
Repensando o acesso a

」usti軍nO Bras旺

estudos intemacionais

Voしume l - As ondas de Cappeししetti no s仝cuしo XXl

毎はA丁l



Apo10 inst血⊂i〇月aし

冨pea
lnstituto de Pesquisa

E⊂On6mica Aplicada

Fe「「∂Z,LeslieSh6「icja ��

048t　　Repensandooacessoa」ustitanoB「as寝estudosintemacionais. 

/Voしumel-AsondasdeCappe胞t両os紅uloXXI/Oraniza- 

Cfo【de仕es"eSh釦daFe「「az.-A「a⊂可v:Evocaし㌦2O16. 

2与印∴iし:Z2cm ��

Incluib輔og「己的, ��

OSE印e⊂うais,3」u「isp「u- 

d釦cね4.」ust鳴∂nOBras乱l.E-book.)l.0「ganizacacL肌Evoca両.1V 

丁寝ulo. ��



Repensando o acesso a

」ustica no Brasil:

estudos intemacionais

Voし]me l - As ondas de Cappeししetti r10 S紅uしo XXl

O「ganizacき0

Lesしie Sh釦da Fe「raz

和はA丁I

Aracaju-Sergipe

iO16



Os autores sfo respo工rsaVeis por todas as i正ormac6es

e oplmOeS eXP工eSSaS em SeuS reSPeC丘vos artigos′ bem

COmO Pela- Sua reVis哀O OrtOgr組ca. Qualquer interpela辞o

Ou aCaO judicial′ de qualquer natureza′ deconente dos

textos que integram esta obra sera de responsabilidade

exclusiva de seu(s) respectivo(s) autor(es)′ isentando a

COO工denadora e a edi七ora de quaisquer 6nus



Sumき「千〇

7 l lNTRODUCÅ0

ACESSO Å 」USTICA E ASSISTENCIA 」UR「DiCA - UMA

ABORDAGEM HO」isTICA: LICOES DA AFRiCA DO SUL

E DE OUTROS PAISES DA AFR「CA

D種vld既cOu01d-I克ason

U鴫iVc面dあde de l〈wa裏小u-I」博し人柄ca種のSul

ACESSO Å 」USTICA NOS ESmDOS UNIDOS:

UMA AGENDA DE REFORMAS

Deb°rdh Rh°d e

ENTRE A MONOPOLiTiCA E A P」URIASSISTENCIA. SONHOS

DE PODER, lDENTiDADE E VALORIZACAO PROFISSiONAL NA

ASSiSTENCIA 」URIDICA

飢da de 01ive!raしau「!S dos Sant°S

liでyき事!i9轟虹)鴫- Cくれt∞ Ueと枇定So軸心(心U爪無職Id蘭e de頃〇億)†●

LIT丁GÅNCiA REPETITiVA E ACESSO Å 」USTICA NO BRASIL‥

UMA NOVA AGENDA DE PESQUISA

Dar!章el種Mo章lte】 ro Cabbay

INST「TUICÅo DA TURMA NACiONAL DE UNIFORMIZACÅo DE

」URISPRUDENCIA DOS 」UIZADOS ESPECIAIS ES‾TADUAIS -

REFLEXOES

Fまtlrna Nancy Andnghl



O ART 43 DA LEi 9.099/9与: ELEMENTOS

EMPiRICOS EM PRO」 DA EXTENSAO DA REGRA

PARA O PROCESSO ClViL EM GERAL

Feγna nd° da Fonseca Gajardom

血履きP7oI幽∽) d種露ぐu(小庇寄e DII小の心京)bdi鼻o巾種o心U5p (恥曾P十U5p

AS ACOES DE PEQUENA CAUSA NA EUROPA
A爪aト10n(es)nOS C賛rcf京

AS丁URMAS RECURSAiS NO AMBiTO DOS TRIBUNAiS

REG10NAiS FEDERA「S

F】 rly N貫scしIne爪○ど11ho

BREVE ANÅ」ISE: MEDIACAO DE PEQUENAS CAUSAS NA

INGLATERRA E NO PAIS DE GA」ES

Susarl P重nce

215

A⊂ESSO Å 」US丁ICA. DURACAO RAZOÅvEL DO PROCESSO E

O INCEN丁lVO A CONCILIACÅ0: UMA ANÅLISE DA DINÅMICA

CONCILIAT6RIA DA 」USTICA COMUM ESTADUAL E DA

」USTICA DO TRABA」HO NO ESIADO DE SERGIPE

FlさⅤ)a既oreira Guinlき「aeS Pesso種

Ll乙lane 011velr種Paix孟o

しet)C)a R°Ch∂ San(os

CE」ERIDADE PROCESSUAL E FATORES QUE A INFLUENCiAM:

