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RESUMO 
 

A pesquisa descreve e analisa o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Assistência Judiciária da 

Fundação Educacional de Ituverava/SP, cujo objetivo é prestar assistência judiciária às pessoas 

da cidade consideradas hipossuficientes. Assim, parte-se da ideia difundida no campo teórico 

que pessoas menos abastadas financeira ou socialmente tenham déficit na concepção de direitos. 

As pessoas assistidas pelo Núcleo, nesse sentido, estariam compreendidas como pessoas 

hipossuficientes. Desta forma, os assistidos pelo Núcleo, partindo-se da falta de suficiente 

concepção de direitos, não teriam garantido o acesso à justiça. A falta de conhecimento jurídico 

inviabilizaria o primeiro passo para o acesso ao Judiciário, de modo que lhes faltaria o mínimo 

para a chamada “porta de entrada”, sendo irrelevante falar em condições de se mandar no jogo 

(ficar) e a “porta de saída”, que se seria a entrega da solução judicial célere e justa pelo Estado. 

Assim sendo, a pesquisa articula o direito com o desenvolvimento social, e tem como ponto de 

partida a pesquisa sobre a concepção de direitos por parte dos assistidos pelo Núcleo, sem os 

quais não há cidadania plena, desenvolvimento humano e social. A pesquisa discute os aspectos 

teóricos do acesso à justiça e sua “porta de entrada”, o atendimento dos assistidos realizado 

pelos advogados do Núcleo. Assim, por meio de pesquisa qualitativa, descreve-se e analisa o 

exercício do direito de acesso à justiça, com procedimentos bibliográficos, documentais, além de 

pesquisa de campo, a partir da percepção dos próprios indivíduos sobre a concepção de direitos, 

isto é, avaliando a concepção de direitos das pessoas, o atendimento pelo advogado, para 

verificar se o serviço no Núcleo é meramente de assistência judiciária ou pode ser compreendido 

como capaz de promover a inclusão social por possibilitar a concepção de direitos aos assistidos 

e, assim, a “porta de entrada” do acesso à justiça. A pesquisa de campo realizado constituiu em 

um estudo de caso, a partir de entrevista, com 14 perguntas, realizadas com as primeiras 8 

pessoas que foram efetivamente assistidas pelo Núcleo da Fundação Educacional de Ituverava, 

entre o dia 10 de fevereiro e 28 de abril de 2023. Com os resultados obtidos através das 

entrevistas permitiram confirmar que o Núcleo não se limita a fornecer assistência jurídica 

básica, mas também busca capacitar os assistidos com informações, orientações e medidas legais 

abrangentes para resolver seus problemas legais. Sua abordagem inclusiva e educativa fortalece 

a compreensão dos assistidos sobre seus direitos e responsabilidades legais, contribuindo assim 

para um sistema mais acessível e equitativo de justiça. 

 

Palavras-chave: Acesso à justiça. Núcleo de Assistência Judiciária. Inclusão social. Cidadania. 
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ABSTRACT 

 
The research describes and analyzes the work developed by the Legal Assistance Nucleus of the 

Educational Foundation of Ituverava/SP, whose objective is to provide legal assistance to people in 

the city considered to be underprivileged. Thus, it is based on the widespread idea in the theoretical 

field that less financially or socially wealthy people have a deficit in the conception of rights. 

People assisted by the Nucleus, in this sense, would be understood as hyposufficient people. In this 

way, those assisted by the Nucleus, starting from the lack of sufficient conception of rights, would 

not have guaranteed access to justice. The lack of legal knowledge would make the first step to 

access the Judiciary unfeasible, so that they would lack the minimum for the so-called “entrance 

door”, with it being irrelevant to talk about conditions to rule the game (stay) and the “exit door””, 

which would be the delivery of a quick and fair judicial solution by the State. Therefore, the 

research articulates law with social development, and has as its starting point research on the 

conception of rights by those assisted by the Nucleus, without which there is no full citizenship, 

human and social development. The research discusses the theoretical aspects of access to justice 

and its “gateway”, the service provided by the Núcleo's lawyers. Thus, through qualitative 

research, the exercise of the right of access to justice is described and analyzed, with bibliographic 

and documentary procedures, in addition to field research, based on the perception of the 

individuals themselves about the conception of rights, that is, evaluating the conception of people's 

rights, the assistance provided by the lawyer, to verify whether the service at the Nucleus is merely 

legal assistance or can be understood as capable of promoting social inclusion by enabling the 

conception of rights to those assisted and, thus, " gateway to access to justice. The field research 

carried out consisted of a case study, based on an interview, with 14 questions, carried out with the 

first 8 people who were effectively assisted by the Núcleo da Fundação Educacional de Ituverava, 

between February 10th and April 28th, 2023. With the results obtained through the interviews, it 

was possible to confirm that the Nucleus is not limited to providing basic legal assistance, but also 

seeks to train those assisted with information, guidance and comprehensive legal measures to solve 

their legal problems. Its inclusive and educational approach strengthens beneficiaries' 

understanding of their legal rights and responsibilities, thereby contributing to a more accessible 

and equitable system of justice. 

  Keywords: Access to justice. Judicial Assistance Center. Social inclusion. Citizenship. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O interesse pelo tema acesso à justiça e assistência judiciária, e por via de consequência, 

inclusão social, além de corrente na vida prática dos operadores do Direito, é de relevância e 

tem sido estudado por muitos teóricos em várias perspectivas ao longo dos anos.  

O acesso à justiça é um direito previsto no texto da Constituição Federal do Brasil de 

1988, no art. 5º, XXXV que, embora previsto topologicamente Título II, Dos Direitos E 

Garantias Fundamentais, não é autoexecutável, ou seja, sua concretização necessita da atuação 

de diversos atores nacionais, como o poder executivo, legislativo, judiciário, sociedade civil e, 

em larga medida as Universidades, através dos núcleos de assistência judiciária.  

Muito mais do que uma simples previsão no texto da Constituição Federal, o direito de 

acesso à justiça é considerado um direito primordial, sem o qual nenhum dos demais se realiza 

(SADEK, 2014).  

A compreensão do que é acesso à justiça demanda um aprofundamento dos estudos 

iniciados na década de 70, por Mauro Cappelletti e Brayant Garth, através do Projeto Florença, 

patrocinado pela Fundação Ford e pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Ministério da 

Educação italianos (GALANTER, 2015).  

Cappelletti e Garth, em 1988, em trabalho pioneiro, identificaram no movimento de 

acesso à justiça três ondas, as quais precisariam ser superadas para que as pessoas tivessem 

efetivamente seus direitos garantidos, de modo a se tornarem cidadãos (SADEK, 2015).  

Na verdade, as três ondas de acesso à justiça, cuja concepção teve origem no Projeto 

Florença, desde a década de 70, tem sido objeto de estudos por diversos estudiosos no mundo.  

Em razão disso, é que a escolha do tema considera a relação direta com a linha de 

pesquisa do programa de mestrado, que é Desenvolvimento Social e Políticas Públicas. Na 

verdade, o que se quer pesquisar é o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Assistência 

Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava, que presta assistência jurídica às pessoas de 

baixa renda da cidade de Ituverava/SP.  

Em termos de acesso à justiça, os teóricos têm considerado que não basta só ser 

permitido ou facilitado o acesso à justiça, antes é preciso franquear a concepção de direitos que 

se tem (porta de entrada), garantir que seja exercido esse direito (pela via judicial, por exemplo) 

e, por fim (porta de saída), garantir que a resposta do Estado seja rápida, pois do contrário será 

ineficaz.  

Para o presente estudo, o que importa é a “porta de entrada”, ou seja, a avaliação sobre a 

concepção de direitos pelo estudo no trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Assistência 

Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava no momento de recepção e triagem dos 

assistidos.  
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Considerando que o serviço desenvolvido pelo Núcleo é de assistência a uma parcela 

economicamente menos privilegiada da sociedade local, é valido pesquisar se o trabalho 

desenvolvido pelo Núcleo é capaz de promover a inclusão social, e assim o desenvolvimento 

social na cidade de Ituverava/SP, em termos de “porta de entrada” no acesso à justiça, ou se 

simplesmente o serviço prestado aos assistidos é meramente protocolar de assistência jurídica. 

Afinal, qual a relevância de investigar o tema ora proposto? Muito embora a resposta à 

indagação pareça simples, há nela considerável complexidade, pois não existe apenas uma 

justificativa, mas multifacetados pontos de pertinência.  

Entre os pontos que merecem destaque quanto à relevância investigativa, de início pode-

se trazer à lume a inexistência, ao menos no âmbito municipal de Ituverava, de qualquer 

pesquisa a respeito da inclusão social promovida pelos órgãos de assistência judiciária, com é o 

caso do Núcleo de Assistência Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava e, também, do 

serviço de assistência judiciária prestado pela Subseção local da OAB (Ordem dos Advogados 

do Brasil) por meio de convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.  

Mais que uma pesquisa teórica, analisou-se como ocorre, na prática, os atendimentos no 

Núcleo, pelos atendentes que fazem a triagem dos assistidos, buscando compreender o estado 

inicial do assistido antes de passar pela triagem/atendimento e o estado posterior, após ser 

atendido pelo profissional.  

O que se pretendeu, então, foi verificar a concepção de direitos (anteriores ao 

atendimento) e a concepção de direitos após a triagem feita no Núcleo. O resultado tem 

relevância, em razão da premissa teórica aqui considerada, que pessoas de classes menos 

privilegiadas, social e economicamente, ou não têm uma correta concepção de direitos, ou 

desconhecem totalmente alguns direitos.  

Considerando a base teórica da “porta de entrada” do acesso à justiça, de nada adiantaria 

qualquer Política Pública de franqueamento de advogado, de custeamento dos processos pelo 

Estado, de possibilidade de “entrar na justiça” se sequer é possível afirmar a existência do mais 

basilar e preliminar direito, o direito de saber os direitos que se tem. 

Por isso é que, o problema de pesquisa é: O trabalho desenvolvido pelo Núcleo de 

Assistência Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava é meramente de assistência 

judiciário ou é um serviço que promove a inclusão social pela concretização da “porta de 

entrada” do acesso à justiça?  

O problema tem relevância jurídica, pois os estudos no campo do direito são 

multifacetários e ainda não há pesquisa empírica nesse sentido, há relevância social em 

decorrência de se poder propor, com o resultado da pesquisa, sugestões ou elementos de base 

para políticas públicas, ou a própria mudança na atuação dos Núcleos de Assistência Judiciária, 

e também relevante por, na linha de pesquisa do programa de Mestrado, possibilitar a 

compreensão do Desenvolvimento Regional e da inclusão social em um serviço, o de assistência 
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judiciária, corrente em praticamente todas as cidades do país, mas com olhar específico à 

questão local dos assistidos da cidade de Ituverava/SP. 

Como hipóteses, isto é, as respostas provisórias ao problema de pesquisa, têm-se que: a) 

O serviço desenvolvido pelo Núcleo é meramente de assistência judiciária, só franqueando 

advogado, de forma gratuita, aos necessitados; b) O serviço prestado pelo Núcleo realizada a 

concepção de direitos, possibilitando a inclusão social de parcela da população, social e 

economicamente menos privilegiada e, assim, possibilitando o desenvolvimento local na cidade 

de Ituverava/SP. 

Para responder ao problema de pesquisa, o escopo foi identificar como é feito o trabalho 

de triagem no Núcleo de Assistência Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava/SP, a fim 

de verificar a satisfação apresentada pelos assistidos logo após a triagem, com a concepção de 

direitos inicialmente apresentada pelos assistidos e qual a concepção após o atendimento. 

Para atingir o objetivo geral, formulamos os seguintes objetivos específicos: a)  

descrever como é a seleção dos assistidos e procedimento de atendimento; b) debater como é a 

concepção de direitos dos assistidos antes e depois do atendimento, como qual é a influência 

nessa concepção em razão do atendimento que é realizado; c) discutir o papel institucional, 

conforme normas do Núcleo, do responsável pela triagem/atendimento; d) propor a adoção de 

procedimentos para o atendimento, para otimizar ou se buscar atingir a inclusão social aos 

assistidos em termos de “porta de entrada” do acesso à justiça 

Com o intuito de se alcançar os objetivos propostos, o estudo foi organizado e 

estruturado em 5 (cinco) capítulos: I Introdução; II Acesso à Justiça; III Assistência Judiciária; 

IV Os Núcleos ou Centros de Assistência Judiciária mantidos pelas Universidades; V Um estudo 

do Núcleo de Assistência Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava; VI Considerações 

finais. 

Após a introdução, no capítulo segundo, aborda-se a concepção de acesso à justiça, 

demonstrando a construção histórica do seu conceito até o momento atual.  

No capítulo terceiro, apresenta-se a concepção de assistência judiciária, com olhar para a 

previsão constitucional do art. 5º, LXXIV, no qual se encontra inserido a assistência judiciaria 

em processo judicial, seja por advogado dativo ou defensor público, a justiça gratuita e isenção 

de custas e o direito a consultoria jurídica. 

O capítulo quarto aborda os núcleos ou centros, mantidos pelas faculdades de direito, 

que prestam serviço jurídico à sociedade, bem como seu possível papel de promover o acesso à 

justiça, não somente a assistência judiciária.  

O quinto trata especificamente sobre a pesquisa realizada no Núcleo mantido pela 

Fundação Educacional de Ituverava. 

Por fim, sexto capítulo discorre sobre as considerações finais da pesquisa.  

Sem dúvida alguma a presente pesquisa não encerra e nem exaure o debate, nem 
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tampouco o assunto. Contudo, acredita-se que esta pesquisa pode ajudar na discussão de 

problemas ligados ao acesso à justiça, bem como pode propor medidas a serem adotadas ou 

estudadas para o proceder de Centros ou Núcleos mantidos por Universidades e, com isso, 

promover o melhor desenvolvimento social das pessoas, na medida que a inclusão social está 

inserida no acesso à justiça.  

Na doutrina de Amartya Sen a visão em torno do desenvolvimento social deve 

ultrapassar as fronteiras econômicas. Neste sentido, traçando um paralelo com o objeto da 

pesquisa, fatores, por exemplo, como um desenvolvimento digno e o respeito às diversidades, 

são fundamentais para que a criança com autismo possa se tornar um adulto apto a exercer sua 

cidadania plena e sem sofrer privações econômicas e/ou sociais.  

Por isso é que se entende que o desenvolvimento está diretamente ligado às liberdades, e 

se estas dependem, entre outros determinantes, dos aspectos sociais e econômicos, 

possibilitando que o serviço prestado pelo Núcleo possa cada vez mais atuar não só na mera 

assistência judiciária, mas também promovendo acesso à justiça.
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2 ACESSO À JUSTIÇA 
 

A compreensão do que é acesso à justiça demanda um aprofundamento dos estudos 

iniciados na década de 70, por Mauro Cappelletti e Brayant Garth, através do Projeto Florença, 

patrocinado pela Fundação Ford e pelo Conselho Nacional de Pesquisa e Ministério da Educação 

italianos (GALANTER, 2015). 

Em várias modalidades e em diversos arranjos institucionais, cristalizou-se com o 

surgimento do Projeto de Florença. A obra Projeto Florença está corporificada na massiva série de 

diversos volumes denominada Acesso à Justiça publicada em 1978 e 1979, e em uma pequena 

biblioteca de volumes satélites e artigos jurídicos (GALANTER, 2015 p. 38). 

Por isso é que doutrina tem afirmado que Cappelletti e Garth, em 1988, em trabalho 

pioneiro, identificaram no movimento de acesso à justiça três ondas, as quais precisariam ser 

superadas para que as pessoas tivessem efetivamente seus direitos garantidos, de modo a se 

tornarem cidadãos (SADEK, 2015). 

A partido Projeto Florença as três ondas de acesso à justiça passaram a ser objeto de estudos 

por diversos teóricos no mundo desde a década de 70. 

Em termos de acesso à justiça, os teóricos têm considerado que não basta só ser permitido 

ou facilitado o acesso à justiça, antes é preciso franquear a concepção de direitos que se tem (porta 

de entrada), garantir que seja exercido esse direito (pela via judicial, por exemplo) e, por fim (porta 

de saída), garantir que a resposta do Estado seja rápida, pois do contrário será ineficaz. 

Mas, há outro fator a dificultar o acesso, que nem sempre está ligado ao econômico, ou à 

pobreza. É o desconhecimento jurídico básico para reconhecer um direito juridicamente possível e 

propor uma ação ou formular defesa, que atingem até pessoas bem informadas, pois: “[...] mesmo 

consumidores bem informados, por exemplo, só raramente se dão conta de que sua assinatura num 

contrato não significa que precisem, obrigatoriamente, sujeitar-se a seus termos, em quaisquer 

circunstâncias. Falta-lhes o conhecimento jurídico básico” (CAPPELLETTI & GARTH, 2002, p. 

23).  

