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RESUMO 

Langa-se a luz a reflexao sobre o acesso a Justica patrocinado pela Defensoria 
Publica, cuja compreensao generica de mero acesso aos tribunals apresenta-se 
insatisfatoria, tornando-se imprescindivel considera-lo como um direito e garantia 
fundamental formal e material, em contraposigao aos obstaculos estabelecidos, 
no Brasil, a consecucao da justiga. Com efeito, o tema do trabalho monografico 
que ora se apresenta e: "A Defensoria Publica como Instrumento Viabilizador do 
Acesso a Justiga". O objetivo central da pesquisa e, justamente, proceder ao 
exame dos preceitos constitucionais atinentes ao tema e as causas que 
representam obices a ampliagao do acesso a Justiga, com vistas a demonstragao 
de que a falta de observagao do direito fundamental de acesso gratuito a Justiga, 
causa grande disparidade entre os abastados e os hipossuficientes. Para tanto, 
desenvolveu-se pesquisa eminentemente teorica e, em alguns momentos, 
empirica, com emprego dos metodos bibliografico, exegetico-juridico, historico-
evolutivo, dedutivo e, ainda, as entrevistas com tecnica mais adequada de coleta 
de dados. O trabalho foi estruturado em tres capitulos: o primeiro tratando da 
garantia do acesso a Justiga; o segundo versando acerca da Defensoria Publica 
em linhas mais gerais e o ultimo abordando a tematica em termos mais 
circunscritos, voltado ao exame da referida instituigao especificamente na 
Comarca de Sousa - PB. Da investigagao resulta que o desconhecimento do 
Direito acaba por limitar a visao do acesso gratuito a justiga pelos 
economicamente desfavorecidos; algo inadmissivel ja no seio da sociedade, fonte 
de constantes mudangas, onde o Direito emerge como forma de inclusao social. 
Portanto, alem da necessidade premente de aparelhamento material, humano e 
legislativo a ser conferido como condigao essencial ao aprimoramento da 
Defensoria Publica brasileira e paraibana, para que os cidadaos possam desfrutar 
da garantia constitucional de acesso gratuito a justiga, e fundamental que 
conhegam a lei e os seus direitos. Conclui-se, pois, que a resolugao dessa 
problematica requer, entre outras medidas, a adogao de mecanismos alternatives 
para solucionar controversias, tais como a mediagao, conciliagao e arbitragem, 
onde os bens juridicos fundamentals estariam protegidos e os principios e direitos 
fundamentals restariam igualmente amparados de modo mais celere e eficaz, 
garantindo-se a participagao dos jurisdicionados no processo de resolugao das 
lides e a plena satisfagao dos anseios desta camada social assistida pela 
Defensoria Publica. 

Palavras-chave: Direitos fundamentals. Acesso a Justiga. Defensoria Publica da 
Comarca de Sousa - PB. 



ABSTRACT 

Throw in the light reflection on access to Justice sponsored by the Public Defender, 
the general understanding of mere access to the courts it is unsatisfactory, making it 
essential to consider it as a law and guarantee fundamental formal and material, as 
opposed to barriers established in Brazil, the achievement of justice. Indeed, the 
subject of monographic work which now presents itself is: "The Public Defender 
Enabled as Instrument of Access to Justice." The central objective of the research 
is, of course, review the constitutional provisions pertaining to the subject and 
causes that represent obstacles to the expansion of access to justice, with a view to 
demonstrating that the lack of observation of the fundamental right of access to 
justice, cause great disparity between the wealthy and insufficients. Thus, it was 
developed primarily theoretical research, and in some moments, empirical, with 
employment of bibliographic methods, exegetic-legal, historical and evolutionary, 
deductive, and also interviews with the most appropriate method of data collection. 
The work was structured into three chapters: the first addressing the security of 
access to justice, the second verse of the Public Defender in wider rows and the last 
addressing the issue in a more limited, focused examination of the said institution 
specifically in Comarca de Sousa - PB. Research shows that the ignorance of the 
law ultimately limit the vision of access to justice for the economically 
disadvantaged, something not already in society, a source of constant change, 
where the law emerges as a form of social inclusion. Therefore, besides the need 
for getting material, human and legal to be given as an essential condition to 
improve the Public Defender of Paraiba and Brazil, so that citizens can enjoy the 
constitutional guarantee of free access to justice is fundamental to know the law and 
their rights. It is, therefore, that the resolution of this problem requires, among other 
measures, the adoption of alternative mechanisms to resolve disputes such as 
mediation, conciliation and arbitration, where the assets are protected and 
fundamental legal principles and fundamental rights also remain supported in more 
quickly and effectively, assuring participation of courts in the resolution of the deal 
and the full satisfaction of the desires of this social layer assisted by the Public 
Defender. 

Word-keys: Fundamental Rights. Access to Justice. Public Defender for District of 
Sousa - PB. 
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INTRODUCAO 

O mundo contemporaneo tern side- marcado por profundas transformagoes 

politicas, economicas e sociais. A emergencia de uma sociedade cada vez mais 

integrada pelas tecnologias da informagao e pela logica do mercado tern, por outro 

lado, presenciado o surgimento de novos conflitos sociais. 

A natureza conflituosa das relagoes intersubjetivas acompanha o homem 

desde os tempos mais remotos, e com o passar dos anos os conflitos tomaram as 

mesmas dimensoes que o crescimento populacional. 

Tal processo paradoxal evidencia-se com maior vigor nos grandes centros 

populacionais, em especial nas megalopoles. Assim, o direito ve-se em um duplo 

gambito: de um lado os imperativos de natureza particular, e de outro a afirmagao 

dos principios constitucionais como elementos estruturantes de sua acao no mundo 

social. 

Nesse contexto, em que o Estado tern sua capacidade de intervengao 

diminuida por pressoes de natureza fiscal, releva a presenca cada vez maior do 

direito como um instrumento de integragao social. 

O acesso a justica torna-se, entao, um dos elementos centrais do processo de 

democratizagao nas sociedades contemporaneas. Tal marca pode ser observada na 

busca pelo provimento de servigos judiciais aos extratos sociais mais necessitados. 

Contudo, ha um lapso temporal consideravel entre as primeiras nogoes de 

acesso a justiga, pelo menos abastados e de forma gratuita, e a sua ratificagao 

como preceito constitucional fundamental. 

E na Constituigao de 1988, denominada "a mais cidada das constituigoes", 

que se contempla a salvaguarda do acesso ao Poder Judiciario, garantindo-se que 

ninguem sera processado nem sentenciado senao pela autoridade competente e 

que ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal (art. 5°, LVII e LIV). Por tal razao, determina a Lei Fundamental, ainda em seu 

artigo 5°, LXXIV que o Estado prestara assistencia jurfdica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiencia de recursos. 

Consequentemente, o artigo 134 do mesmo diploma legal preceitua que a 

Defensoria Publica e instituigao essencial a fungao jurisdicional do Estado, e que a 

ela incumbe a orientagao juridica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, 
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ou seja, daqueles que nao puderem arcar com as custas processuais e os 

honorarios advocaticios. 

Por esta razao, com o presente trabalho se objetiva a analise contributiva 

posta acerca da construcao de instrumentos de acesso a justica na democracia 

contemporanea, tendo como objeto de estudo uma instituigao juridica que tern se 

notabilizado por ser um dos principals veiculos de acesso a justiga. 

Assim, pretende-se abordar o problema em se considerando: a) a 

necessidade de garantir o acesso a justiga; b) a importancia da Defensoria Publica 

para a plenitude do acesso a justiga; c) a origem do acesso a justiga; d) o contexto 

de judicializagao; e) a realidade da atuagao da Defensoria Publica na comarca de 

Sousa/PB; f) alternativas viaveis a resolugao dessa problematic^. Nesta divisao 

busca-se esclarecer o surgimento da defensoria e seu perfil singular dentre as 

instituigoes de acesso a justiga existentes no ordenamento juridico patrio, bem como 

avaliar a realidade desta instituigao na cidade de Sousa, interior do Estado da 

Paraiba. 

Para tanto, desenvolver-se-a a pesquisa de forma eminentemente teorica e, 

em alguns momentos, empirica, com emprego dos metodos bibliografico, para coleta 

do material a ser trabalhado; exegetico-juridico, para exame da legislagao pertinente 

ao tema; historico-evolutivo, para dar conhecimento acerca da historia do instituto 

em exame; dedutivo, para analise dos assuntos partindo-se dos termos mais gerais 

para as especificidades e, ainda, as entrevistas com tecnica mais adequada de 

coleta de dados. 

O trabalho, entao, sera estruturado em tres capitulos: o primeiro tratando da 

garantia do acesso a Justiga; o segundo versando acerca da Defensoria Publica em 

linhas mais gerais e o ultimo abordando a tematica em termos mais circunscritos, 

voltado ao exame da referida instituigao especificamente na Comarca de Sousa -

PB. 



CAPITULO 1 A GARANTIA DO ACESSO A JUSTIQA 

O ser humano e um ser social. Tal constatacao vem de longas datas, visto 

que ha uma necessidade mutua em se alcancar a realizacao plena na qualidade de 

ser pensante que, entre seus pares, o homem consegue melhor qualidade de vida. 

Outrossim, da mesma forma que o homem precisa viver em grupo, a sociedade 

necessita de regras para tornar essa convivencia mais pacifica e harmoniosa. 

E oriunda desse pensamento a expressao ubi societas ibu jus, no sentido de 

que nao havera sociedade se nao existir direitos. Nesse sentido, Arenhart e Marinoni 

(2001, p. 27), asseveram que: 

E necessaria a existencia de regras jurfdicas para a harmonica convivencia 
social, e como pode existir duvida em torno de sua interpretacao, ou mesmo 
intencao de desrespeita-las, podem eclodir no seio da sociedade conflitos 
de interesses. Como a insatisfacao de um interesse, principalmente quando 
essa insatisfacao decorre da resistencia de alguem, pode gerar tensao aos 
contedores e ate mesma tensao social, e importante que os conflitos sejam 
eliminados e encontrada a paz social, escopo do Estado. 

Sao varias as regras impostas a uma vida em sociedade, a saber regras 

morais, juridicas, eticas dentre outras, onde as juridicas sao as que detem um maior 

poder de coacao entre os homens. Theodora Junior (2004, p. 5) adentra nesse 

merito e assenta que: 

Impossivel a vida em sociedade sem uma normatizacao do comportamento 
humano. Daf surgir o Direito como conjunto de normas gerais e positivas, 
disciplinadoras da vida social. Mas nao basta tracar a norma de conduta. O 
equilibrio e o desenvolvimento sociais so ocorrem se a observancia das 
regras juridicas fizer-se obrigatoria. Assim, o Estado nao apenas cuida de 
elaborar as leis, mas, especificamente, instituir meios de imposicao coativa 
do comando expresso na norma. 

Destarte, o Estado, por intermedio da organizaeao de normas, tern o poder de 

liquidar conflitos que envolvam as pessoas, tendo, pois, o poder de decisao sobre as 

pretensoes requeridas e sobretudo o poder de impor decisoes. 
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Lopes (2003, p. 399) registra que o direito do Estado julgar os conflitos 

existentes entre os cidadaos se fortaleceu com o desenvolvimento do Estado 

Moderno, processo esse iniciado na Baixa Idade Media, advindo da progressiva 

centralizaeao nacional e da monarquia na Europa Ocidental. Concomitantemente a 

essa centralizaeao do poder de deeisao sobre as demandas nas maos do Estado, 

surgiu a profissionalizacao dos atores processuais. Veja-se: 

Pode-se tambem perceber que a profissionalizacao crescente dos atores 
relevantes (advogados, juizes, promotores, cartorarios, policiais) 
aeompanhou o desenvolvimento das formas estatais modernas. O direito do 
antigo regime, por seu turno, foi obrigado a conviver com os nao-
profissionais: viveu um conflito permanente entre as duas formas de poder. 
De um lado, como impedir, numa sociedade estratificada, estamental e 
pouco urbanizada (como as sociedades europeias e respectivas coldnias 
americanas), que o mandonismo e o senhorio local se apropriassem da 
justica? De outro lado, como evitar que a centralizaeao e a 
profissionalizacao alienassem o povo, ou cidadao ordinario, das funcoes 
publicas da administracao da justica? Ao longo da historia, a presenga dos 
leigos ou a participacao popular na administracao da justica assumiu 
diversas formas. 

