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RESUMO 

Em face dos problemas enfrentados pelo magisterio juridico e que foi escolhido o 
presente tema para ser objeto de estudo: Crise Atual do Ensino Juridico. Como se 
sabe, a sociedade tern sido afetada diretamente em razao da desqualificacao dos 
aplicadores da lei, seja pela abertura indiscriminada de centenas de faculdades 
juridicas, seja pelo ensino tecnico ministrado nas academias, passando pelo 
desemprego dos bachareis por razoes muitas que tambem envolve esta crise 
mesmo como consequencia. Por isso, o trabalho se preocupa em mostrar a atual 
situacao do ensino juridico, estudando o mesmo tema historicamente, debatendo os 
problemas concretos, analisando as dificuldades dos recem formados neste sistema 
em crise para se inserirem no mercado de trabalho, conjugando o debate com a 
polemica a respeito do Exame de Ordem e sua possivel inconstitucionalidade. Ao 
final propoe solucoes, na verdade elementos para uma nova pedagogia nas 
academias juridicas. Ha dois pontos altos nesta empresa, um e a discussao em volta 
do tecnicismo no ensino juridico e o outro e quando se examina o problema do tao 
temido exame da OAB. O primeiro envolve um debate assiduo e polemico que 
questiona os metodos hodiernos aplicados nas faculdades pelo pais afora. No 
segundo, o aprofundamento e mais pratico, estatistico, uma vez que a alarmante 
reprovagao no exame e fato, consequencia do primeiro ponto supra. No entanto, 
nessa ultima discussao, ha algo de renovador ao questionar juridicamente a 
constitucionalidade desta prova de acesso a advocacia. 

Palavras-chave: Ensino Juridico. Crise. 



ABSTRACT 

In view of the problems faced by teaching legal is that this theme was chosen to be 
the subject of study: Current Crisis of Legal Education. As you know, society has 
been affected directly by reason of the disqualification of applicators of the law, either 
by the indiscriminate opening of hundreds of colleges legal, technical education is 
taught in the academies, keeping the unemployment of bachelors for many reasons 
which also involves the crisis even as a consequence. Therefore, the work is 
concerned to show the current state of legal education, studying the same subject 
historically, discussing the practical problems, analyzing the difficulties of graduates 
in this system in crisis to occur in the labor market, combining the debate with 
controversy regarding the examination of Order and its possible unconstitutional. At 
the end proposes solutions, in fact elements for a new pedagogy in legal academies. 
Two high points in this company, one is the discussion around the legal technicality 
in education and the other is when it examines the problem of so feared examination 
of the OAB. The first involves a debate assiduous and controversial questions that 
the methods current applied in the country apart from colleges. In the second, the 
deepening is more practical, statistically, since the exam is alarming disapproval fact, 
a result of the first point above. However, in that last debate, there is something 
renovator to legally challenge the constitutionality of this proof of access to lawyers. 

Keywords: Legal Education. Crisis. 
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INTRODUCAO 

O presente estudo visa analisar a situagao do ensino juridico hodierno, 

focando-se nos principais pilares que insistem em contribuir de forma direta para o 

mau desempenho das academias em sua fungao educativa. Buscara exp l i ca tes 

para a razao da pessima qualificagao dos bachareis nas suas multiplas fungoes, 

estudar-se-a a questao da crise do ensino juridico sobre o prisma do ensino tecnico, 

do deficit no ensino fundamental e medio - pois bate direto nesta empresa - da 

qualificagao humana e fisica das faculdades, culminado com a analise do ehoque 

entre recem formados e o saturado mercado de trabalho perfeccionista. Para tal, far-

se-a um breve relato historico sobre o magisterio juridico e sua origem, sua 

implantagao de desenvolvimento na sociedade brasiliense e peculariedades, tecer-

se-a tambem de forma concomitante uma explanagao da situagao do ensino juridico 

patrio atual para que possa haver uma dialetica comparativa com o modelo 

idealizado ao final, no momento em que se propor a conjugagao do ensino juridico 

com a Sociologia Contemporanea e o Direito Alternative 

Ao estudar o aumento incontrolavel de bachareis a cada ano, questionar-se-

a as razoes da indiferenga das instituigoes responsaveis pela proliferagao das 

faculdades de direito: o MEC e a OAB, para tentar chegar a uma convergencia e 

identidade dos responsaveis por esse descaso. 

No que tange a questao do tecnicismo magistral nas academias, a analise 

dos ensinos retroativos, suas metodologias, darao meios para a formulagao de uma 

possivel solugao da problematica para um futuro proximo. 

Desta forma, espera-se ter um resultado proficuo, e, por ser quase infinito o 

complexo que envolve o tema que tanto atormenta os juris-filosofos, bem como os 

discentes das faculdades de direito e os profissionais marginalizados por motivos 

tais, o intuito nao e esgotar o tema. Contudo, o maior jubilo esta na orbita da 

satisfagao em contribuir para a convalescenga do sistema juridico patrio, tentando 

igualar e dar dignidade isonomica ao Direito frente as ciencias que nao estagnaram 

em seu processo de evolugao atraves do questionamento do atual ensino juridico. 



CAPiTULO 1. DO ENSINO JURJDICO 

1.1 Ensino Juridico 

Ao longo de sua historia, os cursos juridicos no Brasil, atraves da formagao 

de sucessivas geracoes de bachareis, tern alimentado as instituigoes, em especial 

as instituigoes constitucionais. Da mesma forma, nunca e demais salientar o papel e 

a importancia da criacao dos cursos juridicos para a historia do Estado Brasileiro, 

que se faz presente desde a fundagao da primeira faculdade de Direito brasileira no 

dia 11 de agosto de 1827 na cidade de Sao Paulo que se transformara num 

importante nucleo de atividades intelectuais e politicas. Hoje, ja temos no Brasil mais 

de mil faculdades de direito , segundo estatlstica do MEC, em 2004, matricularam-se 

nos cursos juridicos patrios 533 (quinhentos e trinta e tres) mil alunos. E, segundo a 

revista veja (edigao de 4 de junho de 2003), o numero medio de formandos em 

Direito por ano e de 45 000 ( quarenta e cinco mil). So pra se ter uma ideia, em 

todos os Estados Unidos funcionam nao mais do que 205 escolas de direito, menos 

portanto que em Sao Paulo. A California, estado mais rico e populoso dos EUA, tern 

apenas 23 cursos juridicos, 10% do que tern o estado mais rico e populoso no Brasil. 

Mas em que se reflete tudo isso? por haver um numero exagerado de 

cursos, o resultado reflete nos percentuais de reprovagao dos Exames de Ordem, 

que hoje a media ultrapassa mais de oitenta por cento nacionalmente. Reflete na ma 

qualidade do ensino, na saturaeao do mercado de trabalho, na propria dignidade do 

jurista. Tudo isso em prol das centenas de cursos que consequentemente, conforme 

a piada de mal gosto, esta fazendo com que o ensino juridico sofra transformagoes 

tambem em sala de aula, tornando-se demasiado tecnicista, o chamado ensino 

bancario, onde o professor deposita o conhecimento na cabega do aluno, que, 

passivamente, recebe esse ensino e continua passivo, nada criando de novo. Do 

mais, e so o que se tern a dizer aqui sobre este tema, visto que voltaremos a trata-lo 

mais profundamente no momento oportuno concomitante aos demais itens.. 
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1.1.1 Origem e Evolucao Historica 

Algumas coisas distinguem Grecia de Roma no campo do Direito. Nao 

existia entre os gregos uma classe de juristas e nao existia um treinamento juridico, 

escolas de juristas, ensino do Direito como tecnica especial. Existiam sim, escolas 

de retorica, dialetica e filosofia. La se aprendiam a argumentacao dialetica que teve 

um uso forense ou semiforense. A lei ateniense era essencialmente retorica. Nao 

havia advogados, juizes, promotores publicos, apenas dois litigantes dirigindo-se a 

centenas de jurados. 

Havia o costume de aprender de cor alguns textos juridicos, assim como 

poemas de Homero. As leis de Solon eram ensinadas como poemas de modo que, 

todo ateniense bem educado terminava por conhecer sua tradicao politica juridica 

comum. A literatura juridica era fonte de instrugao e prazer. As tecnicas 

propriamente juridicas eram propias dos logografos, o redator de discurso forense. O 

Direito deveria ser aprendido vivenciando-se atraves da realidade e dos escritos. 

Os discursos eram essencialmente persuasivos, porque os julgadores eram 

leigos. Em Atenas no periodo classico, nao havendo carreira burocratica e nao 

existindo juristas profissionais, a argumentacao dita forense voltava-se para leigos, 

como num tribunal do juri. 

A confusao de leis, a ausencia de juristas, levava a usar os tribunals 

freqiientemente com fins politicos. Cresceu a atividade de redatores de pecas 

judiciais. O advogado nao existia propriamente ainda, era visto como um cumplice. 

Para conhecermos o advogado semelhante ao nosso contemporaneo, sera preciso 

esperaro Direito Canonico do sec.XVIII. 

Na sociedade moderna a administragao da justiga esta nas maos de 

profissionais especializados. Na Atenas Classica, a situagao era reversa. O 

julgamento resumia-se a um exercicio de retorica e persuasao. Cabia ao litigante 

convencer a maior parte dos jurados e para isso valia-se todo truque possivel. O 

mais comum foi o uso de logografos, podendo-se considera-los como um dos 

principals advogados da historia. As pessoas em Atenas que correspondem mais de 

perto a nossa ideia de advogados, nao eram os oradores dos tribunals, mas aqueles 

que forneciam discursos para serem apresentados pelas partes em seu proprio 

beneficio. 
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Conclui-se que o direito Grego nao ocupou a importancia que merece devido 

a alguns fatores, entre eles, o que nos interessa, a profissionalizacao do Direito. 0 

que faltou mesmo foi o reconhecimento formal dos juristas, tivessem os advogados 

sido livres para falar pelo litigante como o logografo, Atenas teria rapidamente 

desenvolvido um corpo de peritos legais comparavel ao juris consulti romano, ou aos 

modernos advogados. 

Em Roma, houve tres grandes formas de resolver as controversias que 

surgiam. No periodo arcaico, o centra do saber juridico estava nas maos dos 

pontifices. No tempo do processo formular, a produgao do Direito estava nas maos 

dos pretores ao lado dos juristas ou prudentes. E no periodo da cognigao 

extraordinaria, o imperador e seus juristas se destacam como atores da nova ordem. 

So a partir do sec.IV a.c, que os plebeus passam a ter acesso ao colegio de 

pontifices e as leis se reduzem a escrito. Os juristas em geral eram homens das 

classes superiores, uma categoria aristocratica. Nao se tratava de uma profissao 

propriamente dita, mas uma funeao publica. Nao advogavam no foro, pois essa 

advocacia declamatoria e retorica, embora existisse em Roma, era considerada 

inferior. Foi somente na Republica que surgiram algumas escolas de Direito. 

Nota-se que a figura do Bacharel em Direito nao teve destaque em Roma, 

assim como na Grecia, apesar de existirem. Nesse periodo das civilizagoes antigas, 

a figura do bacharel e camuflada, onde quern detinha o poder, detinha tambem o 

saber juridico. 

O inicio do ensino juridico pode ser localizado na baixa idade media. E certo 

que houve em Roma, como ja citado anteriormente, escolas de Direito, como em 

Constantinopla e Beirute, mas a escoia de direito propriamente dita, comega em 

Bolonha. A universidade medieval promoveu o surgimento dos juristas. Desde entao 

os juristas sao letrados. 