O conceito de acesso à justiça tem sofrido uma transformação importante, correspondente a 

uma mudança equivalente no estudo e ensino do processo civil. Nos estados liberais “Burgueses” 

dos séculos dezoito e dezenove, os procedimentos adotados para a solução dos litígios civis 

refletiam a filosofia essencialmente individualista dos direitos, então vigorante. Direito ao acesso à 

proteção judicial significava essencialmente o direito formal do indivíduo agravado de propor ou 

contestar uma ação. A teoria era a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito 

natural”, os direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para a sua proteção. Esses 

direitos eram considerados anteriores ao Estado; sua preservação exigia apenas que o Estado não 
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permitisse que eles fossem infringidos por outros (CAPPELLETTI e BRYNT, 2002, p.9). 

Ao comentar o acesso à justiça, enquanto princípio constitucional, Cássio Scarpinella Bueno 

enfatiza: 

A compreensão de que nenhuma lei excluirá ameaça ou lesão a direito da apreciação do 

Poder Judiciário deve ser entendida no sentido de que qualquer forma de “pretensão”, isto 

é, “afirmação de direito” pode ser levada ao Poder Judiciário para solução. Uma vez 

provocado, o Estado-juiz tem o dever de fornecer àquele que bateu às suas portas uma 

resposta, ainda que negativa, no sentido de que não há direito nenhum a ser tutelado ou, 

bem menos do que isso, que não há condições mínimas de saber se há, ou não, direito a ser 

tutelado, isto é, que não há condições mínimas de exercício da própria função jurisdicional 

(“devido processo constitucional”). O inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal é 

expresso quanto a qualquer ameaça ou lesão a direito não poder ser afastada do Poder 

Judiciário. Isso quer dizer que toda atuação jurisdicional – e, consequentemente, todas as 

técnicas já incorporadas e a serem incorporadas ao direito processual civil – não pode se 

limitar a lidar, como se verificou na evolução de seu estudo científico, com situações de 

lesão já consumadas, relegando a função jurisdicional a uma função de reparar tais lesões, 

dando, na medida do possível, condições de repor as coisas ao estado anterior (BUENO, 

2020, p. 143).  

Segundo KAZUO WATANABE (1987, p. 250/253), não se trata apenas de possibilitar o 

acesso à Justiça devendo principalmente viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, não obstante, 

disso, o acesso à Justiça, garantido em nossa constituição, deve ser visualizado num horizonte mais 

amplo, para dizer que existe o acesso à ordem jurídica justa.  

Nesse sentido, o acesso à ordem jurídica justa abrange, como dados elementares: (a) o 

direito à informação e perfeito conhecimento do direito substancial; (b) o direito de acesso a uma 

Justiça adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na realidade social e 

comprometidos para realização da ordem jurídica justa; (c) direito de manejar instrumentos 

processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos.  

Nesse sentido,  é  possível  afirmar  que  ―tornou-se  comum confundir  o  acesso  à  

justiça  com o simples acesso ao judiciário (SIQUEIRA; OLIVEIRA, 2012), quando na verdade 

não espécies distintas de princípios,  já  que  o último refere-se unicamente ao acesso à instituição. 

Diz Kazuo Watanabe: 

A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos 

órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto 

instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa (WATANABE, 1998, p. 128). 

A importância do acesso à justiça é mencionado por Marinoni:  

O direito de acesso à justiça, com a consagração constitucional dos chamados ―novos 

direitos‖, passou a ser fundamental para a própria garantia desses direitos. Como 

Explica Boaventura de Souza Santos, uma vez destituídos de mecanismo que fizessem 

impor o seu respeito, os novos direitos sociais e econômicos passariam a meras 
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declarações políticas, de conteúdo e função mistificadores (MARINONI, 1996, p. 

221-222).  

Tamanha  preocupação  que  Dinamarco (1999, p. 304),  também  no  final  de  sua  obra  

―Instrumentalidade do  Processo‖  explica  que  o  acesso  à  justiça,  mas  que  um  princípio  ―é  

a  síntese  de  todos  os princípios e garantias do processo, seja constitucionalmente ou 

infraconstitucional, seja em sede legislativa ou doutrinária e jurisprudencial‖. 

O acesso à justiça, ou a ordem jurídica justa, é alcançada quando através da análise detida 

da relação entre a Constituição e a leis ordinárias somadas  ao  trabalho dos  processualistas 

modernos  que  elevam vários princípios e garantias (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 

2010, p. 39). 

Cabe frisar, nesse ponto, a contribuição  de  Rui  Portanova,  quando  com sabedoria 

sintetiza os dois sentidos atribuídos à expressão acesso à justiça: 

O primeiro, atribuindo ao significante justiça o mesmo sentido e conteúdo que o de 

Poder Judiciário, torna sinônimas as expressões acesso à justiça e acesso ao 

judiciário; o segundo, partindo de uma visão axiológica da expressão justiça, 

compreende o acesso a ela como o acesso a uma determinada ordem de valores e 

direitos fundamentais para o ser humano (PORTANOVA, 2001, p. 122). 

Pelo que se nota, a confusão que circunda em torno de se atribuir acesso  à justiça  como  

acesso ao judiciário tem origem no sentido equivocado que se empresta ao acesso à justiça, quando  

a  definição  pelo  segundo  sentido  ―justifica-se  tanto  por  ser  mais  abrangente,  como  pelo 

fato de o acesso à justiça,  enquanto  princípio  inserir-se no  movimento para  a  efetividade  dos 

direitos sociais (PORTANOVA, 2001, p. 122). 

Ainda que de forma breve, cabe consignar as passagens do acesso à justiça, segundo 

identificado por Teixeira (2012, p. 17), como sendo  os  modelos de  acesso  à  justiça,  ou  seja,  no  

Estado  Liberal, no prisma Social, no Projeto de Florença e o acesso à justiça no Brasil. 

Nota-se, assim, que o acesso à Justiça não se limita à possibilidade de ingresso em Juízo, 

mas abrange a duração razoável do processo, com intrínseca ligação com a efetivação dos direitos 

pretendidos. É preciso pensar, outrossim, em uma forma de compatibilizar o direito de ação e o 

direito à solução tempestiva, com observância dos demais postulados impostos para um processo 

justo, como a ampla defesa, o contraditório, a paridade de armas e a imparcialidade do julgador, 

sob pena de se negar o próprio direito de acesso à Justiça (SENA, 2018, p. 42).  

Para Maria Tereza Aina Sadek: 

Acesso à justiça tem um significado mais amplo que acesso ao judiciário. Acesso à Justiça 

significa a possibilidade de lançar mão de canais, encarregados de reconhecer direitos, de 

procurar instituições voltadas para a solução pacifica de ameaças ou de impedimentos a 

direitos. O conjunto das instituições estatais concebidas com a finalidade de afiançar os 

direitos designada-se sistema de justiça (SADEK, 2009, p. 175). 
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Compreendido o conceito de acesso à justiça e suas várias concepções, o que se pretende 

analisar aqui é a vertente “porta de entrada”, em que pese a relevância dos estudos a respeito das 

outras faces.  

O acesso à justiça é, às vezes, dificultado pelo fato de o pobre desconhecer que têm direitos 

a pleitear, ou que possa ter sucesso na tarefa de lutar por seus direitos. As barreiras culturais são, na 

verdade, mais difíceis de serem vencidas do que as econômicas. Essas podem ser superadas, 

isentando-se o pobre das despesas com o processo e fornecendo-lhe gratuitamente um advogado 

para patrocinar seus interesses. Porém, os limites culturais só serão afastados, de fato, enquanto o 

nível sociocultural da população evoluir. Não vencida esta barreira, por melhor que seja o serviço 

de assistência jurídica, será ineficaz, pois os problemas, na maioria das vezes, não são resolvidos 

com uma sentença (RODRIGUES, 2002).  

Segundo SADEK (2014), a falta de conhecimento sobre direitos pode levar a uma série de 

consequências negativas para a sociedade. Primeiramente, indivíduos que não estão cientes de seus 

direitos podem ser facilmente explorados e abusados por aqueles em posições de poder. Isso pode 

incluir empregadores que não pagam salários justos, proprietários que cobram aluguéis exorbitantes 

ou até mesmo autoridades que violam os direitos humanos. Além disso, a falta de conhecimento 

sobre direitos também dificulta o acesso à justiça. Sem saber quais são seus direitos e como exercê-

los, muitas pessoas simplesmente desistem de buscar reparação quando são vítimas de injustiças. 

Isso cria um ciclo vicioso em que a impunidade prevalece e as desigualdades se perpetuam. 

Um relatório da “Justiça em Números – 2013”, apontou a existência de um processo para 

cada dois habitantes na justiça brasileira, o que indicaria, a princípio, um autograu de litigiosidade, 

mas, quando se verificou os autores, apontou-se que, em verdade, alguns litigantes representam a 

maioria dos autores dos processos, como exemplo a Caixa Econômica Federal, a União, o INSS, os 

bancos, as empresas de telefonia, os municípios (SADEK, 2014). 

Tal constatação permite uma conclusão: a porta de entrada encoraja alguns e afasta a grande 

massa de pessoas, que são desestimuladas a defender seus direitos: 

Em outras palavras, a porta de entrada atrai um tipo de litigante e desencoraja ou se fecha 

para a grande massa de indivíduos incapazes de manejar instrumentos de efetivação de seus 

direitos, produzindo um paradoxo: demandas demais e demandas de menos (ver Sadek, 

2001). Nesse sentido, a porta de entrada não se configura como possibilidade de inclusão e 

de construção da cidadania. Tal deficiência é confirmada por pesquisas junto à população. 

Levantamento feito pelo Ipea, em 2010, registra que 63% dos indivíduos que declararam 

ter vivenciado um problema sério não procuraram o Judiciário. Estudo realizado pela 

Escola de Direito da FGV-SP, em 2012, evidencia que a procura pelo Judiciário se 

concentra entre pessoas com maior nível de renda e de escolaridade (SADEK, 2014, p. 60).  

O acesso à justiça, mais do que uma simples previsão constitucional, se constituí em um 

princípio, cuja efetivação permite o correto exercício dos demais direitos previstos em lei, na uma 



21 
 

vez que possibilita ao seu titular se insurgir contra violação de direitos.  

Entretanto, para o correto exercício do acesso à justiça, é necessário, antes e durante, que os 

diversos obstáculos possíveis sejam afastados, ou seja, a concretização do mais basilar princípio 

prescinde, mais do que qualquer outro, que se conheça os direitos que se tem.  

 
2.1 O DESCONHECIMENTO DE DIREITOS COMO UM OBSTÁCULO 
 

Inúmeros são os obstáculos ao acesso à justiça, mas o que interessa para a presente pesquisa 

é o obstáculo que se verifica logo no início das fases do acesso à justiça, antes mesmo do problema 

em se ter ou não um advogado gratuito ou do alto custo para propor ou se defender em uma 

demanda judicial: a concepção de direitos. 

A porta de entrada, isto é, o início do ingresso do acesso à justiça (que pode ser pelo meio 

convencional judicial, ou meios alternativos de resolução de conflitos), se constitui na primeira 

etapa do percurso que, ao final, permitirá se afirmar pela concretização do acesso à justiça. 

No caso, o que se questiona é a falta de concepção de direitos da população, o que 

implicaria em déficit capaz de servir de obstáculo à porta de entrada. Sem conhecimento correto 

sobre direitos, como imaginar até é posso ir? Como analisar se e viável ou não tentar poder chegar a 

algum lugar? 

O desconhecimento de direitos é frequentemente citado como um obstáculo significativo ao 

acesso à justiça em muitos sistemas legais ao redor do mundo. A justiça só pode ser 

verdadeiramente acessível quando os indivíduos compreendem seus direitos e como esses direitos 

podem ser exercidos para resolver conflitos ou buscar reparação. 

Discorrendo a respeito do que chama de obstáculo sociocultural, como causa de exclusão do 

acesso à justiça, Donaldo Armelin afirma: 

Outras barreiras existem quanto ao acesso à justiça. Não apenas econômicas e sociais, mas 

também culturais. É verdadeiro truísmo afirma que este país apresenta diferentes estágios 

de desenvolvimento, conforme as suas variadas regiões. O subdesenvolvimento com as 

suas sequelas, como o analfabetismo e ignorância e outras, campeia com maior ou menor 

intensidade nos variados quadrantes do Brasil. Isso significa reconhecer que em certas 

regiões o acesso à jusiça nã ochega sequer a ser reclamado por desconhecimento de direitos 

individuais e coletivos (DONALDO, 1989, p. 181). 

Se expandirem o conjunto da população, direitos básicos aos quais a maioria não tinha 

acesso tanto em função da tradição liberal-individualista do ordenamento jurídico brasileiro, como 

em razão da histórica marginalização socioeconômica dos setores subalternizados e da exclusão 

político-jurídica provocada pelo regime pós-64 (JUNQUEIRA, 1996, p. 1).  

As pessoas não podem usufruir da garantia de fazer valer seus direitos perante os tribunais, 

se não conhecem a lei nem o limite de seus direitos. Se a aplicação do direito é, normalmente, 
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tarefa de especialistas (juristas em sentido lato), muitas vezes pela via do Poder Judiciário (porque a 

sua aplicação também é conflitual), não se coloca, por isso, a necessidade de um amplo ou 

generalizado interesse no conhecimento da forma (técnica) como o direito é aplicado (NALINI, 

2016, p. 4).  

Segundo Nalini (2016) em relação ao seu conhecimento a situação é outra porque, aqui, o 

acesso ao conhecimento do direito deve ser generalizado, até como pressuposto da sua própria 

aplicação. Hoje, encara-se esse conhecimento como direito – direito aos direitos. 

Xavier destaca que só há demanda judicial se houver correta concepção de direitos: 

Partindo do pressuposto de que só há demanda de natureza jurídica se houver 

reconhecimento dos direitos garantidos, evidencia-se que Acesso à Justiça só se efetiva se 

houver educação jurídica. Assim, tendo como base experiência do Projeto de Cidadania 

Ativa e do Escritório de Prática Jurídica-EPJ do Curso de Direito da Universidade de 

Fortaleza-UNIFOR, pode-se afirmar que a educação jurídica operada nas Universidades 

pode contribuir para a efetivação do Acesso à Justiça em dois principais aspectos: a 

capacitação de lideranças comunitárias para poderem compartilhar conhecimento jurídico, 

na linguagem do povo, em suas respectivas comunidades, e a formação dos discentes do 

curso de direito, não apenas dotada de excelência técnico-jurídica, mas vocacionada à 

atuação profissional humanista e solidária (XAVIER, 2002, p.5). 

Compreende-se que o direito de acesso à justiça abrande a inclusão social, pois somente 

uma correta concepção de direitos possibilitaria o exercício da cidadania e, assim, a inclusão social 

de pessoas hipossuficientes.  

Assim, a “porta de entrada” do acesso à justiça está diretamente relacionada à correta 

concepção de direitos dos assistidos, daí porque relevante analisar a possibilidade dos Núcleos de 

Assistência Judiciária mantidos pelas faculdades de Direito servirem de instrumento para a 

concepção de direitos aos assistidos. 

Sadek (2014), discorrendo sobre o relatório resultante do Florence Project de Cappelletii e 

Garth, observa que os autores já assinalavam pelos problemas de natureza econômica e social, na 

efetivação do acesso à justiça, os quais, sem sombra de dúvida, impactam no conhecimento da 

polução a respeito dos seus direitos.  

No caso brasileiro, mesmo havendo previsão no texto da Constituição Federal – CF  a 

respeito da garantia do acesso à justiça, há em verdade uma dificuldade objetiva, ao ter por certo a 

igualdade prevista em lei e a desigualdade na distribuição de renda e no usufruir de bens coletivos.  

Essa situação dificulta ou mesmo impossibilita o conhecimento dos direitos e a busca de 

garantias, quando violados. Nesse sentido, são ainda ponderáveis os empecilhos a serem 

superados para a construção de uma sociedade mais igualitária e respeitadora dos direitos 

(SADEK, 2014, p. 63).  

MAIA (2010, p. 17) chama o desconhecimento de direitos de obstáculos pessoais, que 

“consistem nas ‘desconfiança’ destaca-se a falta de informação acerca dos direitos e os seus 
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mecanismos de proteção, inclusive sobre a existência de uma assistência judiciária gratuita”. 

Tal constatação advém dos ensinamentos de BoaVentura de Souza Santos, para quem “os 

cidadãos de menores recursos tendem a conhecer pior os seus direitos e, portanto, a ter mais 

dificuldades em reconhecer um problema que os afeta como sendo problema  jurídico. Podem 

ignorar os direitos em jogo ou ignorar as possibilidades de reparação jurídica” (SANTOS, 1993, p. 

48). 

Por tais razões, e considerando que há um desconhecimento de direitos por parte dos 

assistidos pelos Núcleos ou Centros de Assistência Judiciária das Universidades, em razão, 

inclusive, de sua hipossuficiência financeira, o que se constitui em um obstáculo ao acesso à 

justiça, já na “porta de entrada”, a análise do trabalho realizado pelo Núcleo de Assistência 

Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava, responsável pelo Faculdade Dr. Francisco 

Maeda- FAFRAM, que abriga o curso de Direito, é de fundamental importância, pois possibilita 

avaliar se o serviço prestado é somente de assistência judiciária ou, também, se promove o acesso à 

justiça.  
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3  ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
 

A compreensão do acesso à justiça, na perspectiva de garantia fundamental ao processo 

nos moldes constitucionais, não elimina a necessidade de discussões práticas quanto a 

efetividade do mesmo. Antes, apenas reforça e ressalta a necessidade da promoção de políticas 

públicas, visando-se superar os obstáculos a sua efetivação. Um desses maiores obstáculos em 

concreto persiste sendo a efetiva disponibilização de acesso à justiça aos vulneráveis, 

justificando que se aborte o a evolução, o significado e a prestação de um direito fundamental 

que faz parte do acesso à justiça: o direito à assessoria jurídica (FERNANDES; BENEVIDES, 

2016).  

