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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No m u n d o e em tempos atras, o acesso a just iga e a interve'ngao estatal 

t inha papel inerte. No Brasil houve momen tos de suspensao com o advento do A l -

5. Depo is houve a evo lugao do acesso a just iga, a t raves da Defensor ia Publ ica, 

do Minister io Publ ico, da Lei 9.099/95, do P R O C O N . A tua lmente p rob lemas de 

acesso a just iga sao os mais var iados: temor, c idadaos humi ldes se sen tem 

menosp rezados pela imagem pomposa e " teor icamente" superior dos agen tes da 

just iga( advogados , promotores, ju izes) ; prego, ou seja, al tas custas in ibem e 

di f icu l tam o acesso da c lasse media ao judiciar io, a lem de uma defensor ia publ ica 

de qua l idade duv idosa; haja vista a inda, pouco est imulo ( baixa remuneragao e 

reduz ido numero de defensores ); t empo inclui-se entre os prob lemas e lencados : 

o indiv iduo que tern a pretensao resist ida, acha a relagao tempo-benef ic io mui to 

alta. A prestagao jur isdic ional morosa const i tui outra questao, pois e injusta; 

enf im, o desconhec imen to e a desconf ianga sao mitos que os mais abas tados 

sempre ganham as l ides frente aos mais humi ldes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

PalavraS-chave:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA acesso a justica, engessamento do servico jurisdicional, ordem 

juridica justa, preco, desconhecimento, desconfianca. 



INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente t rabalho cient i f ico foi desenvolv ido com o intuito de buscar 

conhec imentos teor icos e prat icos a respeito do acesso a just iga, ac rescen tando-

se sua impor tanc ia , suas di f iculdades e sua mega inf luencia no processo civil 

brasi leiro. Tal instituto e assegurado pelo Art . 5°, X X X I V e seguintes da 

Const i tu igao Federal de 1988. 

O presente t rabalho faz uma anal ise comparat iva do quadro evolut ivo a 

cerca da efet iva apl icagao do pr incipio const i tucional de acesso a just iga, no 

ambi to do processo, bem assim enfocando os percalgos encont rados na 

atua l idade e quando para o surg imento de medidas que possam melhorar a 

acessib i l idade e a racional izagao deste direi to-dever, tao importante na 

concret izagao do estado democrat ico de direito no Brasi l de hoje e do amanha . 

Foi des tacado os pr imeiros passos no acesso ao Poder Jur isdic ional , sua 

formagao propr iamente dita, seus ritos processuais ate a ulterior ontrega da 

prestagao jur isd ic ional , quando do ingresso tutelar. 

Outra questao abordada diz respeito a problemat izagao e a sa ida racional 

a ser suger ida, como forma de melhorar e est imular o impulso processual na 

opt ica evolut iva da questao. 

Por f im, expende-se , de forma sucinta e conclus iva, suges toes apl icaveis, 

quanto a acessib i l idade a just iga. 



1 .Capitulo I - Aspectos Historicos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Na Inglaterra e em outros pa ises l iberals da Europa, nos secu los dezoi to e 

dezenove , as l ides e ram resolvidas atraves de uma v isao individual ista dos 

direi tos quere lados entre as partes, pr inc ipalmente a luz do direito civi l , sem que o 

Es tado t ivesse que tutela- lo prev iamente, pois cabia, tao somente nao permit i r 

que o direi to formal do ind iv iduo fosse infr ingido por out ros. 

A s s i m , a epoca, m e s m o emerg indo inumeras t rans fo rmacoes pol i t icas e 

soc io -economicas , o acesso a protegao judicial dos direi tos das pessoas era 

enca rado c o m o direito formal e estat ico, embora cons iderado como direito natural 

de cada u m . \ 0 Estado compor tava-se como mero espectador , pass ivo e inerte 

nesta questao. 

Nesse sent ido, Mauro Capel lett i menc iona que (2000, p.76) "[...] o Es tado, 

por tanto, permanec ia passivo, com relacao a prob lemas tais como a apt idao de 

uma pessoa a reconhecer seus direi tos e defende- los adequadamen te , "na 

prat ica". 