Todavia, e de ver-se que atualmente vem ocorrendo uma revolucao no 

pensamento juridico, onde e disseminada uma nova otica que considera o Direito 

em fungao da sociedade. Alguns doutrinadores, a exemplo de Lopes (2003, p. 417) 

tern acompanhado a transformacao do pensamento juridico e do sistema judicial, 

constatando que: 

[...] a grande tentativa de reforma e ruptura do sistema judicial e processual 
deu-se com a Revolucao Francesa, no que diz respeito ao direito 
continental. As funcoes judiciais haviam sido apropriadas por toda parte 
como cargos patrimoniais, como sao ate hoje os cartdrios privados. O 
processo revolucionario desejava incluir a justica na esfera da cidadania 
formal e liberal, e para tanto imp6s novas caracterfsticas. Em primeiro lugar 
toda justica precisava ser (re) ligada diretamente ao Estado: as jurisdicSes 
nao estatais foram suprimidas (como a eclesiastica) ou consideradas 
existentes por permissao e sob supervisao do Estado (como os tribunals 
mercantis). Em segundo lugar, considerando que a soberania popular se 
exercia pela eleicao dos oficiais publicos, havia dois caminhos a seguir 
quanta ao aparelho judicial: ou se elegiam os juizes (solucao adotada 
inicialmente para algumas jurisdieoes) ou se subordinavam os juizes a 
vontade popular expressa nas leis votadas pelos representantes eleitos 
(solucao que se generaliza). 
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Nesse diapasao, Theodora Junior (2004, p. 5), afirma que pertence ao Estado 

a fungao jurisdicional, uma vez que se utiliza de um metodo que Ihe e peculiar, ou 

seja, o processo. O Estado cria normas juridicas que formam o direito processual, 

justamente para regular esse metodo de composicao de litigios ainda conhecido 

como direito formal ou instrumental (visto que serve de forma ou instrumento de 

atuagao da vontade concreta das leis de direito material ou substancial) para liquidar 

o conflito de interesses existentes entre as partes. 

Nessa sociedade conflituosa em que se vive o acesso a justiga ganha 

notoriedade, visto que atinge a todas as camadas sociais, entretanto, os menos 

favorecidos figuram como usuarios em potencial. Neste sentido, e primordial a 

existencia de veiculos que possibilitem a plena acessibilidade a justiga, de modo a 

nao fazer acepgoes de pessoas. 

1.10 conteudo formal e material do acesso a justiga 

Antes de adentrar ao cerne da questao e mister conceituar ampla e 

claramente o tema proposto. Cappelletti (1988, p. 8) dedicou sua vida a formagao do 

conceito de acesso a Justiga, tendo como maior meta a garantia de tutela 

jurisdicional assegurada aos cidadaos. Numa de suas obras sobre o tema, escrita 

em parceria com Garth, registrou que: 

A expressao 'acesso a Justiga' e reconhecidamerite de dificii definicao, mas 
serve para determinar duas finalidades basicas do sistema juridico - o 
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litigios sob os auspicios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 
igualmente acessivel a todos; segundo, ele deve produzir resultados que 
sejam individual e socialmente justos. (grifo do autor) 

Nessa toada, Bedaque (2003, p. 71) leciona que: 
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Acesso a justica, ou mais propriamente, acesso a ordem jurfdica justa, 
significa proporcionar a todos, sem qualquer restricao, o direito de pleitear a 
tutela jurisdicional do Estado e de ter a disposicao o meio 
constitucionalmente previsto para alcancar esse resultado. Ninguem pode 
ser privado do devido processo legal, ou, melhor, do devido processo 
constitucional. E o processo modelado em conformidade com garantias 
fundamentais, suficientes para torna-Io equo, correto, giusto. 

E Dinamarco (2003, p. 372) tern a seguinte licao: 

Falar em instrumentalidade do processo ou em sua efetividade significa, no 
contexto, falar dele como algo posto a disposicao das pessoas com vistas a 
faze-las mais felizes (ou menos infelizes) mediante a eliminacao dos 
conffitos que as envolvem, com decisoes justas. Mais do que um principio, o 
acesso a justica e a sintese de todos os principios e garantias do processo, 
seja a nivel constitucional ou infraconstitucional, seja em sede legislativa ou 
doutrinaria e jurisprudencial. Chega-se a ideia do acesso a justica, que e o 
polo metodologico mais importante do sistema processual na atualidade, 
mediante o exame de todos e de qualquer um dos grandes principios. 

Quando se pensa em acesso a justiga, pois, geralmente, limita-se o 

entendimento tao somente a estreita visao do aspecto formal, ou seja, o de gozar e 

dispor da possibilidade de ingressar em juizo, na condigao de titular, almejando um 

direito. Nao se pode olvidar a importancia deste aspecto formal, visto que, sem dar o 

primeiro passo, que e justamente o ato de ingressar com a agao, a salvaguarda do 

direito violado ou mesmo ameagado, inexistira. Todavia, o acesso a justiga nao se 

limita somente a isso, tendo, pois, um alcance bem maior. Existe um aspecto 

material, qual seja; o acesso a um processo e a certeza de uma decisao justa e, nas 

palavras de Theodora Junior (2007, p. 33) entende-se por decisao justa a que se 

baseia no principio da verdade real: 

Nao ha mais provas de valor previamente hierarquizado no direito 
processual moderno, a nao ser naqueles atos solenes em que a forma e de 
sua propria substantia. Por isso, o juiz ao sentenciar deve formar seu 
convencimento livremente, valorando os elementos de prova segundo 
criterios logicos e dando a fundamentacao de seu decisorio. Nao quer dizer 
que o juiz possa ser arbitrario, pois a finalidade do processo e a justa 
composicao do litigio e esta so pode ser alcancada quando se baseie 
na verdade real ou material, e nao na presumida por previos padroes de 
avaliacao dos elementos probatorios. (grifo nosso). 
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Com Dinamarco (2003, p. 372), pode-se vislumbrar um acesso mais 

abrangente no que diz respeito a efetividade do direito, onde se afirma que o acesso 

a justiga tern que implicar, de imediato, no acesso a uma ordem juridica justa. 

No Brasil, a Constituicao Federal e rica em normas protetivas e de conteudo 

revelador, cujo cerne e a busca da transformacao da sociedade em um organ ismo 

mais solidario e, principalmente, mais justo. Contudo, ve-se que de nada adiantam 

tao belas normas se nao existem mecanismos capazes de atuar no caso de 

violagao. 

E exatamente na resposta a esse questionamento que o acesso a justiga se 

mostra como um dos instrumentos garantidores da sangao no caso de norma 

violada ou descumprida. Nao basta o direito de reclamar a violagao sofrida, e 

indispensavel o gozo de uma apreciagao agil e justa, de forma que nao sejam 

cerceados os principios constitucionais inerentes ao acesso a justiga. 

E neste sentido que o acesso a justiga deve-se dar, nao somente de maneira 

formal, habilitando a um processo, mas facultando a certeza de uma decisao 

satisfatoria. De que vale exercer o direito de agao se a prestagao reivindicada vem 

tarde demais ou contem uma decisao injusta, que nao satisfaga a solugao do litigio? 

1.2 O principio do acesso a justiga e seus correlatos 

O acesso a justiga, assim como o direito a vida, e um principio constitucional. 

A priori, entao, faz-se mister conceituar a palavra principio, cuja origem vem do latim, 

tendo como significado "Inicio; Comego; Origem das coisas; Lei; Maxima, Sentenga; 

Norma, Preceito Moral." 1 . Segundo Bonavides (1998, p. 228) tal nogao deriva da 

linguagem da geometria, "onde designa as verdades primeiras". 

A concepgao que se tern de principio, mesmo que fora da seara juridica, 

sempre esta relacionada a verdades fundamentals e orientagoes de carater geral, ou 

seja, a estruturagao de um sistema de ideias, de que sao tidas como verdadeiro 

alicerce. 

1 Dicionario Priberam da Lingua Portuguesa. Disponivel em: <http://www.priberam.pt/DLPO/ 
default.aspx> Acesso em 02 de Fev. 2009. 

http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx
http://www.priberam.pt/DLPO/default.aspx
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Reale (1986, p. 60), define: 

Principios sao, pois, verdades ou juizos fundamentais, que servem de 
alicerce ou garantia de certeza a um conjunto de juizos, ordenados em um 
sistema de conceitos relativos a dada porcao da realidade. As vezes 
tambem se denominam principios certas proposicoes que, apesar de nao 
serem evidentes ou resultantes de evidencias, sao assumidas como 
fundantes da validez de um sistema particular de conhecimentos, como 
seus pressupostos necessarios. 

Por sua vez, Rothenburg (1999, p. 51) completa da seguinte forma: 

Os principios sao compreendidos de acordo com uma concepcao sistemica 
do ordenamento juridico. Por sua propria definicao, eles reportar-se-iam a 
um conjunto concatenado, enquanto "mandamentos nucleares", base ou 
fundamento, "traves mestras juridico-constitucionais". (grifos do autor). 

No que tange ao papel exercido pelos principios, Bastos (2000, p. 55-56) 

sugere que: 

Nos momentos revolutionaries, resulta saliente a funcao ordenadora dos 
principios. [...] Outras vezes, os principios desempenham uma acao 
imediata, na medida em que tenham condieoes para serem auto-
executaveis. Exercem, ainda, uma acao tanto no piano integrativo e 
construtivo como no essencialmente prospective [...] Finalmente, uma 
funcao importante dos principios e a de servir de criterio de interpretacao 
para as normas. Se houver uma pluralidade de significacSes possiveis para 
a norma, deve-se escolher aquela que a coloca em consonancia com o 
principio, porque, embora este perca em determinagao, em concrecao, 
ganha em abrangencia. 

Como e cedigo, principios constitucionais sao aqueles que preservam os 

valores fundamentais da ordem juridica. Sao nos principios constitucionais que os 

valores e os bens considerados, como alicerce de validade de todo o sistema 

juridico, tornam-se consistentes. 

Desta forma, com a Constituigao Federal hodierna nao foi diferente, porque 

tambem foi elaborada a partir de principios, isto e, contendo esses enunciados 
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logicos; usando as palavras de Reale (2003, p. 303) contendo "essas verdades 

fundantes", que sao admitidas como condicao basilar do ordenamento juridico patrio. 

Antes de tratar dos principios constitucionais inerentes ao acesso a justiga, 

transcreva-se o pensamento de Canotilho apud ESPiNDOLA (2002, p. 100): 

[...] a Constituicao e, [...] uma lei, configurando a forma tipica de qualquer 
lei, compartilhando com as leis em geral um certo numero de caracteristicas 
(forma escrita, redacao articulada, publicacao oficial etc.). Mas tambem, e 
uma lei diferente das outras: e uma lei especifica, ja que o poder que a gera 
e o processo que a veicula sao tidos como constituintes, assim como o 
poder e os processos que a reformam sao tidos como constituidos, por ela 
mesma; e uma lei necessaria, no sentido de que nao pode ser dispensada 
ou revogada, mas apenas modificada; e uma lei hierarquicamente superior 
- a lei fundamental, a lei basica - que se encontra no vertice da ordem 
juridica, a qual todas as leis tern de submeter-se; e uma lei constitucional, 
pois, em principio, ela detem o monopolio das normas constitucionais. 

Canotilho (apud ESPINDOLA, 2002, p. 100) expoe de maneira categorica a 

importancia da Constituicao, apice do sistema juridico e deste modo, tudo que toma 

a sua direcao tern que estar em conformidade com seus preceitos. 

Com efeito, a Carta Magna traz o seguinte preambulo: 

Nos, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democratico, destinado a assegurar o 
exercicio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguranca, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiga como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e international, com a 
solucao pacifica das controversias, promulgamos, sob a protecao de Deus, 
a seguinte CONSTITUIQAO DA REPtJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

O principio estampado no referido preambulo ganha previsao logo no primeiro 

artigo, in verbis: 

Art. 1° - A Repiiblica Federativa do Brasil, formada pela uniio indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tern como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
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IV - os valores sociais do trabalho e da iivre iniciativa; 
V - o pluralismo politico. 
Paragrafo unico - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constitui?ao. 

A nagao brasileira funda-se, pois, a partir dos principios essenciais acima 

elencados, com maior destaque para o inciso III do artigo transcrito, onde a 

dignidade da pessoa humana ganha um sentido mais amplo, significando o respeito 

aos direitos fundamentais previstos no artigo 5° da Magna Carta. 

Ademais, e o artigo terceiro da Constituicao Federal que vem consignar os 

objetivos do Estado brasileiro, quais sejam: a construcao de uma sociedade Iivre, 

solidaria e sobretudo justa, a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicacao 

da pobreza e da margmalizagao, a reducao das desigualdades sociais e regionais e 

a promocao do bem de todos, sem qualquer forma de preconceito, seja ele de 

origem, raca, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminaeao. 

Contudo, e no principio da igualdade que se baseia o acesso a justiga, visto 

que confere a todos os cidadaos o direito de tratamento identico pela lei, em 

conformidade com os criterios abrigados pelo ordenamento juridico que vem 

salvaguardado no artigo 5°, em seu caput, como se ve: 

Art. 5° - Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a iiberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigacoes, nos termos 
desta Constituicao; 
[...] omissis 

A melhor doutrina assenta que o principio da igualdade e uma ficgao juridica, 

pelo fato de os homens nao serem, biologicamente, economicamente e 

sociologicamente iguais. Com efeito, Grinover (1990, p. 6) afirma que: 

A igualdade pode ser vista sob seu aspecto meramente formal, 
contrapondo-se a igualdade material. E pode ser vista sob o angulo do 
esforco de transformacao da igualdade formal em igualdade material. O que 
significa, em outras palavras, que a igualdade tern uma dimensao estatica e 
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outra dinamica. Na dimensao estatica, o axioma de que todos sao iguais 
perante a lei parece configurer, como foi argutamente observado, mera 
ficcao juridica, no sentido de que e evidente que todos sao desiguais, mas 
essa patente desiguaJdade e recusada pelo legislador. A isonomia supera, 
assim, as desigualdades, para afirmar uma igualdade puramente juridica. 
Na dimensao dinamica, porem, verifica-se caber ao Estado suprir as 
desigualdades para transforma-las em igualdade real. 