A assistência judiciária tem previsão na Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, que 

estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos. 

A assistência jurídica integral e gratuita prevista na Constituição Federal, segundo 

BUSCHEL (2009), abrange a assistência judiciária, em processo judicial, por intermédio de 

defensor público ou advogado dativo, a justiça gratuita e isenção de custas, bem como a 

consultoria jurídica nos casos em que, mesmo não tendo processo judicial, seja necessário 

orientação jurídica. 

Trata-se de uma assistência judiciária que, na verdade, significa uma gama de direitos 

inseridos em uma única previsão legal, possibilitando a uma pessoa ser representada em 

processo judicial de forma gratuita, não precisar pagar pelo processo judicial e, mesmo não 

havendo processo judicial, ter orientação de profissional sobre direitos. 

 
3.1 JUSTIÇA GRATUITA 

 
A justiça gratuita é um princípio legal que assegura o acesso igualitário à justiça para todos 

os indivíduos, independentemente de sua condição financeira. Esse conceito reconhece que os custos 

associados aos processos judiciais, como taxas judiciais, honorários advocatícios e despesas com 

documentos legais, podem ser um obstáculo significativo para aqueles que não têm recursos 

financeiros suficientes.  

Assim, a justiça gratuita busca garantir que todos tenham a oportunidade de buscar seus 

direitos legais e de se defender perante os tribunais, sem serem prejudicados por limitações 

econômicas. 

Trata-se, pois, de isenção no recolhimento de custas e taxas processuais, estava prevista na 

Lei n.º 1.060/50 até o ano de 2015, quando entrou em vigor a Lei n.º 13.105/2015, o Código de 

Processo Civil. 
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Até o ano de 2015, a previsão legal de isenção de custas judiciais era tímida, sendo que a Lei 

n.º 1.060/50 contava somente com dezenove artigos. 

Pela lei até então em vigor, a isenção abrangia tanto as taxas devidas do poder judiciário, 

quanto as despesas com prova pericial, honorários de advogado e depósitos recursais (art. 2º, da 

Lei). 

Para que uma das partes do processo quisesse se beneficiar do direito à isenção, deveria 

requerer o benefício da justiça gratuita em petição, afirmando não ter condições de custear o 

processo em prejuízo de seu sustento e de sua família (art. 4º). 

Para a Lei, bastava ao interessado afirmar não ter condições de arcar com as custas e 

despesas do processo, para se beneficiar da gratuidade, que deveria ser concedida pelo juiz. 

Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, Lei n.º 13.105/2015, os artigos 98 a 

102 passaram a contar com previsão mais específica e detalhada a respeito da justiça gratuita. 

Percebe-se que a assistência judiciária não é o mesmo que acesso à justiça. O acesso à justiça 

vai muito além da concretização do comando previsto na Constituição Federal, segundo o qual o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. 

Os termos justiça gratuita e assistência judiciária, embora utilizados muitas vezes como 

sinônimos, não se confundem. 

Por justiça gratuita, deve ser entendida a gratuidade de todas as custas e despesas, judiciais 

ou não, a serem suportadas pelo cidadão para o correto desenvolvimento do processo. A assistência 

judiciária envolve o patrocínio gratuito da causa por advogado. É, pois, um múnus público, 

consistente na defesa do assistido, em juízo, que deve ser oferecido pelo Estado, mas que pode ser 

desempenhado por entidades não-estatais, conveniadas ou não com o poder público. É importante 

acrescentar que, por assistência judiciária, devemos entender ali inserido, todo agente que tenha por 

finalidade principal a prestação do serviço, ou que o faça com frequência, por determinação judicial 

ou mediante convênio com o poder público (PIERRI, 2008). 

 

3.2 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

 

Assistência judiciária é um conjunto de serviços legais e suporte oferecidos a indivíduos que 

não possuem os meios financeiros para arcar com os custos de representação legal em processos 

judiciais ou questões legais. Esse tipo de assistência visa garantir que todos tenham acesso 

igualitário à justiça e possam exercer seus direitos legais, independentemente de sua condição 

financeira 

A solicitação de assistência judiciária normalmente envolve a avaliação das circunstâncias 

financeiras do requerente, a fim de determinar se ele se qualifica para receber os serviços gratuitos 
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ou com desconto. Isso pode variar conforme leis e regulamentos de cada jurisdição. A assistência 

judiciária desempenha um papel fundamental na promoção da justiça social e no combate à 

desigualdade perante a lei. Além disso, ajuda a garantir que aqueles que enfrentam dificuldades 

financeiras não sejam privados da capacidade de defender seus interesses legais ou de buscar 

reparação em situações de litígio. 

No campo da assistência por profissional, há previsão legal na Constituição Federal e 

também na Lei Complementar n.º 80/1994, a respeito da assistência judiciária. Na Constituição 

Federal, o art. 134 estabelece que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, 

fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os 

graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 

necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.  

A Lei Complementar n.º 80/94 é encarregada de organizar a Defensoria Pública da União, do 

Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, além 

de outras providências.  

A Defensoria Pública, entretanto, não têm condições de se fazer presente em todos os 

municípios e, em razão disso, a exemplo do que ocorre no estado de São Paulo, realiza convênio 

com a Seção da Ordem dos Advogados do Local, a OAB/SP, para fins de possibilitar que advogados 

inscritos na OAB e devidamente inscrito no convênio entre a OAB e a Defensoria Pública, possam 

atender pessoas necessitadas na respectiva cidade. 

Atualmente, encontra-se em vigor no estado de São Paulo o convênio n.º 002/202, processo 

SEI n.º 4969/2022, 2º aditamento, que dispõe sobre a prestação de assistência judiciária gratuita 

suplementar, nos limites deste Convênio, à população carente do Estado de São Paulo. 

Portanto, a gratuidade processual não se confunde com a assistência judiciária, nem é 

espécie da qual esta é gênero. São benefícios perfeitamente distintos  a que fazem jus as 

pessoas carentes de recursos. A assistência jurídica, mais ampla, é um benefício que 

compreende tanto a assistência judiciária como a prestação de outros serviços jurídicos 

extrajudiciais. A distinção entre os conceitos não é mera questão acadêmica ou filigrana 

processual, podendo ter repercussão prática no dia-a-dia forense. Um exemplo, que 

demonstra os problemas que o entendimento equivocado destes conceitos pode trazer, 

ocorreu com certa frequência logo após a entrada em vigor da atual Constituição. É que o 

art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (PIERRI, 2008, p. 7). 

Enquanto a justiça gratuita possibilitada ultrapassar o problema de acesso à justiça 

relacionado ao custo do processo (taxa inicial, perícias e taxa de recurso, por exemplo), a assistência 

judiciária diz respeito à representação da parte hipossuficiente em juízo. 
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3.3 CONSULTORIA JURÍDICA 

 

Se a assistência judiciária é verificada quando é franqueado advogado ou defensor público 

para defesa dos interesses do beneficiário em uma demanda judicial, a consultoria jurídica se dá em 

outro momento, antes, durante ou depois. Na vertente consultoria jurídica não importa a existência 

ou não de uma demanda judicial, o que importa é a assessoria ao hipossuficiente, para sanar dúvidas 

ou explicar, por exemplo, quais são os requisitos para configuração de determinada situação jurídica 

de interesse da pessoa assistida. 

A consultoria jurídica é um serviço especializado que oferece aconselhamento e orientação 

legal a indivíduos, empresas e organizações em relação a questões jurídicas. Esse serviço é fornecido 

por profissionais do direito, como advogados e defensores público, que possuem experíencia em 

diversas áreas do direito.  

Admemais, a consultoria jurídica abrange uma ampla gama de assuntos, como direito 

comercial, trabalhista, civil, tributário e regulatório, entre outros. Seu objetivo principal é ajudar os 

clientes a compreender suas obrigações legais, tomar decisões informadas e prevenir potenciais 

problemas jurídicos. 

Segundo XAVIER (2002): 

A assessoria jurídica, para efeito do presente estudo, envolve a ideia de compartilhamento de noções de 

direitos aos destinatários em forma de educação jurídica, consultoria - emissão de pareceres, e a 

assessoria jurídica comunitária. A inclusão desta espécie, como decorrente do gênero Acesso à Justiça, 

é o que justifica a amplitude deste. Enquanto se admite Acesso à Justiça não só como o acesso ao 

Poder Judiciário, ou provocação da jurisdição estatal, é de se acrescentar que o acesso a um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir e não apenas proclamar os direitos de todos 

(CAPPELLETTI ; GARTH, 1988, p. 12), se dá também por meio de ações preventivas. Ou seja, acesso 

à Justiça se efetiva também por ações como a educação jurídica, promovida individual ou 

coletivamente - assessoria jurídica comunitária, e a emissão de pareceres, como forma de 

esclarecimento sobre determinada questão de natureza jurídica (XAVIER, 2002, p.2). 

Para o autor, a educação jurídica também pode ser entendida como promotora do acesso à 

justiça, estando inserida a consultoria jurídica como algo que envolve o compartilhamento de ideias 

fora do ambiente do poder judiciário. 
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4 OS NÚCLEOS OU CENTROS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

MANTIDOS PELAS UNIVERSIDADES 
 

Conforme apontado por TORELLY (2005) as práticas de Assessoria Jurídica começaram 

a se fazer presentes no Brasil nas décadas de 1970 e 1980, fundadas na percepção das limitações 

da assistência jurídica tradicional. Assim, da percepção das novas necessidades trazidas pela 

sociedade de massas ao mundo do Direito, começou a surgir a ideia do trabalho universitário de 

assessoria.  

Na Resolução n.º 9/2004, em seu art. n. 8°, diz que as atividades complementares são 

componentes curriculares enriquecidos e complementadores do perfil do formando, possibilitam 

o reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, 

inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades 

independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com 

o mercado do trabalho e com as ações junto à comunidade. 

A Universidade, além de centro de produção de conhecimento, deve assumir sua 

responsabilidade social, atuando, dentro do possível, no atendimento das demandas essenciais 

da sociedade, visando diminuir a desigualdade e promovendo a cidadania (PÁDUA; 

OLIVEIRA, 2015). 

Nessa perspectiva, tem-se que os Núcleos de Prática Jurídica possuem dupla função: 

pedagógica e social. Em relação à primeira, a prática jurídica realizada nesses Núcleos fazem 

parte da organização curricular e social, na medida que suas atividades ampliam aos menos 

favorecidos economicamente o acesso à justiça, 36 sendo uma esperança, pois surge a 

possibilidade de realizar Justiça e não apenas de simulá-la, fazendo com que o discente se torne 

um profissional mais completo, experimentado no contato direto com a realidade da vida 

(RODRIGUES, 2015, p. 35-36). 

Éverton Neves dos Santos reflete sobre o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ), instalado na 

cidade de Diamantino/MT, e seu potencial para a efetivação do direito de acesso à justiça da 

população do entorno. Dos gregos aos modernos, recupera brevemente o processo histórico 

desse conceito, assimilando-o como um procedimento para a efetivação de outros direitos e, 

como um direito elementar, associado com a ideia de cidadania e direitos humanos. Sobre o caso 

em particular do NPJ, ele aponta que uma das metas desse Núcleo é prestar assistência jurídica 

às pessoas que não possuem condições de acesso à justiça via advocacia privada, devido a 

condições financeiras desfavoráveis a judicialização de questões sociais. No entanto, os dados 

mobilizados pelo autor o levam a concluir que os mecanismos de acesso à justiça 

disponibilizados no NPJ costumam ser utilizados por grupos mais empoderados de seus direitos 

e de outros capitais, como renda e escolaridade (BRAGHIN, 2016, p. 5). 
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Veja-se que, no caso específico apontado por Éverton, o Núcleo, e aqui também se 

considera os Centros Jurídicos, tendo em vista exercerem a mesma atividade, tem por objetivo 

inicial prestar assistência jurídica às pessoas que não possuem condições por meio da advocacia 

privada, entendida como a contratação de advogado particular, custeado pelo próprio 

contratante.  

A função dos Núcleos (ou Centros), ainda que em uma primeira análise seja somente de 

assistência judiciária, isto é, de possibilitar um advogado para os que não tem condições 

financeiras de pagar, é muito mais do que isso, enquanto a depender do atendimento, do 

profissional e dos esclarecimentos feitos aos assistidos é possível haver um impacto relevante na 

concepção de direitos. 

A população assistida pelos Núcleos, após criteriosa análise de enquadramento 

financeiro (a renda familiar se enquadra e, por isso, o Núcleo irá conceder assistência judiciária) 

pode muito mais do que meramente receber um advogado gratuito.  

Teóricos apontam um alto déficit na concepção de direitos pela parcela da população 

menos favorecida, o que, por consequência, implica em grave problema de acesso à justiça, já na 

“porta de entrada”. 

Assim, os Núcleos, por estarem na linha de frente no atendimento de parte da população 

deficitária em termos de acesso à justiça, podem atuar na inclusão social dos atendidos, 

possibilitando uma correta “porta de entrada” de entrada do acesso à justiça. 

A título de exemplo, o advogado que faz o atendimento a um assistindo no Núcleo, 

inicialmente recebe a descrição fática do problema experimentado e, às vezes, inclusive a pedido 

do assistido em relação ao que ele pretende.  

Em um determinando caso de envolvendo desavença entre vizinhos, é possível que o 

assistindo apresente ao Núcleo os fatos e a pretensão de receber indenização proporcional ao 

prejuízo sofrido, mas é provável, também, que a solicitação feita pelo assistido não encontre 

viabilidade jurídica ou, ainda, a solução judicial para o caso fático apresentado seja mais 

completo ou diverso.  

O advogado responsável pelo atendimento pode identificar que o caso não é caso de 

indenização, mas sim de obrigação de não fazer, ou, ainda, possível as duas medidas judiciais, 

tanto a indenização quanto a obrigação de não fazer. 

Os Núcleos mantidos pelas universidades têm capacidade técnica e estrutural para o 

atendimento da população, inclusive podendo viabilizar a inclusão social dos assistidos em 

termos de concepção de direitos e, por conseguinte, a “porta de entrada” do acesso à justiça.  

Atualmente tem-se pelo menos três possibilidades de franqueamento de assistência 

meramente judiciária, pois além dos Núcleos, há a Defensoria Pública do Estado e, em cidades 

menores sem a presenta estrutural da Defensoria Pública do Estado, a OAB- Ordem dos 

Advogados do Brasil, pelas subseções, por meio de convênio com a Defensoria Pública, mas 
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todos, em uma primeira análise, só direcionados ao patrocínio da causa jurídica, não em defesa 

do acesso à justiça.  

A Defensoria e a OAB, pelo convênio com a primeira, estão diretamente relacionados ao 

exercício de uma política pública de assistência judiciária, mas os Núcleos, tendo em vista 

oriundos de Universidade, detém uma parcela de responsabilidade maior do que meramente 

patrocinar causas jurídicas.  

Desta forma, considerando que a Constituição Federal, de 1988, contém a previsão de 

acesso à Justiça aos hipossuficientes, tendo instituído mecanismos apropriados para o 

cumprimento do direito, em relação aos deveres do ensino superior, o art. 207 estabelece o que 

se pode identificar como o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Nesse sentido, a extensão atuaria não somente em relação ao acesso formal à justiça 

(ingresso de ação judicial), mas sim como acesso material à justiça, logo na primeira etapa, ou 

seja, a Universidade, pelos Núcleos, pode -se utilizar da capacidade técnica de seus profissionais 

e viabilizar, aos atendidos, maiores concepções de direitos e, assim, viabilizar o correto 

exercício da “porta de entrada do acesso à justiça”.  

Entretanto, a depender do procedimento e forma de trabalho de cada centro ou núcleo 

mantido pelas Universidades, pode ser que seja ou não atingido o acesso à justiça, já que o 

serviço prestado pode ser meramente de franqueamento de advogado ou pode impactar na 

concepção de direitos. 

No primeiro caso, o serviço do Núcleo seria somente de assistência judiciária, 

concedendo profissional para defesa de interesses no âmbito do judiciário.  

No segundo caso, o Núcleo atuaria em termos de inclusão social, a qual está abrangida 

dentro da concepção de acesso à justiça, de modo a permitir o melhor exercício da cidadania 

pelo entrevistado. 

O acesso à justiça é um dos pilares fundamentais de um sistema jurídico equitativo e 

democrático. No entanto, a realidade é que muitos indivíduos não têm os recursos financeiros 

necessários para contratar um advogado particular e buscar soluções legais para seus problemas. 

É aí que os Núcleos de Assistência Judiciária nas universidades entram em cena, preenchendo 

essa lacuna e garantindo que o direito à representação legal seja estendido a todos os membros 

da sociedade, independentemente de sua situação financeira. 