Nos Estados Unidos da Amer ica , t ambem sob o manto do l ibera l ismo 

exacerbado, o caminho a prestagao jur isdic ional dos jur isd ic ionados amer i canos , 

fora e o e, bem mais concreto e faci l , dado ao nac iona l ismo colonial implantado 

no in ic io, onde se cultua o respei to as l iberdades indiv iduals e colet ivas e o 

Es tado amer icano , via de suas inst i tuigoes governamenta is e leis, p reocupa-se 

e m faci l i tar e di fundir a necess idade da busca da protegao judicial estata l , c o m o 

fo rma de abal izar o reg ime democrat ico de direito na nagao como urn todo. 



4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ja no Brasi l , tem-se episodios histor icos de aberragoes e agressoes aos 

dire i tos dos c idadaos e que, ate hoje, sao lembrados com muita t r is teza. Urn 

exemp lo claro de afastabi l idade da busca do palio protetor do Poder Judic iar io de 

brasi le i ros foi o AI -5 , A to Insti tucional numero cinco, que as vezes do reg ime 

total i tario reinante no Brasi l , na pr imeira metade do seculo XX, impediu de fo rma 

" legal" o acesso a just iga por questoes raciais. 

A tua lmen te , o Estado brasi leiro a inda se encontra enc lausurado no 

engessamen to do servigo jur isdicional posto a d isposigao da soc iedade, 

pnnc ipa lmente a sua parcela economicamente menos favorecida. Con tudo , 

evo lu iu-se um pouco no sent ido de facil itar a procura dos orgaos jur isd ic ionais 

pathos, a t raves da criagao das Defensor ias Publ icas e suas insergoes no corpo 

const i tuc ional v igente. Ressal te-se a inda, a v is ivel a tuagao do Minister io Publ ico 

e m ques toes de interesse geral , o efet ivo empenho dos P R O C O N S e a inda o 

a lavancar dado pela Lei N. 0 9.099/95. 

Tudo isso, leva-nos a crer que es tamos caminhando, lenta ma is 

g radat ivamente , no hor izonte de auferir bons frutos no ambi to do acesso e da 

efet iv idade plena do processo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.1.Conceito 

O acesso a just iga nao pode ser concei tuado como mera possib i l idade de 

ingresso no jus munus publ ico, a f im de proteger, rechagar ou fazer valer direi tos 

e deveres reconhec idos no o rdenamento jur id ico. Segundo Cand ido Rangel 



DinamarcozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {2000, p.33), o acesso a just iga concei tua-se como "acesso a o rdem 

jur id ica justa" . 

Na soberba v isao de Capellett i (2000, p.96), o acesso e o "modo pelo qual 

os direi tos se to rnam efet ivos", pode, portanto. ser encarado como requisi te 

fundamenta l nao apenas na pretensao de garant ia de direi tos, m a s na 

proc lamagao de les perante a Ordem Jur id ica Global . 

/ Sao cer t iss imas as interpretagoes dadas pelos renomados processual is tas , 

(ass im como outros da corrente moderna do processo civi l), ao compac tua r 

acessib i l idade a just iga com efet iv idade processual deste acesso, t r i lhando jun tos 

para a sat isfagao do bem de vida quere lado na lide e, en t regando a mais jus ta 

prestagao jur isdic ional p o s s i v e l ^ ^ 

Ass im , comunga-se com os nobres interpretes do direito, a l iando a 

faci l i tagao da busca objet iva da just iga( universal idade da jur isdigao) com a 

equ inan ime resolugao do confl i to de interesse vent i lado entre as . partes 

envo lv idas. ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.2.Aspectos Importantes 

1.2.1. Da Necessidade 

Negado ou di f icul tado o acesso a just iga, ob tem-se , por consegu in te , a 

negagao e/ou o nao conhec imento do proprio estado democra t ico de direi to, 

renegando a instituigao do Poder Judiciar io, aniqui lando garant ias de direi tos e 

obr igagoes, cerceando a l iberdade individual e colet iva das pessoas, bem ass im 

es tabe lecer -se- iam a di tadura e o total i tar ismo estatal . 
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Exempl i f i cando sobre o tema, Nelson Neri Junior (1999, p.93-94), aduz a 

respei to do AI-5( A to Inst i tucional n.° 5/68 de 13.12.1968): 

"Fe l izmente o per iodo de excecao do Estado de Direito passou e o pa is 

vol tou a normal idade inst i tucional, com o advento da CF de 1988 que nao ma is 

permi te qualquer t ipo de ofensa a garantia do direito de acao" . 

