relator 
Ministro Jose Arnaldo da Fonseca> DJ de 05/04/2004). 

In casu, a demanda previdenciaria da suscitante foi ajuizada no Juizado 
Especial Civel da Comarca de Caico/RN, portanto, o orgao competente para julgar seu 
recurso e a Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte e nao o 
Tribunal Regional Federal da 52 Regiao. 

4. Do exposto, conheco do conflito para declarar competente a Turma Recursal 
dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Norte, determinando-lhe a remessa dos 
autos, com respaldo nos artigos 120, paragrafo unico e 122, todos do Codigo de Processo 
Civil; e decretar invalidos todos os atos realizados pelo Tribunal Regional Federal da 5a 

Regiao. 
5. Publique-se. Intimem-se. 

Brasilia (DF), 18 de outubro de 2004. 

MINISTRO HELIO QUAGLIA BARBOSA 
Relator 

Documemo: 147934? - Decisao - DJ: 28/10/2004 Patrina 4 de 4 



67 

ANEXO E - ACORDAO E VOTO DA RELATORA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIQA PROFERIDOS NO RECURSO ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANCA 
N° 17.113-MG 

RECURSO ORDINARIO E M IMS N° 17.113 - MG (2003'0171424-2) 

RELATORIO 

EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 
Trata-se.de Recurso Ordinario em Mandado de Seguranca inteiposto pelo 

INSTITUTO NACIONAL- DO SEGURO SOCIAL - INSS com fulcro no art. 105, Mciso I I . 
almea b, da Constimicao Federal, em face de acordao prolatado pelo Tribunal Regional 
Federal da P Regiao. assim ementado. in verbis: 

"MANDADO DE SEGURANCA, ATO DE JUIZADO ESPECIAL 
ESTADUAL, INVESTIDO EM COMPETENCIA FEDER.iL. TRF. 
INEX1STENCIA DE DANO. INCABIMENTO. 

1. Mandado de seguranga mpetrado contra am de Juizado Especial 
Estadual.. no exercicio de competencia federal (CF, art. 109, § 3°). 
Competencia do TRF. 

2. Extingue-se o processo de mandado de seguranca contra ato 
judicial, quando nao comprovado o dano." (fl. 47) 

Dessa decisao. foram oposfos embargos de declaracao, os quais foram 
acblliidos com o fun de esclarecer que "o tear do voto vencedor do eminente Desemljargador 
Federal F.USTAOIJO 577.VFIRA dispoe que ele conheceu da impeiracao, indeferhi a inicial 
ejulgou extinto o processo, no que foi acompanhado pela motoric dos integranres da Secao". 
(A. 71) 

Sustenfa o Recorrente, -nas razees recursais. o cabimento do mandado de 
seguranca. asseverando que, no presente caso. nao esdste recurso para iaipugnar o ato eoator, 
Aduz que o ato impugnado consiste noma decisao interlocutdria "proferida por Juiz de 
Juizado Especial Estadual. que dando-sepor competente para julgar demanda de segurado, 
sob o rito dos Juizados Federais, deierminou o regular processam euro do feito, nos termos 
da Lei ir° 10,259/2001, com a citaqao da autarquia para o comparecimemo a audiencia, sob 
p&ia de confissdo e revelia." (fl. 83) 

Afimia que a Lei n.° 10.259/2001, bem como a Lei n.° 9.099/90. que se aplica 
.subsidiariamenre aos Juizados Especiais Federais. nao preveem recurso contra decisao 
interlocutoria que nao seja de carater cautelar, 

Argui. por fim. a ilegalidade do ato judicial atacado, vista que os Juizados 
Especiais Estaduais nao tern competencia para apreciar causas que envolvam o INSS, pois o 
rito. especial nao pode ser adotado contra elites federals pela Justica Estadual, mas apenas pela. 
Justica Federal. Conelui que "a resnicdo imposta pelo artigo 20, da Lei 10.259/01 e'tima 
Demsisssto: - RELAZt&MO E VOTO - Site Ceriifieads Bagia'a lae't 

http://Trata-se.de
http://FEDER.iL
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vedacao de procedimento apenas, on seja, nao havendo vara federal no domicilio do autor, 

este seguradopode ajuiiars.ua agao, conforme Ihe faculta o artigo 109, § 3", da Constituigao 

Federal na Justica Estadual, a qual man fern sua competencia para aprecid-la: contudo, o 

rito a se} adotado nao podera sero especial, mas apenas o ordinario." (fls. 86/87) 

Regaer, pois, a refomm do acordao hostilizado. que jidgou extiiito o processo 

sem julgamento do merito. para que, mgressando na materia, de fundo,.. a. seguranga seja 

concedida. 