1.1.2 Evolugao no Brasil 

Apos ter dado um apanhado geral sobre os bachareis na antiguidade 

classica, veremos a historia da formagao do bacharel aqui no Brasil, num panorama 

politico-social. 
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O Direito como a cultura brasileira em seu conjunto, nao foi obra da evolucao 

gradual e milenar de uma experiencia grupal, como ocorre com o Direito dos povos 

antigos, tais o Grego e o Romano. A condigao de colonizados fez com que tudo 

surgisse de forma imposta e nao construfda no dia-a-dia das relagoes sociais. Foi 

uma vontade mono-politica imposta que formou as bases culturais e juridicas do 

Brasil colonial. 

Portugal vivia uma monarquia patrimonial; o rei como senhor de toda riqueza 

territorial, cercado por servidores que a ele se prenderam por uma relacao de 

acentuada dependencia.O citado pais, queria um poder judiciario afastado da 

populagao. 0 modelo juridico predominante nos dois primeiros seculos de 

colonizagao foi marcado pelos principios e diretrizes do Direito Alienigena, revelando 

mais do que nunca as intengoes e comprometimento da estrutura elitista do poder. 

Os magistrados vindos de Portugal, em geral, nao eram integrantes da 

nobreza, seu principal objetivo era de a ela se igualarem. Para isso tornavam-se 

proprietaries de terras. Os magistrados de entao nao eram pessoas afastadas dos 

interesses da elite dominante. Por essa e outras tantas razoes, dizia Gregorio de 

Matos: "a justiga era injusta, vendida e tornada bastarda". 

Ate a fuga da familia real para o Brasil, o ensino superior brasileira resumiu-

se as experiencias jesuiticas da Companhia de Jesus. Contudo a instalagao da 

Corte no Brasil nao sucitou de imediato a preocupagao coma formagao de 

bachareis. Era melhor manter a dependencia da colonia pois se verificou que a 

formagao coimbra constituia num eficiente metodo de controle ideologico. 

Foi somente em 1827, ja declarada a independencia, que se verificou a 

implantagao dos cursos juridicos no Brasil, em Olinda e em Sao Paulo, com 

professores Portugueses. Na pratica cotidiana do Direito, porem, pode se verificar 

que apenas os interesses do Estado continuavam sendo atendidos, enquanto 

permaneciam marginalizadas as expectativas judiciais da sociedade. 

O objetivo dessas escolas estava longe de ser o de saciar as verdadeiras 

necessidades sociais. Na verdade, sua finalidade basica nao era formar advogados, 

mas, isto sim, atender as finalidades burocraticas do Estado. O conhecimento 

adquirido , apesar, muitas vezes era estendido de forma liberal, principalmente na 

atividade jornalistica. Multiplicaram-se os jornais academicos, as atividades culturais. 

Ser estudante de Direito era, nao raro de fato, dedicar-se ao jornalismo, fazer 

literatura, especialmente a poesia, consagrar-se ao teatro, ser bom orador, participar 



15 

dos gremios literarios e politicos, das sociedades secretas e das lojas magonicas. 

Nota-se com isso que a profissionalizagao de bachareis na atividade jornalistica, 

tinha uma aproximacao com a retorica, considerada uma peculiaridade da cultura 

dos cidadaos da Grecia Antiga, como ja citado anteriormente, afastando-se ,nao raro 

da praticidade a para que foram criadas as duas primeiras faculdades do pais. Foi o 

que aconteceu com a faculdade de Direito da Escola do Recife que representava, 

contudo, e talvez pela primeira vez, a realizagao daquela grande tarefa a que se 

tinham proposto as faculdades de direito, de representarem grandes centros de 

estudo das ciencias sociais e filosoficas no Brasil, mas da qual, via de regra, se 

vinham omitindo ou escapando, pois trazia o movimento no seu bojo um problema 

de transformagoes de ideias no campo da filosofia, no campo do pensamento 

cientifico e no campo da critica literaria. 

A Escola do Recife tendeu, desta forma, para uma linha de erudicao e 

ilustragao, traduzindo para a cultura do pais avangados pensamentos da epoca, o 

que terminou por impor limites a excessiva influencia portuguesa e francesa. Buscou 

a pluralidade tematica para abordar o fenomeno juridico, podendo ter sido esta 

atitude considerada a grande responsavel pelo destaque que esta escola sofreu, 

posteriormente, em termos de ser considerada a vanguarda cientifica do Direito no 

Brasil. 

Essa pluralidade tematica e o reflexo de um curriculo que englobava tanto 

leituras naturalistas, biologistas, cientificistas, historicas e sociologicas, bem como 

com a realizagao sistematica de criticas a determinados posicionamentos. Sua linha 

de pensamento decaia basicamente no monismo e no evolucionismo, que 

consistiam numa tentativa de adaptar, o mais rapidamente possivel, o Direito a 

essas teorias, possibilitando sua aplicagao no cotidiano da vida, ou seja, na 

realidade social do nosso pais. 

Em decorrencia dessa postura mais critica, pensante, ativa, inovadora, a 

classe dos pensadores da escola do Recife ficou marginalizada - no sentido 

etimologico do termo, ou seja, a margem, excluida de fato - dos centros de decisoes 

politicas do pais, que foram assumidos pela oligarquia agraria paulista, formada pela 

Academia de Sao Paulo que sempre permaneceu com a postura ideologica primaria 

que implantou o ensino juridico no pais, ou seja, a ideologia de criagao de juristas 

para o aparelho estatal. De qualquer modo, e inegavel que no pensamento cultural 

brasileira a influencia da Escola do Recife foi realmente extraordinaria. A Academia 
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Paulista foi numa diregao, se nao oposta, no minimo diferente, da que seguiu a 

Academia Pernambucana, haja vista sua diregao ter acontecido no sentido da 

reflexao e da militancia politica, do jornalismo encharcado de ideologia dominante e 

repressora. Sua composigao era basicamente de pessoas da oligarquia agraria 

politica, que levantavam bandeiras na defesa de direitos individuals e liberdades 

publicas, incapazes de pensar no social. E imprescindivel nao esquecer de citar que 

seguiam, em materia de curriculos juridicos, diretrizes filosofico-culturais, como o 

jusnaturalismo, o ecletismo filosofico, o laicismo e, finalmente, o positivismo, sendo 

que estas eram de interesse do corpo academico, que como dito supra, servia para 

fundamentar tao somente a pedagogia ali reinante. 

A Faculdade de Sao Paulo terminou se tornando centra privilegiado na 

formagao de intelectuais, que concentravam predominio economico e politico num 

mesmo local, isso em razao de sua praticidade e sua localizagao, uma vez que o 

centra economico, que antes era no nordeste, passara a ser no sul do pais, 

enquanto a Escola do Recife, certamente nao por adotar uma postura inovadora, 

mas por estar marginalizada, longe do epicentro economico, entrou em decadencia, 

nao so financeira, mas tambem politica, deixando um legado imenso para a cultura 

juridica do nosso pais que supera infinitamente a contribuigao da Academia Paulista 

- nao desmerecendo o nome do maior jurisconsulto brasileira que fora formado 

nesta: o grande jurisconsulto baiano Rui Barbosa que, inclusive, foi um genio 

nascido do que realmente pregava a Escola Paulista, ou seja, pratico e estadista, 

com uma forte preocupagao social como expoe se carater abolicionista, aqui um 

verdadeiro desvio vanguardista para os academicos paulistas. 

1.1.3 Das Decadas de 80 e 90 a Atualidade 

O complexo de problemas envoltos no ensino juridico nao e assunto novo, 

vem desde a ideologia pratica estatal na criagao das primeiras faculdades de direito 

e foi evoluindo cada vez mais a medida que a sociedade brasileira navegava na 

historia e os juristas nunca conseguiam sincronizar-se com tal realidade. Apesar 

disso, foram escolhidas as decadas do presente subtitulo em razao que isso 

auxiliara a melhor compreender o que se passa com o ensino juridico hoje. Criado 
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em 11 de agosto de 1827, nas cidades de Sao Paulo e Olinda, o ensino juridico vem 

sofrendo mudangas desde a epoca de sua criagao, mas a intensidade da critica ao 

magisterio juridico so veio a se alargar - tanto externamente as faculdades como de 

forma interna - a partir da decada de oitenta. Foi justamente neste periodo que o 

ensino juridico tomou grandes proporgoes, sendo objeto de estudo de renomados 

juristas brasileiros. 

So pra se ter uma ideia, com base em autorizagoes do MEC, o governo 

Fernando Henrique Cardoso aumentou significativamente o numero de faculdades 

de direito em suas duas gestoes. Ao final de seu mandato, em 2002, o pais contava 

com 599 cursos da area juridica. No governo Lula, o numero aumentou em 420 

desde Janeiro de 2003. So no periodo de 13 dias, o numero de cursos saltou de 

1.004 para 1.019, ou seja, um acrescimo de 15 - pouco mais de um por dia. 

Na decada de 1980, o ensino juridico ja atravessava uma crise relevante 

para a propria ciencia juridica, nao satisfazendo os interesses das classes 

envolvidas na aplicagao do Direito na vida profissional. 

O prestigio profissional do advogado ja se encontrava bastante desgastado 

pelo fato do mesmo se encontrar despreparado para lidar com um mundo 

profissional em transformagao e nele assumir seu papel. 

O lugar dos operadores do Direito passou a ser ocupado por outros 

profissionais como economistas, administradores e tecnocratas em geral, sendo a 

tarefa dos egressos dos cursos juridicos reduzidos a atividades e fungoes 

estritamente tecnicas. 

Na decada de 80, o Direito ainda se encontrava engessado as normas 

positivadas pelo Estado. Em relagao ao aspecto didatico-pedagogico do ensino 

juridico, continuava a se impor a concepgao de que, para se lecionar Direito, 

bastavam professores, alunos, codigos, poucos livros textos e uma sala de aula. A 

atividade de pesquisa e analise critica do fenomeno juridico era praticamente 

inexistente. 

No quadra socio-politico brasileira, ocorreu uma serie de fatos que 

contribuiram para a crise do ensino juridico. Dentre esses fatos pode-se citar a 

intensa produgao legislativa a que se sujeitou o Direito a fim de acompanhar as 

mudangas sociais que ocorriam no Brasil. O pais se preparava para deixar para tras 

uma ditadura que perdurou vinte anos e refazer mais uma constituigao em prol da 
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democracia e da cidadania (1988). A preocupagao com a seguranga juridica das 

instituigoes democraticas era grande. 

O crescimento do numero de vagas e de faculdades de Direito em todo o 

pais contribuiu para o crescimento consideravel do numero de alunos e dos 

profissionais que ingressavam anualmente no mercado de trabalho. 

Ja em 1987, o Direito foi o curso mais procurado em todo o Brasil, por 

ocasiao dos concursos vestibulares. E, de la para ca, a procura pelo curso juridico 

nao parou de crescer. 

Na decada de 80, o Direito ainda se encontrava engessado as normas 

positivadas pelo Estado. Ainda com a retomada do movimento democratico contra a 

ditadura que assolou o pais por muitos anos, a analise e interpretacao critica da 

ciencia juridica pelos estudantes deixavam a desejar, isso ja consequencia do 

ensino tecnico que vigora ate a atualidade. 

No decorrer da decada de 90, ocorreram significativas mudangas na historia 

da educagao superior brasileira, como a instauragao do "Provao" pelo MEC em 

diversos cursos de nivel superior. 

Na decada de noventa, a OAB passou a exercer forte influencia na avaliagao 

externa dos cursos juridicos, e cumpriu fundamental importancia no tocante a 

reforma do ensino juridico no pais. Isso porque, como nenhuma outra corporagao 

profissional, a OAB pode interferir na conformagao dos elementos essenciais que 

determinam as capacidades e caracteristicas de suas futuras geragoes de 

profissionais. 