Entao, a pr imazia e a relevancia de es ta rmos sempre procurando o 

aper fe igoamento do efet ivo acesso a just iga para todos, torna-se imper ioso, pois 

se ass im nao o for, havera serios r iscos do desmante lamen to da organ izagao 

estatal l ivre. 

Nao obstante , os a rgumentos agora soerguidos, como entender o conv iv io 

social em seu papel d inamico, sem o livre e igualitario, evoluir do direito e de seu 

acesso , passando pela aprec iagao e controle jur isdic ional estatal ? 

Despreende-se da nova doutr ina processual , em que os es tud iosos 

jur isconsul tos dao enfase ao real sent ido do processo (efet iv idade processual ) , 

qual seja, at ingir a paz e harmonia social , reso lvendo quere las entre os 

ind iv iduos, que se deve procurar dar a interpretagao processua l mais extens iva 

poss ive l , sempre com os o lhos na pacif icagao entre os l i t igantes. 

\ A efet iv idade do processo, ou seja, a plena consecugao de sua missao 

social de e l iminar conf l i tos e fazer just iga, Ada Pelegrini Gr inover (2000, p.64) 

acrescenta : "e tudo o que quer, quern busca o manto sagrado da just iga". Da i a 

necess idade de se estar em alerta para esta dif ici l tarefa a ser enf rentada por 

todos os legis ladores, promotores, ju izes , advogados , ministros e governan tes , 

jun tos e imbu idos de destrui r as restr igoes ao acesso a just iga pela populagao em 

gera l . i 
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1.2.2. Dos Principais Problemas Encontrados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apesar dos avancos legais imp lementados peloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Mens Legis e ja c i tados 

a lhures, a inda ha muito que se fazer no sent ido de melhorar e propiciar o acesso 

a just iga no Brasi l . Inumeros sao os percalgos encont rados, a fas tando ou in ibindo 

o c idadao de fazer valer sua pretensao na esfera do Judic iar io. C i tam-se 

pa lavras de dif lci l compreensao , in ibem e amedron ta o c idadao s imples e 

humi lde( maior ia) ate m e s m o de falar e transmit i r seu pensamento , sua dor e sua 

pre tensao intentada no processo em anal ise na audienc ia. O requinte e a 

suntuos idade dos foruns (pr inc ipalmente os da Justiga Federal) , bem ass im a 

pouca acessib i l idade previa do povo com os magis t rados na busca de or ientacao 

prel iminar, com os promotores (verdadeiros g ladiadores implacaveis da l e i ) . 

na formulagao( honorar ios dos advogados) , no ingresso( custas iniciais), na 

condugao ( d i l igencias, per ic ias,etc) e na resolugao formal dos l i t igios, nao e nada 

faci l . Caso seja na Para iba, a i s im e quase que inviavel urn c idadao procurar a 

just iga, ac iona- la , dada as al tas custas prat icadas pela just iga estadual local , e m 

det r imento ao estado de miserabi l idade das pessoas da regiao e o nao 

func ionamento adequado da Defensor ia Publ ica postos a d isposigao e a lem dos 

cri ter ios espalhafa tosos exig idos na escolha e concessao da just iga gratuita 

A proposi to, cons igno Dalmo de Abreu Dallari (1996, p100) : 

""N^ 1 .2.2.2. O P re go- Encarar o d ispendio f inancei ro necessar io 

A complicacao, a delonga, o uso de subterfugios e de 
manobras protelatorias. tudo isso favorece quern tern mais 
recursos economicos e pode contratar melhores 
advogados, gastar mais dinheiro com a producao de provas 
e suportar por mais tempo uma demanda judicial 
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1.2.2 .3 . O T e m p ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - O Art .6° ,da Convengao Europeia para a 

Protegao dos Direi tos Humanos e L iberdades Fundamenta ls reconhece que : A 

just iga que nao cumpre 

suas funcoes dent ro de urn prazo razoavel e, para mui tas pessoas , uma Just iga 

inacess ive l C A P P E L L E T T I , (1998, p.21). E sabido por todos que a nossa jus t iga, 

carente e suca teada, pr inc ipalmente nos recursos humanos , e por demais lenta, 

chegando mui tas vezes a ser inef icaz ao final do processo. Isto desencora ja o 

autor e benef ic ia o potencial reu na formagao de uma d e m a n d a . 