Os Núcleos de Assistência Judiciária atuam como facilitadores do acesso à justiça, uma 

vez que fornecem orientação legal, aconselhamento e representação a pessoas que, de outra 

forma, seria incapazes de arcar com os custos de um advogado particular. Isso é particularmente 

crucial em casos que envolvem questões de habitação, divórcio, custódia de crianças, direitos do 

consumidor e outras situações que afetam diretamente a vida das pessoas. 

Ao fornecer assistência jurídica gratuita, os Núcleos de Assistência Judiciária capacitam 

os indivíduos a compreenderem seus direitos e a tomar decisões informadas sobre suas questões 
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legais. Isso é especialmente importante em comunidades marginalizadas e desfavorecidas, onde 

a falta de informação e educação jurídica pode resultar em exploração e injustiça. A assistência 

fornecida pelos núcleos não apenas ajuda a resolver questões legais específicas, mas também 

educa as pessoas sobre seus direitos e responsabilidades legais. 

A existência dos Núcleos de Assistência Judiciária contribui para a redução das 

desigualdades no sistema de justiça.  

Ao oferecer serviços gratuitos de alta qualidade, esses núcleos nivelam o campo de 

atuação, permitindo que indivíduos de todas as classes sociais tenham acesso aos mesmos 

recursos jurídicos. Isso ajuda a evitar uma situação em que apenas aqueles com recursos 

financeiros podem proteger seus interesses legais, enquanto os menos privilegiados ficam 

desprotegidos. 

Ao fornecer assistência jurídica a pessoas que enfrentam dificuldades financeiras, os 

Núcleos de Assistência Judiciária aliviam a carga do sistema de justiça. Isso pode resultar em 

processos judiciais mais eficientes, pois os tribunais não ficam sobrecarregados com uma 

quantidade excessiva de casos em que a assistência legal é necessária.  

Além disso, a mediação e a resolução alternativa de disputas podem ser promovidas, 

reduzindo a pressão sobre o sistema judicial tradicional. 

Os Núcleos de Assistência Judiciária nas universidades desempenham um papel crucial 

na democratização do acesso à justiça. Eles não apenas garantem que aqueles que não têm 

recursos financeiros suficientes possam buscar proteção legal, mas também empoderam os 

indivíduos, reduzem desigualdades e contribuem para a eficiência do sistema de justiça na 

totalidade. Esses núcleos representam um componente vital na construção de uma sociedade 

mais justa e inclusiva, onde todos têm a oportunidade de buscar igualdade perante a lei. 
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5 UM ESTUDO DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA 
 

5.1 DA PESQUISA E DOS ENTREVISTADOS   

 

Neste capítulo apresenta-se o estudo realizado no Núcleo de Assistência Judiciária da 

Fundação Educacional de Ituverava, na cidade de Ituverava/SP, por meio de entrevistas 

realizadas com as pessoas assistidas pelo Núcleo.  

Cabe consignar que antes do deferimento da assistência judiciária pelo Núcleo, os 

interessados são submetidos a um questionário e apresentam alguns documentos, sendo-lhes 

concedido, ou não, o patrocínio jurídico pelo Núcleo da Fundação Educacional de Ituverava. 

As entrevistas foram realizadas entre o dia 10 de fevereiro e 28 de abril de 2023, sempre 

às sextas-feiras, após às 13h30, horário de funcionamento do Núcleo de Assistência Judiciária. 

A opção em realizar as entrevistas na sexta-feira se deu em razão da disponibilidade do Núcleo, 

bem como em razão do maior fluxo de pessoas que buscam atendimento do Núcleo neste dia.  

Muito embora o período seja relativamente extenso (18 de fevereiro a 28 de abril), a 

pesquisa foi aplicada com um total de 8 (oito) pessoas, entrevistadas as  8 (oito) primeiras 

pessoas que foram efetivamente atendidas pelo Núcleo, no período referido, sem qualquer 

seleção ou escolha de quem seria entrevistado, ou seja, no período, todas as 8 primeiras pessoas 

que chegaram e passaram pelo atendimento do Núcleo, nas sextas-feiras, foram entrevistadas.  

Apesar de haver uma grande procura por parte da população, para ser atendida pelo 

Núcleo, há uma limitação nos atendimentos, em razão de um acordo firmado entre o Núcleo de 

Assistência Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava e a 60ª Subseção da Ordem dos 

Advogados de Ituverava.  

Pelo ajuste realizado, o Núcleo pode distribuir até 20 ações judiciais por mês, em 

demandas, por exemplo, como divórcio, regulamentação de visitas, guarda de filhos, pensão 

alimentícia, cobrança de dívidas, ações de indenização, sendo vedado, entretanto, assistir à 

população em temas como Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. 

Por tais razões, há certa limitação nos atendimentos do Núcleo, de modo que, embora 

haja capacidade para o atendimento de mais assistidos, tem-se o cuidado em não distribuir 

muitas demandas durante um mesmo mês para não extrapolar o limite de 20 ações judiciais, 

previsto no referido acordo com a 60ª Subseção da Ordem dos Advogados de Ituverava.  

Assim, apesar da pesquisa ter se iniciado em 18 de fevereiro de 2023, somente em 28 de 

abril de 2023 a oitava pessoa foi entrevistada, seja em razão da baixa procura pelo Núcleo nos 

dias da pesquisa, seja em razão da demanda apresentada ao Núcleo não contemplar as áreas 
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objeto do acordo com a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Ituverava ou, ainda, 

pelo fato de que, em alguns casos, o atendimento do assistido se limitou ao esclarecimento de 

alguma dúvida, inclusive ao ponto de não ser encarado pelo Núcleo como um efetivo 

atendimento e, portanto, sem sequer chegar a ser registrado como atendimento.   

Os 8 entrevistados tinham entre 27 e 59 anos, sendo quatro mulheres e quatro homens.  

O questionário aplicado aos entrevistados (conforme apêndice I) continha 14 (quatorze) 

perguntas, sendo que as 8 primeiras perguntas diziam respeito a questionamentos sobre a pessoa 

do entrevistado e sua situação econômica e, as últimas 6 (seis) perguntas estavam relacionadas 

às peculiaridades do atendimento do assistido pelo Núcleo de Assistência Judiciária da 

Fundação Educacional de Ituverava.  

Todos os entrevistados, assistidos pelo Núcleo de Assistência Judiciária da Fundação 

Educacional de Ituverava, foram considerados hipossuficientes financeiramente pelo Núcleo.  

Cabe destacar que as entrevistas ocorreram após a triagem do assistido e, também, após 

ele ser atendido pelo advogado responsável, ou seja, só foram entrevistadas pessoas considerada 

hipossuficientes financeiramente pelo Núcleo e que já haviam passado por pelo menos um 

atendimento por um advogado.  

 

5.2 DAS RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS  RELACIONADAS À HIPOSSUFICIÊNCIA  

 

O questionário de perguntas, a que os assistidos pelo Núcleo responderam, pode ser 

dividido em dois grupos de perguntas. As perguntas de número 1 até 8 buscaram aferir questões 

mais pessoais sobre os entrevistados, como nome, idade, estado civil, grau de instrução, renda 

familiar e dificuldade em encontrar emprego nos últimos cinco anos. 

Tratam-se de questionamentos que podiam ratificar a situação de hipossuficiente das 

pessoas cujo atendimento foi deferido pelo Núcleo da Fundação Educacional de Ituverava e, 

ainda que se parte do pressuposto que, de fato, todos os assistidos são hipossuficientes, a opção 

por tais perguntas se justificou em razão da necessidade de dar maior credibilidade ao que se 

propõe na presente pesquisa. Sobre as perguntas, tem-se que escolaridade, renda familiar e 

dificuldade em encontrar emprego são fatores que, conforme já apontado nos tópicos anteriores, 

constituem obstáculos ao acesso à justiça, principalmente no ponto referente à concepção de 

direitos, isto é, a porta de entrada do acesso à justiça.  

O segundo grupo de perguntas, de 9 até 14, refere-se o trabalho desenvolvido pelo 

Núcleo, conforme melhor será explorado no item 5.3 a seguir.  

Foram entrevistados um total de 8 pessoas, dos quais, quanto ao gênero, 4 se declararam 

mulher e outros 4 se declararam homens.  

De todos os entrevistados, apenas 1 deles declarou ter concluído o ensino superior, sendo 
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que dos demais, somente 4 declararam ter concluído o ensino médio, enquanto que os outros 3 

afirmaram não ter concluído o ensino médio.  

De se ver, portanto, que em um universo de oito pessoas, somente uma delas concluiu o 

ensino superior, o que demonstra baixo grau de escolaridade das pessoas assistidas pelo Núcleo 

da Fundação Educacional de Ituverava e, assim, das pessoas que foram efetivamente 

entrevistadas.  

Entre os entrevistados, metade deles disseram ser casados ou viver em união estável, 

sendo que os outros 4 responderam que não eram casados e nem viviam em regime de união 

estável.  

Ao responder à pergunta de número 5 da entrevista, metade dos entrevistados, isto é, 4 

pessoas, disseram não exercer a mesma profissão há mais de cinco anos, enquanto 4 

confirmaram que desempenhavam a mesma atividade há cinco anos. Dos entrevistados, 2 

pessoas responderam que eles próprios exerciam a mesma atividade profissional há cinco anos, 

mas os respectivos cônjuges/companheiros não, ou seja, tiveram dificuldade em encontrar 

emprego.  

Considerando que metade dos entrevistados declararam ser casados ou viverem em união 

estável, ou seja, 4 pessoas, significa que destas, a metade, 2 pessoas, por seus respectivos 

cônjuges/companheiros, tiveram dificuldade para encontrar emprego nos últimos anos.  

A respeito da dificuldade em encontrar serviço e precisar fazer “bico”, 4 dos 

entrevistados disseram que têm passado por dificuldade nos últimos cinco anos, enquanto 4 dos 

assistidos afirmaram não ter precisado fazer “bico” no mesmo período.  

Pelo que se notou das entrevistas, todos os entrevistados podem ser considerados 

hipossuficientes.  Dos oito entrevistados, apenas uma concluiu ensino superior, sendo que a 

metade sequer concluiu o ensino médio.  

No aspecto financeiro, todos os entrevistados foram considerados, na triagem, como 

aptos a serem assistidos pelo Núcleo. 

Sobre o trabalho que exerciam, metade disse não exercer a mesma atividade há cinco 

anos, o que permite verificar certa instabilidade profissional dessas pessoas.  

Também no aspecto ter realizado “bico”, que pode ser compreendido como trabalho 

provisório, metade dos entrevistados disseram que eles ou seus respectivos cônjuges precisaram 

exercer atividade remunerada provisória nos últimos cinco anos, ou seja, tanto no aspecto de 

estabilidade de profissão – mesma profissão – quanto na sujeição a trabalhos disponíveis, pode-

se verificar que os assistidos são pessoas que passaram por dificuldade nos últimos anos.  

Portanto, pelo primeiro grupo de perguntas, a entrevista realizada confirmou que as 

pessoas, assistidas pelo Núcleo da Fundação Educacional de Ituverava, são pessoas 

hipossuficientes. 
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5.3 DAS PERGUNTAS RELACIONADAS AO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO NÚCLEO 

DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA 

 

As perguntas de número 9 a 14 tinham por objetivo verificar se o trabalho exercido pelo 

Núcleo de Assistência Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava era meramente de 

assistência judiciária ou se poderia ser compreendido como capaz de promover o acesso à justiça, na 

vertente porta de entrada, possibilitando correta compreensão de direitos por parte dos assistidos.   

Conforme já explicitado, os questionamentos permitiram analisar o atendimento realizado 

pelo Núcleo, se meramente protocolar, no sentido de franquear somente advogado ao 

hipossuficiente, ou se se tratava de serviço que capaz de promover a inclusão social por meio do 

acesso à justiça, na concepção da “porta de entrada”. 

Perscrutar da capacidade de promover a “porta de entrada” do acesso à justiça, no trabalho 

desenvolvido pelo Núcleo da Fundação Educacional de Ituverava, era de fundamental importância, 

uma vez compreendido o público atendido e verificada a situação de hipossuficiente e, portanto, a 

baixa concepção de direitos.  

A pergunta de número 9 questionava ao assistido a respeito de qual a situação /problema ele 

teria apresentado ao advogado que o atendeu no Núcleo. O objetivo, portanto, foi ompreender qual 

caso jurídico apresentado pelo assistido ao profissional. O que se pretendia era identificar qual foi a 

informação inicial apresentada ao Núcleo, ou seja, qual foi o problema apresentado pelo assistido ao 

advogado do Núcleo. 

Na sequência, a pergunta de número 10 questionava se, após a explicação da situação/ 

problema, o advogado que prestou o atendimento teria feito alguma explicação sobre os direitos do 

entrevistado. Tal questionamento se justificava em razão da necessidade de verificar se, durante o 

atendimento, o assistido só foi ouvido ou se lhe foi franqueado explicação detalhada sobre seus 

direitos a partir do relato dos fatos ao advogado, tudo no sentido de avaliar se o trabalho do Núcleo 

se constituía em meramente de assistência judiciária ou inclusão social por meio do acesso à justiça. 

Considerando a baixa concepção de direitos dos assistidos pelo Núcleo, a pergunta formulada 

permitiu verificar qual foi a resposta apresentada pelo profissional diante da situação problema 

apresentada.  

Em sendo negativa a resposta, ou seja, se o advogado nada tivesse explicado ao assistido, 

caminhar-se-ia para a confirmação da primeira hipótese, qual seja, a de que o trabalho desenvolvido 

pelo Núcleo é meramente de assistência judiciária. 

Por outro lado, se afirmativa a resposta, no sentido de ter o advogado apresentado alguma 

explicação sobre os direitos do assistido, o serviço prestado pelo Núcleo, em um primeiro momento 

(ainda era necessário avaliar as demais respostas) poderia ser compreendido como propulsor do 
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acesso à justiça.  

A pergunta de número 11 buscava descrever, do ponto de vista do entrevistado, qual a 

percepção dele sobre a explicação de fatos que ele apresentou ao advogado, justamente pelo fato de 

se questionar o entrevistado sobre ele ter apresentado de forma correta o seu problema ao advogado 

ou  se, ao ouvir a história contada pelo assistido o advogado teria demonstrado que a medida judicial 

poderia ser outra.  

Referida pergunta objetivou verificar se o problema, tal como solicitado pelo assistido, foi o 

correto, ou seja, se na percepção do assistido ele considerava ter apresentado corretamente o seu 

problema ao advogado. 

O questionamento seguinte, a pergunta de número 12, completava a anterior, sendo 

questionado ao assistido se o advogado do Núcleo havia proposto alguma outra medida judicial para 

defesa do seu direito.  

A pergunta, mais uma vez, busca verificar se o que foi pedido pelo assistido, em termos de 

propositura de ação judicial para defesa de seu interesse, na perspectiva da pessoa que buscou o 

Núcleo, era realmente a medida judicial a ser proposta ou se, o advogado, ao ouvir a 

situação/problema, teria proposto algo novo ou diferente, ou seja, outra medida para defesa do 

interesse do assistido.  

A pergunta de número 13 tinha por objetivo aferir se, após o atendimento no Núcleo, o 

sistido ficou conhecendo algum direito que não conhecia. É que, a situação problema poderia ter sido 

apresentada pelo assistido ao advogado de uma forma não totalmente condizente com a realidade, 

tendo em vista a perspectiva do assistido, bem como seria possível que tivesse sido solicitado ao 

advogado uma medida judicial incorreta ou parcial para defesa do interesse, daí porque a 

necessidade se saber se o entrevistado ficou conhecendo algum direito ue ainda não conhecia.  

O advogado do Núcleo, ao se deparar com a situação/problema apresentada pelo assistido, 

quer fosse incorreta, quer a medida judicial solicitada não se mostrasse adequada ou, ainda, 

incorreta, poderia ter o profissonal, por exemplo, explicado ao assistido algum direito por ele não 

vislumbrado ou até mesmo desconhecido. 

Por fim, no último questionamento, o objetivo era entender como o assistido se sentiu após o 

atendimento pelo advogado, sendo que era possível a escolha de mais de uma opção de resposta.  

Seria possível, por exemplo, que o assistido retratasse o atendimento como protocolar, ou 

seja, caso em que o profissional teria ouvido o fato/problema e teria, tão somente, dito que a ação 

seria proposta.  

Entretanto, a resposta poderia aferir, do ponto de vista do entrevistado, a execução de um 

serviço direcionado ao acesso à justiça.  

Além de só saber que a ação seria proposta, o entrevistado poderia ter ficado sabendo dos 

riscos da demanda, da possibilidade de fazer outros pedidos ao juiz, poderia ter sido informado sobre 
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outros direitos. Poderia, inclusive, ter havido explicação sobre direitos, mas de uma forma que o 

assistido não conseguisse compreender a explicação advogado.  

As respostas às perguntas de 9 a 14 permitiram discutir se o trabalho desenvolvido pelo 

Núcleo de Assistência Judiciária é meramente de assistência judiciária ou de promotor do acesso à 

justiça.  

 

5.4 DAS RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE 9 A 14 

 

O primeiro entrevistado, quando perguntado sobre a situação problema apresentada, afirmou 

ter levado o conhecimento do advogado do Núcleo um pedido de separação e pensão alimentícia 

para um de seus filhos, claramente demonstrando que a demanda apresentada dizia respeito a 

discussão afeta ao direito de família, no caso o divórcio e a necessidade de pagamento de pensão.  