Corroborando com esta assertiva, acrescenta Lucon (apud TUCCI, 1999, p. 

97): 

No processo, a isonomia revela-se na garantia do tratamento iguaiitario das 
partes, que deve ser vista nao apenas sob o aspecto formal, mas tambem 
(e principalmente) analisada pelo prisma substantial. A paridade das partes 
no processo tern por fundamento o escopo social e politico do direito; nao 
basta igualdade formal, sendo relevante a igualdade tecnica e economica, 
pois elas tambem revelarao o modo de ser do processo. Enquanto a 
igualdade formal diz respeito a identidade de direitos e deveres estatuidos 
pelo ordenamento juridico as pessoas, a igualdade material leva em 
consideracao os casos concretos nos quais essas pessoas exercitam seus 
direitos e cumprem seus deveres. Ao julgador compete assegurar as partes 
a paridade de tratamento, cabendo-lhe observar e fazer observar a 
igualdade entre os iguais e a desigualdade entre os desiguais, na exata 
medida das desigualdades presentes no caso concreto. 

Surge dai, em sendo os homens desiguais, a necessidade de que seja 

assegurada a igualdade de oportunidade, isto e, que os individuos sejam tratados 

como se fossem iguais. Esta claro que o principio da igualdade deve, pois, atingir a 

todos, indistintamente, naquilo em que todos sao iguais. 

Nesse diapasao, o principio da igualdade e pressuposto imediato para a 

viabilizacao e garantia do acesso a justica, visto que, como a propria Constituicao 

Federal afirma, a todos e devido igual tratamento, sem nenhum tipo de distincao e 

mesmo aqueles que nao sao economicamente iguais devem receber igual trato na 

busca judicial de seus direitos. 

Nao se pode olvidar a importancia da dignidade da pessoa humana, posta na 

Constituicao de 1988 como vertice do ordenamento juridico, a ponto de fundir-se 

com a sua definicao material, uma vez que a preocupacao com o ser humano 

sagrou-se em um dos objetivos constitucionais. 
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O principio constitucional da dignidade admoesta a valorizacao do individuo, 

onde, como ser e em sua individualidade, deve ser respeitado e atendido em suas 

necessidades mais urgentes, tais como o pleno acesso a justiga. 

Vislumbrando o carater essencial desse principio, ha autores que anotam os 

inumeros pontos de contato entre a dignidade da pessoa humana e a teoria dos 

direitos fundamentais. Assim o faz Boldrini (2003, p. 1), para quern: 

Num primeiro aspecto, a dignidade da pessoa humana pode ser vista como 
unidade de valor de uma ordem constitucional e, principalmente, como 
unidade de valor para os direitos fundamentais. Neste aspecto, dignidade 
da pessoa humana assumiria seu carater axiolbgico-constitucional, 
funcionando como um paradigma das liberdades constitucionais e dos 
direitos fundamentais, e como elemento de integracao e de hierarquizacao 
hermeneutico-sistematica de todo o ordenamento juridico. Num segundo 
aspecto, como elemento de habilitacao de um sistema positivo dos direitos 
fundamentais, a protegao e a promocao da dignidade do homem sustenta e 
afere a um Estado e a uma sociedade que tenha a pessoa humana como 
fim e como fundamento maximo. Aqui, a dignidade assumiria o papel de 
criterio para verificacao do sentido de uma ordem estabelecida, sentido 
esse que nao pode ser outro que nao aquele baseado na unidade de valor 
mencionada. Restam ainda dois aspectos que decorrem desses aspectos 
iniciais. Um seria a perspectiva da dignidade da pessoa humana como 
parametro da deducao de direitos fundamentais implicitos, seguindo a 
concepcao de que a prdpria dignidade consistiria um direito fundamental na 
medida em que se manifestasse stricto sensu. Outro seria a perspectiva da 
dignidade da pessoa humana como limite e funcao do Estado e da 
sociedade, na dupla vertente de que tanto um quanta o outro devem 
respeitar a dignidade (limite - ou funcao negativa) e promover a dignidade 
(funcao positiva ou prestacional), respeito e promocao esses que se 
manifestariam por meio do respeito e da promocao de todos direitos 
constitucionais da pessoa e do cidadao. (grifos do autor). 

Este principio, eleito como norteador do sistema juridico, elevou o individuo a 

categoria de principal finalidade da protecao. Nao obstante, a dignidade e inerente a 

essentia da pessoa humana, visto que o ser humano e digno enquanto pessoa, tao 

somente pelo simples fato de existir. 

Nesse sentido, todo tipo de relacao entre os seres humanos deve ser tratada 

sob a otica do principio da dignidade humana, resguardando a pessoa na sua 

individualidade, visto que o ser humano e posto como nucleo de toda e qualquer 

situacao que venha a envolve-lo. Deve, pois, preceder a qualquer tratamento por 

parte das esferas juridicas, a dimensao do ser humano como ser digno e, nessa 

condicao, como ser merecedor de respeito, assegurando-se-lhe a tutela jurisdicional. 
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1.3 Concepgao alargada do acesso a justiga 

A exata compreensao do alcance da garantia do acesso a justica requer o 

alargamento do atual entendimento firmado a seu respeito. Com efeito, 

hodiemamente, a penetragao dos canais formais de superagao de conflitos constitui 

a maior dificuldade enfrentada pelos interessados em usufruir deste acesso; 

figurando o Poder Judiciario como o centra da pretensao objetiva de equanime 

distribuigao da Justica. Todavia, o acesso ao sistema judiciario por parte das 

camadas sociais menos abastadas tern deixado a desejar no que se refere a 

plenitude da prestagao do servigo jurisdicional. Para Theodora Junior (2004, p. 1) 

em: 

E necessario que a organizagao dos servigos da Justica se faga segundo os 
preceitos tecnicos da ciencia da administracao e com o emprego dos meios 
e recursos tecnologicos disponiveis. Nao serao, como e intuitivo, as simples 
reformas das leis de procedimento que irao tornar realidade, entre nos, as 
garantias civicas fundamentais de acesso a justica e de efetividade do 
processo. [...] Cabe, agora, a sociedade do seculo XXI, exigir dos 
responsaveis pela Justiga brasileira que a fagam 'passar pela mesma 
revolugao tecnologica por que estao passando as modernas administragoes 
publicas e privadas, sob o impacto do planejamento, coordenagao, 
controles, estatistica, economia, ciencia da administragao, teoria das 
eomunicagoes, informatica, cibernetica, processamento de dados, etc'. E 
preciso que os juristas tenham a humildade e a sabedoria de reconhecer 
que a modernizagao e aperfeigoamento da Justiga nao e tarefa que eles 
sozinhos possam executar. (grifos do autor) 

Nas palavras de Teixeira (2003, p. 1) ainda se tern que: 

A transformagao do Judiciario brasileira e tarefa complexa e dificil, 
espeeialmente porque, alem de interesses que eventualmente serao 
contrariados, os vicios e anomalias vem de seculos. Mas e viavel e 
imperiosa. Se quisermos todos, poderemos realiza-lo, com determinag§o e 
idealismo. A mesma determinagao e o mesmo idealismo que de tempos em 
tempos tern mudado os horizontes do mundo em que vivemos. 

Deste modo, mesmo o sistema judiciario formal sendo o foco da questao, nao 

se pode perder de vista que tanto o direito como o sistema juridico e o judicial 
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encontram-se num acelerado processo de transformacao, de acordo com cada 

realidade economica e social, cultura juridica e politica etc, onde a relacao que ha 

entre a procura potential e a efetiva solucao dos litigios no sistema judicial, bem 

como os varios tipos de utilizadores dos tribunals judiciais, criam um padrao de 

demandas para cada tipo de sociedade. 

Contudo, o Poder Judiciario permanece adotando uma postura resistente a 

demoeratizacao, mesmo diante da adocao do projeto juridico-politico do Estado 

liberal, que se alicerca na participagao popular junto a administragao da justica. 

Nesse sentido, Santos (1982, p. 84) expoe que: 

Claro que, numa perspectiva de alargamento do acesso democratico a 
justiga, nao basta institucionalizar os instrumentos decorrentes desse 
principio, e preciso tambem reorienta-los para estrategias de superagao 
desses mesmos pressupostos. Primeiro, criar condicoes, num movimento 
cognitivo da imaginagao epistemologica, para inserir no modelo existente de 
administracao da justiga, a ideia de participacao popular que nao esta 
inscrita em sua estrutura; segundo, agora num movimento de tradugao sob 
impulso da imaginagao democratica de uma demanda de participagao 
popular nao estatizada e policentrica, num sistema de justiga que pressupde 
uma administragao unificada e centralizada; terceiro, fazer operar um 
protagonismo nao subordinado institucional e profissionalmente, num 
sistema de justica que atua com a predominancia de escaloes hierarquicos 
profissionais; quarto, aproximar a participagao popular do cerne mesmo da 
salvaguarda institucional e profissional do sistema que e a determinagao da 
pena e o exercicio da coergao; quinto, considerar a participagao popular 
como um exercicio de cidadania, para alem do ambito liberal 
individualizado, para alcangar formas de participagao coletiva assentes na 
comunidade real de interesses determinados segundo criterios intra e trans-
subjetivos. 

O Poder Judiciario tern, pois, na realizacao da promessa democratica da 

Constituicao o seu maior desafio. E, para lograr exito, tal poder necessita recriar-se 

em sua forma e no agir democratico. Contudo, o maior desafio que se estabelece 

para a eoncretizagao da promessa do acesso democratico a justiga e da efetivagao 

dos direitos e repensar, ou mesmo refazer, toda e qualquer estrategia existente no 

que tange ao alargamento das vias de acesso a justiga. 

Isto implica em detectar no universo do Direito a mediagao capaz de realizar 

as experiencias de ampliagao da juridicidade. Santos (1982, p. 84) pugna pela 

disposigao de recursos de interpretagao dos modelos expansivos de iniciativas, 

movimentos, ou mesmo organizagoes que resistam a todo e qualquer processo de 
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exclusao social, contrapondo-se-lhes alternativas emancipatorias. Desta forma, a 

garantia de acesso a justiga restaria aplicada indistintamente, tutelando, 

principalmente, os extratos sociais menos favorecidos da sociedade hodierna. 

Surge dai a necessidade de uma instituigao autonoma capaz de assegurar 

aos cidadaos o efetivo acesso a justiga, na forma prevista pela Constituigao Federal. 

E nesta esteira que a Defensoria Publica figura como instrumentalizadora da 

acessibilidade a justiga em favor dos cidadaos que nao dispoem de condigoes de 

arcar com o onus inerente a solugao de litigios. 



CAPITULO 2 A DEFENSORIA PUBLICA INSTRUMENTALIZANDO O ACESSO A 
JUSTIQA. 

A Defensoria Publica e um orgao do Estado que torna efetivo o dever 

constitucional de prestar assistencia juridica integral e gratuita aqueles que nao 

tenham condicoes financeiras de arcar com os gastos destes servicos. O amparo 

juridico integral e gratuito aos hipossuficientes e uma prerrogativa fundamental de 

cidadania, inserida no artigo 5° da Constituicao da Republica, inciso LXXIV, impondo 

a prestacao a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal como dever inafastavel; e um 

encargo direto do poder publico viabilizado pela Defensoria Publica. 

A eficaz atuacao da Defensoria Publica e imprescindivel para outorgar, de 

forma efetiva, o acesso a justiga. O desamparo a uma instituigao desta monta 

invalida todo e qualquer preceito de isonomia entre a populagao de um pais, 

reiterando duas realidades: a formal e a material. Em determinados paises, 

assinalados por visiveis indicios de desigualdade na educagao, na renda, no uso e 

gozo dos bens sociais, constata-se a existencia dessas duas realidades, como e o 

caso do Brasil. 

A desigualdade social e economica, por si so, ja e um fator excludente, e um 

dos reflexos diretamente ligados a essa realidade e o acesso do cidadao comum a 

justiga, visto que nao pode arcar com o onus advindo do pagamento de bons 

advogados para requerer seus direitos. 

Onde uma instituigao da amplitude da Defensoria Publica nao e valorizada, 

nao se superam as praticas e modelos organizacionais que inviabilizam para uma 

significativa parcela da populagao o acesso a Justiga, tornando obsoleto o que a lei 

normatiza a respeito de equidade na busca pela justiga, isto e, a norma teria o seu 

sentido restringido. E no inciso LXXIV do artigo 5° da Magna Carta que se nota a 

dimensao alcangada pela Defensoria Publica como instituigao viabilizadora do 

acesso gratuito a justiga: 

Art. 5° - Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 
seguranca e a propriedade, nos termos seguintes: 

[...] omissis; 
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LXXIV - o Estado prestara assistencia juridica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiencia de recursos; 

[...] omissis. 

Por intermedio da Defensoria Publica, os mecanismos de inclusao social e a 

concretizacao da igualdade legal rompem todo um historico de multiplas exclusoes. 

Nesse diapasao, todo e qualquer esforco para a implementacao de politicas 

publicas que tenham como escopo a institucionalizagao e fortalecimento das 

Defensorias Publicas merece prestimo. 