Em 14 de dezembro de 1992, foi instituida, em carater permanente, atraves 

do Provimento n° 76/92, a Comissao de Ensino Juridico do Conselho Federal da 

OAB. 

O decreto n° 1.303, de 08 de novembro de 1994, aplicou o Novo Estatuto da 

OAB, lei n° 8.906/94, instituindo a manifestagao previa do Conselho Federal da 

Ordem nos pedidos de autorizagao e reconhecimento dos cursos de Direito a serem 

implantados no pais. 

A portaria n° 005/95, em conformidade com a Portaria do MEC n° 1.886/94, 

dispos os criterios para a manifestagao da OAB nos pedidos de criagao e 

reconhecimento de cursos juridicos. Em seus sete artigos, pode-se verificar que a 

competencia para apreciar e julgar estes pedidos e da Comissao de Ensino Juridico. 

Portanto, essa comissao e de suma importancia para a participagao da OAB junto ao 
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MEC para criagao e reconhecimento de cursos juridicos emergentes no Brasil, 

assumindo funcoes acad§mico-burocraticas e constituindo um desafio real de 

aplicagao de criterios de qualidade projetados para os cursos de Direito. 

Ainda nesta decada, se discutiu, tambem, a readaptagao curricular e 

ajustamento de programas academicos a fim de atender as exigencias de formagao 

profissional para o mercado de trabalho. O estudante de Direito nao podia mais ser 

direcionado apenas ao academicismo ou a pratica sem referencias conceituais. 

Ambos dissociavam o Direito de sua dimensao social e reflexiva, impedindo o 

desenvolvimento de sua autenticidade na realidade juridica voltando-se apenas para 

o tecnicismo. 

Os curriculos juridicos sempre foram normativos, houve tentativa abstrata de 

modificar a situagao. Para impedir a transmissao de um conhecimento dogmatico e 

pouco dirigido para a solugao de problemas. Em outro ponto de vista, os curriculos 

juridicos nao eram um ensino interdisciplinar. Eles sedimentavam uma metodologia 

de ensino baseada em conhecimentos presentes em codigos, circunscrevendo e 

empobrecendo o conhecimento juridico que tern na vida e nos costumes sua fonte 

primordial. De fato, frente ao estudo superficial interdisciplinar e dogmatico dos 

codigos, embora haja normas que tentam amenizar tal situagao teoricamente, o 

ensino continua com forte tendencia tecnicista. 

Foram varios os fatores para que o magisterio juridico chegasse a situagao 

atual. Sao centenas de faculdades de direito, muitas vezes sucateadas de estrutura 

fisica e humana. Mas foi nas decadas de 80 e 90 que a situagao tomou proporgoes 

alarmantes. Cabe lembrar, no entanto, que a situagao dos cursos de direito e 

bastante diversificada, isso olhando de perto, dependendo da regiao onde se 

localizam, mais o que diferencia sobretudo e se sao publicas ou privadas. Ha uma 

enorme proliferagao de cursos particulares sem investimento em estrutura 

qualificada e em contra partida as universidades publicas entram cada vez mais em 

crise - parece ate que o governo quer se exonerar da responsabilidade 

constitucional da educagao. 

Nunca no Brasil houve um ensino juridico aperfeigoado com a realidade do 

povo, com excegao da Academia de Pernambuco que tinha um estudo holistico e 

voltado para a realidade, mas que mesmo assim, por estar distante do grande centra 

economico paulista, entrou em crise. Hoje temos dos mais variados problemas, mais 

o que muito incomoda e prejudica o aprendizado e a falta do estudo interdisciplinar 
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qualificado. Os alunos atuais se limitam ao estudo somente das leis, sao de fato mui 

positivistas e se preparam apenas para um mercado de trabalho sem a preocupagao 

de conhecer de verdadeiramente o direito, que e norma, valor e fato. A norma pode 

ser conhecida pelo estudo dogmatico da lei; o valor pode ser conhecido atraves do 

estudo da etica e moral; o fato e mais complexo, uma vez que inclusive a propria 

norma e o valor sao fatos, estes devem ser conhecidos por meio de um estudo 

aprofundado e interligado das ciencias humanas. 

Mas nao ha que ser feito este estudo caindo no mesmo erro da Escola 

Pernambucana que foi tao erudita, ha que ser num verdadeiro contexto social. Mas 

qual e a realidade social que interessa ao estudante nos dias atuais? E a realidade 

do concurso publico, e a realidade do exame de ordem, e a realidade da advocacia 

desqualificada. E realmente a realidade na qual as academias juridicas tentam 

sincronizar-se. E por isso que persiste o ensino tecnico, que insiste o estudo 

superficial da interdisciplinaridade. 

Em sintese, a preocupagao e com o mercado de trabalho, e diretamente 

com o retorno. Mas se engana o aluno que deixa de ser holistico, sobretudo nesse 

mar de concorrencia, onde o melhor e quern faz a diferenga. E o melhor e que 

envereda pelo caminho interdisciplinar de forma proficua, o melhor e aquele que 

entende por meios cientificos e humanos o valor da norma, para so assim 

compreender o direito em toda a sua plenitude. Com isso o aluno alem de ter um 

ensino mais digno e humano, sem duvida alguma tera mais sucesso na concorrencia 

do mundo atual. 

Embora o mercado de trabalho seja tecnicista, muitas vezes cobra uma 

qualificagao mais completa. E o exemplo de concursos para a Magistratura e 

Ministerio Publico, nao e raro sobrar vagas, pois quase sempre nao sao encontradas 

pessoas capacitadas para preencher os cargos, e o que acontece tambem ao se 

procurar um advogado de qualidade, requer cuidado e paciencia. Pode ate haver 

dezenas de advogados disponiveis, mas a escolha e sensivel, ter uma carterinha da 

OAB em maos nao significa qualidade, uma vez que e sabido que o Exame de 

Ordem seleciona, mas nem sempre os qualificados. 

1.1.4 Competencia para Determinar Criagao de Novas Faculdades Juridicas 



21 

A competencia para a determinaeao do surgimento de novas academias 

juridicas pertence de fato ao MEC. Restando, subsidiariamente a OAB uma 

competencia ilegitima e teorica, visto que o parecer desta nao vincula a autorizacao 

de quern tern verdadeiramente a imperatividade para criar novos cursos: o MEC. 

As seccionais estaduais da OAB repudiam atuacao do MEC na liberacao de 

cursos. Desrespeito ao servigo historico desempenhado pela OAB, inobservancia 

da lei e total desatengao para com o sonho de quern deseja ascender socialmente 

por meio do saber. E assim que a ampla maioria dos dirigentes das 27 Seccionais 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) classifica a conduta do Ministerio da 

Edueacao (MEC), que vem reiteradamente ignorando os pareceres emitidos pelo 

Conselho Federal da entidade nos processos de abertura e de reconhecimento de 

cursos de Direito. 

Um exemplo importante a ser citado foi o fato que mais alarmou os 

presidentes da OAB nos Estados, que foi as recentes licengas concedidas pelo MEC 

para o funcionamento de 20 novas faculdades de Direito no Pals, sendo que a OAB 

opinou favoravelmente a apenas uma dessas instituigoes de ensino. A OAB ainda 

tenta sem esforgo remediar o problema da proliferagao dos cursos, mas o MEC tern 

levado muito pouco em consideragao o que a Ordem tern a dizer, apesar de 

examinar a fundo itens como projeto educacional da faculdade, qualidade do corpo 

docente e estrutura fisica, itens da biblioteca e se tal instituigao atende ao requisito 

social exigido para seu funcionamento, a OAB nao tern todo esse esforgo ignorado 

pelo MEC. Na verdade, o que se ver e que a OAB ate que tern primado pela busca 

de uma qualificagao maior para os cursos juridicos enquanto o MEC tern ido na 

diregao contraria. Na diregao favoravel aos empresarios, as universidades que 

monopolizam a maioria dos cursos de Direito no pais, em detrimento da qualidade. 

Ja houve um comprometimento por parte de chefes de Estado no sentido de que os 

pareceres da OAB fossem valorizados. 

Valorizagao significa vinculagao, o que nao se tern feito ate o presente 

momento, a autoridade competente, no caso o MEC, presta um desservigo a nagao 

quando deixa de considerar os pareceres da OAB. Ha quern diga que o MEC tern 

sido alvo de pressoes politicas e devido a isso tern autorizado a abertura de uma 

avalancha de cursos juridicos de baixa qualidade. Os cursos de Direito, hoje, estao 

sendo criados quase sempre para formar curral eleitoral da classe politica brasileira 
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bem como para dar satisfagao as entidades internacionais de que o pais esta 

qualificando a sua mao de obra. O Conselho Federal da OAB Federal precisa seguir 

se manifestando sempre contrario a criagao de cursos juridicos de baixa qualidade, 

desde que constatado e verificado de que se trata mesmo de faculdades caga-

niqueis ou de puro mercantilismo. 

O MEC deveria prestar mais atengao aos pareceres emitidos pela Ordem, 

que faz um trabalho exaustivo nas suas Comissoes de Ensino Juridico. O MEC nao 

tern levado em consideragao o fato do Brasil ser, hoje, o segundo Pais em numero 

de advogados atuantes e ter mais de mil faculdades de Direito, quando nos Estados 

Unidos pouco mais de uma centena. O principal e a fiscalizagao quanta a qualidade 

do ensino oferecido por essas faculdades. Essa deve ser a maior preocupagao da 

Ordem dos Advogados do Brasil e de toda a sociedade brasiliense. Essa situagao e 

caotica. O MEC nao tern direito de fazer com que a populagao brasileira passe por 

um constrangimento desse, de ver seus bachareis em Direito serem reprovados no 

Exame de Ordem, nos concursos para juiz e para o Ministerio Publico devido ao 

baixo nivel de ensino que o pals oferece em razao da liberagao de faculdades sem 

estrutura minima . 

Cabe ao MEC dar um destaque aos pareceres da Ordem, das Comissoes de 

Ensino Juridico, que promovem uma avaliagao tecnica, e nao politica, quanta a 

qualidade do curso, de seu projeto de atuagao, de seu corpo docente, de sua 

estrutura fisica. Anteriormente, o MEC tinha se pronunciado a favor da validade da 

manifestagao previa da OAB, mas, na pratica, nao e assim que tudo esta 

funcionando. O Conselho Federal deve se manifestar no sentido de pedir a abertura 

de uma CPI contra o proprio MEC e verificar o que esta ocorrendo realmente, qual a 

motivagao dessas pessoas que estao envolvidas com a autorizagao e 

credenciamento desses cursos. Se eles colocam a OAB a parte desse processo e 

porque algo tern de errado, pode haver ate corrupgao envolvendo esses processos 

de abertura e reconhecimento de cursos de Direito. E dever da OAB provocar ate 

mesmo uma CPI para verificar se nao esta havendo corrupgao nesses processos. A 

voz da OAB nesses pareceres tern de ter cunho vinculativo e nao apenas opinar 

pela aprovagao ou reprovagao de cursos. 

O MEC tern demonstrado que nao possui responsabilidade com relagao ao 

sonho daquele que ingressa numa faculdade de Direito. As faculdades tambem nao 

tern essa preocupagao e nem os alunos se preocupam, somente quando sao 
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reprovados no exame de Ordem, no concurso para magistrado ou para o Ministerio 

Publico, para delegado de policia, todas as carreiras que exigem como pre-requisito 

o titulo de bacharel em Direito. E preciso investir na qualidade do ensino do Direito e 

isso so sera possivel quando o MEC levar em consideracao os pareceres emitidos 

pela OAB, atestando que tal instituigao de ensino se mostra preocupada em formar 

bem o aluno e nao so com o lucro. Outro ponto importante e a defesa da 

manutengao e consolidagao do exame de Ordem. 