EXPLORANDO O D「AGNOSTICO SOBRE OS 」UIZADOS

ESPECiAIS CIVE「S

C種lO V!c)「種RlbeIro

Elisa Sardきo C01種JeS

01(via AIves C°爪eS Pess°a

AU丁ORES



ACESSO Å川STICA, DURACÅo RAZOÅvEL DO

PROCESSO E O iNCENTIVO A CONCILIACAO:

UMAANALISE DA DiNAMiCA CONCiLIA「ORiA DA

」US丁ICA COMUM ES‾rADUAL E DA」US丁iCA DO

TRABALHO NO ESIADO DE SERGIPE

Flavia Moreira Guimaraes Pessoa

Liziane Oliveira Paixao

Leticia Rocha Santos

Nivaldo Souza Santos Filho





RESUMO

Dentro do estししdo dos direitos fundamentais processuais, des-

taca-Se a import含ncla da razoまvel durapao do processo para a efeti-

vidade do acesso a Justi9a. Entretanto, POr Ser um Princfpio de di宜cil

afer19肴0, SaO POuCOS OS trabalhos que se debru9am SObre o tema. Uma

das formas de concretizar tal principio 6 a implementa9aO dos melOS

adeqしIados de resolu9aO de conflitos, tema do presente estudo. Para

COmPreender melhor a tematica, PrOCedeu-Se PeSquisa bibliogr組ca

e pesquisa de campo, COm anallSe qualitativa dos dados colhldos. A

Partir de tais m6todos, nOtOし十SeしIma defici全ncia estrutural para a

implementa9肴o da media9訃o e da conc主lia9訃o, a16m de dificuldade na

aceita9aO da au亡ocomposi9aOjudlClal. Os resultados obtidos mostram

um panorama da aplica9aO de t6cnlCaS autOCOmPOSitlVaS e OS Princ主

Pais desafios que precisam ser superados para diminuira litigiosidade

e fortalecer a cし11tura de paz, dentro e fora do PoderJudici缶io.

A B STRACT

Within the study of procedural fundamental rights, it high-

1ights the importance of reasonable duration of the process for the

effec亡lVeneSS Of the judicial act. HoweveI; aS a Principle difficult to

measure, there are few studies that focus on the subject・ One way

to accomplish this principle is the implementation of appropriate

means of confllCt reSOlution, Subject of thlS Study. To better under-

Stand the issue言t proceeded literature and field research wi亡h a

qualitative analysIS Ofthe co11ected data. From these methods, there

has been a structural deficiency in the implementat10n Ofmediation

and concillatlOn, aS Well as difficulty in accepting the 」udicial auto-

COmPOSi9fro. The results show an overview of the application aut○○

COmPOSitivas techniques and key challenges that must be overcome

亡o reduce litigation and strengthen the culture of peace, both within

and oし[t‘Side the judiciary
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lNTRODUCAO

O presente trabalho apresenta-Se Objetivando anallSar a COn-

tribui9aO dos movimentos de estfmulo a concilia9aO na implemen-

ta9aO do efetivo acesso a Justi9a, PrOCedendo a revis50 bib丁iogr細ca

sobre a doし1trina que eStuda a hemen合utlCa COnCretizadora dos d主

reitos fundamen亡alS PrOCeSSuais.

AnallSando a din合mica concillat6ria da Just主印Comum Estadu-

al do Estado de Sergipe e da Justi9a do Trabalho do Estado de Ser-

glPe’Visa-Se aPurar O entendimento dos operadores do direito em

Sergipe sobre a concilia9aO judicial e sua mport含ncia para efedva串O

do Acesso河usti9a.

Fundamentado na problemat工ca da constru9aO de polfticas e

Cultし1ra de incentivo a concilla9fb, reSSaltando o valor da autocom-

POSi9訃o e do afastamento da postura litigante em face do dialogo′ a

PeSquisa tem como principal fonte a analise te6rica, Partlndo do m6-

todo de abordagem dedutivo e utilizando como base os elementos de

hermen台utlCa COnStitucional, em eSPeCial os crit6rios interpreta亡ivos

da mまxima efetividade e concord含ncia pratica.

Dentro da necessidade de concretiza9訃o dos direitos funda-

mentais processuais, eSPeCificamente o acesso a justi9a, ganham

destaque os movimentos de estlmulo a conc11ia9fro, COm efeito, tais

movimentos encontram-Se na Ordem do dia da administra9訃o judi-

Cidria, bastando para tanto verlflCar-Se que tOdas as campanhas que

vem sendo desenv〇十vidas nesse sentido.