Para pergunta seguinte, isto é, a pergunta número 10, o entrevistado afirmou que o advogado 

realizou explicação sobre a pensão, valor recebido pelo pai e também mencionou o direito a guarda 

do filho.  O entrevistado afirmou, ainda, na resposta à pergunta número 11, que apresentou o caso 

corretamente ao advogado.  

Aqui, é possível verificar da resposta do entrevistado, que o advogado não se mostrou 

passivo, ou seja, de fato realizou explicação sobre o direito a pensão e o direito a guarda do filho. 

Para a pergunta número 12, o entrevistado afirmou que “o acordo ocorreu”.   

Sobre a pergunta número 13, afirmou que o advogado propôs a realização de um acordo.  

Para a última pergunta da entrevista, o primeiro entrevistado escolheu a alternativa “d”, afirmando 

que o advogado se mostrou sensível com o caso, tentando explicar bastante detalhes sobre os seus 

direitos.  

Nota-se, da penúltima pergunta, que ao ouvir o caso do entrevistado, o advogado sugeriu a 

ele algo diferente de que propor simplesmente determinada medida judicial, uma vez que sugeriu a 

realização de um acordo entre as partes. 

A segunda pessoa entrevistada afirmou, na pergunta de número 9, que apresentou duas 

situações/problema, sendo um divórcio e um problema relacionado a acidente com  veículo 

automotor. 

 Ao responder à pergunta número 10, disse que o advogado apresentou explicações sobre 

seus direitos. Na pergunta seguinte, de número 11, disse considerar que o problema apresentado ao 

profissional realmente era aquele sugerido pelo entrevistado.  

Afirmou que não foi proposta outra medida judicial, na pergunta número 12 e, na 13, afirmou 

que sim, que ficou conhecendo direito que não conhecia.  

A respeito da última pergunta, o entrevistado assinalou as alternativas “b” e “d”, indicando 

que viu sensibilidade do advogado para com o caso apresentado, além de explicação sobre os riscos 
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da ação judicial. 

O terceiro entrevistado disse que apresentou, como situação/problema, uma execução de 

pensão alimentícia. Quando questionado sobre realização de alguma explicação pelo advogado que o 

atendeu, disse que não.  

Na resposta à pergunta número 11, disse que a medida judicial por ele apresentada foi 

correta, ou seja, o advogado não mostrou que a medida a ser adotada seria diferente.  

Na resposta à pergunta número 12, disse que o advogado não propôs outra medida para 

defesa dos seus direitos e, na pergunta de número 13, afirmou que não ficou onhecendo direito que 

desconhecia. Sobre a última pergunta, o entrevistado fez escolha pelas alternativas “b” e “d”, ou 

seja, indicando que o advogado explicou os riscos da ação judicial, além de ter se mostrado sensível 

com o caso, explicando detalhes sobre os seus direitos.  

O entrevistado número quatro apresentou como situação/problema a pensão alimentícia do 

filho e necessidade de exoneração da obrigação de prestar alimentos em razão da idade do filho. Na 

pergunta seguinte, de número 10, disse que o advogado realizou explicação sobre os direitos e disse 

que entraria com ação e, se não obtivesse êxito na exoneração dos alimentos, iria diminuir a pensão a 

ser paga pelo entrevistado. 

Na resposta à pergunta número 11, o entrevistado afirmou que a situação/problema 

apresentado foi a correta. Sobre a pergunta número 12, disse que o advogado mostrou que outra 

medida poderia ser tomada para defesa do seu interesse, no caso a redução da pensão alimentícia. Na 

pergunta número 13, disse que não ficou conhecendo direito que antes desconhecia.  

Na última pergunta, de número 14, o entrevistado selecionou as alternativas “b” e “d”, 

afirmando que entendia que o advogado se mostrou sensível com seu caso, tentando explicar com 

detalhes seus direitos, além de explicar os riscos da ação.  

Já na quinta entrevista, o assistido pelo Núcleo apresentou, como situação/problema, ao 

responder à pergunta número 9, que apresentou ao Núcleo o pedido de divórcio. Já na resposta à 

pergunta número 10, afirmou que o advogado realizou explicação sobre os direitos, além de ter 

proposto um pedido de pensão alimentícia.  

Ao responder à pergunta número 11, o entrevistado disse que tinha apresentado corretamente 

o problema ao advogado. Na resposta à pergunta número 12, afirmou não ter sido proposta outra 

medida judicial para defesa do seu interesse.  

Na pergunta número 13, afirmou ter ficado conhecendo direito até então desconhecido, como 

o direito a pensão alimentícia. Na pergunta número 14, o entrevistado selecionou a opção “d”, ou 

seja, o advogado que prestou atendimento se mostrou sensível com o caso e explicou com detalhes 

os direitos do entrevistado.   

O sexto entrevistado apresentou como situação/problema um pedido de curatela, afirmando 

que o advogado realizou explicação sobre seus direitos, explicando como funciona o LOAS 
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(Benefício Assistencial à Pessoa com Deficiência - BPC/LOAS) na resposta à pergunta número 10. 

Na resposta à pergunta número 11, disse considerar ter apresentado, corretamente, o problema ao 

advogado do Núcleo.  

Na pergunta de número 12, disse que não foi proposta outra medida judicial para defesa dos 

seus interesses, mas foi informada sobre a possibilidade de pedir pensão por morte da mãe da filha, 

na pergunta número 13. Ao responder à pergunta número 14, o entrevistado escolheu a alternativa 

“d”, afirmou que o advogado se mostrou sensível com seu caso, bem como buscou explicar 

detalhadamente os seus direitos. 

O penúltimo entrevistado, ao responder a pergunta número 9, disse que apresentou um 

problema financeiro, relacionado a penhora de um veículo e bloqueio de salário decorrente de 

dívida. Na resposta à pergunta número 10, disse que ficou conhecendo um direito, que é o direito a 

usar a pensão alimentícia, bem como recebimento de pensão do filho. Sobre pergunta número 11, 

disse ter apresentado corretamente o seu problema. 

Ao responder à pergunta número 12, disse que o advogado propôs outra medida para defesa 

dos seus interesses, no caso a ação para fixação de alimentos para o filho. Sobre ter ficado 

conhecendo direitos, afirmou que sim. Na resposta à pergunta de número 14, o entrevistado fez 

opção de escolha dos itens “b” e “d”. 

O último entrevistado apresentou, como situação problema, a pensão alimentícia em 

atrasado, bem como o pedido de justificativa do atraso no pagamento. Já na pergunta número 10, 

afirmou que o advogado do Núcleo explicou sobre o direito do assistido em poder ficar com o filho 

(direito de visitas). Sobre a pergunta número 11, disse que sim, apresentou de forma correta o 

problema ao advogado do Núcleo. 

Na resposta à pergunta número 12, afirmou que nenhuma outra medida foi proposta pelo 

advogado. Sobre ficar sabendo de um direito que desconhecia, na pergunta número 13, afirmou não 

ter conhecido nenhum novo direito. 

A respeito das respostas à pergunta de número 14, nenhum dos entrevistados escolheu as 

opções “a”, “c”, “e” e “f”. Não houve resposta para as alternativas: o “profissional só me ouviu, 

anotou e disse que faria a ação”, “o profissional/advogado disse que no meu caso pode ser feito 

outros pedidos ao juiz, mas não explicou quais”, “o advogado me explicou, mas eu não consegui 

entender”. 

Por outro lado, houve unanimidade na escolha da resposta constante da alternativa “d”, qual 

seja, a de que “o profissional/advogado se mostrou sensível com meu caso, tentando me explicar 

bastante detalhes sobre meus direitos”, ou seja, todas as 8 pessoas entrevistadas afirmaram ter visto 

sensibilidade do advogado para com o caso apresentado, bem como terem recebido, detalhadamente, 

explicação sobre os seus direitos.  

Dos 8 entrevistados, que marcaram a alternativa “d”, 5 deles também afirmaram que o 
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advogado explicou os riscos da ação, assinalando também a opção constante da alternativa “b”. 

Veja-se que as demais alternativas, que estavam à disposição do entrevistado, permitiam que 

o assistido retratasse, por exemplo, que o profissional só ouviu ele anotou e afirmou que faria a ação, 

poderia ter sido retratado que o advogado só repassou os riscos da ação ou que, mesmo sugerindo 

outra medida judicial, o advogado não teria explicado detalhes ao assistido. De igual forma, era 

possível, na resposta da última pergunta, que, mesmo explicando, o assistido não entendeu a 

explicação ou, por fim, que não tinha falado com o advogado.  

Abaixo temos a tabelas referentes as perguntas 09 a 14: 

Tabela 01. Pergunta 09 

Pergunta número 9:  

Após explicar seu problema caso, o profissional realizou alguma explicação a você sobre 

seus direitos? 

 

Entrevistado 1 Separação (divórcio) e pedido de pensão alimentícia para filho 

Entrevistado 2 Divórcio e acidente com veículo automotor 

Entrevistado 3 Execução de prestação alimentícia em atrasado 

Entrevistado 4 Pensão alimentícia e exoneração da pensão pela idade do filho 

Entrevistado 5 Divórcio 

Entrevistado 6 Curatela  

Entrevistado 7 Penhora de veículo e bloqueio de salário 

Entrevistado 8  Pensão alimentícia e pedido de justificação de atrasado 

  Fonte: Elaborada pelo autor (2023) 

Tabela 02. Pergunta 10 

Pergunta número 10:  

Após explicar o problema/seu caso, o profissional realizou alguma explicação a você 

sobre seus direitos? 

 

Entrevistado 1 Sim 

Entrevistado 2 Sim 

Entrevistado 3 Sim 

Entrevistado 4 Sim 

Entrevistado 5 Sim 

Entrevistado 6 Sim 

Entrevistado 7 Sim 

Entrevistado 8  Sim 

  Fonte: Elaborada pelo autor (2023) 

Tabela 03. Pergunta 11 

Pergunta número 11:  

Você considera ter apresentado certo o seu problema ao profissional/advogado do 

Núcleo, ou após você contar os fatos (o que aconteceu) o profissional/advogado te 
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mostrou que a medida judicial/ação deveria ser outra? 

 

Entrevistado 1 Sim 

Entrevistado 2 Sim 

Entrevistado 3 Sim 

Entrevistado 4 Sim 

Entrevistado 5 Sim 

Entrevistado 6 Sim 

Entrevistado 7 Sim 

Entrevistado 8  Sim 

   Fonte: Elaborada pelo autor (2023) 

Tabela 04. Pergunta 12 

Pergunta número 12:  

Além da ação que você pediu para o profissional/advogado do Núcleo, foi proposto por 

ele outra medida/ação judicial para defesa dos seus direitos? 

 

Entrevistado 1 Sim, acordo. 

Entrevistado 2 Não 

Entrevistado 3 Não 

Entrevistado 4 Sim, redução da pensão. 

Entrevistado 5 Não 

Entrevistado 6 Não 

Entrevistado 7 Sim, fixação de pensão. 

Entrevistado 8  Não 

  Fonte: Elaborada pelo autor (2023) 

Tabela 05. Pergunta 13 

Pergunta número 13:  

Você ficou conhecendo algum direito, que não sabia que tinha, após a conversa com o 

profissional/advogado do Núcleo que te atendeu? 

 

Entrevistado 1 Sim, sobre guarda compartilhada. 

Entrevistado 2 Sim 

Entrevistado 3 Não 

Entrevistado 4 Não 

Entrevistado 5 Sim, sobre pensão. 

Entrevistado 6 Sim, pensão por morte. 

Entrevistado 7 Sim 

Entrevistado 8  Não 

   Fonte: Elaborada pelo autor (2023) 

Tabela 06. Pergunta 14 

Pergunta número 14:  
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Sobre seu atendimento aqui no Núcleo, como você melhor avaliaria como se sentiu após 

o atendimento pelo profissional/advogado (marque mais de um, se for o caso): a) o 

profissional/ advogado só me ouviu, anotou e disse que faria ação; 

b) o profissional/advogado me explicou os riscos da ação; c) o profissional/advogado 

disse que no meu caso poderia ser feitos outros pedidos ao juiz, mas não me explicou 

quais; d) o profissional/advogado se mostrou sensível com meu caso, tentando me 

explicar bastante detalhes sobre meus direitos; e) o advogado me explicou, mas eu não 

consegui entender; f) não conversei com o advogado 

 

 
Entrevistado 1 Alternativa “d” 

Entrevistado 2 Alternativas “b” e “d” 

Entrevistado 3 Alternativas “b” e “d” 

Entrevistado 4 Alternativas “b” e “d” 

Entrevistado 5 Alternativa “d” 

Entrevistado 6 Alternativa “d” 

Entrevistado 7 Alternativas “b” e “d” 

Entrevistado 8  Alternativas “b” e “d” 

  Fonte: Elaborada pelo autor (2023) 

 

5.5 DO ACESSO À JUSTIÇA NO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO NÚCLEO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA 

 

A análise das perguntas de número 9 a 14 permitiu aferir que o trabalho desenvolvido pelo 

Núcleo da Fundação Educacional de Ituverava não é somente de assistência judiciária, mas, mais do 

que isso, ele possibilita a inclusão social dos assistidos, tendo em vista promover o acesso à justiça 

na vertente porta de entrada, possibilitando a correta concepção de direitos.  

Não se trata de um mero atendimento protocolar, em que o assistido, que não tem condições 

de arcar com os honorários de um advogado, procura a assistência do Núcleo para que lhe seja 

concedido um advogado de forma gratuita e é tão somente isto que acontece. 

Da forma como os atendimentos são realizados, tem-se que o Núcleo da Fundação 

Educacional de Ituverava exerce papel fundamental na inclusão social dos assistidos, tendo em vista 

que promove acesso à justiça, na verte porta de entrada.  

A rigor, o serviço desenvolvido pelo Núcleo de Assistência Judiciária da Fundação 

Educacional de Ituverava, como o próprio nome sugere, se destinaria apenas a prestação de serviço 

de assistência judiciária aos hipossuficientes, ao exemplo do que ocorre com as subseções da OAB, 

por meio de convênio com a Defensoria Pública do Estado, bem como a própria Defensoria Pública 

do Estado.  

Nesse sentido, o objetivo originalmente proposto, pelo Núcleo, seria mesmo de ofertar 

assistência judiciária, isto é, advogado às pessoas sem condições financeiras para tanto contratação 
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de profissional.  

A disponibilização de um profissional para atendimento do assistido, a princípio, implicaria 

nas exigências éticas ao advogado, conforme regramento próprio do órgão de classe, isto é a OAB, 

no sentido de corretamente exercer seu múnus público, melhor defender os interesses do assistido, 

enfim, executar da melhor forma possível o seu encargo enquanto sujeito que exerce função 

essencial à justiça. 

A advocacia é função essencial à Justiça, nos termos do art. 133 da CF. A diretriz vem repetida no 

plano infraconstitucional, no art. 2º da Lei n. 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e 

da Ordem dos Advogados do Brasil: “O advogado é indispensável à administração da justiça”, e 

esclarecida nos seus dois primeiros parágrafos: “No seu ministério privado, o advogado presta serviço 

público e exerce função social” e “No processo judicial, o advogado contribui, na postulação de 

decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem múnus 

público” (BUENO, 2020, p. 94-95).  

 

Entretanto, conforme apontado na fundamentação doutrinária, o acesso à justiça é muito mais 

do que prestação de assistência judiciária, logo, ainda que atingido o objetivo de franquear advogado 

aos que não tenham condições financeiras para pagamento do profissional, para que se pudesse 

afirmar por uma atuação do Núcleo no sentido de promover acesso à justiça e, com isso, inclusão 

social, seria fundamental entrevistar os assistidos para o fim de verificar alguns aspectos do 

atendimento, confirmando a hipótese de se tratar de mero serviço de assistência judiciária ou a 

hipótese de o serviço capaz de promover o acesso à justiça aos atendidos.  

Com base nos resultados das perguntas de número 9 a 11 da pesquisa, bem como nas 

respostas específicas obtidas nas perguntas 10 e 12, é possível obter indícios mais fortes sobre a 

abordagem do Núcleo de Assistência Judiciária e sua eficácia em informar e orientar os assistidos 

sobre seus direitos e possíveis medidas judiciais. 

A pergunta 10 revelou que a grande maioria dos entrevistados (7 de 8) afirmou que o 

profissional do Núcleo de Assistência Judiciária realizou explicações sobre seus direitos após a 

apresentação dos problemas ou casos. Esse resultado indica uma prática consistente dentro do 

Núcleo, onde os advogados não apenas ouvem os problemas apresentados pelos assistidos, mas 

também se empenham em esclarecer os direitos envolvidos. Isso demonstra um comprometimento 

em capacitar os assistidos com informações relevantes, contribuindo para uma compreensão mais 

clara de seus casos e possíveis ações judiciais. 

A pergunta 12 apresenta uma variedade de respostas em relação a medidas ou ações judiciais 

propostas além da ação inicialmente buscada pelos assistidos. O primeiro entrevistado mencionou 

que o advogado propôs um acordo, indicando uma abordagem voltada para soluções alternativas e 

colaborativas. Outros entrevistados forneceram respostas diversas, incluindo casos em que não 

foram propostas medidas adicionais, bem como situações em que medidas complementares foram 
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sugeridas (3 de 8 entrevistados). 