E preciso que a sociedade e os alunos ignorem o discurso que tern sido 

usado pelas universidades, de que o Exame de Ordem e uma reserva de mercado 

para a advocacia. Nao e. O Exame de Ordem e o aferido da qualidade que aquele 

bacharel recebeu nos bancos da faculdade, dai a importancia de lutarmos por um 

ensino decente, de qualidade e que nao frustre os profissionais la na frente. Ja que o 

mercantilismo da educagao persiste em veneer, a Ordem nao deveria mais participar 

de ato nenhum, a responsabilidade seria do MEC exclusivamente. A 

responsabilidade seria daqueles que estao comercializando os cursos de Direito, 

assim a OAB se exoneraria dessa aparente macula. 

Pode-se abrir ate varias faculdades, desde que todas tenham qualidade e 

preocupagao com a oferta do bom ensino juridico. Essa tern sido uma luta 

constante, necessaria e ideal do Conselho Federal da OAB. Ha que se exigir uma 

resposta do MEC. Ha que se exigir o respeito a uma entidade que e apartidaria e 

que representa a sociedade. Aguarda-se que o MEC tome as devidas providencias, 

ou seja, que cumpra a lei. Tern havido o descumprimento de uma portaria editada 

pelo proprio MEC e todas as medidas cablveis tern que ser tomadas para que ela 

volte a ser cumprida. A Ordem e toda a sociedade brasileira tern que ser mais 

agressivas na denuncia da falta de criterios do MEC para a aprovagao de novos 

cursos juridicos no Brasil afim de que prevalega o bom senso e a legalidade. 

1.1.5 Estrutura Fisica da Faculdade 

A estrutura fisica de uma faculdade e vital para o bom desempenho do 

aprendizado. A infra-estrutura material do curso deve confer, no mlnimo, o seguinte 
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de acordo com a OAB, Ensino Juridico Parametros para Elevac§o de Qualidade e 

Avaliagao (1993, p. 37): 

[...] numero suficiente de salas de aulas adequadas; salas para trabalho em 
grupos; salas privativas para professores; salas e equipamentos para os 
projetos de pesquisa e extensao juridicas; escritorio modelo equipado para 
atividades praticas de estagio e de assistencia judiciaria; biblioteca com 
numero minimo de livros e periodicos atualizados e de qualidade, com 
sistema de consulta e emprestimo pessoal especializado; apoio para copias; 
equipamentos didaticos e audio visuais; publicacao regular de periodicos ou 
revista juridica. 

Longe estao centenas de cursos juridicos Brasil afora deste padrao 

estabelecido. Muitos, principalmente na esfera particular, visam apenas a obtencao 

de lucros e quanta menor o investimento na estrutura melhor o resultado, ha casos 

de cursos juridicos abertos inclusive em galpoes, ha faculdades com apenas uma 

sala de aula, etc. Como pode se ter um ensino qualificado se nao se investe na 

estrutura das academias? Hoje, frente a diminuicao do contato entre docente e 

discente - muitos sao quase autodidatas - o que resta para auxiliar o processo de 

cognicao do aluno muitas vezes e a estrutura fisica: computadores com internet, 

bons livros, etc. 

1.1.6 Estrutura Humana da Faculdade 

A Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases), 

determina, em seu artigo 52, que as universidades devem ter pelo menos um tergo 

do corpo docente com titulagao academica de mestrado ou doutorado (inciso II) e 

outro tergo em regime de tempo integral (inciso III). Segundo o artigo 88 da mesma 

lei, desde dezembro de 2004 as instituigoes de ensino superior publicas e privadas 

deveriam estar cumprindo tal determinagao. 

Mas ate que ponto uma universidade ou faculdade e realmente de fato 

qualificada em razao dos titulos de seus docentes? Um dos criterios para se avaliar 

uma instituigao de ensino tern como base esse marco de partida, os orgaos 
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competentes costumam elevar o nivel das instituigoes tambem de acordo com as 

especializagoes stricto sensu de seu aparelhamento humano. Um mestre ou um 

doutor tern maior qualificagao para formar um bom academico? Estao estes 

docentes aptos a corrigir a crise no ensino juridico? Foi feita uma pesquisa de 

campo na qual foi discutida algumas perguntas com cinquenta alunos. A primeira foi 

a seguinte: "Qual o rendimento do aluno quando foi discente de professores mais 

especializados com mestrados, doutorados e pos-doutorados?" O resultado esta no 

primeiro grafico logo abaixo. Sessenta por cento disse que teve um rendimento 

regular; trinta por cento teve um rendimento otimo, contra vinte por cento que teve o 

rendimento ruim. Muitos ainda fundamentaram suas respostas alegando que o 

contato entre os alunos e professores especializados ao eram como devido e 

achavam que esse era o motivo da insuficiencia do seu rendimento. 

Quando foi exposta a pergunta a respeito de professores que tinham apenas 

a graduagao, a resposta ficou um pouco dividida, os alunos sempre apontavam qual 

seria o docente, ou seja, em um universo com professores apenas graduado para se 

posicionar a respeito da pergunta os discentes sempre escolhiam um professor 

exemplo, na maioria das vezes o exemplo desse professor convergia quase que 

coincidentemente para uma mesma pessoa. Para os professores que foram 

3° Trim 

Grafico 1 - Pesquisa de opiniao acerca do rendimento escolar dos alunos do 
CCJS, em aulas ministradas por professores Doutores e Mestres, 

realizada entre os alunos de 10° e 11° periodos do Curso de 
Direito, entre Agosto e Outubro de 2007. 
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considerados com um bom metodo de ensino a pesquisa ficou da seguinte forma: 

quarenta por cento teve um rendimento regular, cinquenta por cento teve um 

rendimento otimo e dez por cento um rendimento ruim. Conforme explana o grafico 

seguinte: 

3° Trim 

Grafico 2 - Pesquisa de opiniio acerca do rendimento escolar dos alunos do 
CCJS, em aulas ministradas por professores Graduados, considerados de 

BOA metodologia de ensino, realizada entre os alunos de 10° e 11° 
periodos do Curso de Direito, entre Agosto e Outubro de 2007. 

No entanto, quando os discentes discutiam e exemplificavam na pessoa de 

um professor considerado como se nao tivesse um bom metodo de ensino, a 

situagao convergia discrepantemente - setenta por cento disse que com 

determinado professor teve um rendimento ruim; vinte por cento disse que teve um 

rendimento regular, contra dez por cento que afirmou ter um rendimento otimo, 

conforme mostra o grafico abaixo: 
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Grafico 3 - Pesquisa de opiniao acerca do rendimento escolar dos alunos do 
CCJS, em aulas ministradas por professores Graduados, considerados de 

metodologia de ensino RUIM, realizada entre os alunos de 10° e 11° 
periodos do Curso de Direito, entre Agosto e Outubro de 2007. 

Destarte, percebe-se que de fato o que realmente contribui para o bom 

processo cognitivo do discente nao e o grau de especializacao que tern o docente. 

Formular um tipo ideal para se dizer qualificado determinado professor baseado 

apenas em titulos e um tao quanto falho este padrao, padrao este que esta 

especificado na LDB como norma de qualificar uma universidade pela quantidade de 

especialistas ali existentes ou mesmo pela quantidade de professores que ali 

exercem o magisterio. Mas ha que se criar um padrao, e entendivel, e necessario 

para fim de controle e melhoramento da estrutura humana. Apesar disso, ha que se 

notar que, de fato, muitos professores apenas graduados, nao por possuir um "dom 

divino", pois graduacao tambem e estudo, e muito estudo, tambem estao bem 

qualificados. Nao se sabe como - e um pouco nebuloso - como adquiriu um bom 

metodo de ensino. Assim, conclui-se que, com base nos graficos supra, muitas 

vezes e preferivel um professor apenas graduado que possui uma excelente 

pedagogia, a um docente especializado sem pedagogia alguma ou com pessima 

metodologia de ensino. 

Do mais, pensa mais alem Jose Wilson Ferreira Sobrinho (1997, p. 33), mas 

no contexto: 
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Conseguir um professor universitario - no caso das Faculdades de Direito -
que tenha um perfil tecnico pelo menos mediano nao e tarefa facil em 
muitas partes do pais. Sao poucos os locais que produzem bachareis com 
lastro intelectual minimo. 
A situag§o e bem pior quando se examina o lado didatico do problema. Ai, 
sim, bate uma sensacao de desespero que precisa ser controlada 
heroicamente. De fato, poucos professores universitarios tern noeao de 
didatica. Para muitos, isto e apenas uma palavra. Resultado: pessimas 
aulas. 
Consta-se, sem maiores analises, que falta um preparo para a docencia. No 
caso do Curso de Direito isto e particularmente grave porque ser professor 
nao significa a mesma coisa de ser juiz, advogado ou membro do Ministerio 
Publico. Trata-se de trabalhos diferentes que, por isso mesmo, reclamam 
um treinamento tambem diferente. E isto e assim porque as vezes, um 
grande advogado podera ser um professor sofrivel enquanto um brilhante 
professor universitario podera nao saber se desincumbir das coisas do foro. 

Assim, para Jose Wilson Ferreira, ha carencia de profissionais do magisterio 

qualificados. De forma indireta, ele toca na questao do acumulo de fungoes entre a 

magistratura e o magisterio, entre a promotoria e o ensino, entre a militancia da 

advocacia e o magisterio, etc. Afirma que nem sempre quern exerce determinada 

atividade digna esta apto a lecionar, pois para isto e necessario lapidacao, prepares 

distintos. 

1.1.7 Deficiencia do Ensino Fundamental e Medio/Analfabetismo Funcional e Perfil 
do Vestibulando - Calouro 

Uma questao relevante que tambem contribui diretamente para a crise do 

ensino juridico e a falta de preparacao dos vestibulandos, e - redundancia - a vida 

pregressa de estudos artificials dos calouros que influencia diretamente no processo 

cognitivo, de absorgao do conhecimento nas academias. Isso se da devido a 

tradigao da sociedade brasileira em nao valorizar um estudo de qualidade e que e 

conivente com escolas particulares que se dizem detentoras do bom magisterio e 

que priorizam somente a preparacao para vestibulares. Criando uma situagao muitas 

vezes sem retorno na deficiencia do aprendizado, na capacidade de absorgao, visto 

que a educagao e um processo continuo em degraus. 

Com a proliferagao dos cursos superiores no Brasil nao e raro encontrar nos 

bancos das academias analfabetos funcionais. Analfabeto funcional e aquele que 
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possui alguma deficiencia na leitura ou na escrita, o que consequentemente influi no 

aprendizado em geral e no processo de politizacao e critica. Apenas 25% da 

populacao brasileira entre 15 e 64 consegue ler e escrever plenamente. Os outros 

75% apresentam muita dificuldade ou nenhuma habilidade na leitura e na escrita. E 

o que atesta a terceira pesquisa realizada pelo Instituto Brasileira de Opiniao Publica 

e Estatistica (Ibope) no Brasil sobre analfabetismo funcional e absolute Com a 

facilidade que se tern em adentrar atualmente numa faculdade, nao e raro que a 

peneira do vestibular, por seus orificios escapem faculdade adentro tambem os 

analfabetos funcionais. Com isso, os professores terao ainda maiores dificuldades 

em lapidar os pupilos. Nao e raro que no primeiro periodo da faculdade os alunos 

receberem advertencia dos seus mestres para que melhorem a escrita. 