Desta forma, Pretende-Se, COm O PreSente artigo, analisar de

qししe fol-ma uma melhor estru七ura亨きO da concilia9肴o judicial poderま

COntribulr Para uma maior efetiva9aO do acesso a justi9a tendo em

Vista a concretiza9aO da razoまvel dura9訃o do processo.

2. A CONCRETiZÅCÅo DO DIREiTO FUNDAMENTALÅ

RAZOÅvEL DURACÅo DO PROCESSO

Ao ressaltar a import含ncla do dlreito f皿damental a dura9aO

razoivel do processo por interm6dio da concilia9fo, nOta-Se que Oju-

dlCidrio cotidianamente parece se esquecer do carater fundamental
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ao direltO em COmentO, PareCendo que nao mais se importa com sua

reiterada viola9fo. Desse modo/ aO desenvoIver po皿cas pdblicas de

incentivo a uma dissemina碑O de cultししra autOCOmPOSitiva de resolu-

9釜O de conflitos, O judiciirio estarまefetivando a real dura9まo razoま-

ve丁do processo′ naO SOmente do processo envoIvido no procedimen-

to conclliat6r10, maS de outros processos que por sしIa COmPlexidade

nfro poder呑o ser objeto de concilla9aO, POl“6m serao beneficiados

consequentementeノPOis′ Se dlVerSOS PrOCeSSOS Chegarem a solu95o

devida na audi全ncia de concilia9訃o, O magis亡rado terまmais tempo

para se dedicar aos seus casos jまexistentes e ira poder combater a

morosidade not6ria que assola a jし1Sti9a brasileira.

Quando a Raz〇台vel Dura9aO do Processo foi inserlda na Carta

Magna pela Emenda 4与/04, alg皿s doutrinadores entenderam ser

impr6prla a POSitiva5`訃o de tal pmCIPIO em Texto constitucional,

pois compreendiam que os prmCIPIOS eXistentes a 6poca Ja Seriam

suficlenteS Para O eXerCfcio dos direitos e garantias individuais e co-

letlVOS. (ROCHA, 2005〕.

Podemos dassiflCar O PrlnCIPIO em COmentO COmO decol-r&十

cia de outros direitos fundamen亡ais processualS jまcitados anterior-

mente. Dentre estes, aquele que a doutrina considera a ′′noma-m証”

de todos os outros direitos fundamentais processualS: O devido pro-

CeSSO legal・ ‘′Embora sem previsao expressa na Constitui9aO′ fala-Se

que o ′′devido processo legal’’6 um processo efetlVO, PrOCeSSO que

realize o d主reito material vindicado’’. 〔DID[ER, 2007, P. 37〕・

Outro direito do qual decorre a Raz〇台vel Dura9fro do Processo 6

0 de que a lel nわexduirまda aprecia9aO do PoderJudicl缶io lesfro ou

amea5‘a a direito 〔art・ E阜inciso XXIⅣ da CF〕 〔MARINONI, 2008〕・ Saln-

do da esfera processuaL hまquem entenda que o direito em estudo 6

extensao da pr6pria dignidade da pessoa humana A16m destas, Outra

COnCeP9まO POSSivel seria ve-lo como direito oriundo do princfpio da

eflCiencia, aPlicivel a Administra9aO P丘blica. 〔art・ 37, §6g da CF〕・

Malgrndo o Direito Fしmdamental em estudo decorrer de outros

acima citados, eSte 6 aut6nomo, POis nao se confunde com o direito a

tutelajurisdicional, muito menos com o dil“eito material・ Quando se d台

O reStabelecimento de uma demanda, em CaSO de parallSa9fro, Ou meS-

mo a entrega da presta9aO jurisdicionaL em CaSO de retardo, a viola9呑o

ao direito a dura9aO raZOまvel do feito nao 6 sanada. (NICOLJTT 2006〕.
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Existe, amda, uma discuss訃o sobre a dura9aO raZOまvel e a estl-