1.2.2.4. O D e s c o n h e c i m e n t o e a D e s c o n f i a n g a - Tornou-se 

notor io entre os c idadaos, que os ricos nada perdem e nada sof rem na just iga 

brasi le i ra, e os pobres perdem tudo e sempre sao presos; isto porque a just iga e 

as leis sao dos que de tem o poder e as r iquezas, f igurando sempre no apice 

estrutural da soc iedade. 

A max ima de que ha publ ic idade das leis e normas es tabe lec idas para 

cumpr imen to de todos e nefas tamente incompreens ive l , pois o desconhecer 

ense ja o descred i to e a desconf ianga do func ionamento da maqu ina jur isd ic ional , 

b e m como apl icagao, na prat ica, dos d i tames legais v igentes. 

Nao e p lausivel achar que os "exclu idos" , v i t imas da sorte e da miser ia que 

at inge a nossa imensa populagao, tenham ciencia d o que ocor re no m u n d o 

ju r id ico , nos foruns, nas cor tes, e m relagao as leis e os p rocessos a serem 

conduz idos em sucess ivo a elas. 



2.Capitulo II - O Papel Do Estado No Acesso a Justiga zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15 

Na processual is t ica moderna, insurge o chamado Estado-Socia l onde seu 

objet ivo maior e o bem c o m u m . A o estudar a jur isdigao e a in tervengao estatal 

neste sent ido, e salutar dizer que a projegao indiv idual izada do bem c o m u m 

nessa area e a pacif icagao com just iga. 

E m tese, tem-se que a fungao jur isdicional paci f icadora como fator de 

e l iminagao dos conf l i tos que af l igem as pessoas e Ihes t razem angust ias , passa 

pela necess idade de haver processo e sua faci l i tagao de intento( acesso) , como 

meio efet ivo para real izagao da just iga. 

Ora, e claro que o pr imeiro passo para existencia do processo e o acesso 

faci l i tado a todos que prec isam pleitear os servigos estatais de just iga. C o m 

adven to da Carta Pol i t ica de 1988, essa posigao fora con tunden temente t razida a 

bai la, res tando sua concret izagao pratica at raves de at i tudes estata is de cunho 

admin is t ra t ivo. Os Art .5° captu , I, I I , XXXI I I , XXXIV , X X X V , LXXI I I , LXXIV, Ar t .134 

e segu in tes sao exemplos de pr incipios const i tucionais inexorave lmente l igados 

ao t ema em comento . 

No Brasi l , infe l izmente existe o jogo de in teresses e o f amoso empur ra 

empur ra , sendo o ul t imo vi lao a "falta de leis mais apropr iadas" . No entanto , o 

direito de agao, t rad ic ionalmente reconhecido no Brasil como direito de acesso a 

just iga para a defesa dos direitos individuals v io lados, foi ampl iado com a CF/88, a 

via prevent iva, para englobar a ameaga , tendo o novo texto supr imido a re fe renda 

azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA direitos individuals, com a seguinte t ranscr igao: Art .5° - X X X V - A lei nao excluira 

da aprec iagao do Poder Judiciar io lesao ou ameaga a direito . 
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Ha em nosso o rdenamento a Lei da A r b i t r a g e r ^ Lei n. 0 9 .307/96) e que ja 

exist ia antes no corpo do CPC, ha 30 anos. Mui tos sa i ram prec ip i tadamente 

d izendo que a "nova lei" infrigiria a garant ia do acesso a just iga. 

Restou provado que nao. A soc iedade nao procura o exerc ic io da 

arb i t ragem, pois o Estado nao esta presente, via de seu poder punit ivo e revisor 

das dec isoes tomadas com o arbitro, impondo-se medo e desconf ianga na 

popu lagao menos esc larec ida. 

A Const i tu igao Federal d ispos sobre a assistencia judic iar ia os que 

comprovadamen te t iverem insuf ic iencia de recursos, es tendendo , . inclusive, a 

ass is tenc ia pre-processual . 
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CONCLUSAO 

Verdade i ramente fasc inante e a problemat ica sobre o acesso a just iga no 

Brasi l , na atual idade. A complex idade envo lve nao so uma visao ju r id ico-

doutr inar ia do assunto , como a consideragao e interl igagao dos fatores soc io-

cul turais, pol i t ico e economico do pais. 