Foi feito na rede mundial de internet, no site via 6 (2007), um debate 

interessante pelo professor Hernani A. que propunha o tema sobre analfabetismo 

funcional e se seria possivel um aluno conclui a faculdade ainda como analfabeto 

funcional. O debate foi polemico, pois alem dos participantes acharem possivel, 

muito se discutiu as razoes. O debate culminou com um dos participantes citando o 

curso de direito e o Exame da Ordem. Assim se procedeu o debate, in verbis: 

Proponho para debate este tema"analfabetismo funcional. 
Qual a vossa opiniao? Um aluno universitario que faz um curso de 4 anos e 
sai da faculdade com imensas deficiencias de formagao, pode ser 
considerado um "analfabeto funcional"? 

Ola Prof. Hernani, 

Considero o aluno que sai com 'imensas deficiencias de formacao', um 
daqueles que empurram com a barriga todo o curso, que tenha sido relapso. 
Dificilmente sera um profissional exemplar. O senhor sabe, como Professor, 
que essa 'figura' nao e rara. Entao, "uma pessoa que, mesmo sabendo ler e 
escrever frases simples, nao possui as habilidades necessarias para 
satisfazer as demandas do seu dia-a-dia e se desenvolver pessoal e 
profissionalmente", que, no termino de uma graduacao superior nao esta 
preparada para a competitividade do mercado e enfrentar a concorrencia 
globalizada... Entao, ao meu ver, pode ser sim considerado um "analfabeto 
funcional. Sinto muito (rs...). Estou errada? 

Atenciosamente, 
Graca 

Pessoal, 
Penso o seguinte. Se ele sai de uma faculdade despreparado, como 
propoem a questao, imagino o tipo de ensino que tenha recebido da tal 
faculdade, durante os 4 anos em que "ficou hospedado" para considerar-se 
apto (por ele e pela instituigao.o que e pior!!!) a desenvolver sua profissao. 
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Esse e o reflexo do ensino, Observemos em alguns casos que ha 
professores (as) profissionais tao despreparados e instituigoes t io 
"elementares" que nao tenham uma visao /uma equipe preparada para 
tratar desse tipo de caso que, sem duvida, acontece. 

Roberto Q. 

A questao fulcral e saber dos amigos qual a opiniao e o conhecimento que 
tern deste fendmeno que vem se infiltrando silenciosamente na sociedade 
atual. Ha autores que ja o relacionam com a globalizagao. 
O exemplo sobre um aluno universitario que sai de uma faculdade apenas 
com o diploma e nao sabe interpretar minimamente uma realidade foi aqui 
inserido, porque esta mais proximo da minha realidade e porque os 
autores/pensadores que se debrugam sobre o "analfabetismo funcional" 
baseiam-se no ensino fundamental e medio. 

Qual a vossa opiniao? O que e para voces o "analfabetismo funcional"? 

Prof. Hernani A. 
Eu nao vejo o universitario recem formado como um analfabeto funcional. O 
que vejo s io pessoas totalmente despreparadas por diversas causas. A 
mais comum e a falta de preparo e de empenho das instituigoes de ensino, 
mais preocupadas com os indices de aprovagao do que com a qualidade de 
seu produto. O mais absurdo e verificar universitarios semi-analfabetos (mal 
sabem ler e escrever). 

Abragos, 
Sebastiao 

O exemplo do professor serviu para que a visao se estendesse a todos os 
niveis profissionais. 
A opiniao que exponho baseia-se em anos de convivencia profissional, 
escolares, etc., e o analfabetismo funcional que vejo e o individuo ser 
incapaz de promover solugoes para os problemas apresentados. E claro 
que desta maneira ele estara se colocando fora do mercado de trabalho, ou 
simplesmente, se rebaixando mais. O fato de as instituigoes de ensino ser 
pauta nao influencia porque o maior responsavel pelo ensino do aluno e ele 
mesmo. Acredito que todos devam conhecer pessoas que estudaram em 
escolas que mal tinham professores e que sao grandes conhecedores da 
area. Conhego um bem proximo. Ligado ao analfabetismo funcional, esta a 
falta de "querer e fazer" que o individuo, acha que tern, mas quern a tern, 
alem de querer e fazer, procura as informagoes necessarias para executar 
uma boa agao. 
Todos sao inteligentes e capazes, mas acredito que exista uma preguiga 
enorme que domina as pessoas fazendo uma especie de barreira mental, 
talvez porque se ocupam mais que o necessario. O estudo corrido nao e o 
estudo bem feito. Nao quer dizer que o melhor aluno da faculdade sera o 
melhor profissional. Existem inumeros exemplos que retratam isto. 

Jefferson 

Ola Sebastiao, concordo plenamente com o seu comentario. Basta que 
vejamos os iiltimos resultados dos exames da OAB, onde, "advogados" 
formados por faculdades, algumas de renome nacional, mal conseguem 
explicar quanta e 2 + 2, e que as faculdades onde foram formados, deram o 
"aval" para se tornarem "advogados".... 
Lamentavel. 
Quanta ao comentario do colega Jefferson, acredito tambem que existam 
profissionais talentosos que tiveram oportunidades em colegios onde nao 
haviam estrutura necessaria, mas isso e pouquissimos casos, nao serve 
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para termos como referenda, tanto quanto existam aqueles outro 
profissionais que estudaram / estudam em faculdades boas mas nSo 
aproveitam, dai caberia um conselho dentro da instituigao para orientar o 
camarada. Como coloquei no primeiro post, instituicdes que se dizem 
faculdades mas nao possuem estruturas ou professores qualificados, 
chama-se , ao meu ver, cagadores de niqueis. Vejamos o exemplo das 
provas da OAB ( e que, a rigor, a propria OAB deveria se responsabilizar 
por orientar os cursos/concursos para a ordem dela). 
Mas nao vamos muito longe, possuimos um "presidente" semi-analfabeto, 
esperar o que mais das autoridades para educar o povo???? 

Roberto Q [...] 

Destarte, verifica-se que o conceito de analfabetismo funcional e entendido 

de forma ampla, vai desde a questao literaria, passando pelo mau entendimento da 

realidade e culminado pelo estereotipo do profissional desqualificado. Sao 

apontadas inumeras razoes para a falta do aprendizado qualificado, os participantes 

do debate apontam como fontes da problematica varios fatores, deficiencia no 

ensino fundamental e medio a faculdades desestruturadas. 

Assim, mesmo numa discussao informal feito a supra transcrita, e facil notar 

que a crise no ensino superior, nao so juridico como de forma mais generica, as 

vezes parte do inicio do processo educacional, tendo seu desfeche no entrar e 

muitas vezes no sair das portas das faculdades por razoes muitas. 



CAPfTULO 2. SINTOMAS DA CRISE: EXAME DA ORDEM/ MERCADO/ 
CONCURSOS 

2.1 O Exame da Ordem 

O exame da OAB e o primeiro obstaculo sentido por quern cursa uma 

faculdade juridica que se enquadra no perfil estudado. Nao que seja uma prova 

dificil, uma vez que e bem objetiva e somente requer dos candidatos um 

conhecimento dogmatico. O alarmante percentual de reprovagao se da em virtude 

de, mesmo que a cobranga seja apenas dogmatica, os alunos sequer possuem esse 

conhecimento. E muito polemico discutir sobre o exame da OAB, ha inclusive 

entendimentos sobre a sua inconstitucionalidade. 

Realizado de duas a tres vezes por ano (provas em margo ou abril, agosto 

ou setembro e, se for o caso, em dezembro), o Exame da Ordem dos Advogados do 

Brasil e requisito essencial para admissao nos quadras da OAB e abrange duas 

fases: a primeira, constante de uma prova objetiva (contendo entre 50 e 100 

questoes de multipla escolha, com 4 opgoes cada), aplicada sem consulta, de 

carater eliminatorio, exigindo-se a nota minima 5,0 (cinco virgula zero) para 

habilitagao a proxima fase; a segunda, a prova pratico-profissional, acessivel apenas 

aos que tiverem logrado exito na primeira prova, compoe-se necessariamente de 

duas partes distintas - redagao de pega profissional privativa de advogado (petigao 

ou parecer) em uma das areas escolhida pelo candidato, por ocasiao de sua 

inscrigao (Direito Civil, Direito Administrative, Direito do Trabalho, Direito Penal, 

Direito Tributario, Direito Constitucional ou Direito Comercial) e respostas dadas a 

ate cinco questoes praticas, sob a forma de situagoes-problema, dentro da area de 

opgao do candidato. Nesta ultima fase, a nota minima para aprovagao e 6,0 (seis 

virgula zero). 

Existente desde 1971, o Exame de Ordem tornou-se obrigatorio a partir de 

1975, quando tal clausula de obrigatoriedade foi incluida na Lei n° 4.215/63 (Estatuto 

da Ordem). O novo Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n° 8.906/94), em seu art. 

8°, IV, determina a necessidade do Exame de Ordem para que o bacharel em Direito 

passe a integrar os quadras de determinada seccional da Ordem dos Advogados do 
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Brasil. 0 Conselho Federal da OAB baixou o Provimento n° 81/96, que estabelece 

as normas e diretrizes do Exame de Ordem. 

Juridicamente, o Exame da OAB ja foi objeto de questionamento, inclusive 

judicial, quanto a sua suposta inconstitucionalidade, alegando, principalmente, os 

defensores desta tese que, se resta necessario ao bacharel em Direito submeter-se 

ao Exame apos a formatura, de que teriam adiantado os cinco anos de bancos 

universitarios e as provas correspondentes em cada disciplina, durante toda a 

faculdade. Tambem questionam por que so os formados em Direito tern a obrigacao 

de prestar tal exame, os bachareis em Medicina, por exemplo, nao a possuem, como 

os demais profissionais liberais em relagao aos respectivos conselhos. 

A exigencia do Exame de Ordem justifica-se: primeiro, porque quando um 

individuo se gradua em Direito, ele se torna bacharel em Direito, nao advogado -

este status so e adquirido apos aprovagao no Exame de Ordem; segundo, porque a 

Constituigao Federal, estabelece, em seu art. 5°, XIII, que e livre o exercicio de 

qualquer trabalho, oficio ou profissao, atendidas as qualificagoes profissionais que a 

lei estabelecer. Ou, como declarou, peremptorio, o Ministro do STF Carlos Mario 

Velloso, em entrevista a Revista Consulex (Maio de 2005, p. 21) que nao via 

inconstitucionalidade alguma no Exame de Ordem, que e exigido pelo Estatuto dos 

Advogados e que era preciso, neste ponto, imitar o exemplo norte-americano (Bar 

Examination). Nao bastando o diploma da Universidade. La, segundo o ministro, o 

bacharel em direito tern que provar perante a Ordem - de regra, uma entidade 

privada -, que esta capacitado a defender direitos e interesses das pessoas, aos 

quais encontram-se subjacentes valores relevantissimos, como a liberdade e a 

justiga, por exemplo. O Brasil nao esta so. Tambem na Europa Ocidental e no 

Japao, ha equivalentes testes ao Exame de Ordem da OAB para aquilatar 

habilitagao para o exercicio do munus publico da advocacia. Ha muitos outros 

dispositivos que aparentemente podem fundamentar a inconstitucionalidade do 

Exame, alem do art. 5°, XIII, da Constituigao que reza ser livre o exercicio de 

qualquer trabalho, oficio ou profissao, atendidas as qualificagoes profissionais que a 

lei estabelecer e tambem o seu complemento no artigo 8°, IV do Estatuto da 

Advocacia dizendo que para ser advogado e necessario a aprovagao no Exame da 

Ordem, existe entendimentos contrarios apegados a outros dispositivos juridicos, 

como por exemplo o proprio direito a vida, a dignidade, a igualdade e livre exercicio 

da profissao. Em suma, para que nao se desvie do tema, o Exame de Ordem e 
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inconstitucional, porque contraria as disposigoes dos arts. 1°, II, III e IV, 3°, I, II, III e 

IV, 5°, II, XIII, 84, IV, 170, 193, 205, 207, 209, II e 214, IV e V, todos da Constituigao 

Federal. Alem disso, conflita com o disposto no art. 44,1 da propria Lei da Advocacia 

(Lei n° 8.906/94). E, finalmente, descumpre, tambem, disposigoes contidas na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educagao (Lei n° 9.394/96), em especial, as constantes dos 

arts. 1°, 2°, 43, I e II, 48 e 53, VI. Veja o que diz respectivamente a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educagao, in verbis: 

Art. 1° A educagao abrange os processos formativos que se desenvolvem 
na vida familiar, na convivencia humana, no trabalho, nas instituigoes de 
ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizagoes da sociedade 
civil e nas manifestagoes culturais. 