pし1la9aO de prazo fix〇・A fixa9aO deししm PraZO POde ser considerada

uma garantia decorrente do princfpio da legalidade′ POis assegu-

raria a lmParCialidade judicial nesta detemina9fro; aSSim como

os demais crit計ios e normas materiais e processuais sao regldos

por lei 〔ou seja, de forma geraL gen6rica e coercitlVa〕, O eStabe-

lecimento da dura9呑o razoまvel dos processos judiciais tamb6m

POderia ser・

Em contrapartida, das lis:5es de Andr6 Nicolitt 〔2014〕 levanta-

se um questionamento: qし[em eStまmelhor habilitado para definir a

razoabilidade da dura;訃o do processo, O legislador ou o juiz? Obser-

va tambchl O autOr que a PrOdu碑O leglSlativa brasileira no que se

refere ao processo demonstra uma preocししPa9肴o meramente com a

celeridade, POr VeZeS negligenclando garantias A16m disto′ Seria im-

possivel ao legislador positivar todas as variap6es passiveis de ocor-

r台ncia ao longo de um processo・

A doutrina do nao-PraZO PreValece, aPeSar dos incans呑veis es-

for90S Para a PrOmO9aO da celeridade p「ocessual・ O legisladoL atu-

ando de forma gen6rica e abstrata, tenta disponibilizar ao magistra-

do e as partes mecanismos para que a dura9aO do processo atenda

ao crit6rio da razoab11idade, POr6m cabe a estes contribuir para que

a dura9aO raZOまvel do processo seja efetivada.

Nesse sentido, LopesJr 〔2004 apud NICOLIT丁2014, P 43):

Nわsomos adeptos cIo 〔togma da cc皿l,le[ude 16glCa∴e, aillda que

a lei dc丘na llll「上tes, a亡C宣「CIclldo a ・e上亡OS C上it電os言dcmen亡a亡『ue o

′脇′戒l矛0偽りO aO ∫び海cxige uma sigll塩ad、,れCarga de ∫el励・ C

l〕O亡P組e ⊂10うulgador・人心s essa 0l〕e岡亨ねdeve re証か1←Se角P餌電工de

CCrtOS Parametros, Par掴fro cair 「順11a tal aber血a conceifual que

conduzれi il「C角cえcia do dil.Cito fundamen亡al.

Embora os prazos processuais seJam importantes para a aferi-

9訃o de eventual violas:aO a dura9aO raZOまvel do processo, naO Se POde

afirmar que o mero cumprimento destes prazos seria suficiente para

que 。 PreCeito constitucional seja respeitado.

Para C含mara 〔2011, P. 69〕, “O processo excessivamente lento

6 incapaz de promover justi9a, POis justi9a que tarda falha. De ou-

tro lado, POr6m, O PrOCeSSO eXCeSSivamente rまp主do gera inseguran亨a,

Sendo quase lmPOSSivel que produza resultados justos:’
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Trata-Se de um pmCIP10 Sem deflni亨aO legal; entretal「tO′ atra-

v6s dos estudos doutrin缶ios, nOta-Se que a raZOabilidade depende

do caso concreto. Portanto, ainda que o legislador possa determinar

limi亡es, naO Sal)eria faz6-lo comprecISaO,〕a que OjulZ e quem COnhe-

ce as particularidades do processo′ entendendo que existem v缶ios

fatores que mfluenclam a marCha processual・

Para entender melhor como pode ser mensurada a dura9aO

l・aZOまvel no processo, faz-Se neCeSS計io breve estudo sobre o tema

atrav6s do Direito Comparado, nOtadamente acerca das decis6es da

Corte lnteramerlCana de Dlreitos Humanos, que em Vまrios momen-

tos faz refer合ncla aOS Par含metros aqui tratados.

[...] es preciso toma工cn cuenta crcs elementos para dcter皿inar

la工aZOnab址dad dd plazo∴en Cl que sc dcsa.rrollz同n PrOCCSO: a)

comPlejldad dcl asun亡O, b) acdvidad喜⊃rOCeSal dcl in亡eresado y c)

conducしa dc hs auto丘dadcs judiciales. (C気so H柚re, Constantine y

Benial-1山y o亡ros 、γS・ T諒das )′工もbago, 2002)

Estes crlt6rlOS COadunam-Se COm OS que SまO uSados pela Corte

Europeia dos DlreltOS do Homem川erCebe-Se, POrtantO, que tr合S Pa-

rametros sao levados em considera9呑o tanto na Am6rica quanto na

Europa, Valend○○Se deles o Brasil, que naO POSSui legisla9fo especf-

flCa que POSSa fomecer subsfdios para a analise da razoabllidade do

PrOCeSSO e tamb6m utiliza a ′‘doしItrina do nao-PraZO’’.

3. Å LESÅo DO DIREiTO DE DURACÅo RAZOÅvEL DO

PROCESSO COMO AFRONIA AO ÅCESSO A」JSTiCA

A expos19aO de motlVOS do c6digo de processo civil de 2015 6

Clara e objetiva, uma COnStitucionaliza9着o do direito processual civil,

PrmCIPlOS COnStitucionais a exemplo do acesso a just巧a, dura9aO ra-

ZOまvel do processo e devido processo legal, ganham maior for9a em

busca de uma melhor efici台ncia.