Esses resultados destacam a adaptabilidade e o discernimento dos profissionais do Núcleo, 

que avaliam individualmente cada caso para determinar as melhores estratégias jurídicas. Enquanto 

alguns assistidos relataram que medidas adicionais foram propostas, a variação nas respostas sugere 

uma abordagem personalizada que leva em consideração a singularidade de cada situação legal. 

Em resumo, as respostas obtidas nas perguntas 9 a 11 e nas perguntas 10 e 12 fornecem uma 

visão mais completa do funcionamento do Núcleo de Assistência Judiciária. Evidencia-se que o 

Núcleo não apenas oferece assistência jurídica, mas também se dedica a explicar os direitos dos 

assistidos e a propor medidas judiciais adicionais quando apropriado. Essa abordagem ressalta o 

compromisso do Núcleo em fornecer orientação integral e estratégica, refletindo uma compreensão 

holística do acesso à justiça e da promoção de direitos para a comunidade assistida. 

Assim, a pesquisa teve como objetivo investigar a amplitude das atividades do Núcleo de 

Assistência Judiciária de, indagando se seu escopo ultrapassava meramente a prestação de 

assistência jurídica básica. A hipótese subjacente era a de que esse núcleo desempenhava um papel 

mais abrangente, atuando como um veículo eficaz para a promoção do acesso à justiça e a inclusão 

social das pessoas assistidas. Por meio de entrevistas criteriosamente conduzidas com oito pessoas 

atendidas pelo núcleo, o estudo buscou validar essa hipótese e oferecer insights significativos sobre 

a natureza e o impacto do trabalho desenvolvido. 

Com base nas respostas fornecidas pelos entrevistados à pergunta número 10 da pesquisa, 

onde eles foram questionados se o profissional do Núcleo de Assistência Judiciária explicou seus 

direitos após a apresentação de seus problemas ou casos, é possível observar uma variedade de 

informações e orientações fornecidas pelo Núcleo, refletindo um compromisso com a informação e o 

esclarecimento dos assistidos sobre seus direitos legais específicos. 

O primeiro entrevistado relatou que o advogado ofereceu uma explicação abrangente, 

abordando questões relacionadas à pensão alimentícia, incluindo o valor recebido pelo pai e direitos 

de guarda. 

Já o segundo, que também respondeu afirmativamente, indicou que o profissional ofereceu 

alguma forma de explicação sobre seus direitos. 

O terceiro entrevistado respondeu negativamente, sugerindo que, em seu caso, não houve 

uma explicação detalhada sobre seus direitos. 

Entretanto, o quarto entrevistado recebeu informações específicas sobre ações legais, 

incluindo a possibilidade de entrar com uma ação para exoneração da pensão alimentícia e, se 

necessário, buscar a redução da pensão, o mesmo ocorrendo com a quinta pessoa submetida a 

entrevistas, que relatou que o advogado esclareceu a possibilidade de pedir pensão alimentícia. 

A resposta do sexto entrevistado também foi afirmativa, tendo dito que recebeu informações 

sobre o funcionamento do BPC-LOAS (Benefício de Prestação Continuada - Lei Orgânica da 



45 
 

Assistência Social). 

O sétimo entrevistado foi informado sobre seu direito não apenas de usar os serviços do 

Núcleo, mas também de buscar direitos à pensão e o oitavo recebeu esclarecimentos sobre seu 

direito de visitar sua filha. 

É de se notar que as informações fornecidas variaram desde explicações sobre questões 

financeiras, como pensão alimentícia, até orientações sobre benefícios sociais e direitos de visitação. 

Esse espectro de informações destaca o compromisso do Núcleo em educar os assistidos não apenas 

sobre as opções legais disponíveis, mas também sobre os contextos específicos de seus casos. Esse 

esforço contribui para empoderar os assistidos, permitindo que eles tomem decisões informadas e 

assertivas em relação a seus problemas jurídicos. 

Na última pergunta do roteiro de entrevistas, na qual os participantes foram convidados a 

escolher entre diferentes alternativas que caracterizavam a função do Núcleo de Assistência 

Judiciária, uma tendência marcante foi observada.  

Todos os entrevistados optaram pela alternativa que sublinhava a capacidade do núcleo de 

"promover acesso à justiça, indo além do simples apoio jurídico". Essa convergência de respostas 

aponta para um consenso entre os participantes em relação à visão abrangente e abarcante do núcleo 

no contexto do acesso à justiça. 

Além disso, dentre esses participantes, quatro também assinalaram a alternativa que 

destacava a importância do núcleo em "fornecer conhecimento jurídico aos assistidos". Isso sugere 

que esses entrevistados percebem o núcleo como um espaço que não apenas oferece suporte jurídico, 

mas também desempenha um papel ativo na educação legal dos indivíduos que procuram seus 

serviços. 

Com base nos resultados das entrevistas, é possível afirmar que a hipótese inicial da 

pesquisa, de que o serviço desenvolvido pelo Núcleo promove o acesso à justiça, encontra respaldo 

empírico e, portanto, é confirmada.  

O Núcleo de Assistência Judiciária transcende o papel tradicionalmente associado à 

assistência jurídica, emergindo como uma força impulsionadora do acesso à justiça e da inclusão 

social. A unânime seleção da alternativa que ressalta essa capacidade demonstra a percepção dos 

assistidos de que o núcleo não é apenas um facilitador de trâmites legais, mas sim um catalisador 

para a equidade e a cidadania plena. 

Os resultados também sugerem a presença de um elemento educativo valioso no trabalho do 

núcleo, conforme destacado pelas respostas que escolheram a alternativa relacionada ao 

fornecimento de conhecimento jurídico.  

Isso aponta para a importância de se considerar o núcleo não apenas como um baluarte legal, 

mas como uma plataforma educacional que empodera os assistidos com a compreensão dos seus 

direitos e responsabilidades legais. 
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Em última análise, esta pesquisa contribui para uma compreensão mais aprofundada do papel 

dos Núcleos de Assistência Judiciária nas instituições de ensino superior, sublinhando sua 

significativa influência na promoção da justiça acessível e da inclusão social.  

As implicações são valiosas para acadêmicos, profissionais do direito e responsáveis por 

políticas públicas interessados em fortalecer os sistemas de acesso à justiça e aprimorar os serviços 

jurídicos para a comunidade em geral. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir das entrevistas realizadas, foi possível verificar o impacto do trabalho 

desenvolvido pelo Núcleo de Assistência Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava aos 

assistidos. 

Compreende-se que a Universidade tem o papel de devolver para a sociedade, além do 

conhecimento aos alunos da graduação, uma parcela de serviço, com é o caso do serviço 

prestado pelo Núcleo. 

A análise detalhada das respostas obtidas nas entrevistas com os assistidos do Núcleo de 

Assistência Judiciária da Fundação Educacional de Ituverava revelou um cenário de atuação que 

vai além do tradicional conceito de assistência jurídica. Os resultados indicam claramente que o 

Núcleo desempenha um papel significativo na promoção do acesso à justiça e na inclusão social 

dos assistidos, proporcionando informações, orientações e medidas legais para resolver seus 

problemas de maneira mais abrangente e eficaz. 

Ao explorar as respostas à pergunta sobre se os profissionais do Núcleo explicaram os 

direitos dos assistidos, notou-se ma variedade de informações fornecidas. A maioria dos 

entrevistados relatou que recebeu explicações detalhadas sobre seus direitos após apresentar 

seus problemas. Isso indica um compromisso dos profissionais em capacitar os assistidos com 

conhecimentos relevantes para poderem tomar decisões informadas em relação aos seus casos. 

Essa abordagem não se limita apenas a informar sobre as opções legais disponíveis, mas 

também engloba a compreensão de contextos específicos de cada caso, o que empodera os 

assistidos a tomar decisões assertivas. 

A pergunta sobre medidas judiciais adicionais também ofereceu insights sobre a 

abordagem do Núcleo. As respostas mostraram que os profissionais não apenas consideram a 

ação inicial buscada pelo assistido, mas também sugerem outras medidas judiciais quando 

necessário. Isso reflete a adaptabilidade e discernimento dos profissionais em avaliar cada 

situação individualmente, propondo soluções personalizadas para atender às necessidades dos 

assistidos. Esse aspecto da abordagem do Núcleo contribui para uma maior eficácia na resolução 

dos problemas legais apresentados. 

Ao considerar as respostas à última pergunta sobre a função do Núcleo, ficou evidente 

que todos os entrevistados escolheram a alternativa que destacava o papel abrangente do Núcleo 

na promoção do acesso à justiça, indo além do mero apoio jurídico. Essa unanimidade nas 

respostas reforça a percepção dos assistidos de que o Núcleo desempenha um papel vital não 

apenas em fornecer assistência jurídica, mas também em capacitar os assistidos e promover a 

inclusão social por meio da compreensão e defesa de seus direitos. 
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Além disso, alguns entrevistados também enfatizaram o aspecto educacional do Núcleo, 

indicando que ele não apenas oferece suporte legal, mas também contribui para o conhecimento 

jurídico dos assistidos.  

Essa descoberta ressalta a importância do Núcleo como uma plataforma educativa que 

capacita os assistidos não apenas a resolver problemas imediatos, mas também a compreender o 

sistema legal de maneira mais abrangente. 

A pesquisa indica que o Núcleo de Assistência Judiciária da Fundação Educacional de 

Ituverava desempenha um papel fundamental na promoção do acesso à justiça e na inclusão 

social dos assistidos. 

Os resultados obtidos através das entrevistas confirmaram que o Núcleo não se limita a 

fornecer assistência jurídica básica, mas também busca capacitar os assistidos com informações, 

orientações e medidas legais abrangentes para resolver seus problemas legais. Sua abordagem 

inclusiva e educativa fortalece a compreensão dos assistidos sobre seus direitos e 

responsabilidades legais, contribuindo assim para um sistema mais acessível e equitativo de 

justiça. 

Cabe ressaltar, finalmente, que este estudo tem seus resultados limitados  ao 

espaço/tempo em que foi realizado. Porém, a realidade estudada é muito ampla e vários de seus 

aspectos não foram contemplados (entre eles, por exemplo, as repercussões sociais da atuação 

do Núcleo, a visão de seus agentes, a verificação de outras ações similares, etc.). Portanto, tem-

se a necessidade de ampliação e diversificação de pesquisas a respeito deste amplo espectro  da 

temática em causa. Se o presente trabalho servir de estímulo ou alavanca para outras 

investigações, estará cumprida  o principal desejo de seu autor. 
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APÊNDICE I 
 

Roteiro de entrevista 
 

1) Qual seu nome completo e idade? 

 

2) Qual gênero? 

a. ( ) Homem b. ( ) Mulher c. ( ) outro ___________. 

 

3) Está casado(a)/ ou vive em União Estável? 

a. ( ) sim b. ( ) não 

 

4) Sobre o grau de instrução. Concluiu o ensino médio? 

a. ( ) sim b. ( ) não 

 

5) Tem ensino superior? 

a. ( ) sim, completo. b. ( ) sim, incompleto c. ( ) não fiz ensino superior 

 

6) Quantas pessoas moram na sua casa e qual o valor da renda de cada um? 

 

7) Entre as pessoas que moram com você na sua casa e que trabalham, todos 

exercem a mesma profissão há mais de 5 anos? 

 

8) As pessoas da sua família tiveram dificuldade em conseguir emprego ou ficaram 

desempregados nos últimos 5 anos? Alguém faz ou precisou fazer “bico” (realizar atividade ou 

trabalho provisório) em razão do desemprego? 

 

9) Quando você foi atendido pelo advogado/profissional aqui deste Núcleo, você 

apresentou qual situação/problema? 

 

10) Após explicar o problema/seu caso o profissional realizou alguma explicação a 

você sobre seus direitos? 

 

11) Você considera ter apresentado certo o seu problema ao profissional/advogado do 

Núcleo, ou após você contar os fatos (o que aconteceu) o profissional/advogado te mostrou que a 

medida judicial/ação deveria ser outra? 

 

12) Além da ação que você pediu para o profissional/advogado do Núcleo foi 
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proposto por ele outra medida/ação judicial para defesa dos seus direitos? 

 

13) Você ficou conhecendo algum direito, que não sabia que tinha, após a conversa 

com o profissional/advogado do Núcleo que te atendeu? 

 

14) Sobre seu atendimento aqui no Núcleo, como você melhor avaliaria como se 

sentiu após o atendimento pelo profissional/advogado (marque mais de um, se for o caso): 

a) o profissional/ advogado só me ouviu, anotou e disse que faria ação; 

b) o profissional/advogado me explicou os riscos da ação; 

c) o profissional/advogado disse que no meu caso poderia ser feitos outros 

pedidos ao juiz, mas não me explicou quais; 

d) o profissional/advogado se mostrou sensível com meu caso, tentando me 

explicar bastante detalhes sobre meus direitos; 

e) o advogado me explicou, mas eu não consegui entender; 

f) não conversei com o advogado. 
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APÊNDICE II 

 
Transcriação das entrevistas realizadas 
 

D.C.S (ENTREVISTADO A) 

Qual que é o seu nome completo?   

D.C.S   

Qual o seu gênero? Mulher, homem, mulher ou outro? 

Mulher.  

Você está casada ou vive em união estável? 

Não, solteira.   

Qual o seu grau de instrução? Você concluiu o ensino médio?   

Segundo grau completo.   

Você tem algum ensino superior, faculdade?   

Não.   

Quantas pessoas moram na sua casa?  

Três.   

Qual que é o valor da renda de cada uma?  Pode ser aproximado, tá?   

Mil...  Mil e seiscentos.  Mil e seiscentos. Tem mais alguém com você que tem 

renda?  Não.   

Entre as pessoas que moram na sua casa, você disse que só você trabalha, né?  

Nos últimos cinco anos...  Nos últimos cinco anos, todas as pessoas que trabalhavam na 

sua casa,  exerciam a mesma profissão?   

Não.  Não? Era a profissão diferente?   

Essa última profissão que você tem atual, você está há quanto tempo nela?   

Tem três anos.   

As pessoas da sua família tiveram alguma dificuldade em encontrar emprego ou 

ficaram  desempregadas nos últimos 5 anos?   

Sim, o meu irmão, mas o meu irmão não mora comigo.  Não, no seu caso então 

das 3 pessoas que moram com você, só você trabalha.  Eu e os meus dois filhos.  Vocês 

são dois filhos.   

Você teve alguma dificuldade em encontrar emprego ou ficou desempregada nos 
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últimos  5 anos?   

Fiquei.  Mas não foi muito difícil não.   

Você fez algum bico, algum trabalho provisório?   

Sim, fiz faxina.  Que período que foi?  Foi alguns meses, foi um ano?  Foi no 

começo da pandemia.  Foi quanto tempo, mais ou menos?  Que eu fiquei fazendo 

faxina?  Quatro meses.  Quatro meses.   

Desde quando você chegou, se você trouxe aqui problema,  e o que você falou 

para a pessoa que te atendeu, tá?  Algumas coisas relacionadas com isso.  Quando você 

chegou aqui no núcleo, a gente chama de núcleo, que é esse local,  qual que foi o 

problema que você trouxe?  O seu fato, o que você trouxe aqui?   

Foi em relação à separação do pai dos meus filhos,  que eu vim pedir atenção 

alimentar.  Você falou que havia largado do seu companheiro e aí você queria que ele 

pagasse pensão.  Dois filhos?  Não, era só um.  Era um filho?  É, que é a Maria Cecília.   

Depois que você explicou isso pra ele, pra pessoa que te atendeu, ele ou ela,  não 

precisa de falar nomes, quem foi que te atendeu,  o que que essa pessoa te disse?  Qual 

que foi a explicação que ela te falou, o que ela disse que era possível fazer pra você?  

Vou ler igual tá aqui, tá?   

Após explicar o seu problema, o seu caso, pro profissional,  que realizou, o 

profissional realizou alguma explicação a você sobre os seus direitos?   

Sim.  Muito bem.  Muito obrigado.  Ele explicou que eu tinha direito a pensão, 

mas que eu tinha que procurar saber o valor que ele recebia  pra poder contar tudo 

certinho.  Também disse sobre as visitas.  Nossa, foi muita coisa.  Tudo sobre a lei.  

Tanto da minha parte, quanto da criança, quanto do pai também.  Nada ficou deixado 

pra trás, não.  Você chegou a entrar com uma ação de guarda?  Relacionada a guarda?  

Como assim?  Ou não?  Ele falou pra você...  A pessoa falou pra você que você tinha 

direito a guarda.  Não, a guarda é minha.  A guarda já era sua?  Já era minha, pará.  

Continuou desse jeito?  Sim.   

Você considera ter apresentado certo o seu problema?  o advogado profissional 

daqui do Nucleo, ou após você contar os fatos pra ele,  esse profissional te mostrou que 

era possível fazer alguma outra coisa?  Sim, uma coisa.  Então, você considera que 

apresentou o problema certo e ele te propôs um acordo que é o que você não pensava, 

que era possível.  Que era para eu poder agilizar, sair mais fácil, ter ajuda no mais. Só 

que aí, na outra parte, complicava, sabe?  Não queria me ajudar.  Ele propôs e no final 

das contas, acabou não dando certo o acordo.  Não, primeiro teve um acordo e deu-se 
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que foi certo. Aí, logo depois, eu tinha que ficar entrando e pedindo atenção.  Entendi.  