§ 2° A educag§o escolar devera vincular-se ao mundo do trabalho e a 
pratica social. 

Art. 2° A educagao, dever da familia e do Estado, inspirada nos principios 
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tern por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercicio da 
cidadania e sua qualificagao para o trabalho. 

Art. 3° O ensino sera ministrado com base nos seguintes principios 

[...] 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepgdes pedagogicas; 
IV - respeito a liberdade e aprego a tolerancia; 

[...] 
Art. 43. A educagao superior tern por finalidade: 

I - estimular a criagao cultural e o desenvolvimento do espirito cientifico 
e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes areas de conhecimento, aptos 
para a insergao em setores profissionais e para a participagao no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formagao 
continua; 

[...] 

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando 
registrados, terao validade nacional como prova da formagao recebida por 
seu titular. 

[...] 

Art. 53. No exercicio de sua autonomia, sao asseguradas as universidades, 
sem prejuizo de outras, as seguintes atribuigoes: 

[...] 
VI - conferir graus, diplomas e outros tltulos; 
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Inconstitucional ou nao, o Exame da Ordem e um obstaculo para os recem 

formados nas faculdades juridicas do Brasil. E verdade que a prova e muito 

superficial, como tambem e verdade que s§o muitos os reprovados. Dai se ter uma 

maior preocupagao com a qualidade das faculdades, deve haver uma reformulagao 

urgente do ensino. Como dito, ha que se estudar o direito em toda a sua plenitude: 

fato, norma e valor. Dessa forma a OAB nao sera nenhuma barreira na vida dos 

recem egressos na carreira da advocacia, muito menos tera obstaculos quern 

pretender maiores horizontes. Do mais, e fato que o Exame da Ordem nao pode ser 

extinto, ha projeto de lei tramitando no Congresso para esse acontecimento, mas o 

que seria da advocacia se o Exame fosse extinto e entrasse centenas de milhares 

de novos advogados no mercado, muitos desqualificados, outros "enferrujados", etc? 

seria como estourar uma barragem sobre a sociedade brasileira, isso e certo. 

2.2 Mercado 

Vencida a primeira barreira, que e o exame de ordem para quern pretende 

advogar, resta mergulhar no infinite) mercado saturado de profissionais militantes, 

sao mais de seiscentos mil no mercado brasileira. 

A ilusao dos que optam pelo curso de Direito e grande, porquanto 

encontrarao uma profissao em declinio, cujos problemas, ja diagnosticados, acusam: 

despreparo dos bachareis; aumento dos advogados ou saturagao no mercado 

advocaticio, dificuldades para a carreira piiblica, dentre outros problemas. 

O mercado de trabalho dos advogados esta dificil, saturado e deteriorado. 

Em recente artigo, o advogado e jornalista Raul Haidar (2005, p. 12), fala do 

empobrecimento da classe, os escritorios estao divididos em tres categorias: 

a) bancas internacionais, onde alguns socios enriquecem e os advogados 
jovens padecem; 
b) bancas formadas por parentes de magistrados, por magistrados 
aposentados e eventualmente por altos funcionarios da burocracia estatal, 
que se licenciam para defender os interesses das empresas as quais 
servem, e ; 
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c) finalmente, o "escritorio de milagreiros", os quais vendem facanhas, tais 
como, titulos da divida publica do infcio do seculo, pagamento de tributos 
com precatdrios, liberagao de dlvidas e obtengao de liminares e adverte, 
pessimistamente: 

"Quern nao consegue entrar nesses grandes escritorios, ou firmas, como 
muitos se apresentam, nao tern parentes no Judiciario ou na burocracia 
estatal, se ainda tern nojo dos milagres ou como ja disse Rui Barbosa, ainda 
nao sente vergonha de ser honesto, parece cada vez mais condenado a 
miseria, a menos que consiga matar diversos leoes por dia". 

E realmente muito dificil a militancia do jurista que decide batalhar na 

carreira da advocacia, passar em um concurso publico muitas vezes requer um 

grande esforgo em pequeno espago de tempo, no entanto, para advogar e 

necessario uma continua luta frente a todas as diversidades enfrentadas pelo 

profissional no Brasil que vai desde o mercado saturado a crise no Judiciario 

Nacional, obstaculos muito mais dificeis de serem transpostos por um neofito 

formado neste sistema de ensino falido. Segundo Carlos Alberto Menezes (2006, p. 

13 - 14) em um trabalho recem publicado, o ensino juridico esta relegado a segundo 

piano, o que se ver e o aumento de bachareis e a falta da oferta empregaticia, a 

saturagao do mercado de trabalho se complica na medida em que nao mais e 

priorizada a qualidade do ensino juridico, in verbis: 

O mercado de trabalho comegou a apresentar uma curva de oferta bem 
menor do que a demanda. Mas, este fendmeno poderia ser atribuido 
exclusivamente a mudanca social em curso, que estaria desprezando o 
conhecimento juridico, para valorizar o econdmico, o socioldgico, o politico, 
ou ainda, poderia ser atribuido a quantidade de bachareis langados no 
mercado. Mas tudo isso e meia verdade. A curva de oferta tomou-se menor 
em razao da qualidade. 
O ensino juridico sofreu um processo de esclerose tao acentuado que, em 
dado momento, os egressos das Faculdades de Direito nem ao menos 
poderiam reivindicar a qualificagao de "tecnicos em ideias gerais". Pode-se 
concluir, agora, que o mercado nao repeliu o bacharel em direito. Repelido 
foi o ensino juridico, como ministrado tradicionalmente nas Faculdades de 
Direito. A razao e simples. A sociedade nao pode dispensar a presenga do 
jurista, do advogado. A fungao social do Direito, que eles devem 
desenvolver, nessa hora de transformagdes, e disciplinar o processo de 
mudanga, reger as suas conseqQencias, compor os conflitos e formular a 
norma juridica com a dimensio total da realidade social. Como se pode 
Verificar, e fungao relevante que nao pode faltar. 
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Destarte, para o professor, a problematica nao esta no mercado, pois 

segundo ele o mercado nao repeliu o bacharel, pois ainda ha necessidade dos 

juristas, mas sim foi repelido o ensino juridico de qualidade. Deve, portanto, nessa 

diapasao supra, buscar entender os conflitos e as normas com toda sua dimensao 

da realidade social. E essa a licao para que o nedfito jurista se sobressaia na 

realidade atual em sua forma generica, o que equivale especificamente a advocacia. 

Ja em ambito mais generico, em explanacao geral do mercado de trabalho, 

Edmundo L. de Arruda Junior (1989, p. 46-47), disserta sobre a questao: 

A monopolizacao econdmica atinge os diplomados em direito. 
Tanto Estado como o setor privado readaptaram suas estruturas tecnico-
burocraticas para implementagdes de suas metas. A racionalidade 
administrativa dos grandes complexos industriais tambem se afigura como 
uma razao a mais no reforco da institucionalizagao dos mercados multiplos. 
Empresas passam a confiar mais na selegao interna de seus membros, 
atraves de cursos especificos, menos onerosos, sem contar que o recurso 
ao mercado externo por vezes significaria, nos casos de carencia de 
profissionais altamente qualificados, o pagamento de salarios alem de seus 
interesses, mormente se este custo pode ser diminuido de outra forma. 
Para os altos cargos, o Estado langa mao de disputados concursos 
externos(magistratura, procuradorias, etc). Para o pessoal tecnico 
administrativo, os concursos sao geralmente internos para a grande maioria 
que visa a mobilidade interna. 
Os grandes escritdrios de advocacia tambem contribuem para a explicitacao 
dos mercados multiplos e fechados, atraves da manutengao lado a lado de 
varios tipos ideais de advogados, patrdes, assalariados, estagiarios, e 
outras sub fung5es alheias a devida qualificagao pessoal. 
Essas mudangas nos processos de selegao e utilizagao dos bachareis em 
direito em grande medida so e possivel devido a fartura desses profissionais 
diplomados ociosos nos mercados de trabalho formal ou informal [...] 

O mercado de trabalho nas carreiras juridicas se encontra mui complexo, 

deveras a razao da consequents crise no mercado se da em razao da atual crise no 

ensino, principalmente, segundo o texto supra, devido a quantidade de bachareis 

disponiveis. 

2.3 Dos Concursos 
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E possivel que o baixo indice de aprovagao em concursos publicos e nos 

exames de ordem por parte dos egressos das faculdades de direito seja um episodio 

que tenha uma dimensao e a transcendencia que parece. Por razoes nada dificeis 

de imaginar e que ja foram o bastante explanadas, as instituigoes de ensino nao 

estao dando a devida importancia a tarefa que Ihes cabe de tornar efetiva a plena 

formagao dos estudantes universitarios, seu prepare para o exercicio da cidadania e 

sua (real) qualificagao para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e 

competitive Sem menosprezar o papel util, em termos de utilidade imediata, dos 

cursos universitarios e das carreiras profissionais, tem-se a sensagao - compartida, 

por certo, com muitas pessoas - de que o atual modelo de educagao e formagao 

profissional deveria tomar outre rumo completamente distinto. E se entendemos a 

educagao num sentido mais proximo de como a entendia Aristoteles nada menos 

que 24 seculos atras, nem as estupidas distingoes entre teoria e pratica, nem as 

lutas acerca de quern da a ultima palavra sobre a capacidade e aptidao profissional 

servem de muita coisa. O pensamento do Estagirita ate que se assemelha a pratica 

no mercado de trabalho, pratica esta que esta cada vez mais dificultada pelas 

adversidades e mau aprendizado nas academias. 

As consequencias dessa situagao de quebra no ensino juridico entendido 

como via para a aquisigao dos instrumentos imprescindiveis para a construgao de 

uma sociedade "livre, justa e solidaria" se comprova sem mais que ver a quase 

patologica busca pelos epidemicos cursinhos preparatories extra-universitarios. 

Qualquer parecido com o que caberia chamar uma boa educag§o universitaria brilha 

de maneira clamorosa por sua ausencia. Vive-se em um contexto educacional em 

que a obtengao do grau universitario ja nao se configura por ser uma conquista do 

talento, um premio pelas noites passadas em claro e pelas pesquisas realizadas, 

senao como um instrumento mais suave de conseguir, sem demora, a sinecura de 

um emprego ou cargo qualquer. 