Contra-razoes oferecida as fl?. 96/98. 

O Ministerio Publico Federal opiua pelo desprovimento do presents recurso, 

em:parecer;de fls, 102/106, assim ementado, in verbis: 
"PRE VIDENCLiRIO E PROCESSUAL CIVIL. Recurso ordinario em 

Mandado de Seguranga. Agao previdenciaria em loealidade que nao e sede de 
Juizado Especial Federal. Competencia. Juizado Especial Estadual. Recurso 
que deve serparciahnente provido para, examinada o merito da impetragao, 
denegara seguranga."(fl. 102) 

E o relatorio. ; 

Dccismeato: B6792S - RfclAiOEIG fc. VCTiO - Site CetiiScado P%tns 1 7 

http://ajuiiars.ua
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RECURSO ORDLXARIO E M MS >"° 17.113 - MG (2003,0171424-2) 

E1MENTA 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIARIO. RECURSO 
ORDINARIO EM MANDADO DE SEGURANCA. TMPETRACAO DO 
MANDAMUS CONTRA ATO DE JUIZ SINGULAR DO JUIZADO 
ESPECIAL. CABIMENTO. EXTINCAO DO PROCESSO SEM 
JULGAMENTO DO MERITO. REFORMA DO JULGADO. 
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATERIA MERITORIA 
POR ESTA CORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUTSITOS DO ART. 515. 
§ 3C, DO CPC. ACAO PREVIDENCIARIA AJUIZADA NO JUIZADO 
ESPECIAL ESTADUAL. UTILIZACAO DO RITO DO JUIZADO 
ESPECIAL FEDERAL. POSSIBILIDADE. VEDACAO DO ART. 20 DA LEI 
N.° 10.259/2001. NAO-APLICACAO AS CAUSAS PREVIDENCIARIAS. 
ART. 109: § 3° DA CONSTTTUICAO FEDERAL. 

1. Cabivel a mipetracao do mandado de seguranca contra decisao 
iiTecorrivel de Juiz singular do Juizado Especial. 

2. Preterites os pressupostos estebelecidos no § 3°, do art. 515 do 
Codigo de Processo Civil, aplica-o por atialogia ao recurso ordinario de 
mandado de seguranga, apreciando-se, portanto. desde logo o merito da 

j-impetraeao.. 
3. Aproibicao expre&sa na parte final do art. 20 da Lei do* Juizados 

Especiais Federais nao se aplica as causas previdenciarias. diants do que 
dispoe o § 3°, do art. 109 da Carta Magna. Precedence desta Corte. 

4. Na interpretagao do novo texto mfrac ousritucional e importante 
observar o principio da. supremacia da Constituigao. bem como a viabilizagao 
do acesso a justiga. 

5. Recurso conhecido, mas despiovido. 

. VOTO 

EXMA. SRA. MIXLSTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 
Joao Goncalves de Deus. ora Recorrido, ajuizou, perante o Juizado Especial 

Civel da Comarca de Januaria/MG. agao ordiuaria contra o Instituto Nacional de Seguro 

Social - INSS, visando a concessao do auxilio-doenga ou aposetitadoria por mvalidez. 

O INSS foi citado por detcnniuagno do Juiz de Direito do Juizado Especial 

Estadual, na forma dos arts. 7° e 9° da Lei n. 10.259/2001. que na oporturiidade ressaltou sua 

competencia para processar e julgar o feito, asseverando que "a vedacao previsto r,a parte 
final do art. 20, da Lei n. 10.259/01, Lei dos Juizados Especiais Federais, nao se aplica as 
causas previdenciaiias, por fovea do disposto no art. 109, § 3°, da Constituicdo Federal 
(Enunciado n. 65 do X Encontra do Forum Pennanente de Coorder.adores de Juizados 
Especiais do Brasil, Ronddnia, 21 a 24 de novembro de 2001) ". (fl. 13) 

Dessa decisao, o ora Recorreare impetrou mandado de seguranca junto ao 

Tribunal Regional Federal da 1* Regiao. sendo indeferido Eminaniiertte pelo Desembargador. 
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MERFTO DA IMPETRAGAO, ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART 
'515, § 3°DO CPC. 