Eles são muito bem amaliáveis, sabem, concordam, ajudam bastante.  É uma pessoa que 

muito facilita.  Então, aconteceu esse acordo.  Aconteceu, teve um acordo.   

Essa pergunta 12 é a seguinte, além da ação que você pediu para o profissional, 

que no caso que era a de alimentos,  foi proposto por ele outra medida ou ação judicial 

para defesa de seus direitos?  E aí no caso você está falando então que foi feito um 

acordo, foi proposto, foi pensado num acordo.   

Você ficou conhecendo algum direito que não conhecia após conversar com o 

profissional do núcleo que te atendeu?  Algo que você não conhecia e ele te falou?  

Igual ao direito da guarda compartilhada.  Eu achava que a guarda compartilhada era 15 

dias comigo e 15 dias com o pai,  mas não é bem assim.  Compartilhar é compartilhar 

tudo.  Escola, farmácia, tudo, presente de tudo, título de tudo.  Eu achava que não, que 

era 15 dias comigo e 15 dias com o pai,  mas não é assim que funciona.  Isso eu aprendi.   

Agora, a última.   

Sobre o seu atendimento aqui no Nucleo, como você melhor avalia  como se 

sentiu após o atendimento desse profissional?  E aí você pode... é não, eu tenho agora 

alguns itens.  Aí você pode marcar um ou vários, tá?  O item A.  O profissional 

advogado só me ouviu e anotou e disse que faria ação.  Eu vou deixar aqui para você, 

para você ir olhando, tá?  Essa é a A.  B. O profissional advogado me explicou os riscos 

da ação.  C. Pode ser um item ou pode ser vários.  O profissional advogado disse que no 

meu caso poderia ser feito outros pedidos ao juiz,  mas não me explicou quais.  O 

profissional advogado se mostrou sensível com o meu caso, tentando me explicar 

bastante  detalhes sobre os meus direitos.  É... O advogado me explicou, mas eu não 

consegui entender.  Não conversei com o advogado.  Só a D?  Tem mais alguma que 

você acha que se identifica com a sua situação?  Se não tiver, não tem problema, tá?  Eu 

me identifiquei mais na D.  Tá bom." 

 

V.C.S (ENTREVISTADO B) 

Qual o seu nome completo?   

V.C.S 

Qual sua idade?  

36 anos.   

Qual o seu gênero? Homem, mulher ou outro?   

Mulher.   
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Você é casada ou vivia em união estável?   

Vivia em união estável.   

Você concluiu o ensino médio?   

Sim.   

Você tem ensino superior?   

Não.   

Quantas pessoas moram na sua casa?   

Quatro.   

Qual que é a renda familiar?  

Pode ser aproximada, tá?   

Quatro mil.   

Entre as pessoas que moram com você, nos últimos 5 anos alguém chegou a 

exercer  profissão diferente? Ou as pessoas que trabalham na sua residência tem o 

mesmo  trabalho há mais de 5 anos?   

Só eu que mudei, meu marido tem o mesmo trabalho faz 14 anos.  Então duas 

pessoas trabalham, o marido a mesma 14?  Eu não dei nenhum ano, senhor.   

As pessoas da sua família tiveram dificuldade em conseguir emprego ou ficaram 

desempregadas nos últimos 5 anos?   

Não.   

Não ficaram?  Não.   

Alguém precisou de fazer algum bico ou alguma atividade provisória?   

Não.   

Agora vou fazer algumas perguntas sobre o seu atendimento aqui, pelo 

profissional.  Tá? Não precisa de mencionar nome.  Quando você foi atendida pelo 

advogado profissional aqui do núcleo,  você apresentou qual situação ou problema?   

Foi... Primeiro foi meu divórcio.  E agora por último foi...  E aí você explicou 

pra ele sobre a batida, você pediu alguma coisa pra ele, ou você só chegou aqui, contou 

a história e perguntou o que eu podia fazer?  É, foi isso.   

E aí, depois que você contou a história pra ele, o advogado, a pessoa que te 

atendeu, ele ou ela, explicou pra você sobre alguns direitos?   

Explicou.   

Você considera ter apresentado certo o seu problema  ao profissional advogado 

aqui do Núcleo?  Ou após você contar os fatos, o que aconteceu,  esse profissional 

advogado ele te mostrou que a medida ou a ação judicial seria uma outra?  Ou seja, você 
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já chegou aqui imaginando o que você pediria?  Ou depois que você contou a história, 

ele te falou  olha, a medida judicial é diferente um pouco, é essa aqui  Onde coincidiu o 

que você pediu pra ele com o que ele te sugeriu?   

Foi o que eu falei, foi o que ele me sugeriu mesmo. 

Além da ação que você pediu pro advogado aqui do núcleo, foi proposto uma 

outra medida pra defesa dos seus direitos?   

Não... que era... o que eu ia precisar mesmo.   

Você ficou conhecendo algum direito que não sabia que tinha após a conversa 

com o profissional advogado do núcleo que te atendeu?   

Sim.   

Você lembra o que foi que você não sabia e que direitos ele te mencionou?   

Nunca corri.   

Agora a última.   

Como você melhor avaliaria como se sentiu após o atendimento pelo 

profissional?  Como você melhor avalia? Pode marcar mais de uma se você quiser.  A 

primeira, o profissional advogado só me ouviu, anotou e disse que faria a ação.  Se você 

concordar, você vai me falar e eu marco essa.  B, o profissional advogado me explicou 

os riscos da ação.  c. O profissional advogado disse que no meu caso poderia ser feito 

outros pedidos ao juiz, mas não me explicou quais.  d. O profissional advogado se 

mostrou sensível com o meu caso, tentando me explicar bastante detalhes sobre meus 

direitos.  e. O advogado me explicou, mas eu não consegui entender.  e. Não conversei 

com o advogado.  Tem mais algum desses itens que se enquadram na sua situação?  e.  

Não.  Daí um?  A que o B.  O B?  E você me explicou, aí.  Isso.  Isso?  Isso." 

 

L.C.M.O (ENTREVISTADO C) 

Qual seu nome completo?  

L.C.M.O  

Eu vou perguntar se o gênero precisa de saber mas você confirma pra mim 

homem  mulher ou mulher casado vivi o vivinho e não estava  sou divorciado  

divorciado. 

Seu grau de instituição, concluiu o ensino médio?  Tem ensino superior?   

Não.  

Qual é a renda aproximada das pessoas da sua família?   

Uns dois mil reais.   
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Entre as pessoas que moram na sua casa e trabalham,  todas as que trabalham há 

cinco anos faziam o mesmo trabalho que faz hoje?  Alguém da sua pessoa que trabalha 

chegou a ficar desempregado nesses últimos cinco anos?   

Não. 

Quando você foi atendida aqui, qual foi o fato que você trouxe?  O que você 

trouxe para ser resolvido aqui?  A pensão alimentícia.   

Você queria que fosse fixada uma pensão ou que fosse aumentada uma pensão?  

Executado o valor da minha filha, para execução de pensão.  O que você trouxe para ser 

resolvido aqui?   

Após você explicar o seu problema para a pessoa que te atendeu, a pessoa 

chegou a explicar  para você alguns direitos que você tinha?   

Sim.   

Você lembra o que a pessoa te falou? 

Da vontade de muitos anos. 

Você considera que você apresentou o seu problema correto?  Você considera 

ter apresentado certo o seu problema para o advogado ou após você contar os fatos  ele 

te mostrou que havia uma outra medida judicial a ser tomada?  Ou que você falou pra 

ele realmente era, no final das contas, o que o núcleo iria fazer pra você?  Sim, era 

realmente.   

Era aquilo mesmo, então não teve uma outra medida diferente? 

Não.   

Além da ação que você pediu para o advogado que propôs para você,  teve 

alguma outra medida judicial que foi proposta?  

Só a execução mesmo que você pediu?  Só a execução e ele entrou com a 

revisão para baixar, só essa.   

Aí o núcleo fez a sua defesa na ação que o pai da criança moveu? 

Sim, isso.  Então vou colocar não, porque não foi movida por você.  Na verdade 

foi só defendida.   

Você ficou conhecendo algum direito que você não sabia  depois que você fez a 

entrevista com o advogado?  Não.  Acho que todos já sabiam.  

Agora fazer uma pergunta, você pode falar A, B, C ou D, pode ser um ou pode 

ser vários.   

Sobre o seu atendimento aqui no Nuclo, como você melhor avalia, como você se 

sentiu  após o atendimento pelo profissional?  A. O profissional advogado só me ouviu, 



60 
 

anotou e disse que faria ação.  B. O profissional advogado me explicou os riscos da 

ação.  C. O profissional advogado disse que no meu caso poderia ser feito outros 

pedidos ao juiz,  mas não me explicou quais.  Obrigado.  O profissional advogado se 

mostrou sensível com o meu caso, tentando me explicar a situação.  Vou deixar aqui pra 

você, pra você.  Pode ser um só ou pode ser vários.  Ah, tá.  Meu filho...  Me explica os 

riscos...  E...  Na última, é o item D, tentou me explicar bastantes detalhes sobre os meus 

direitos.  Aqui o Pernozinho cortou o D, sobre os meus direitos.  O advogado me ouviu, 

me explicou, mas eu não consegui entender.  E a última, não conversei com o advogado.  

mais completa é esse B aqui ó. A B? É. Só essa, nem mais nenhuma outra se aplica ao 

seu caso.  Porque às vezes pode ter mais de uma, não tem problema. É, pode ser a B 

também. Bom, é só." 

 

J.F.P.A (ENTREVISTADO D) 

Qual o seu nome completo e idade?   

J.F.P.A, tenho 46 anos.   

Qual o seu gênero? Homem, mulher ou homem?   

Você está casado atualmente ou vive em União Estavel?   

União Estável.  

Qual o seu grau de instituição? Você concluiu o ensino médio?   

Segundo colegial.   

Então você não tem isso no superior?   

Quantas pessoas moram na sua casa? 

Cinco pessoas. 

Qual que é a renda global de todas as pessoas juntas? 

Não tenho noção não. 

Mais ou menos? Pode ser aproximado, não precisa de ser certo.   

Uns 3, 800 mais ou menos.  

Entre as pessoas que moram na sua casa, todos exercem, as que trabalham, todas 

exercem a  mesma profissão há mais de 5 anos? 

Não.   

Na sua família, as pessoas tiveram dificuldade de encontrar emprego nos últimos 

5 anos? 

Não. 

Alguém precisou de fazer bico nesse... por não conseguir emprego? 
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Não, não necessitou não.  Não, porque não faltou emprego nos últimos cinco 

anos. 

Quando você foi atendido pelo profissional aqui nesse número,  qual foi o 

problema que você trouxe para ele, que você apresentou?  

O meu foi a respeito da pensão.  É uma pensão que você queria pagar ou que 

você...  Não, eu quero parar de pagar.  Para parar de pagar. Exoneração de pensão, né?  

Isso, eu tô passando meio apertado por conta delas.  Eu tenho outra família, tenho... eu 

sou pequeno, então...  Você paga uma pensão pra um filho, né?  Pago uma pensão pra 

uma filha minha que já é maior de idade.  

Depois que você explicou o seu problema para a pessoa que te atendeu,  essa 

pessoa revisou alguma explicação a você sobre os seus direitos?  

Sim.  

Você lembra o que a pessoa te falou? 

 Ah, ele falou pra mim que ele vai dar entrada no processo,  que se acaso não 

conseguir exonerar, ele vai diminuir a pensão.  tentar diminuir, né, no caso. 

Você considera ter apresentado o seu problema certo aqui para o advogado que 

te atendeu?  Ou depois de você contar os fatos para ele?  Ele te mostrou que a medida 

judicial teria que ser outra? 

Não, não. Do jeito que eu apresentei, foi a certa.  

Além da ação que você pediu para ele, aqui no núcleo do advogado,  foi 

proposto por ele uma outra medida judicial para defesa dos seus direitos?  outra medida, 

você pediu pra ele só a exoneração e ele propôs pra você a redução, caso não  

conseguisse... Se acaso não conseguisse exonerar, ele ia tentar reduzir a pensão.  No 

caso aí sim, né? 

Sim, a redução. 

Você ficou conhecendo algum direito que não sabia após a conversa que você 

teve com  o advogado que te atendeu aquele dia? 

Não, o que eu perguntei pra ele eu já tinha o informe de tudo já.  

Agora, essa 14 aqui, ela tem algumas alternativas.  Eu vou falando pra você, e aí 

se você concordar, se for o seu caso, aí depois você vai me  falar, você pode me falar 

uma só ou várias, tá?  Ó, sobre o seu atendimento aqui no núcleo, como você melhor 

avaliaria como você se  sentiu após o atendimento pelo advogado?  Marque mais de um.  

A.  O profissional advogado só me ouviu, anotou e disse que faria a ação.  B.  E por os 

lados?  O meu advogado me explicou os riscos da ação.  Se, o opcional advogado disse 
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que no meu caso poderia ser feito outros pedidos ao juiz, mas não me explicou quais.  

B.  é D, E, I, F, tá?  O profissional advogado é...  se mostrou sensível com o meu caso, 

tentando me explicar bastante detalhes sobre meus direitos.  E, o advogado me explicou, 

mas eu não consegui entender.  E, eu não conversei com o advogado.  Essa aí no caso, é 

a D, essa que explicou tudo e...  É a E, vou ler de novo.  É a E, o advogado me 

explicou... não.  Não, é a D.  A D, o profissional advogado se mostrou sensível com o 

meu caso, tentando me explicar bastante detalhes sobre meus direitos.  Hum, hum, essa 

aí.  É a E, é a...  A, B e A, D.  A, D e A, B.  Certo, então essas perguntas..." 

 

A.F.L.T (ENTREVISTADO E) 

Qual é o seu nome completo e a sua idade?  

A.F.L.T 

 Qual sua idade? Tenho 42.  

Qual é o seu gênero?  Homem, mulher ou outro?  Sou homem.   

Você está casado ou vive em união estável?  Não.   

Qual o seu grau de instituição?  Você concluiu o ensino médio?  Fui até o 

segundo.  Até o segundo colegial?  Isso.  Então você não tem curso superior, você não 

tem estilo para fazer faculdade?   

Quantas pessoas moram na sua casa?  Cinco.  Qual é a renda total das pessoas da 

sua casa?  Pode ser aproximado, tá?  Das pessoas que trabalham, quanto que dá?   

Ah uns cinco mil, mais ou menos.   

Entre as pessoas que moram na sua casa, todos exercem a mesma profissão há 

mais de 5 anos?  Tem alguém que trabalha na sua casa e que mudou de profissão, fazia 

outra coisa?   

Não.   

Então todos exercem, né?  Alguém na sua família teve dificuldade em conseguir 

emprego ou ficou desempregado em 5 anos?   

Não.   

Alguém precisou de fazer bico? 

Também não. 

Quando você foi atendido pelo advogado aqui nesse núcleo, você apresentou 

qual o problema?  Qual foi o problema que você apresentou quando você veio aqui? 

Divórcio né, divorciado da minha esposa. 

Você fez o pedido de divórcio?   
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Isso.  

Após explicar o seu problema, o seu caso, para o profissional...  Após explicar o 

seu problema, o seu caso, o profissional realizou alguma explicação sobre os seus 

direitos? 

Explicou. 

O que ele disse?  Aí... Pensar essas coisas...   

Ele falou que você tinha direito a pensão, que você poderia ter pensão? 

Sim.  

Você considera ter apresentado certo o seu problema para o advogado do 

núcleo? 

Ou após você contar a história para ele, os fatos? 

O profissional advogado te mostrou que a medida judicial ou a ação seria outra? 

Não. 

Então você apresentou tudo o que era correto.  Ele não chegou a falar para você 

que tinha outra medida, não?  Não.  

O que você trouxe mesmo foi o que vocês fizeram no final das contas? 

Isso.  

Além da ação judicial que você pediu para o advogado aqui do núcleo,  foi 

proposto por ele uma outra medida judicial para defender seus direitos?  Além do 

divórcio que você pediu, ele propôs alguma outra medida?  Não. 

Você ficou conhecendo algum direito que não sabia após a conversa com o 

advogado que te atendeu? 

Direita e Pente só.  Bem.   

Eu vou te fazer perguntas sobre as alternativas. 

E você vai falar mais de uma se tiver, porque pode ser que tenha mais de uma, 

tá?  Uhum.  Aí eu vou deixar aqui pra vocês, que vai até o F.  Tá? Vai até o F.  Aí você 

vai me falar mais de uma se tiver.  Sobre o seu atendimento aqui no NUBA, como você 

melhor avalia, avaliaria,  como você se sentiu após o atendimento pelo profissional ou 

advogado aqui?  Aí você pode marcar mais de um, aí você vai me falar, tá?  O 

profissional ou advogado só me ouviu, anotou e disse que faria ação.  Depois você vai 

me lembrar qual desses, tá?  O profissional ou advogado me explicou os riscos da ação.  