Postas assim as coisas, caberia entao perguntar: as faculdades sabem 

educar? A resposta mais sincera disponfvel, diante do alarmante indice de 

reprovagao em concurso publicos e exames de ordem, diz-se que nao. Mas: 

sabemos ao menos em que consiste educar? Repetir a negativa seria demasiado 

complicado. E sem embargo parece ser essa a impressao que se da a sociedade. 

Talvez fosse bom recordar a respeito de algumas trivialidades. A primeira, que se 

educa sobretudo por meio de uma participagao e um compromisso integral das 
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partes envoividas no processo ensino-aprendizagem que priorize na esfera juridica a 

complexitude do fenomeno do direito como ja fora tratado anteriormente com bases 

na interdisciplinaridade das ciencias sociais e afins .A segunda, que a ausencia de 

reciprocidade por detras de qualquer interesse coorporativo, educativo ou 

nao, condena qualquer tipo de formagao etica e profissional a ruina. E realmente o 

que se ve com o descaso, falta de compromisso com a boa educagao. Educagao 

nao so para o mercado de trabalho e necessaria, mas educagao para humanizar. 

Aquele e consequencias, destarte, o concurso publico, sua barreira sera amenizada. 

Mas nao ha que se esquecer do trabalho, pois e ele quern direciona a sociedade, e o 

trabalho que dignifica o homem, so que este mesmo trabalho deve ser aprendido em 

toda sua dimensao humana, sobretudo na esfera juridica, onde o direito e fato socio-

cultural. 

Criticas a parte, o que se ve e a alarmante reprovagao em massa dos 

egressos nos concursos publicos, isto e fato e deve ser enfrentado de modo 

proficuo. Ha demanda demasiado alta para empregos, ha pouca oferta de vagas, 

mas sao poucos os qualificados para o preenchimento destas poucas vagas. O 

concurso nao seleciona os melhores, selecionar os melhores significa preencher 

todas as vagas com os melhores, na verdade, as vagas quase sempre nao sao 

preenchidas porque nao existem os melhores. E fungao, e devido a crise do ensino 

juridico. 



CAPfTULO 3 ELEMENTOS PARA UM NOVO ENSINO JURfDICO 

3.1 A Cathedra de Filosofia e o Ensino Juridico 

A filosofia esta a desaparecer dos curriculos ou nao e valorizada como 

merece, isso compromete a formagao dos academicos. Deixar que a disciplina seja 

progressivamente apagada limita o acesso dos alunos a um instrumento de 

conhecimento que ensina a pensar, olhar, criar e recriar o mundo. A palavra filosofia 

deriva do grego e significa "amor pela sabedoria" (philia; amor, sofia, sabedoria). 

Revela-se como a amiga da sabedoria, amor e respeito pelo saber. Ela e uma 

disciplina que envolve a analise, a reflexao de ideias e a discussao de todos os 

assuntos. Surgiu devido a inquietagao da curiosidade humana de questionar todos 

os valores. Assim, cada experiencia e enriquecida e pode ser repassada atraves de 

geracoes de profissionais juristas. Questoes como a religiao, o conceito do bem e do 

mal, a politica, a ciencia, o mundo exterior, o direito, a arte etc., fazem parte do 

estudo da filosofia. O que a define e o uso dos argumentos, onde as pessoas 

criticam, analisam e clarificam conceitos, quern ama a filosofia se torna um 

verdadeiro retorico holistico nos moldes do poeta juridico grego. Tambem ensina a 

pensar de maneira mais lueida sobre nossas barreiras, diferengas, preconceitos e 

clarear a mente sobre aquilo em que acreditamos. Busca a verdade para dar sentido 

a todas as experiencias. 

E esse o conhecimento que a cadeira de filosofia tern a oferecer ao ensino 

juridico, e esse um dos maiores caminhos para se solucionar a crise do ensino 

juridico. A filosofia e um grande instrumento de aperfeigoamento do individuo, 

atraves dela o aluno pode pensar o direito de forma multipla, nao so como norma, 

fato e valor, pode ir mais alem, a filosofia nao tern limite, para ela todas as barreiras 

sao passiveis de serem ultrapassadas. Sua historia demonstra isso, basta oiharmos 

para tras e logo se percebe quao evolui esta ciencia e quanta ajudou as demais 

ciencias tanto em seu nascimento como aperfeigoamento. E ela a mae das ciencias, 

e ela quern amamenta qualquer area do conhecimento. Porque nao podera a 

Filosofia curar os males do ensino juridico no que diz respeito ao tecnicismo? - a 
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questao da proliferagao das faculdades e facil de resolver, e questao da 

imperatividade da Lei. Todas as ciencias humanas sao importantes para a educagao 

do jurista, mas nenhuma como a Filosofia. Do mais, a filosofia abarca todas as 

ciencias, e uma materia que ama a interdisciplinaridade por natureza, na filosofia 

levada a serio nao ha espago algum para a dogmatica, para o tecnicismo e muito 

menos para o problema da falta de sincronia do jurista, do sistema normativo com a 

realidade social. Destarte, e preciso que se enraize cada vez mais a filosofia nao so 

nas faculdades de direito como tambem no ensino fundamental e medio. Ha que se 

alargar o estudo desta materia por mais tempo nos campi, seria ideal ter as cadeiras 

de filosofia I, II, III, IV, V, ou mais, visto que o aprendizado filosofico e um processo 

continuo e quern e filosofo sabe que mesmo uma vida que se envereda por esse 

rumo muitas vezes nao e suficiente - exageros a parte. 

3.2 A Extensao e Pesquisa 

E essencial a pesquisa e a extensao numa faculdade. E atraves delas que o 

aluno conhece mais profundamente o objeto estudado e tern a oportunidade de por 

em pratica o que se aprendeu - e o tradicional conceito que se tern desde a 

antiguidade do duplo carater do conhecimento: a teoria e a pratica. 

Toda investigagao tern alguma relagao com a realidade. Mas como 

sustentar.organizar e desenvolver a produgao de um conhecimento fecundo e 

proficuo? Ensino, pesquisa e extensao sao os pilares que orientam o "fazer" da 

faculdade atualizada. Enquanto os projetos de extensao observam, interagem e 

fazem a ponte entre os saberes, academico e popular, a pesquisa produz 

conhecimento cientifico, que deve ser devolvido no meio social. A universidade 

determina e modifica a sua atuagao de acordo com as mudangas da sociedade. E 

impossivel ficar alienado a dinamica social, sobretudo no ramo juridico, visto que o 

direito e fato social e nunca se desvincula da sua fonte. 

Na Universidade, tudo e feito de forma dinamica e complementar e em 

sintonia plena com o ensino. A transmissao do conhecimento e a formagao de 

alunos criticos perpetuam essa relagao e mantem a roda em giro permanente. 

Houve uma epoca em que a universidade era considerada a dona absoluta do 
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saber. Hoje temos consciencia de que o conhecimento e produzido junto com a 

parte interessada: a sociedade. E o resultado dessa sintonia e um saber ampio e 

democratico. 

A pesquisa e a extensao formam um no que amarra o ensino 

desenvolvendo-o e deve ser realizado em toda a dinamica do direito, por todos os 

seus angulos multiformes. O aluno aprendera a trabalhar fora das atividades 

tradicionais de ensino, desenvolvendo a curiosidade natural do pesquisador, que os 

impulsiona fazer novas descobertas e a contribuir com o conhecimento aplicando-o 

na sociedade. Desta forma, sera um verdadeiro cientista engajado. 

A pesquisa no ensino juridico pode ter como objeto diferenciados prismas 

que formam o direito. A extensao, dentre as mais importante e o atendimento ao 

publico atraves da assistencia juridica, e dando assistencia juridica a sociedade que 

o aluno tera a oportunidade de por em pratica aquilo que aprendeu no banco da 

faculdade. Dai a importancia de implantacao de Nucleos de Pratica Juridica nas 

academias de direito. Mas nao so a criagao dos nucleos, pois que tenham realmente 

eficacia proporcionando aos pupilos uma verdadeira pratica do aprendido e o 

desenvolvimento do conhecimento dogmatico e holistico (se acaso tenham obtido) 

adquirido atraves da evolugao e corregao de supostas falhas e duvidas. 

Segundo o site justiga e iniciativa - justiceinitiative (2007) - as metas da 

pratica juridica sao muitas, in verbis: 

•Primeiramente, a pratica oferece uma oportunidade educacional unica e 
estruturada para os estudantes observarem ou experimentarem a 
representacao real ou simulada de clientes, e extrairem dessa experiencia 
aptiddes, valores e etica apropriados. 
• Em segundo lugar, em alguns contextos a pratica proporciona um 
importante suplemento (nao uma substituigao) para a prestacao de servicos 
juridicos necessarios a pessoas que de outra forma nao teriam acesso ao 
sistema juridico. 
• Em terceiro lugar, alguns modelos de pratica oferecem aos estudantes a 
oportunidade de experimentarem em primeira mao as recompensas de 
trabalhar no interesse publico, e aproveitar esta experiencia para a criacio 
de uma profissao juridica responsavel. 
• Em quarto lugar, o uso de metodos experimentais de ensino anima os 
estudantes a atuarem e se dedicarem ao direito de maneiras que palestras 
ou leituras tedricas muitas vezes nao alcancam. 
• Em quinto lugar, os professores de pratica fazem importantes 
contr ibutes para o desenvolvimento do conhecimento academico sobre 
especializacdes e teorias de pratica juridica, aprimorando os vinculos entre 
a entidade oficial dos advogados e a academia. 
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• Finalmente, a pratica juridica procura reforcar a prdpria sociedade civil, 
alimentando a responsabilidade profissional de advogados e prestando 
servigos juridicos a populagdes mal atendidas e vulneraveis. 

A pratica juridica e uma das inovagSes mais bem-sucedidas das ultimas 

decadas no ensino de direito. Ela comecou nos Estados Unidos nos anos 60, e o 

treinamento pratico em direito tornou-se agora lugar-comum no ensino do direito nos 

Estados Unidos. Desde entao, o ensino pratico expandiu-se para bem alem dos 

Estados Unidos, ate partes da Africa, Asia, Europa e America Latina. Alem de 

servirem a comunidade, os educadores dessa pratica elaboraram um conjunto de 

bolsas de estudo focalizado no desenvolvimento de habilidades - entrevistas, teoria 

de casos, consultoria, negociagao, advocacia em julgamentos e recursos, acerto 

altemativo de controversias - e em teorias de pratica juridica e instituigoes judiciais, 

e etica profissional. Muitos estudantes mantidos por bolsas tambem tern sido 

contribuintes primarios do corpo de trabalho em pratica juridica no interesse publico, 

servigos gratuitos em beneficio publico, e o desenvolvimento de programas eficazes 

de ajuda juridica aos pobres. 

3.3 0 Engajamento do Ensino Juridico com o Direito Altemativo e com a Sociologia 
Contemporanea 

3,3.1 Ensino e Direito Altemativo 

Recentemente, o tema Direito Altemativo tornou-se alvo de intensos 

debates. Qualquer tema proposto no meio juridico que saia da algada do 

dogmatismo, e alvo de grandes discussoes. 

E e por isso que esse direito nascente, insurgente, e visto por muitos como 

algo que deve ser expurgado do ordenamento juridico, visto que e considerado 

ilicito. Outros o consideram apenas um habito social juridicamente irrelevante. 