O processo e a tutela jur isdic ional dependem, de fo rma inequ ivoca, do 

direi to de agao, do acesso ef icaz a just iga. Se ass im, o e, apresenta-se gr i tante a 

necess idade de organizar e racional izar melhor os meios para tal acesso . Deve -

se pr imar, em pr imeiro lugar, com o real objet ivo do processo, ou seja, ent regar o 

bem de v ida pretendido na contenda. Para isso, inicia-se com a faci l i tagao, e m 

todos os aspectos , da possibi l idade de procura do Judiciar io at raves de seus 

orgaos . 

Ap resen tam-se a lgumas sugestoes, embora s implor ias e ate m e s m o 

utopicas de minha parte, mas que sem sombra de duv idas, obs tacu lar iam menos 

o acesso a just iga e min imizar iam os efei tos da descredib i l idade geral que paira 

sobre o Poder Judiciar io e seu t rabalho perante a comuna brasi leira. Ve jamos : 

• A reestruturagao das defensor ias publ icas em todo o pa ls , com mais 

cont ra tagao de bachare is , aquis igao de equ ipamentos e bib l iotecas fo renses, 

infra-estrutura f is ica propr ia, compat ive l e prox ima a populagao mais carente . (A 

Casa do Acesso a Justiga Brasi leira) 

Sobre o assunto , Candido Rangel D inamarco (2000, p.82) af i rma que: 
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"Alem de caracterizar a garantia do acesso a justiga, a organizagao das 

defensorias publicas atende ao imperativo da paridade de armas entre os 

litigantes, correspondendo ao principio da igualdade, em sua dimensao dinamica." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Cr iacao de maior numero de ju izados de pequenas causas e a 

imp lementagao obr igator ia de sua i t ineragao a pequenos mun ic ip ios l imi t rofes as 

comarcas sede; 

• Cr iagao de um Fundo Interestadual e Intermunicipal de ar recadagao 

f inancei ra para f inanciar uma verdadeira just iga gratuita inicial ( nao se ad iantar 

nenhum valor, quando do ingresso com a exordia l ) a todos as pessoas que 

a f i rmarem ser pessoa economicamen te pobre, sob as penas da lei. Esse fundo 

teria recursos pecuniar ios provenientes de pesadas mul tas a serem ap l icadas na 

l i t igancia de ma- fe , nas mul tas por descumpr imento de o rdem judic ia l , das mul tas 

por danos ambienta is e danos acusados ao consumidor pelos fo rnecedores de 

serv igos e produtos fa lhos, bem como por cr ime de improb idade admin is t ra t iva e, 

a inda, pelos cr iminosos do chamado cr ime do colar inho branco, a t raves de 

expropr iagao de bens e valores em moeda . A lem disso, poder-se- ia taxar 

ades ivamente as bebidas, c igarros, produtos con t rabandeados . venda de a r m a s 

e os j ogos de qualquer natureza. 

• Imp lementagao do reg ime de produt iv idade nos serv igos jud ic iar ios, 

tanto para magis t rados, quanta para serventuar ios de cartor ios, of ic iais de just iga, 

Desembargadores , Promotores , De legados, etc. 

• A O r d e m dos Advogados do Bras i l -OAB, poder ia superv is ionar a ges tao 

de uma Cooperat iva de Advogados , ent idade pr ivada propr ia a ser cr iada, 
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objet ivando a implantar um piano de assistencia jur id ica pr ivada a assoc iados( 

pessoas f is icas e jur id icas) , mediante contr ibuigao complementa r mensa l , em 

todo o Brasi l . 

• |Cr iagao de um projeto educat ivo nacional , junto a rede de ens ino med io 

de 2° G rau , publ ico e pr ivado, onde se deve dar nocoes bas icas sobre a just iga e 

seu func ionamento como inst i tuicao estata l , direitos e deveres fundamenta ls , i 

Ressal te-se que, m e s m o diante das var ias d i f icu ldades esposadas , o 

acesso a just iga pode ser melhorado a medio e longo prazo, med ian te at i tudes 

admin is t ra t ivas e educac iona is . Pode-se dizer, sem exagerar, que a Const i tu igao 

Federal representa o que de mais moderno existe na tendencia universal rumo a 

d iminu igao da distancia entre o povo e a just iga. 
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