1. Reform atttlo o acordao que extingue o processo sem julgamento 
de merito, cumpre ao STJ apredar, desde logo, o merito da impetragao, se 
presentes os pressupostos do art. 515, § 3"do CPC, aplicdvelpor analogia. 

2. No caso dos autos, a quesrdo de merito e exchisivarnente de direito 
e nao ha empecilho oupendencia a inviabilizar a sua apre.ciaq.do. 

[•••] 
3. Recurso ordinario provide para conceder a ordeni." (RMS 

15.S77/DF. Rel. Mill. TEGRI ALBINO ZAVASCKL Primeira Turma. DJ de 
21/0672084 - . grifo nosso.) 
Assim sendo. estando presentes no caso em apreco os pressupostos 

estabel.ecidos no § 3° do art. 515 do Codigo de Processo Civil, o qual dispoe que "nos casos 

de exiinqdo do processo sem julgamento do merito {art. 267), o Tribunal pode julgar desM 

logo a fide, se a causa versar questao exchisivarnente de direito e estiver em condicoes de 

imediato julgamento", passo ao exame do mMto. 

Reza o art. 20 da Lei n.° 10.259/2001. que regula a instituicao dos Juizados 

Civeis e Criminais Federal s.ixrfen's: 
"Onde nao houver Vara Federal, a causa podera ser propositi no 

Juizado Especial mais proximo, do foro definido no art. 4° da Lei 9.099, de 26 
de setembro de 1995, vedada a aplicagao desta lei no Juizo Estadual." 

Q art. 4° da Lei n.° 9.099/95. esta assim redigido: 

"E competente, para as causas previstas nesta lei, oforo: 
I - Do domicilio do rcu ou, a criteria clo autor, do local onde aquele 

exerga atividades professionals ou economicas ou mamenha estabelecimento, 
filial, agenda, sucursal, ou escritdrio; 

II-Do lugar onde a obrigaqao deva ser satisfeita; 
III - Do domicilio do autor ou do local do fato. nas ag&es de 

reparagoes de demo de qualquer natureza. 
Paragrafo unico - Em qualquer hipotese, podera a agao ser proposta 

no foro previsto no inciso I deste artigo." 

De fato. o artigo 20 da Lei n.° 10.259/2001 proibe a aplieacao do rito do 

Juizado Especial Federal no Juizo Estadual. defermmando a competencia do Juizado Federal 

mais proximo, definido no art. 4° da Lei n.° 9.099/95. 

Contudo, tal disposicao nao se aplica as causas previdenciarias. uma vez que 

aessa.materia a delegacao e constitucional. ante a regra de competencia disposta no art. 109, § 

3s, da Constituicao Federal, que assim dispoe: 

"Serdo processadas e julgadas na justiga estadual, no foro do 
domicilio dos segurados ou beneficiarios, as causas em que forem parte 
instituicao de previdencia social e segurado, sempre que a comarca nao seja 
sede de vara do juizo federal e, se verificada essa condiqdo, a lei podera 

http://apre.ciaq.do
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Constituigao Federal." 

Esta/Corte Superior ja,se;pronuncioit 'a respdto dâ questlo^ .sub judice. no.CC' 

35.42G/SP, ,de relatoria doMinistro-JOSE..AJENAiDO DAFONSECA, TereeiraSe^ao, DĴ ofc 

05/04/2004:., assiin.eaierj.tado/OT verbis: 

"CONFLITO DE COMPETENCIA. JUIZOS ESTADUAL E 
FEDER.iL. PREVIDENCIARIO. ACAO DE REVISAO DE BENEFICIO. 
JUIZADOS ESPECLUS FEDERAIS - LEI 10259/01, COMIRCA QUE NAG E 
SEDE DE TAL JUIZADO, COMPETENCIA DO JUIZO ESTADUAL. ART. 
109, § 3sDA CF. PRECEDENTES ANAL0GOS. 

Ainda que a presente aqao de revisao de beneficio previdencimio 
tenha sidoproposta apos a vigencia da Lei n° 10259/01, que criou os Juizados 
Especiais Federals, o mesmo nao foi ainda criacio na comarca na qual reside 
o autor. 

Aplicagao do entendimento preconizado pelo art. 10Pt § 3 s da 
Constituicao Federal, utilizado mi precedentes andtogos desta Corte de 
Justiga, 

Conflito corJiecido para declarar, na hipotese, a competencia do 
juko estadual suscitado J' 

Ante o exposto, CONHECO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. 

E como voto. 

MINISTRA LAURITA VAZ 

Relators 

http://assiin.eaierj.tado/OT
http://FEDER.iL