A propria expressao "altemativo" apresenta uma variedade de sentidos que 

dificulta a elaboragao de grandes doutrinas a respeito de tal tema. Sobre o assunto e 
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o uso do Direito Altemativo trata Horacio Wanderlei Rodrigues (1993, p. 147), in 

verbis: 

O Uso Altemativo do Direito e um movimento tedrico-pratico originario da 
Italia, formado por operadores juridicos progressistas, principalmente 
magistrados, que parte da negagao de que as tarefas de interpretacao e 
aplicagao do direito seja tarefa estritamente cientifica. 
Para essa corrente e importante reconhecer a ungao politica do direito 
enquanto instrumento de dominacao de classes. Ha uma intensa 
interdependencia entre relagao juridica e relagao econdmica. Para tudo 
isso, nega a apoliticidade, a imparcialidade dos juristas. O Uso Altemativo 
do Direito afirma o carater politico judicial dando uma maior eficacia e 
aplicabilidade ao sistema juridico. Nao nega o principio da legalidade, mas 
propoes a utilizagao do direito positivo vigente e de suas instituigoes de 
forma alternativa e abrangente. 

Ordinariamente, altemativo e um esquema resolutivo nao convencional de 

um problema que nao teve solucao convencional. 

Os detratores do Direito Altemativo, na falta de um argumento inicial forte 

para combate-lo, criaram uma falsa imagem sobre ele, estereotipando-o como um 

movimento de jurista contra a lei. 

E um grave erro epistemologico fazer tais crfticas ao Direito Altemativo, visto 

que nenhum autor altemativo coloca como base teorica ou pratica, ate mesmo como 

um dos requisitos do Direito Altemativo, a anomia, o voluntarismo juridico e o 

combate da lei em si. Sequer o metodo positivo e alvo central da critica dos 

operadores juridicos alternativos. O Direito Altemativo, e, antes de tudo, a busca de 

solugoes d conflitos de formas diversas, jamais esta de encontro ao Estado 

Judiciario, uma vez que o papel do Estado judiciario e dirimir conflitos, justamente o 

mesmo papel que presta o Direito Altemativo, portanto pode servir de instrumento do 

Estado para resolver as controversias. 

Mas de que serve o Direito Altemativo no ensino Juridico? Ora, um dos 

problemas na crise atual do ensino e o ensino dogmatico, o ensino pelo prisma do 

Direito Altemativo ajudara a descristalizar a dogmatica nas faculdades, abrindo 

novos horizontes para o ensino e inclusive para o proprio desenvolvimento do 

sistema juridico. 

E sabido que a eficacia das normas no seio da sociedade brasiliense se 

encontra limitada por diversos fatores. A visao da aplicagao das leis por meio do 
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Direito Altemativo tendo como aprimorador desta pratica o ensino nas faculdades 

alargara de forma extraordinaria a eficacia das normas positivas. 

0 ensino conjugado com o Direito Altemativo, por este esta sempre alem da 

norma e considerar que o direito positivo nao e a unica fonte do sistema juridico, faz 

com que o aluno adentre tantas veredas que forem necessarias para entender 

deveras a fenomenologia do Direito. 

3.3.2 Ensino Juridico e Sociologia Contemporanea 

Imaginar a Sociologia como ciencia imparcial a colaborar com o ensino 

juridico e tarefa que pode tomar diversos caminhos. Imagine se a corrente da 

Sociologia for a do positivista August Comte, nao seria tarefa facil relegar a 

imparcialidade cientifica. Se a corrente for a de Max Weber, a Sociologia haveria de 

adentrar seus estudos por meio do individuo. E assim sucessivamente passando por 

Durkheim a chegar em Marx. Neste, no entanto, ha elementos infinitos para 

sustentar e contribuir de forma mui concreta o ensino por meio do Direito Altemativo. 

Mas aqui, embora a Sociologia ainda seja uma ciencia, imparcial ou nao, sera 

apenas instrumento para a melhoria do ensino juridico. 

Mas ha que se ressalvar alguns aspectos, a Sociologia como instrumento 

para a melhoria do ensino, nao e aquela classica de Comte, Durkheim ou Weber, e a 

Sociologia Contemporanea levada pelo prisma dos grupos excluidos: e a Sociologia 

do sem-teto, do sem-terra, da mulher oprimida, o negro vitima de preconceito, do 

desempregado, do idoso, dos gays, em fim, daqueles que vivem em verdadeiros 

guetos no seio social. E essa a sociologia mais presente na atualidade. Sao estes os 

problemas hodiernos, que sem duvida tern como fonte a ineficacia de um sistema 

juridico. Sistema juridico este ineficaz que, embora cause todos estes conflitos, pode 

se utilizar destes mesmos males como forma de criar consciencia para extingui-los. 

E um paradoxo, contradigao esta que pode ser vencida no debate academico via 

ensino cientifico: 
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Guetos Normas 

I 

MediagSo 

Academics 

Aplicando-se a Sociologia Contemporanea como instrumento pedagogic© 

esta de certa forma esta pedagogia usando do Direito Alternative so que com 

metodos mais concretos, isso porque a Sociologia sem duvida esta muito mais 

evoluida do que a recem formada e generica corrente que preza pelo diversidade do 

entendimento juridico. Evoluida e mais concreta na questao dos estudos feitos sobre 

os guetos, sobre a marginalizacao dos grupos, marginalizacao esta que tanto 

incomoda e causa transtornos na sociedade. Este metodo, tambem e metodo que 

requer estudos interdisciplinares para se entender cada fenomeno envolto em cada 

grupo marginalizado, envolve o estudo de sua historia, de sua psicologia, etc. E essa 

pedagogia, sem duvida, metodo que engrandece o conhecimento dos discentes e 

metodo que tambem alarga os horizontes da eficacia do sistema juridico. E metodo 

que questiona, modifica o pensamento, quica a norma em si. 

Certa vez foi feito um projeto de um debate para ser posto em pratica no 

CCJS- UFCG ( CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS E SOCIAIS - UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE CAMPINA GRANDE ) , numa semana de cultura e arte que tinha 

como tema, Decadencia do Direito: Mercado Saturado; Ensino Tecnico; Alienacao 

do Profissional da Sociedade e Falta de Etica, que tratava justamente da interacao 

do ensino juridico com a Sociologia Contemporanea, que era organizado da 

seguinte forma: 

Mesa Redonda. 

Audiencia Sociologica com representantes dos grupos excluidos. 

PRIMEIRA MESA: 
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Um representante dos idosos aposentados; 

Um representante dos sem saude de Sousa; 

Um representante do MST; 

Um representante dos sem-tetos; 

Um representante dos mendigos; 

Um representante da causa negra; 

Um representante da causa feminista; 

Um representante de bairro com problemas diversos; 

Um representante dos desempregados; 

Um representante de bairro violento, 

Um representante dos ciganos. 

Um representante dos gays. 

SEGUNDA MESA: 

Secretario de Saude; 

Secretario de Agricultura; 

Secretario de Obras; 

Assistente Social; 

Vereadores; 

Delegado ou Policial representante; 

Etc. 

TERCEIRA MESA: 

Advogado Civil; 

Advogado Trabalhista; 

Especialista em Direito Agronomo; 

Advogado que entende o Direito da Mulher; 

Advogado Tributarista; 

Advogado Criminal; 

Advogado sabio em Direito Constitucional; 

Advogado Sindicalista; 

Etc. 
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QUARTA MESA: 

Um Promotor de Justiga; 

Um Juiz de Direito. 

REGRA GERAL: o presidente do debate indaga dos problemas dos 

representados ouvindo seus desabafos, pede explicaeao diretamente as autoridades 

presentes, dai encaminha o problema para o advogado que achar competente, o 

advogado faz o pedido da causa ao Juiz pra verificar se tern procedencia ou nao. 

Observa-se que a audiencia supra tern a finalidade de uma especie de 

aplicagao de Direito Altemativo via Sociologia Contemporanea por intermedio da 

academia juridica. Por exemplo, se o presidente escolhe um desempregado para 

dizer do seu desemprego e em seguida passa a causa para o advogado 

constitucionalista que logo alega que todos tern direito ao trabalho conforme o art. 60 

da Constituigao Federal, que em seguida pede providencia ao Juiz que determine 

que se empregue 0 desempregado. Possivelmente o Juiz alegara que aquele 

dispositivo e uma norma de eficacia contida. Dai, sem duvida rolaria um grande 

debate sobre a eficacia das normas: Porque e de eficacia contida? Isso levaria ao 

aluno questionar estas definigoes e buscar solugoes para a melhoria do direito 

causando em si uma evolugao qualificada de aprendizado que teria como 

consequencia, alem da melhora da eficacia do sistema juridico, tambem uma 

melhora no seu sucesso profissional. Desta forma, a fenomenologia do direito seria 

entendida em toda sua multiplicidade. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Este trabalho deixou evidente que existe de fato uma Crise Atual no Ensino 

Juridico e que esta problematica em sua multiplicidade contribui deveras de forma 

concreta e profunda para o desprestigio do sistema juridico em virtude da 

desqualificaeao profissional dos juristas, impossibilitando, assim uma melhor eficacia 

das normas e tambem um resultado profissional digno. 

A Crise Atual do Ensino Juridico foi discutida por inumeros angulos. 

No capitulo 1 foi analisado em foco o Ensino Juridico e sua crise pelos 

angulos da criagao desenfreada de faculdades juridicas em virtude de determinagao 

do MEC em obediencia, quiga, ao interesse da comercializagao da educagao; pelo 

angulo do ensino dogmatico e tecnico que visa somente a uma preparagao artificial 

do discente para o mercado de trabalho, nao atingindo nem mesmo a essa 

finalidade; analisado tambem por via da qualificagao fisica das faculdades que e 

muito importante para o desenvolvimento intelectual do alunado, pois proporciona 

meios para facilitar o ensino e o estudo; pela estrutura humana qualificada, onde foi 

discutido os padroes para se considerar um professor como sendo excelente, e onde 

ficou evidenciado que os discentes tern melhor rendimento no aprendizado nao em 

fungao da existencia ou nao de professores especializados nas faculdades, mas sim 

quando os docentes possuem um otimo metodo pedagogico; em fim, esmiugado 

atraves das deficiencias no ensino fundamental e medio onde foi provado que a 

educag§o e um processo continuo e que a deficiencia nos graus escolares 

anteriores afeta de forma direta o processo cognitivo do alunado no seio das 

academias. 

No capitulo 2 foi empreendida uma discussao sobre as consequencias do 

ensino juridico em crise. O capitulo com o nome Sintomas da Crise: Exame da 

Ordem/Mercado/ Concursos, mostra a tarefa e o esforgo herculeo que fazem os 

egressos que pleiteiam a aprovagao no Exame da Ordem primeiramente, as 

dificuldades dos advogados militantes em sobreviver num ambiente saturado e a 

falta de despreparo de quern atenta para uma carreira in concursos em virtude 

tambem da atual crise do ensino juridico. 

O terceiro e ultimo capftulo cuidou em langar meios para amenizar a crise no 

ensino das faculdades juridicas. Propos-se uma maior valoragao da cathedra de 
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filosofia como meio de combater o ensino dogmatico e indiretamente concretizar um 

maior aprofundamento nas chamadas ciencias humanas afins a fenomenologia 

multipla do direito. Bem como uma maior acentuacao na pesquisa e extensao. Jogou 

tambem bases para um engajamento entre a Sociologia Contemporanea / Ensino 

Juridico e entre este e o Direito Altemativo. 

Destarte, a empresa contribui infinitamente para esclarecer a nebulosidade 

que paira sobre A Crise Atual no Ensino Juridico. Agora se sabe as razoes que 

insistem em contribuir de sobremaneira para a crise, assim, fica mais facil lidar com 

a problematica afim de que se possa num futuro proximo melhorar o magisterio do 

direito, pois educagao e sonho, e dignidade e deve ser passada da melhor forma 

possivel. 
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