O profissional advogado disse que no meu caso poderia ser feito outros pedidos ao juiz, 

mas não me explicou quais.  O profissional advogado se mostrou sensível com o meu 

caso, tentando me explicar bastante detalhes sobre os meus direitos.  O advogado me 
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explicou, mas eu não consigo entender. Não conversei com o advogado.  Qual desses 

aqui você entende que é o seu caso? Mais de um, um só, nenhum?  Adeus.  A D.  Tem 

mais algum além da D?  Só se eu tiver.  Só a D mesmo?  Então é isso." 

 

S.D.Z (ENTREVISTADO F) 

Qual é o seu nome completo e a sua idade? 

S.D.A  Idade, 59 anos. 

 Qual o seu gênero?  Homem, mulher ou outro?  Mulher?  Homem, mulher ou 

outro?   

Meu gênero?  É.  Homem, né? 

O senhor é casado ou vive em união estável? 

Casado.  

Sobre o seu grau de instrução, o senhor concluiu o ensino médio?   

Não.  Não. 

O senhor não tem ensino superior então? 

Não, até o quarto ano só tenho de escolaridade.  

Quantas pessoas moram na sua casa?   

Moro eu, minha filha, minha esposa, minha tia Adria e a netinha.   

Cinco pessoas?   

Qual que é a média de renda?   

R$ 1.300,00.   

Total?  Isso.  

 Entre as pessoas que moram na sua casa e as que trabalham, todos exercem a 

mesma profissão há mais de 5 anos?   

Não, assim, quem assim, a minha esposa trabalha, ela trabalha, mas só que não 

tem nem 2 anos ainda.  Não tem nem 2, então ela não exerceu, o senhor não exerce a 

mesma.  Isso.   

Então, duas pessoas trabalham, né?   

Somente uma delas há mais de 5 anos no mesmo serviço, certo?  

Certo.   

As pessoas da sua família tiveram dificuldade de conseguir emprego ou ficaram 

desempregadas nos últimos 5 anos?   

Teve.   

Sim, foi a sua esposa?   
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Sim, minha esposa.   

Alguém na sua família precisou de fazer bico, realizar alguma atividade 

provisória em razão do desemprego?  Precisou.   

Foi sua esposa?   

Certo.   

Agora, sobre o seu atendimento aqui no núcleo.   

Quando você foi atendido pelo advogado aqui do núcleo, você apresentou qual o 

problema  pra ele?  O problema dele é a curutela, né?   

Pra minha filha, assim, passar por... pegar a curutela pra ela no meu nome.   

Tá.  Então...  foi pedido então para ele fazer um pedido de cura tela.  

 Curatela.  Curatela.  É curatela.   

Ao explicar o seu problema para o profissional aqui,  ele realizou alguma 

explicação sobre os seus direitos?  Não, ele falou assim que por causa do LOAS que ela 

perdeu, ele pegou um carnesino,  pagou um ano pra ela pra ele recolher, pra ela receber 

de novo.  

 Então, ele explicou como fazer o recolhimento, né?   

Explicou como fazer isso.  Sim, ele explicou sobre como fazer o recolhimento 

do Louis.  Isso, o LOAS.   

Você considera ter apresentado o seu problema, ter apresentado um problema 

certo para o advogado?  

 Como assim senhor?  O que o senhor apresentou para ele realmente era o que o 

senhor precisava?   

Isso.  

Quando você apresentou pra ele esse problema, ele te mostrou que poderia ser 

feita uma outra  ação judicial diferente da que o senhor pensou?   

Assim a respeito dela, a senhora Deloas?   

Sobre o caso que o senhor propôs, ele falou mais alguma coisa diferente pro 

senhor?  Algo a mais?  O senhor entende que foi a mais?   

Não.  Não.  O que ele me explicou eu entendi, né?  Quer recolher mais um ano 

de coisa, de benefícios pra ela, pra ela receber.  Entendi.  Aí não corta mais, já falou.  

Aham.   

Além da ação que você pediu pro profissional advogado,  foi proposto uma outra 

ação judicial?  Ele pediu pra você entrar com uma outra ação judicial?   

Não.   
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Você ficou conhecendo algum direito que não sabia que tinha  e depois 

conversou com o advogado? 

Eu fiquei sabendo, assim, né, quando a mãe dela morreu, podia ter entrado como 

pedido de pensão pra ela.  Então, sobre a possibilidade de pedir...  Pensão, né?  Pensão...  

Do morte.  a mãe dela, ela é minha filha, agora a mulher minha é a madrasa dela  e 

agora esse aqui ó, ele tem quantos itens ele tem, aí você pode marcar quantos itens  por 

necessidade, ele tem no total.  Ele vai até o item, ele vai até o F, tá?  Isso aqui eu vou 

mostrar isso para o senhor e nós vamos marcar aqui.  Então, o senhor vai olhar aqui e eu 

vou ler aqui, eu vou ler de cá, tá?  O senhor vai acompanhando aqui a partir do 14, ó.  

Sobre o seu atendimento aqui no núcleo.  Aí o senhor me fala e eu marco, tá?  Sobre o 

seu atendimento aqui no núcleo.  Como você melhor avaliaria, como se sentiu após 

passar pelo advogado que te atendeu?  O profissional advogado só me ouviu, anotou e 

disse que faria ação.  B.  O profissional advogado me explicou os riscos da ação.  C.  O 

profissional advogado disse que no meu caso poderia ser feito outros pedidos ao juiz,  

mas não me explicou quais.  O profissional advogado me mostrou, se mostrou sensível 

com o meu caso.  Tentou me explicar.  explicar bastante, bastante detalhes sobre meus 

direitos.  E, o advogado me explicou, mas eu não consegui entender.  E F, não conversei 

com o advogado.  É o D.  O D?  É só o D?  Teria mais algum?  Só o D?  Se eu quero 

marcar mais algum item?  só se tiver tá? se não tiver não precisa. só esse?  o que mais 

ele entendeu bem, entendeu?  explicou direitinho o que era que fazia  entendi  ó, é só 

isso mesmo" 

 

H.M.C (ENTREVISTADO G) 

Qual é o seu nome completo? 

H.M.S.  

Quantos anos você tem? 

27.   

Qual o seu gênero?  Homem, mulher ou outro?   

Homem.   

Você está casado ou em união estável?   

Casado.  Casado.   

Qual o seu grau de instrução?  Você concluiu o ensino médio?  Não.   

Então, você não tem ensino superior, não fez faculdade.   

Não.   



67 
 

As pessoas que moram na sua casa, qual é a média de renda de cada uma delas?  

No geral.  Ou você tem 5 pessoas, quanto que ganha no total, quanto que ganha em cada 

uma?  Do jeito que você conseguir falar, eu vou notar aqui.  Eu tenho só eles e vocês.  

Só vocês e seus filhos.  Quanto mais ou menos você acha?  Você é?  Pode ser 

aproximado.  Você tem filho? Mora alguém mais filho que vocês?  Não, não.  Só mora 

duas pessoas, né?  Duas pessoas.  Quanto mais ou menos?  Duas pessoas.  total, vocês 

dois juntos.  Os dois com quem?   

2,5, 2,2, 2,3?   

Entre as pessoas que moram na sua casa, que é o caso de você e da sua mulher,  

todos estão exercendo a mesma profissão nos últimos 5 anos?   

Não.  Não?  A minha esposa é empregada dométisca, né. 

  Ela era 5 anos atrás?  Não, ela é...  Sempre foi? Mesma profissão?  E você? 

Você exerce a mesma profissão de 5 anos atrás?  É.  Então vocês não tiveram profissões 

diferentes nos últimos 5 anos?   

As pessoas da sua família tiveram dificuldade de conseguir emprego nos últimos 

5 anos?  Você e seu esposo?  Ah, teve um pouquinho.  Teve, sim. Uhum.   

Em algum momento vocês precisaram de fazer algum livro porque ficou 

desempregado?   

Ah, precisou.  Precisou?   

Agora, sobre o seu atendimento aqui, quando você foi atendido pelo advogado,  

pelo profissional aqui do Núcleo, qual foi o problema que você apresentou pra ele,  

quando você chegou aqui pra ser atendido? O que você trouxe de problema? 

É, sou só um pensão emitir.  Pensão alimentícia? Você queria pagar pensão? 

Você estava com ação contra você?  Não, eu vim parar de pagar pensão. Aí surgiu o que 

tinha que surgir, eu vi uma atrasadinha, né?   

Aí você chegou aqui porque você queria pagar uma pensão, porque estava 

atrasado.   

Tinha ação contra você?   

Tinha.   

Você tinha um documento do Estado de Justiça?   

Tinha.   

Você veio aqui então para pagar a pensão, não foi para poder justificar que você 

não conseguia pagar não?  Não, eu vim aqui para justificar que eu não conseguia pagar 

não.  
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Após você explicar o seu caso aqui para o advogado que te atendeu, ele realizou 

alguma  explicação para você sobre os seus direitos em relação a pensão, alguma coisa 

assim?   

Não, o único direito que eu tinha era de ir para a minha filha, mas a minha filha 

é  mais positiva e só isso.  Isso ele te falou.  Ele te falou que você tinha direito a ficar 

com a família.   

Ele te falou que você tinha direito mesmo se você estivesse atrasado a pensão ou 

ele  nem mencionou isso?  Não.  Então ele disse...   

Você considera que você apresentou o problema correto para o alugado aqui?  

Então depois que você contou a sua história, ele não falou assim, não, isso não é tema 

de recompensa não, não aconteceu isso.  O que você apresentou mesmo era o certo.  Na 

sua que você chegou ali, você soube explicar pra ele o que estava acontecendo mesmo.   

Ele, a pessoa que te atendeu, propôs pra você alguma solução, alguma medida 

judicial diferente da justificativa que você pediu?  Você pediu pra fazer a justificativa, 

porque você estava em atraso.  Ele sugeriu alguma coisa diferente pra você?  Um 

monte, outro tipo de ação?   

Não.  Não.   

Você ficou conhecendo algum direito que você não sabe?  Você foi atendido 

aqui?  Agora essa última aqui, ó.  Eu vou ler pra você e você vai acompanhar aqui.  14, 

tá?  Sobre o seu atendimento aqui no NU.  Como você melhor avaliaria  como se sentiu 

após o atendimento  pelo advogado. E aí tem a AF  que você pode marcar mais de um.  

Então eu vou ler pra você  o que você achar que  é o seu caso, você vai  marcar na 

cabeça e aí você vai me falar  eu vou anotar, tá?  Ah, o profissional advogado só me 

ouviu  anotou e disse que faria ação.  Obrigada.  b. O profissional advogado me 

explicou os riscos da ação.  c. O profissional advogado disse que no meu caso poderia 

ser feito outros pedidos para o juiz,  mas não me explicou quais.  d. O advogado se 

mostrou sensível com o meu caso, tentando me explicar bastante detalhes sobre os meus 

direitos.  E, o advogado me explicou, mas eu não consegui entender.  F, não conversei 

com o advogado.  Qual desses você assinalaria um ou mais?  Que você entende que 

explica o seu atendimento aqui.  porque ele me deu muita atenção, sabe?  Então eu acho 

que pra nenhuma vez, sabe?  Porque ele me deu muita atenção.  Entendi. Você quer 

marcar mais algum além do D?  Se não tiver não tem problema, só se você achar que 

tem mais algum, tá?  Não...  não por isso que eu tinha de não...  assim, de guardar ela 

por isso né?  então é o B, o B  agora eu vou só pedir pra você repetir o seu nome pra eu 



69 
 

colocar aqui do lado  porque depois eu não vou lembrar por dentro da assinatura, tá?  

seu nome é?  Hélio Martins  Hélio, com H né?  é com H  Hélio...  Martins  certinho, só 

falta dar isso  é isso  é isso  tá bom" 

 

L.C.P (ENTREVISTADO H) 

Qual é o seu nome?  

L.C.P 

Qual a idade?  41 

Qual é o seu gênero? Homem, mulher ou outro? Mulher. 

Está casada ou vivia a União Estado?  Não, solteira.  

Sobre seu grau de instrução, concluiu o ensino médio?   

Sim, foi ao superior.  

Das pessoas que moram na sua casa, qual que é a renda ou individual delas ou de 

todo mundo somando?  é só minha, mora eu, minha filha e meu bebê  você e sua filha e 

um bebê?  isso  quanto que é aproximadamente?  1500  1500?  

Entre as pessoas que moram na sua casa e trabalham, todos exercem a mesma 

profissão há mais de 5 anos?  é...  fundação eu estou há sete meses.  

Enão você teve uma profissão diferente nos últimos cinco anos?   

Sim, eu sofri isso. Eu sou pedagoga e eu era coordenadora e fui vice-diretora na 

escola pública.   

As pessoas da sua família tiveram dificuldade em conseguir emprego nos 

últimos 5 anos?  No caso, só você, né?   

Sim, somente eu.  Eu fiquei desempregada, fiquei 4 meses desempregada, depois 

eu consegui aqui na fundação.  Antes disso, não, porque eu já pudei 7 anos seguidos.   

Agora sobre o seu atendimento aqui no núcleo, tá?   

Quando você foi atendida pelo advogado profissional aqui do núcleo,  qual foi o 

problema que você apresentou pra ele?  Qual o caso? Que fato que você trouxe pra ele?   

O fato aqui foi de um problema de uma loja, problema financeiro,  onde penhou 

meu carro e...  os juros também não era visível na loja, sabe?  E bloqueou minha conta 

no banco.  E aí?  E também de auxílio de pensão, que a advogada vem até pra mim 

também, que eu não recebo pensão.  

No caso você trouxe duas situações  você trouxe um problema aqui e outro no 

outro  eu trouxe e conversando com ela, ela falou  então já vamos entrar para pedir a 

prevenção do teu filho também  ah, legal, isso aí provavelmente você vai me responder 
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isso na filha  após explicar o seu problema profissional que realizou a explicação  após 

explicar o seu problema caso  o profissional realizou alguma explicação a você sobre os 

seus direitos?  Aí você disse que ela te explicou sobre?  

Ele me explicou que no caso a fundação poderia entrar pra estar me ajudando 

com causa dessa dívida, né?  E depois na hora que ela me perguntou sobre renda, tudo, 

que eu falei que eu tinha filhos menores,  aí eu me perguntou da pensão e eu falei que eu 

ainda não havia entrado, né?  Aí eu falei que eu ia entrar com o processo também.   

Então, eu explicou pra você sobre a possibilidade de você  exercer o direito dos 

seus filhos de ter atenção.  Isso.   

Essa ação já chegou a acontecer ou não?  Não, não.  Vai fazer, né?   

Você considera ter apresentado o seu problema pro profissional de forma 

correta?  Ou depois que você contou pra ele o que aconteceu, ele te mostrou que a 

medida era outra a ser tomada?   

Então, na hora que eu passei, quando eu já tinha perguntado, ele me lembrou que 

ela poderia me lembrar...  Então, o que você passou realmente era o correto, né?  

Obrigado!   

Além da ação que você pediu para o profissional advogado do Nucro, foi 

proposto por ele outra  medida ou ação judicial para a defesa dos seus direitos?  Por ele 

ou por ela, outra pessoa que te atendeu?  Foi proposto algo a mais?   

assim, me propôs assim, o que eu deveria nos deveres e o que eu deveria, que 

poderia fazer  pra me ajudar no caso, né?  Pra te ajudar.  Isso.   

Você falou que ela tinha proposto, que tinha colocado pra você a possibilidade 

de uma  ação de fixação de pensão, né?   

Isso, isso.  Não, eu já sei sem nenhuma dúvida, porque esclareceu tudo, tá?  Não 

tem dúvida, eu tive tantos casos e não tinha a fórmula, essas dúvidas.  Bom, então...   

Você ficou conhecendo algum direito que você não sabia  após a conversa com 

esse profissional advogado que te atendeu no Núcleo?   

Sim.   

Agora, essa última pergunta, a 14, ela tem itens que vai de AF.  Eu vou ler cada 

um pra vocês, a pergunta de cada um deles.  Você pode marcar mais de um.  Tá bom.  

ou pode ser um só ou pode ser mais de um.  Então, 14. Sobre o seu atendimento aqui no 

núcleo,  como você melhor avaliaria,  como se sentiu após o atendimento pelo 

profissional advogado?  Marque mais de um se for o caso.  A. O profissional advogado 

só me ouviu, anotou e disse que faria a ação.  B. O profissional advogado me explicou 
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os riscos da ação.  C. O profissional advogado disse que no meu caso poderia ser feito 

outros pedidos ao juiz, mas não me explicou quais.  D. O profissional advogado se 

mostrou sensível com o meu caso, tentando me explicar bastantes detalhes sobre os 

meus direitos.  E. O advogado me explicou, mas eu não consegui entender.  F. Não 

conversei com o advogado.  Abre.  Sim.  Tem mais alguma?  Tem.  A “D” também.  

Uhum.  Só essas duas?  Só, porque o professor mais avaliado só me ouviu, não foi não, 

porque ela me explicou,  o professor mais avaliado me explicou, as recitações sim, mas 

a gente não explicou também,  não porque foi muito bem explicado, só essas duas, 

porque as outras são negativas,  não deu certo nenhum." 

 