Contudo, como bem observado por Pandolfi (apud GRECO, 2006, p. 130): 

No Brasil, passados quase 15 anos do fim da ditadura militar, muitas sao as 
dificuldades para a consolidacao de uma sociedade democratica. Se no 
campo politico os avancos foram grandes, em outras areas as mudancas 
foram bem menos significantes. O novo regime nao conseguiu reverter a 
acentuada desigualdade economica e o fenomeno da exclusao social 
expandiu-se por todo o pais. A despeito da implantagao de um Estado de 
direito, os direitos humanos ainda sao violados e as politicas publicas 
voltadas para o controle social permanecem precarias. Se, formalmente, 
pela Constituicao de 1988, a cidadania esta assegurada a todos os 
brasileiros, na pratica, ela so funciona para alguns. Sem duvida, existe aqui 
um deficit de cidadania, isto e, uma situacao de desequilibrio entre os 
principios de justica e solidariedade. 

Destarte, ve-se que as democracias se realizam como tais por intermedio de 

instituicoes solidas; e para renunciar ao rotulo de democracias formais e se tornar 

verdadeiramente uma democracia de massas, e mister construir instituigoes que 

alcancem e garantam a todos, sem qualquer tipo de diseriminacao, os direitos 

conjeturados nas constituicoes democraticamente escritas. 

A plenitude do acesso a justiga e, pois, crucial para o gozo da cidadania e 

configura largo passo dado rumo ao desenvolvimento social de um pais. Na 

verdade, em sua essentia, e um instrumento basico de garantia dos direitos 

humanos, permitindo, desta forma, o exercicio do direito de agio e do direito de 

defesa. 
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2.1 A Genese da Defensoria Publica 

Para melhor compreender a Defensoria Publica como instituigao garantidora 

do acesso a justiga, e essencial conhecer a sua historia, vez que se trata de uma 

instituigao afirmada como instrumento de defesa dos direitos de quern nao pode, 

com recursos proprios, requere-los. 

Os mais remotos registros postos sobre a teoria basilar na qual a Defensoria 

Publica se alicerga datam de 1694 a.C, no Codigo de Hamurabi, onde e dispensado 

um tratamento especial aqueles acometidos por uma situagao economica 

desprivilegiada. Como escreve Bouzon (2003, p. 86): 

§ 48, XIV Se um awilium2 tern sobre si uma divida e (se) Adad3 inundou 
seu campo ou a torrente (o) carregou, ou (ainda) por falta de agua, nao 
cresceu cevada no campo, nesse ato ele nao dara cevada ao seu credor. 
Ele umedeeera a sua tabua e nao pagara os juros desse ano. 

E notorio, no paragrafo 48 do Codigo de Hamurabi, o cuidado com a protegao 

da pessoa que se encontrava em dificuldades financeiras. Nao e tao clara a 

abordagem do acesso a justiga, todavia percebe-se que data daquele momento 

historico a preocupagao com os mais fragilizados. 

Outrossim, e justamente em Roma e Atenas (civilizagoes que sempre se 

mostraram a frente de seu tempo) que se pode encontrar uma nogao de protegao 

dos que estavam em situagao desigual, bem como uma aparencia com os atuais 

meios utilizados para resguardar estas pessoas. Do texto "Origem e Historia da 

Assistencia Juridica e da Defensoria Publica" se extrai que: 

Em Atenas, na Grecia antiga, podemos vislumbrar uma atuacao mais 
concreta junto aos pobres. Nesta regiao eram designados anualmente dez 
advogados para defender esses menos favorecidos contra os poderosos 
diante dos tribunals civis e criminals. Em Roma, existiam diversos 
dispositivos legais que resguardavam os direitos dos necessitados, e era 
uma questao de honra para os governantes, observar se seus governados 

2 Awilum: representava, na sociedade babilonica, o homem Iivre, o cidadao em pleno uso de seus 
direitos. 
3Adad:forcasda natureza. 
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mantinham entre si uma certa igualdade perante a lei, cabendo a estes 
governantes sanar qualquer abuso. 

Nessa esteira, Moraes e Teixeira (1984, p. 8) ensinam que: 

Em Atenas, encontramos os vestigios mais distantes da cristaiizacao 
normativa da assistencia judiciaria aos necessitados, respaldada no 
principio de que 'todo o direito ofendido deve encontrar defensor e meios 
de defesa'. Efetivamente, no centra da grande civilizacao helenica, eram 
nomeados, anualmente, dez advogados para defenderem os pobres 
perante os tribunais civis e criminals. A esse tempo, tanto quanta na 
Babilonia de Hamurabi, a jurisdigao era contraprestada pelo pagamento de 
taxas. Em Roma, as ideias de igualdade perante a lei, a de humanidade e 
altruismo, intimamente ligadas a profissao do advogado, contribufram para 
acimentar o patrocinio gratuito deferido aos necessitados. (grifos do 
autor). 

Segundo Morais (1984, p. 21) foi atribuida a Constantino (288-337) a primeira 

iniciativa que se tern conhecimento de uma ordem legal que, mais tarde, fora 

incorporada por Justiniano (483-565) em sua Legislacao; o provimento de advogado 

a quern nao gozasse de meios materiais para arcar com onus de contratar um 

defensor. Todavia, essa ideia, muito difundida pelo cristianismo, mais tarde, ja na 

Idade Media e por influencia do senhoril feudal, foi abandonada. 

Segundo Oliveira (2006, p. 8) com a disseminacao dos ideais da Revolucao 

Francesa de 1789, cujo tema que apregoava a igualdade, liberdade e fraternidade, o 

Estado tomou grande impulso para organizar instituicoes oficiais que prestassem 

assistencia judiciaria aos menos favorecidos. Isso nao implica em dizer que de 

imediato fora criada e efetivada, de forma plenamente satisfatoria, uma assistencia 

aos pobres. Entretanto, nesse momento da historia, nota-se uma preocupacao mais 

larga com a igualdade formal, e com as ideias a respeito de direitos individuals. 

Moraes (1984, p. 18) asseveraque: 

A propria natureza com seus desfgnios supranaturais, estabelece, entre os 
homens, inumeras diferencas fundamentais, inclusive, de fortuna, impondo 
a todos a tao discutida, mas nao menos verdadeira, desigualdade natural, 
fundamento de toda teoria moderna da Igualdade perante a Lei. 
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Concluindo o seu raciocfnio, Moraes (1984, p. 19) acrescenta: 

Apercebidos que tal desigualdade ocasionaria, fatalmente, diferenca de 
oportunidade, procuraram inserir, nos seus ordenamentos legais, principios 
de ordem publica que ensejassem aos pobres a mesma oportunidade de 
invocar jurisdicao, possivel de ser exercida, por expensas proprias pelos 
afortunados. 

Note-se que as eivilizacoes organizadas ja se caracterizavam pela 

preocupacao de assegurar um tratamento igual aos menos afortunados, dando-lhes 

oportunidades equanimes, mesmo diante das diferencas individuals. Esta 

preocupacao nao aconteceu isoladamente, foi alem das fronteiras geograficas e 

atingiu nacSes em todo o mundo; nao diferentemente, na historia do Brasil tambem e 

visivel a preocupacao em patrocinar aos menos abastados o acesso a justica. 

2.2 A Defensoria Publica no Brasil 

Apesar de prevista na Constituicao de 1988, no titulo II Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais, a Defensoria Publica brasileira so foi criada efetivamente 

em 1994, nos moldes do paragrafo unico do artigo134 da Lei Complementar n. 

80/1994 que determina a instalacao da Defensoria Publica em todo o pais, entrando 

em pleno funcionamento apenas em 2002. Outrossim, ao longo da historia, 

observam-se manifestacoes normativas ou ate mesmo iniciativas, no que tange a 

busca pela garantia isonomiea do acesso a justica. 

A doutrina majoritaria aponta como primeira manifestacao de assistencia 

juridica aos menos favorecidos, o que se encontra nas Ordenagoes Filipinas, em seu 

Livro III, Titulo 84, § 10 conforme expoe Bastos (1998, p. 194): 

§ 10 Em sendo o aggravante tao pobre que jure nao ter bens moveis, nem 
de raiz, nem por onde pague o aggravo, e dizendo na audiencia uma vez o 
Pater Noster pela alma del Rey Don Diniz, ser-lhe-a havido, como que 
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pagasse os novecentos reis, contanto que tire de tudo certidao dentro no 
tempo, em que havia de pagar o aggravo. (mantida a gratia da epoca). 

Pode-se extrair, ainda, do texto "Origem e Historia da Assistencia Juridica e 

da Defensoria Publica" que apesar de esta Ordenaeao datar do ano de 1603, tal 

dispositivo so vigora com forca de lei a partir de 1823. Consequentemente, passados 

os anos, outros dispositivos sobrevieram para disciplinar o acesso a justica: a priori a 

assistencia juridica so era cabivel em processos penais; em um segundo momento, 

com o surgimento de legislates mais abrangentes, englobou-se tambem o 

processo civil. No periodo imperial nao se tern registros de nenhum tipo de 

investimento por parte do Estado em assistencia juridica a ser prestada por meio de 

instituicoes oficiais. So em 1870 e que se tern noticia da iniciativa do Instituto dos 

Advogados Brasileiros em criar um conselho cuja finalidade era prestar assistencia 

judiciaria aos necessitados nas causas criminais e civis, pois o Estado permanecia 

inerte quanta a esse tema. 

Com Moraes e Teixeira (1984, p. 81) e que se tern conhecimento da eficacia 

de tal conselho, onde Nabuco de Araujo, presidente do Instituto da Ordem dos 

Advogados Brasileiros da epoca, era o principal incentivador e fomentador da 

assistencia juridica aos desprovidos de recursos, chegando a afirmar que: 

Se nao se pode tudo, faz-se o que e possivel. No estado actual da nossa 
legislacao, e attendendo as despesas que uma demanda custa, pode-se 
dizer, sem medo de errar, que a igualdade perante a lei nao e uma palavra 
va. Que importa ter direito, se nao e possivel mante-lo? Se um outro pode 
vir privar-nos detle? Que importa ter uma reclamacao justa, se nao 
podemos apresental-la e seguil-la por falta de dinheiro? A lei e, pois, para 
quern tern dinheiro, para quern pode pagar as despesas das demandas. 
Moraes (1984, p. 85) (mantida a grafia da epoca). 

Mesmo diante desse relevante esforco por parte dos advogados, a atuacao 

do referido conselho era insuficiente diante da demanda, constituindo apenas um 

paliativo frente ao quadra real da necessidade dos menos favorecidos. Perfazia-se 

notoria a urgencia da interveneao do Estado, posta atraves da criacao de uma 

legislacao especifica que assegurasse o direito a um defensor gratuito e datando 

daquela epoca. 
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Todavia, segundo Moraes (1984, p. 98), somente apos vinte e sete anos de 

lutas encetadas por Nabuco de Araujo e que se publica um decreto que instituiu a 

Assistencia Judiciaria, em 05 de maio de 1897, na cidade do Rio de Janeiro, capital 

do pais naquela epoca. 

Apesar de toda a carencia popular, O Estado so editou as primeiras normas 

sobre a assistencia judiciaria com a proclamacao da Republica. Tanto que a primeira 

Constituicao brasileira data de 1891, sem qualquer mencao a assistencia judiciaria 

gratuita. Todavia, em seu artigo 72, no paragrafo 16, ha uma referenda a plena 

defesa, in verbis: 

§ 16 - Aos acusados se assegurara na lei a mais plena defesa, com todos 
os recursos e meios essenciais a ela, desde a nota de culpa, entregue em 
24 horas ao preso e assinada pela autoridade competente com os nomes 
do acusador e das testemunhas. 

Foi so na Constituicao de 1934, no Titulo III, Capitulo II, artigo 113, n. 32 que 

se fez alusao ao direito de acesso gratuito a Justiga: 

Art. 113 - A Constituicao assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes 
no Pais a inviolabilidade dos direitos concernentes a liberdade, a 
subsistencia, a seguranca individual e a propriedade, nos termos seguintes: 

[...J omissis. 

32) A Uniao e os Estados concederao aos necessitados assistencia 
judiciaria, criando, para esse efeito, orgaos especiais assegurando, a 
isencao de emolumentos, custas, taxas e selos. 

[...] omissis. 

A partir desta primeira mencao a assistencia judiciaria gratuita, se nota que o 

acesso a justiga vem caminhando a lentos passos, ate que na Constituigao de 1988 

a Defensoria Publica, ao lado do Ministerio Publico e da Advocacia Publica, ganha o 

carater de mandamento constitucional, sendo introduzida como fungao essencial a 

justiga. 
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2.3 A Defensoria Publica no ordenamento juridico brasileira 

Como visto, a existencia da Defensoria Publica e fundamentada no principio 

da legalidade; foi prevista no texto legal e, como o proprio nome sugere, e uma lei, 

nao esta ligada a conjecturas ou anseios, e um preceito juridico. Assim como toda 

lei, deve ser cumprida e obedecida, visto que se baseia na expressao maxima de 

que a sociedade nao esta vinculada as vontades particulares daqueles que 

governam e sim aos preceitos constitucionais. 

Nesse diapasao, e mister tratar da Lei n. 1.060, editada em 05 de fevereiro de 

1950 e centrada na concessao da assistencia judiciaria gratuita para atender as 

demandas da classe mais necessitada da populagao. Esse diploma legal tambem 

busca o posicionamento e cumprimento de seus preceitos pelos tribunals, onde a 

cada dia cresce a busca pela prestacao efetiva desses beneficios. 

Nos tres primeiras artigos do citado dispositivo se tern uma nocao de sua 

amplitude, a saber: 

Art. 1°. Os poderes publicos federal e estadual, independente da 
colaboragao que possam receber dos murticipios e da Ordem dos 
Advogados do Brasil, - OAB, concederao assistencia judiciaria aos 
necessitados nos termos da presente Lei. (Redacio dada pela Lei n° 
7.510, de 1986). 
Art. 2°. Gozarao dos beneficios desta Lei os nacionais ou estrangeiros 
residentes no pais, que necessitarem recorrer a Justica_penal, civil, militar 
ou do trabalho. 
Paragrafo unico. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo 
aquele cuja situagao econdmica nao Ihe permita pagar as custas do 
processo e os honorarios de advogado, sem prejuizo do sustento proprio 
ou da familia. 
Art. 3°. A assistencia judiciaria compreende as seguintes isengoes: 
I - das taxas judiciarias e dos selos; 
II - dos emolumentos e custas devidos aos Juizes, orgaos do Ministerio 
Publico e serventuarios da justiga; 
III - das despesas com as publicagoes indispensaveis no jornal 
encarregado da divulgagao dos atos oficiais; 
IV - das indenizagSes devidas as testemunhas que, quando empregados, 
receberao do empregador salario integral, como se em servigo estivessem, 
ressalvado o direito regressivo contra o poder publico federal, no Distrito 
Federal e nos Territorios; ou contra o poder publico estadual, nos Estados; 
V - dos honorarios de advogado e peritos; 
VI - das despesas com a realizagao do exame de codigo genetico - DNA 
que for requisitado pela autoridade judiciaria nas ag6es de investigagao de 
paternidade ou maternidade. (Incluido pela Lei n° 10.317, de 2001). 
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Paragrafo unico. A publicagao de edital em jomal encarregado da 
divulgagao de atos oficiais, na forma do inciso III, dispensa a publicagao em 
outro jornal. (Redagao dada pela Lei n° 7.510, de 1986). 

A Lei n. 1.060/50 sofreu algumas alteragoes, oriundas das mudangas porque 

passa uma sociedade em que a solugao imposta as demandas de cinquenta e nove 

anos atras ja nao seria mais conveniente, nos dias atuais, porque os feitos tomaram 

outras proporcoes. 

As previsoes legais a respeito do exame de DNA, introduzidas pela Lei n. 

10.317 em 2001, por exemplo, em uma epoca anterior estariam fora de cogitaeao, 

pois que nao existia esse tipo de demanda. As mudangas trazidas ao longo dos 

anos exigirao cada vez mais da Lei n. 1.060/50 ao passo que o numero crescente de 

demandas judiciais vai trazendo novos fatos. 

Para se alcangar um patamar aceitavel de acessibilidade a justiga e realmente 

necessaria a modificagao da legislagao existente, pois as demandas da populagao 

aumentaram consideravelmente no cotidiano forense brasileira, e as inovagoes 

trazidas pelos feitos necessitam de uma legislagao atual que proporcione a 

expectativa de uma decisao justa. 

O dispositivo em tela deu impulso consideravel a legalizagao do acesso a 

justiga trazido pela posterior Constituigao de 1988, por isso e louvavel a sua ajuda 

na caminhada por uma sociedade mais equanime, onde os individuos tern 

oportunidades iguais, mesmo nao sendo socialmente e economicamente iguais. 

Contudo, ve-se que a lei estudada ainda requer clarificagoes dos requisites 

para concessao do beneficio a que se presta, visto que, mesmo apos quase seis 

decadas de sua criagao, ainda ha uma lacuna de dificil preenchimento entre a norma 

juridica e o quadra social, isto e, ha um pais legal e um pais real no que tange ao 

acesso a justiga desejado pela classe menos afortunada. 

Nesse diapasao, nao se pode falar em acesso a justiga sem mencionar a 

Constituigao Federal de 1988 que, intitulada por Ulisses Guimaraes de Constituigao 

Cidada, traz como preceito fundamental o acesso a justiga e tern na Defensoria 

Publica seu principal instrumento de alcance desse merito. Usando as palavras de 

Grinover (2007): 

A Constituigao Federal de 1988 traz em seu artigo 5°, inciso LXXIV, a 
seguinte redagao: "o Estado prestara assistencia juridica integral e gratuita 
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aos que comprovarem insufieiertcia de recursos". Esse direito e garantia 
fundamental instrumentaliza-se por meio da Defensoria Publica, instituigao 
essencial a funcao jurisdicional do Estado, a qual tern como funcao a 
orientacao juridica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, nos 
termos do art. 134 da CF. A Constituicao Federal de 1988 trouxe 
importante novidade ao qualificar a assistencia, que nas outras 
Constituigoes era somente "judiciaria", para "juridica", "integral" e "gratuita", 
pois, assim, o campo de atuagao ja nao se delimita em fungao do atributo 
"judiciario", mas passa a compreender tudo que seja "juridico". A mudanga 
do adjetivo qualificador de "assistencia", reforgada pelo acrescimo 
"integral", importa notavel ampliagao do universo que se quer cobrir. Os 
necessitados fazem jus agora a dispensa de pagamentos e a prestagao de 
servigos nao apenas na esfera judicial, mas em todo o campo dos atos 
juridicos. Incluem-se tambem: a instauragao e movimentagao de processos 
administrativos, perante quaisquer orgaos ptiblicos, em todos os niveis; os 
atos notariais e quaisquer outros de natureza juridica, praticados 
extrajudicialmente; a prestagao de servigos de consuitoria, ou seja, de 
informagao e aconselhamentos em assuntos juridicos. (grifos da autora). 

Com muita propriedade, Grinover (2007) esclarece sobre os principios que 

norteiam o acesso a justiga (bem como sobre sua legitimidade) abordando a 

Instituigao da Defensoria Publica como viabilizadora do pleno acesso a justiga. 

Na Constituigao Federal de 1988, pois, e que os constituintes deram as 

repostas que a sociedade sempre almejou no que tange a previsao de direitos e 

garantias fundamentais. O conteudo que aborda o acesso a justiga pelos menos 

favorecidos e de uma magnitude sem precedentes, pois o texto constitucional mira 

uma sociedade mais equanime e tern no individuo, como pessoa humana, o seu 

principal foco de protegao. 

Outro momento importante para a Defensoria Publica no Brasil foi o advento 

da Emenda Constitucional n. 45, que trouxe um grande impacto no que tange ao 

crescimento desta instituigao no pais. No ano de 2004 foi realizado o I Diagnostico 

da Defensoria Publica no Brasil e, comparado com o II Diagnostico realizado em 

2006, sao notorios os avangos decorrentes das mudangas trazidas pela citada 

emenda. No cotejo do interregno passado entre 1988 (quando foi prevista pela 

Constituigao da Republica), e 2006 (dais anos apos a edigao da Emenda 45) ve-se 

que a estrutura da instituigao melhorou no decorrer do lapso temporal pos Emenda 

45 (2004 ate 2006) bem mais do que em dezesseis anos de previsao legal. 

Grinover (2007) expoe que: 
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Ressalte-se ainda que a EC 45/04, por seu turno, fortaleceu as Defensorias 
Publicas Estaduais ao constitucionalizar a autonomia funcional e 
administrativa e fixar competencia para proposta orgamentaria, colocando, 
assim, Ministerio Publico e Defensoria Publica em pe de igualdade quanta 
as garantias institucionais. 

Como dito por Grinover (2007), a implementaeao das defensorias nos 

Estados-membros pode ser considerada como um grande avanco, visto que Estados 

como os de Sao Paulo, Goias e Parana, com suas populacoes gigantescas, foram 

beneficiados pela EC 45/04 e, consequentemente, se proporcionou o acesso a 

justica a uma parcela consideravel da populagao. Contudo, a instituigao ainda 

enfrenta dificuldades primarias com orgamento, estrutura, recursos, numero de 

defensores e principalmente quanta a concretizagao da sua autonomia. 

A Reforma do Poder Judiciario trazida com EC 45/04 conferiu autonomia 

funcional e administrativa a Defensoria Publica dos Estados. Todavia, examinando o 

artigo 134 da EC 45/04, Silva (2005, p. 615/616) leciona que: 

Autonomia funcional e administrativa. A Emenda 45/2004 nao foi tao 
explicita ao conceder essa autonomia as Defensorias Publicas Estaduais, 
como o fora o art. 127 em relacao ao Ministerio Publico, porque ali se 
indicou seu conteudo basico. A identidade de situagoes nos permite dizer 
que os conceitos expendidos em relagao ao Ministerio Publico valem 
tambem aqui. Assim e que, por autonomia funcional se entende o exercicio 
de suas fungoes Iivre de inger§ncia de qualquer outro orgao do Estado. E 
predicativo institucional, tanto que se poderia falar - e as vezes se fala -
em autonomia institucional, mas ela se comunica aos membros da 
Instituigao, porque suas atividades-fim se realizam por meio deles. Assim, 
eles compartilham dessa autonomia institucional, porque nao tern que 
aceitar interfer§ncia de autoridades ou orgaos de outro Poder no exercicio 
de suas fungoes institucionais. A autonomia administrativa significa que 
cabe a Instituigao organizar sua administragao, suas unidades 
administrativas, praticar atos de gestao, decidir sobre situagao funcional de 
seu pessoal, propor ao Poder Legislativo a criagao e a extingao de seus 
servigos auxiiiares, prover cargos nos termos da lei, estabelecer a politica 
remuneratoria, observado o art. 169, e os pianos de carreira de seu 
pessoal, tal como esta previsto para o Ministerio Publico. Ja que o 
conteudo e identico, seu conteudo tambem ha de se-lo. 

A EC n. 45/04 realmente traz a autonomia administrativa, funcional, financeira 

e orgamentaria, respaldando a Defensoria Publica para gerenciar os seus proprios 

servigos; demarcar suas proprias politicas; dispor dos proprios recursos e fixar a sua 

proposta orgamentaria. 
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O entao Senador Bernardo Cabral4, primeira relator da Reforma do Judiciario, 
em seu parecer observou apropriadamente que: 

A atribuigao da autonomia funcional e administrativa as Defensorias 
Publicas, e o poder de iniciativa de sua proposta orgamentaria, conferira a 
essas instituicoes uma importante desvinculacao do Poder Executivo, com 
o qual nao guardam qualquer reiacao de afinidade institucional, alem de 
propiciar um fortaiecimento da instituigao e da consequents atuagao 
institucional. 

Como e cedigo, a Reforma do Poder Judiciario tern como escopo sedimentar 

a autonomia da Defensoria Publica enquanto instituigao, desvinculando-a da 

ingerencia do Estado e dando-lhe meios necessarios a efetivagao de suas 

atribuigoes constitucionais, assegurando ao hipossuficiente a plenitude da equidade 

juridica e processual. 

No bojo da Emenda Constitucional n. 45/04 nota-se o um esforgo para 

reformar o sistema judiciario brasileira e abrir suas instituigoes para a sociedade e, 

sobretudo, para os menos abastados, onde se postula a criagao de mecanismos de 

controle, competencias sao redefinidas e meios estabelecidos para tornar o acesso 

a justiga eficiente. Atraves da EC n. 45/04 firmou-se um pacto entre os Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciario para dar eficacia a Justiga brasileira, por meio de 

mudangas infraconstitucionais. 

A importancia da essentia da Defensoria Publica e bastante visivel no 

ordenamento juridico, bem como na vida social. Todavia, a Defensoria Publica 

completou vinte anos em 2008, foi eleita com um pilar da Justiga brasileira, e ainda 

nao conta com quadra proprio na maioria dos municipios, onde sua plenitude e 

eficacia estao longe de atingir o patamar do aceitavel. 

Apesar das mudangas previstas na Emenda Constitucional n. 45/2004, a 

realidade no Brasil ainda difere do preceito constitucional. E o caso de Sousa, 

localizada no interior da Paraiba, onde as condigoes de prestagao do acesso a 

justiga de forma gratuita estao aquem do desejado, consoante se demonstra mais 

adiante. 

4 Veiculo: ANADEP - Associagao Nacional dos Defensores Publicos. Estado: DF 



CAPITULO 3 A REALIDADE DA ATUACAO DA DEFENSORIA PUBLICA NA 
COMARCA DE SOUSA/PB 

Para tratar da Defensoria Publica na cidade de Sousa - PB e mister abordar o 

surgimento do acesso a justiga de forma gratuita no Estado da Paraiba. Segundo 

afirma a jornalista Fatima Araujo (2009) no texto "Justiga Gratuita", a primeira 

legislagao que fez mengao ao tema foi a Lei n. 2.067 de 20 de abril de 1959. O 

citado dispositivo legal foi criado com o intuito de recrutar quatro advogados de oficio 

para atender as demandas oriundas da camada menos abastada da Paraiba, 

todavia, esse atendimento era limitado as cidades de Joao Pessoa e Campina 

Grande. 

Entretanto, para suprir as necessidades proprias dos servigos juridicos 

oferecidos gratuitamente pelo Estado da Paraiba, novas leis foram surgindo e esse 

quadra foi aumentando e abrangendo as demais cidades do Estado. Na decada de 

1980 surgiu a Lei n. 4.201/80, que criou a Coordenadoria de Assistencia Judiciaria 

onde foi gerada a Procuradoria de Assistencia Judiciaria, fruto da Lei n. 4.683/85. 

Com esta lei, os advogados de oficio foram mantidos e os assistentes juridicos 

foram transformados em defensores publicos. 

Em 1989 a Constituigao do Estado da Paraiba foi promulgada e o artigo 24 

das Disposigoes Transitorias modificou a nomenclatura da Procuradoria de 

Assistencia Judiciaria para Procuradoria Geral da Defensoria Publica, conferindo-lhe 

o status de secretaria estadual, cujo preenchimento do quadra de pessoal passou a 

ser feito com advogados de oficio e defensores publicos. Veja-se: 

Art. 24. A Procuradoria de Assistencia Judiciaria passa a denominar-se 
Procuradoria-Geral da Defensoria Publica, englobando as atribuigoes da 
Advocacia de Oficio e da Defensoria Publica do Estado. 
§ 1° E assegurado aos atuais Advogados de Oficio e aos Defensores 
Publicos, investidos na funcao na data da promulgacao desta Constituigao, 
e aos Assistentes Juridicos atualmente em exercicio na Procuradoria de 
Assistencia Judiciaria desde que contem mais de cinco anos no 
desempenho de suas fungoes, o direito de opgao pela carreira, com a 
observancia das garantias e vedagoes previstas no art. 134, Paragrafo 
unico, da Constituicao Federal, e na legislagao complementar, respeitados 
os direitos adquiridos e os principios da precedencia e da hierarquia 
funcional. 
§ 2° Os Assistentes Juridicos, advogados do quadra especial e do quadra 
permanente que, na data referida no paragrafo anterior, tenham lotagao ou 
prestem servigos junto a Procuradoria de Assistencia Judiciaria, integram a 
Defensoria Publica. 
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Araujo (2009) assevera que foi na gestao governamental de Ronaldo Cunha 

Lima, apos a edigao do Decreto n. 14.268, datando de 13 de Janeiro de 1992, que se 

fixaram os advogados de oficio em cada unidade do Poder Judiciario e um defensor 

publico para cada municipio. Naquela epoca o govemo viu-se obrigado a 

estabelecer parametros para resolver problemas atinentes as ascensoes funcionais, 

exsurgindo os criterios de antiguidade e merecimento. Outro fato marcante que 

garantiu a assistencia juridica e judiciaria no interior do Estado foi o consentimento 

de uma gratificacao de 100% (cem por cento) sobre os vencimentos, para o 

defensor publico que prestasse servigos nos municipios, caracterizando singular 

expediente de motivacao e estimulo. 

Contudo, no Estado da Paraiba, foi a partir de marco de 2002, conforme 

preleciona Araujo (2009), com a Lei Complementar de n. 39/2002, que a instituigao 

foi regulamentada, denominando-se Defensoria Publica do Estado da Paraiba. 

Todos os seus advogados tern a denominagao de defensores publicos, e a diregao 

faz-se por um tripe composto pelo defensor publico geral, o defensor publico geral 

adjunto e o corregedor geral. Atualmente, 395 defensores contabilizam o seu 

quadra, sendo distribuidos pela capital e no interior, e responsaveis por 85% (oitenta 

e cinco por cento) das agoes que tramitam na Justiga da Paraiba e por um numero 

representative de sessoes do juri popular realizadas em todo o Estado. 

A Defensoria Publica Estadual nao tern autonomia financeira, adquirindo bem 

recentemente a autonomia administrativa (com muitas restrigoes) tao somente 

pertinents a contratagao de advogados para prestar alguns servigos, atos de portaria 

e algumas nomeagoes. Anote-se, por oportuno, que todos os atos inerentes a 

assistencia juridica gratuita eram provenientes exclusivamente do Poder Executivo 

Estadual e somente deste emanavam os atos administrativos no que tange a 

Defensoria Publica Estadual, contrariando o tutelado na Emenda Constitucional n. 

45 de 2004, como se ve da nova redagao dada ao § 2° do artigo 134 e ao artigo 168 

da Constituigao Federal: 

Art. 134 [omissis]. 
§ 2° As Defensorias Publicas Estaduais sao asseguradas autonomia 
funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orcamentaria 
dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orcamentarias e 
subordinacao ao disposto no art. 99, § 2°. (NR) 
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Art. 168. Os recursos correspondent.es as dotacoes orcamentarias, 
compreendidos os creditos suplementares e especiais, destinados aos 
orgaos dos Poderes Legislativo e Judiciario, do Ministerio Publico e da 
Defensoria Publica, ser-lhes-ao entregues ate o dia 20 de cada mes, em 
duodecimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9°. 
(NR) 

Como se ve, a realidade da Defensoria Publica no Estado da Paraiba esta 

aquem do constitucionalmente indicado. Outra questao relevante e o preceituado na 

lei estadual n. 39/2002 que, no caput do sen artigo 10, trata da carreira de defensor 

publico: 

Art. 10. A Carreira de Defensor Publico e organizada em classes e 
entrancias e e constituida dos cargos de provimento efetivo, providos, na 
classe inicial, por concurso publico de provas e titulos, assim 
organizada, nao sendo admitido o instituto da transformacao: (grifo nosso) 
[...] omissis. 

Na Paraiba o citado dispositivo jamais se cumpriu, nunca houve nenhum 

concurso publico para o ingresso no quadra da Defensoria Publica da Paraiba e 

todos os servidores que nela se encontram foram nomeados pelo Poder Executivo 

sem observar a legislagao pertinente a materia. 

3.1 Situagao Juridica e de pessoal da Defensoria Publica na cidade de Sousa - PB 

Em detriments da Lei n. 39/2002, na cidade de Sousa - PB a Defensoria 

Publica, como instituigao, surgiu no ano de 2002, e ainda nao possui sede propria, 

restando alojada nas dependencias do Forum Dr. Jose Mariz, localizado na Rua 

Projetada S/N, em uma sala de menos de cinco metros quadrados, onde quatro 

defensores tentam solucionar os problemas dos financeiramente desfavorecidos. De 

fato existem 14 (quatorze) defensores efetivos, sendo que somente 4 (quatro) 

advogadas atuam na comarca de Sousa: Rosa Maria Elias Silva - OAB n° 1836 PB, 

Maria Juvinete Anacleto - OAB n° 4013 PB, lima Abrantes Gongalves da Silva -

http://correspondent.es
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OAB n° 4551 PB e Maria do Socorro Barbosa Duarte Galdino - OAB n° 4114 PB, o 

restante esta a disposicao da Defensoria Publica na capital do Estado. 

Ha, ainda, uma Advogada do Estado, que nao e defensora publica e nao 

pertence ao quadra da Defensoria Publica de Sousa - PB, mas, como servidora 

efetiva do Estado, faz as vezes de defensora, com todos os atributos inerentes a 

funcao. Em entrevista concedida a pesquisadora, a advogada assentou que ja 

propos agio pleiteando o seu ingresso na categoria de defensores publicos do 

Estado da Paraiba5. Ademais, a Defensoria Publica de Sousa - PB conta com um 

defensor comissionado para ajudar na demanda de processos. Contudo, devido a 

troca de govemo porque a Paraiba passou em fevereiro de 2009, o antigo defensor 

comissionado (o advogado Jose Silva Formiga - OAB n° 2507 PB) foi destituido do 

cargo, sendo nomeado um novo defensor comissionado para substitui-lo que, ate o 

dia 27 de maio de 2009, nao havia comparecido para exercer sua funcao6. 

Ainda ha uma servidora publica do Estado, a advogada Marta Lucia Vieira 

Formiga OAB - n° 11259 PB, lotada na Secretaria de Educacao da 10a Regiao de 

Ensino, que esta a disposicao do Estado e presta servigos na Defensoria Publica de 

Sousa - PB. A servidora realiza todas as fungoes inerentes ao cargo de defensor 

publico, todavia, a qualquer momento pode ser devolvida a Secretaria de Educagao 

(sua lotagao de origem). Em entrevista, a servidora publica afirmou que nao recebe 

gratificagao alguma para exercer o cargo, o faz pelo fato de ser advogada e querer 

adquirir conhecimentos praticos e experiencias nos varios ramos do saber juridico, 

reconhecendo que financeiramente nao ha compensagao, considerando-se o 

trabalho realizado e os subsidios recebidos7. 

Assim como em todo o Estado da Paraiba, em Sousa os defensores nao 

presta ram concurso, foram nomeados para o cargo em fungao da Lei n. 39/2002, 

onde os advogados incumbidos de prestar assistencia juridica gratuita a populagao, 

mediante subsidios, passaram a categoria de defensores publicos da cidade de 

Sousa - PB, dada a possibilidade de que servidores publicos estaduais de outras 

esferas (que nao a juridica) exergam a fungao de defensor publico (desde que 

estejam inscritos na OAB), conforme a conveniencia para o Poder Executivo. 

5 Informacao Fornecida por Maria dos Remedios Mendes em entrevista realizada no dia 27 de maio de 2009. 
6 Informacao Fornecida por Rosa Maria Elias Silva em entrevista realizada no dia 27 de maio de 2009. 
7 Informacao Fornecida por Marta Lucia Vieira Formiga em entrevista realizada no dia 27 de maio de 2009. 
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3.2 O atendimento e a infra-estrutura 

Os defensores publicos de Sousa - PB fazem mais do que requer a sua 

funcao; muitas das vezes exercem atividades inerentes a assistentes sociais e 

psicologos, em detrimento das necessidades apresentadas pelo publico cliente dos 

servigos da Defensoria Publica. 

Os atendimentos realizados pela Defensoria Publica da cidade de Sousa - PB 

versam, em sua maior parte, sobre Direito de Familia, ja que 75% (setenta e cinco 

por cento) dos casos sao sobre investigacao de paternidade, alimentos, separagao e 

divorcio, guarda de menores, uniao estavel, concubinato. Todavia, Segundo a 

entrevistada e tambem defensora Publica, Maria Juvinete Anacleto, existem 

demandas patrocinadas pela Defensoria Publica em todas as varas e juizados da 

comarca de Sousa - PB8. 

O excesso de demanda e um grande problema para a Defensoria Publica, 

visto que a comarca de Sousa - PB, alem de atender a populagao da sede do 

municipio, ainda abarca as populagoes de: Aparecida, Casinha do Homem (Distrito 

de Santa Cruz), Lastro, Marizopolis, Nazarezinho, Santa Cruz, Sao Francisco, Sao 

Pedro (Distrito de Vieiropolis) e Vieiropolis, e que apenas quatro defensores auxiliam 

diante das necessidades judiciais de mais de 100.000 (cem mil) pessoas. Veja-se: 

TABELA 1 
Populagao abrangida pela Comarca de Sousa - PB 

Cidade Populagao 
Aparecida 7.323 
Lastro 2.834 
Marizopolis 6.214 
Nazarezinho 6.933 
Santa Cruz 6.480 
Sao Francisco 3.442 
Sousa 63.783 
Vieiropolis 4.756 
TOTAL 101.765 

Fonte: IBGE, 2007. 

Informagao Fornecida por Maria Juvinete Anacleto em entrevista realizada no dia 27 de maio de 
2009. 
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Considerando as quatro defensoras atuantes em Sousa - PB, tem-se uma 

media de um defensor para cada 25.000 (vinte cinco mil) pessoas. Mesmo incluindo 

nessa estatistica a Advogada do Estado, a servidora publica e o defensor 

comissionado, ainda resta uma media de 14.537 (quatorze mil quinhentos e trinta e 

sete) pessoas para cada defensor, situagao que ocasiona um atendimento 

inapropriado, dificultando o acesso a justiga, principalmente dos pobres, que sao os 

usuarios em potencial da Defensoria Publica sousense. Atualmente o quadra de 

atendimentos e o seguinte: 

TABELA 2 
Numero de feitos patrocinados pelos defensores publicos de Sousa - PB 

Defensores Efetivos: Quantidade de Processos 
(ativos e inativos) 

Rosa Maria Elias Silva - OAB n° 1836 PB 817 
Maria Juvinete Anacleto - OAB n° 4013 PB 109 
lima Abrantes G. da Silva - OAB n° 4551 PB 85 
Maria do S. B. Duarte Galdino - OAB n° 4114 PB 335 

Advogada do Estado: -
Maria dos Remedios Mendes - OAB n° 4774 PB 218 

Servidora Publica a disposicao da Defensoria 
Publica: 

-

Marta Lucia Vieira Formiga OAB - n° 11259 PB 301 
Defensor Comissionado: -

Jose Silva Formiga - OAB n° 2507 PB 444 
TOTAL 2.309 

Fonte: Defensoria Publica; TJPB; CODATA 

Vale salientar que esses numeros sao atinentes apenas aos ultimos 7 (sete) 

defensores que atuam na cidade de Sousa - PB e que este total nao data da criagao 

da Defensoria Publica nesta cidade, ocorrida no ano de 2002. E importante observar 

que o expediente dos defensores e organizado de acordo com o do Forum Dr. Jose 

Mariz, ou seja, de segunda-feira a quinta-feira e so no periodo matutino, ou, em 

alguns casos, no periodo vespertino (se as audiencias se prolongarem). 

Considerando a media dos ultimos quatro anos da quase seiscentos processos por 

ano. 

E importante ressaltar que os atendimentos realizados pelos defensores 

publicos nao implicam exatamente na propositura de uma agao. Alem da assistencia 
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juridica material, os defensores tambem esclarecem as duvidas dos usuarios da 

Defensoria Publica. 

Um problema relevante e a inexistencia de protocolo para os processos 

patrocinados pela Defensoria Publica Sousense, sendo inumeras as ocorrencias em 

que os mesmos litigantes acabam por acionar a Justiga mais de uma vez. Nao ha 

controle dos processos, tao pouco um banco de dados proprio que possa ajudar os 

defensores a desenvolver seu trabalho. 

O unico controle que se tern e a confecgao de um relatorio mensal, a ser 

enviado para a corregedoria na sede da Defensoria Publica do Estado (localizada na 

capital) e este relatorio e individual, onde cada defensor ira mencionar o numero de 

seus atendimentos mensais e envia-lo ate o dia 10 de cada mes, pelos correios ou 

por e-mail. Entretanto, este relatorio nao serve de controle interno, visto que e 

individual e nao esta inserido em um banco de dados, podendo acontecer de varios 

defensores proporem uma agio judicial para resolver o mesmo litigio, tal como 

atesta a advogada Maria dos Remedios Mendes9. 

A Defensoria Publica na cidade de Sousa - PB nao conta com sede propria 

(consoante se afirmou outrora) e a infra-estrutura e quase inexistente, o que dificulta 

o atendimento. Na sala onde esta sua sede tem-se apenas um computador, modelo 

AMD K6 1 0, em pessimo estado de conservagao. Este e o unico bem pertencente a 

Defensoria Publica de Sousa - PB e acaba por dificultar o andamento dos 

atendimentos, uma vez que a sua tecnologia e muito ultrapassada e nao contem 

nenhuma porta de entrada e/ou saida USB 1 1. 

Conta-se, ainda, com uma impressora matricial modelo LX 300 1 2, emprestada 

pela diretoria do Forum Dr. Jose Mariz que, segundo as defensoras, em caso de 

defeito, recebe manutengao feita com recursos dos proprios defensores, os quais se 

reunem e rateiam as despesas do conserto, visto que a Defensoria Publica nao tern 

orgamento proprio. Hoje dispoe de algumas mesas e cadeiras, que foram guardados 

9 Informacao Fornecida por Maria dos Remedios Mendes em entrevista realizada no dia 27 de maio 
de 2009. 
1 0 AMD K6 e um microprocessador produzido pela AMD em 1996. 
1 1 Universal Serial Bus. Barramento plug-and-play relativamente lento (12 mbps) que pode ser usado 
por varios tipos de dispositivos. Todas as placas mae atuais trazem pelo menos 2 portas USB. Cada 
porta pode ser compartilhada por varios dispositivos. 

Modelo de impressora desenvolvido pela Epson que faz impressao monocromatica com uma matriz 
de ponto de 9 agulhas e que contem uma bandeja de entrada para folhas soltas e/ou tracao para 
formuiarios continuos, cujo suprimento pra impressao e a fita 8750/58 cuja capacidade de duragao e 
3 milhoes de caracteres. 
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na sala propria em virtude da troca da mobilia do Forum Municipal e como a 

instituigao nao dispoe de recursos, acaba por utilizar desses moveis para viabilizar, 

da melhor forma possivel, o atendimento a populagao usuaria dos servigos da 

Defensoria Publica. 

Segundo a entrevistada, a defensora publica da cidade de Sousa - PB, Maria 

Juvinete Anacleto, o Poder Judiciario parece nao ver com bons olhos a Defensoria 

Publica. Na cidade de Sousa - PB, por exemplo, a sala destinada a Defensoria 

Publica funciona como deposito do Forum Municipal. 

A pesquisadora teve a oportunidade, por ocasiao da necessidade inerente a 

graduagao do Curso de Direito, de estagiar voluntariamente na Defensoria Publica, e 

pode verificar que nao existem condigoes dignas de prestar um bom servigo aos 

usuarios da justiga gratuita. As pessoas que procuram a Defensoria Publica de 

Sousa - PB acabam esbarrando em um atendimento insatisfatorio, por causa da 

falta de estrutura para atende-las. De fato, inexistem acomodagoes fisicas, sala de 

espera, cadeiras suficientes, banheiros, ou mesmo agua para servir as pessoas que 

procuram o servigo gratuito da Justiga. 

Contudo, durante a entrevista feita com Maria Juvinete Elias Silva (defensora 

publica do quadro da Defensoria Publica de Sousa - PB), a pesquisadora pode 

constatar a existencia de uma casa alugada no centra da cidade (ha mais de um 

ano) cuja finalidade era funcionar como sede da Defensoria Publica e que nunca foi 

utilizada com esse intuito (encontra-se fechada) sendo cogitada a inauguragao para 

o mes de julho do corrente ano. Do relato se depreende, tambem, que a Prefeitura 

Municipal de Sousa - PB ha alguns anos atras, doou um terreno localizado ao lado 

da sede do Ministerio Publico para a construgao da sede da Defensoria Publica, 

entretanto, jamais houve qualquer empreendimento neste sentido. 

E imperioso observar que no site do Tribunal de Contas do Estado da 

Paraiba, consta que foi destinada uma receita na ordem de R$ 33.902.900,98 no 

ano de 2008 para a Defensoria Publica do Estado: 
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TABELA 3 
SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestae- dos Recursos da Sociedade 

Unidade Orcamentaria Periodo: 2008 
Codigo Descricao Empenho 

(R$) 
Pagamento 

(R$) 
Estorno 

(R$) 
140001 Defensoria Publica do Estado da Paraiba 33.902.900,98 33.902.375,98 0,00 

Apesar da destinacao desse montante consideravel, a realidade da instituigao 

em Sousa - PB continua a mesma de ha oito anos atras (inclusive com o mesmo 

computador), materiais para a confecgao dos feitos sao doados pelo Forum 

Municipal ou mesmo comprados pelos defensores, ou, ainda, recebidos como 

doagoes. A instituigao, na cidade de Sousa - PB, e de uma carencia imensuravel, 

algumas vezes chegam determinada quantia de resmas de papel enviadas pela 

sede em Joao Pessoa - PB, todavia nao e uma praxe. 

E um fato relevante a dependencia financeira e orgamentaria; a Defensoria 

Publica de Sousa - PB nao tern autonomia para gerenciar seus proprios servigos, 

tao pouco dispoe de recursos financeiros para estabelecer uma politica 

orgamentaria. A Defensoria Publica, apesar de constituir-se uma instituigao 

constitucionalmente assegurada, nao tern respaldo do governo do Estado da 

Paraiba, principalmente aquelas sedes localizadas no interior do Estado, onde e 

visivel o descaso para com o preceito constitucional. 

A Defensoria Publica de Sousa - PB, responsavel pelo atendimento da 

parcela carente da populagao, e o reflexo do crescimento exagerado de demandas 

que sobrecarregam o cotidiano forense brasileira. Infelizmente, o instituto abordado 

nao dispoe de condigoes estruturais e pessoais para tornar efetiva a prestagao 

juridica gratuita tao solicitada pela significativa parte da populagao que nao tern 

condigoes de arcar com os custos de um processo judicial (em geral muito oneroso 

e que foge dos padroes financeiros da grande maioria do povo brasileira). Urn indicio 

do excessivo numero de demandas que inflam o Poder Judiciario sao os processos 

destinados aos Juizados Especiais, em especial, aos Juizados Especiais Civeis que, 

" Tribunal de Contas do Estado disponivel em: 
<http://sagres.tce.pb.gov.br/estado_despesa_orcamentaria.php?cd_ugestora=900000&dt_mesAno=0 
02008&tipo=Unidade Orcamentaria> Acesso em 27 de maio de 2009. 

http://sagres.tce.pb.gov.br/estado_despesa_orcamentaria.php?cd_ugestora=900000&dt_mesAno=002008&tipo=Unidade%20Orcamentaria
http://sagres.tce.pb.gov.br/estado_despesa_orcamentaria.php?cd_ugestora=900000&dt_mesAno=002008&tipo=Unidade%20Orcamentaria
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da mesma forma, nao conseguem patrocinar ao cidadao a eficaz e agil prestagao 
jurisdicional. 

A realidade de Sousa - PB nao foge daquela vivenciada pelas Defensorias 

Publicas espalhadas por todo o Brasil, a estrutura proporcionada nao e capaz de 

suportar tantas demandas. Atualmente, ve-se que as pessoas dificilmente buscam a 

via conciliatoria em termos extrajudiciais, vao diretamente ao Poder Judiciario para 

resolver litigios ou conflitos que, geralmente, sao solucionados logo na primeira 

audiencia cuja denominacao e audiencia de tentativa de conciliagao. E imperiosa a 

criagao de politicas voltadas a solucionar essa problematica, tais como as que 

adiante se sugere. 

3.3 Possiveis solucoes para a Defensoria Publica de Sousa - PB 

Tratando acerca desse tema Drummond (2003), em seu texto "Meios 

alternatives de solugao de controversies e o acesso a justiga", assegura que o 

acesso a justiga representa a principal garantia dos direitos subjetivos, em torno do 

qual gravitam todas as garantias destinadas a impulsionar a efetiva tutela dos 

direitos fundamentais, amparados pelo ordenamento juridico patrio. A Justiga, 

representada pelo Estado-Juiz, seria, a priori, o meio apto para avocar tais direitos. 

Todavia, sendo o acesso ao Poder Judiciario falho ou limitado em relagao a uma 

ampla fragao da populagao, os direitos individuals e sociais tornam-se tao somente 

promessas ou declaragoes politicas, desprovidas de qualquer efetividade para os 

marginalizados do sistema judicial. 

Cappelletti e Garth (1988, p. 9) dedicaram-se a pesquisar os meios de acesso 

a justiga com intuito maior de encontrar maneiras para demoeratiza-la, permitindo, 

desta forma, que os cidadaos pudessem prontamente e, de maneira paritaria, 

recorrer as solugoes jurisdicionais. Para eles: 

O direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como 
sendo de importancia capital entre os novos direitos individuais e sociais, 
uma vez que a titularidade de direitos e destituida de sentido, na ausencia 
de mecanismos para a sua efetiva reivindicacao. O acesso a justiga pode, 
portanto, ser encarado como requisito fundamental - o mais basico dos 
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direitos humanos - de um sistema juridico moderno e igualitario que 
pretenda garantir, e nao apenas prociamar os direitos de todos. 

Diante do exposto, conclui-se o acesso a justica deveria ser absoluto e 

tangivel a todas as camadas sociais, onde as solucoes dos meritos fossem o mais 

rapido e menos onerosa possivel. Contudo, ve-se que o processo judicial brasileira e 

verdadeiramente tardio e custoso, restringindo-se, assim, aqueles que podem 

esperar, bem como pagar. O Poder Judiciario patrio e deveras burocratizado, com 

as suas muitas despesas, taxas judiciais, honorarios advocaticios e periciais 

constituindo os principals obstaculos do acesso a justiga suportados pelos 

economicamente frageis, o que toma a fungao do Estado-Juiz ineficiente e 

inconveniente. 

Outrossim, para garantir o acesso a justiga em sentido material e 

indispensavel, portanto, o enfrentamento de todas as ordens de obstaculos ja 

apontados, neste trabalho, pertinentes a comarca de Sousa - PB. 

No que diz respeito a sua existencia, os artigos 5°, LXXIV e 134 da 

Constituigao Federal preceituam (conforme salientado alhures) a instituigao da 

Defensoria Publica cuja finalidade e a prestagao de assistencia juridica integral, isto 

e, preventiva ou contenciosa, representando judicialmente a populagao carente bem 

como esclarecendo as duvidas e atendendo as consultas sem especificidade 

juridica. A Defensoria Publica e de responsabilidade da Uniao e dos Estados-

membros, sendo devidamente regulamentada pela Lei Complementar n° 80/1994 e 

ratificada pela EC 45/2004 no que se refere a sua autonomia. A lei estadual n. 

39/2002, tambem preve a Defensoria Publica em todo o Estado da Paraiba, o que 

falta sao politicas publicas que coloquem em pleno funcionamento esta instituigao. 

Quanta aos obstaculos referentes ao quadra de pessoal, e necessaria a 

realizagao do primeira concurso publico para a Defensoria Publica do Estado da 

Paraiba, com destinagao de vagas para o preenchimento do quadra da categoria na 

cidade de Sousa - PB. Somente desta forma esta problematica seria solucionada (a 

unica constitucionalmente permitida) facultando-se oportunidade de igual 

concorrencia aos candidatos, visto que nao precisarao do aval do Poder Executivo 

para adentrar ao quadra. No concurso tambem deverao se prever vagas para 

servidores administrativos e auxiliar de servigos gerais, visto que e humanamente 



48 

impossivel exercer a fungao de defensor publico, administrador e auxiliar de servigos 

gerais ao mesmo tempo na Defensoria Publica de Sousa - PB. 

No que tange a estrutura fisica, o primeira passo seria a criagao da sede 

propria na cidade de Sousa - PB, um espago amplo, reservado para o pleno 

atendimento, com salas isoladas para dar mais privacidade aos constituintes na 

exposigao de seus pleitos, e acomodagoes de primeira necessidade, tais como 

assentos, agua potavel e no minimo dois banheiros para o publico usuario. 

E imperiosa a necessidade de aparato tecnologico, tais como computadores, 

impressoras, um sistema interno de rede, acesso a rede mundial de computadores 

(internet), telefones proprios, sistema de ramais para melhor contactar os defensores 

e a criagao de um protocolo para controlar os processos patrocinados pela 

Defensoria Publica sousense. 

A sede da instituigao deve situar-se o mais proximo possivel da populagao 

carente, para se ter um mecanismo apto a atender os que realmente precisam do 

Poder Judiciario e muitas das vezes nao conhecem os meios jurisdicionais de que 

dispoem para pleitear seus proprios direitos. 

Destarte, e preciso salientar que a mera estruturagao da Defensoria Publica 

na cidade de Sousa - PB nao e suficiente para que a populagao tenha consciencia 

de seus direitos, visto que, para algumas pessoas, jamais Ihes ocorre consultar um 

advogado para questoes cuja solugao e, eminentemente, juridica. Seria necessario 

que o Ministerio da Educagao procedesse a inclusao, no curriculo obrigatorio do 

ensino medio nogoes de direitos individuals e coletivos, especialmente no que se 

refere a organizagao do Estado e seus organismos de acesso. Somente assim a 

populagao tomara conhecimento da protegao legal de seus interesses de modo que 

passe a reivindica-los sempre que se sentir lesadas. 

Cumpre destacar que a conscientizagao da sociedade, essencialmente da 

populagao de baixa renda, acerca de sua cidadania e primordial para a ampliagao ao 

acesso a justiga. Os direitos fundamentais individuals e da coletividade devem ser 

esclarecidos, bem como quais os instrumentos juridicos habeis para sua 

reivindicagao e protegao. 

Deve-se recomendar que o Nueleo de Pratica Juridica da UFCG, Campus de 

Sousa - PB fortalega a parceria com a Defensoria Publica da cidade e preencha as 

lacunas deixadas por esta, de forma tal que seja um pre-requisito para aprovagao 

em umas das disciplinas de pratica juridica o efetivo estagio na Defensoria Publica. 



49 

Alem de cumprir com o seu papel social, a Universidade Federal de Campina 

Grande estara propiciando um contato dos academicos de Direito com a pratica 

profissional da forma mais abrangente possivel, uma vez que as demandas na 

Defensoria Publica versam sobre todos os ramos do Direito. 

Ante a realidade vivida pela Defensoria Publica de Sousa - PB e imperioso 

buscar a ultrapassagem do que Cappelletti e Garth (1988, p. 10) chamam de 

"obstaculo processual" ao acesso a Justica, onde os juristas entendem que em 

certas especies de controversies, o tradicional processo litigioso perante o Poder 

Judiciario pode nao ser a melhor direcao para dar ensejo a reivindieacao efetiva de 

direitos. Nesse aspecto, emergem os meios alternativos de resolugao de 

controversias, quais sejam a conciliagao, arbitragem e mediagao, como elementos 

importantes na busca de solucionar a problematica do acesso a justiga na cidade de 

Sousa - PB. 

Antes de tratar das tecnicas alternativas propriamente ditas, e imprescindivel 

elencar os principios que as regem. Nesse sentido, Horta (2002, p. 67/68) leciona 

que: 

A mediagao pode ocorrer dentro de um processo judicial, ou fora dele, 
aquela endoprocessual, esta, extraprocessual, e se caracteriza pela 
observancia dos seguintes principios, assim resumidos: - Voluntariedade: 
aceitagao por Iivre iniciativa ou aceitagao das partes. Significa a disposicao 
de cooperagao para o objetivo da mediagao. - Nao adversariedade: nao 
competigao das partes, as quais nao objetivam ganhar ou perder, mas 
solucionar o problema. - intervengao neutra de terceiros: terceira parte, 
catalisadora das solugoes. - Neutralidade: nao interferencia no merito das 
questoes. - Imparcialidade: isto e, ausencia de favoritismo ou preconceitos 
com relagao a palavras, agoes ou aparencia, significando, por parte do 
mediador, um compromisso de ajuda a todas as partes, por parte do 
mediador, um compromisso de ajuda a todas as partes e na manutengao 
desta imparcialidade no levantamento de questSes, ao considerar temas 
como justiga, equidade e viabilidade de opgoes propostas para acordo. -
Autoridade das partes: poder de decisao sobre as questoes em disputa, 
ja que sao elas as responsaveis pelos resultados e pelo prdprio andamento 
do processo. - Flexibiiidade do processo: a mediagao nao e um processo 
rigido, uma vez que nao esta restrita a aplicagao de normas genericas e 
pre-estabelecidas e sua estruturagao depende, basicamente, das partes e 
dos procedimentos por elas proprias escolhidas. - Informalidade, que se 
caracteriza pela ausencia de estrutura e inexistencia de conformidade a 
qualquer norma substantiva ou de procedimento. - Privacidade: a vontade 
das partes se manifesta de maneira autonoma, baseadas em interesse 
privados, no ambito privado. - Consensualidade, no sentido de nao haver 
uma decisao imposta as partes. Leva-se em consideragao o resultado de 
deliberagao das partes e desta vontade e que extraira a sujeigao ao acordo 
dai surgido. - Confidencialidade, que e um dos principios norteadores da 
mediag§o. As informagoes sao restritas ao ambito das partes e 19 do 
interventor. Salvo restritas eventualidades (por exemplo, os proprios 
sujeitos darem publicidade ao processo ou as decisoes, visto que tern 
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liberdade para tal), nada pode ser utilizado em juizo ou ter publicidade. 
(grifos do autor). 

Nessa toada, Santos (2000) assevera que a elaboragao de mecanismos de 

superagao de conflitos assinalados pela inforraalidade, brevidade, acesso ativo da 

sociedade, conciliagao e mediagao entre as partes representam a maior inovagao da 

politica judiciaria. A disjungao da solugao de conflitos e o Poder Judiciario apontam 

na diregao de um paralelo entre a administragao da justiga convencional e novos 

mecanismos de resolugao de controversias, desimpedindo e alargando o acesso da 

populagao marginalizada a justiga. 

O Estado tern como fungao instituir, manter e prestar assistencia judiciaria 

gratuita com mecanismos equipados e suficientes para atender as demandas sociais 

e garantir a igualdade de condigoes de efetivo acesso a justiga. Contudo, nada 

impede que o cidadao possa ter a sua disposigao o auxilio de outros mecanismos de 

composigao de litigios. 

Nesse diapasao, ve-se que a Defensoria Publica sousense poderia valer-se 

da mediagao, conciliagao e arbitragem como mecanismo de solugao de litigios, 

proporcionando, sobretudo, rapidez na solugao dos conflitos e potencializando o 

atendimento. 

Santos (2000) afirma que a arbitragem e a conciliagao, diferentemente da 

mediagao, caracterizam-se pelo acordo de vontades, seja por concessoes 

reciprocas, como na conciliagao, seja por intermedio da participagao de uma terceira 

pessoa, eseolhida de comum acordo pelas partes, sem acionar o Poder Judiciario, 

todavia, encarregado da deliberagao do litigio. Ja a mediagao tern como intuito 

harmonizar as partes, elucidando os fatos e examinando opgoes que auxiliem, da 

forma mais plausivel, no suprimento de suas necessidades. O resultado alcangado 

tern como escopo a reconstrugao, dentro do possivel, do relacionamento entre as 

partes, propiciando-lhes a resolugao de suas disputas e a melhor administragao de 

seus conflitos. 

Ressalta-se, por fim, conforme Drummond (2003), que dentre os meios 

alternatives acima transcritos, a experiencia tern manifestado que a mediagao 

representa um papel importante enquanto procedimento capaz de responder 

eficientemente aos conflitos emergentes na diversidade de seguimentos 

socioeconomicos. 
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A implantagao de centres de mediagao na Defensoria Publica de Sousa - PB 

destinando-os as comunidades de baixa renda pode configurar um excelente meio 

para se fomentar e desenvolver o acesso a justiga nesta cidade. Entrementes, e 

preciso estimular ou mesmo criar uma cultura voltada a busca dos meios alternativos 

de solugao de controversias. E uma alternativa que pode viabilizar o acesso a 

solugoes instantaneas e criativas, sendo, portanto, um elemento indispensavel para 

a efetivagao do Estado Democratico de Direito como tambem do preceito 

constitucional de que a Defensoria Publica e instituigao essencial a fungao 

jurisdicional do Estado. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Os direitos fundamentais sao considerados imprescindiveis a pessoa 

humana, necessarios para garantir a todos uma existencia digna, iivre e igual. 

Podem ser definidos tanto como aqueles que dizem respeito aos direitos basieos 

que o individuo, natural e universalmente, possui em face do Estado e, ainda, como 

direitos considerados fundamentais quando o Direito vigente em um pais assim os 

qualifica, estabelecendo regras para sua efetiva observancia. 

O reconhecimento dos direitos fundamentais adveio de uma luta social 

constante, durante toda trajetoria historica da humanidade. A partir do 

reconhecimento estatal, os preceitos fundamentais entraram para um rol 

selecionado no ordenamento juridico, e mesmos os que permaneceram implfcitos, 

trazem em si uma fonte protetiva da existencia humana. O Direito acolheu esses 

preceitos e, com esse proceder tornou-se o responsavel por sua protegao e 

aplicacao, agindo, pois, a contrario sensu, quando descumpre com esse papel. 

Nesse diapasao, o acesso a justiga normatizado no artigo 5°, inciso LXXIV 

da Constituigao Federal do Brasil e considerado pela Lei Maior como um direito e 

garantia fundamental do ordenamento juridico. Todavia, o presente trabalho mostra 

que este preceito nao tern sido praticado nos Estados-membros, mostrando-se 

insatisfatorio ante tantos obstaculos existentes entre a sociedade economicamente 

fragil e o acesso a prestagao jurisdicional gratuita. 

O artigo 134 da Constituigao Federal estabelece a Defensoria Publica como 

instituigao fundamental para realizar a fungao jurisdicional do Estado, incumbindo a 

esta a orientagao juridica e a defesa, em todos os graus, dos hipossuficientes. 

Entrementes, a Defensoria Publica nao tern funcionando devidamente em varias 

cidades brasileiras, dentre elas a cidade de Sousa no interior da Paraiba, cerne da 

problematica aqui apresentada, onde se pode perceber de forma tangivel a 

realidade vivida por quern precisa desta instituigao para acionar a Justiga pleiteando 

seus direitos. A instituigao em tela mostra-se desamparada pelo Poder Executivo, e 

ineficiente diante de tantas demandas. 

A proposta efetivada durante a pesquisa fora o exame das causas que 

dificultam o acesso a outorga da prestagao jurisdicional gratuita, apontando-se as 

possiveis solugoes. 
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Na realidade vivenciada pela Defensoria Publica em Sousa - PB notou-se a 

imensa dificuldade estrutural, tanto pertinente a estrutura fisica como ao quadra de 

pessoal da categoria. Dentre as solucoes apontadas esta a realizacao de um 

concurso publico para sanar esta problematica, bem como um melhor apoio 

financeiro vindo do Poder Executivo. 

Outra solucao que parece plausivel e a instrucao da sociedade no que se diz 

respeito ao conhecimento dos direitos fundamentais individuals e coletivos 

essenciais para o exercicio da cidadania, como tambem acerca dos instrumentos 

juridicos habeis para sua reivindicacao e protegao, questao indispensavel para o 

bom uso da garantia de acesso a justiga. As instituigoes escolares devem participar 

de modo mais enfatico da preparagao popular para o manejo destes preceitos 

constitucionais destinados ao homem. As pessoas nao poderao desfrutar da 

garantia de fazer valer seus direitos perante a Justiga, sem o conhecimento da lei e 

dos seus direitos. 

A mediagao, a conciliagao e a arbitragem aparecem como mecanismos 

capazes de facilitar a solugao de litigios sem sufocar ainda mais o Poder Judiciario, 

viabilizando o acesso a justiga para as camadas fragilizadas socioeconomicamente. 

Todavia, para tanto seria necessario reestruturar as Defensorias Publicas estatais, 

onde a propria instituigao criaria seus mecanismos de atendimento preconizando a 

resolugao dos conflitos sem acionar as instancias jurisdicionais. 

Assim, percebe-se que e um problema de deficiencia estatal, podendo ser 

resolvido simplesmente atraves da boa vontade do Poder Executivo em tratar os 

hipossuficientes como a Constituigao Federal preve. Dai o registro oportuno, neste 

final, de que o intuito desse estudo nao foi o de apresentar solugao definitiva para a 

problematica da Defensoria Publica, e sim propor um novo modelo para que, atraves 

de uma politica orgamentaria e estrutural, outros aspectos da inviabilizagao do 

acesso a justiga possam ser solucionados. 
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