A expressao ′′acesso a justi‘オ’6 reconhecidamente de dif子cil

defini9aO, maS SerVe Para determinar duas finalidades bまsicas do

Sistemajuridico - O Sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar

SeuS direitos e/Ou reSOIver seus litigios sob os auspfcios do Estado.
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PrimelrO, O Sistema deve se igualmente acessivel a todos; Segundo,

ele deve produzir resultados que sejam individualmente e social-

mente justos.〔CAPPELLETTI・GARTH et al・, 1988, P. 8〕・

Insta declarar o perigo de restrmgir a defim9aO de acesso a

justi9a COmO Simples mecanlSmO eStatal que propicie o atendmentO

por um 6rgao jurisdicional ou possibilldade de ingresso de a9fねjudi-

cial, O PrmCIPIO em COmentO ganha nova interpreta9aO atraV6s da di-

namica de constitucionaliza9aO do processo, devendo este ser ampl主

ficado as garantlaS COnStitucionais bまsicas′ n至o sendo estabelecido

como norma constltuCional pragmatica, manifestando-Se tamb6m

atrav6s do acesso a salide, educa9aO, dentre tantas outras formas de

efetiva9まo do direito objetivando a jし1Stica.

工nstaし1rOu-Se na SOCiedade brasileira uma cultura excessi-

Vamente litigante onde as pessoas passaram a nao malS COnSeguir

ou at6 mesmo nem tentar resoIver seus problemas sem procurar o

judiciario. Nfb es亡amos falando aqui na constru9肴O de um “mしIrO’’

que impe9a aS PeSSOaS de procurar o Estndo Juiz′ POr6m′ de mesmo

modo, a eXCeSSiva judicializas;訃o de pequenos conflitos gera entra-

VeS a maquma jurisdicionaL Desde a promulga9訃o da carta magna de

1988, Cria-Se uma grande expectativa quanto a garantia de direitos

ditos como fundamentals para a efetiva9aO da tutela inerente a digni-

dade da pessoa humana. A constitui9aO garantista abrilhantou o neo-

COnStitucionalismo a partir de mecanismos juridicos que aPrOXimam

a popula9aO do judici缶io, COnCOmitantemente, demonstra- Se aSSlm

um devido acesso a justis:a que Se COntraP6e ao crescente numero de

litigios que retardam o judic主drio.

O acesso ajust19a deve ser encarado como um dos direitos huma-

nos bまsicos, aS na96es democraticas de direito devem tra9ar metaS Para

que tal garantia basilar para estrutura9aO do judici証io seja respeitada

e aplicada. O Estado nao pode se apresentar numa conduta passiva, O

estado deveria s主m adotar uma postura proativa para a garantla dos di-

reitos m士nimos, aquilo que chamamos hoje de minimo existencial.

No plano const正ucional a garantia de acesso a justi9a eStまex-

PreSSamente disposta no art・与0, XXV segundo o qしIal ′′a lei nao ex-

Cluirま’’da aprecia9aO do Poder Judici証io lesまo ou amea9a a dlreito’’.

Af se compreende nまo s6 o dlreltO de mVOCar a PreSta9aO jurisdicio-

nal como a ordem jur工dicajusta e efetiva. 〔 CIANCI・, 2009.〕
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4. A CONCILiACAO 」UDICIAL

O Conselho Nacional de Justi9a COnCeitua a concilia9aO COmO

m6todo utilizado em conflitos mais slmPles, Ou reStritos’nO qual o

terceiro fac11itador pode adotar uma pos19aO ma主s ativa′ POr6m neu-

tra com rela9着O aO COnfHto e imparciaL Processo consensual bl・eve′

que bしISCa Lしma efetiva harmoniza950 SOCial e a restaura9aO′ dentro

dos limites possiveis, da 「ela碑O SOClal das partes.

A concilia9aO manifesta-Se COmO instituto Jurfdico de autocom-

posi9まo onde terceiro nao interessado, imparcial, ajuda e concilia de

forma atlVa, Para que aS ParteS Cheguem a um ponto em comしIm en〇

七re o conflito e solu9fb para ambos.

A cし11tura de acordos e negocla96es 6 anterior ao direito, e O

Novo C6dlgO de Processo Civil de 2015, reCOnhece que ajudicializa9aO

n訃o 6 a principal forma de resoIver conflitos, definindo em seuArt・165

§ 2O que o concmadoIl deverまatual- preferencialmente nos casos em

que nao hoししVer Vinculo anterior entre as partes, POdendo este sugeril-

SOlu96es para o lltfgio, Sendo vedada a utiliza9fb de qualquer tipo de

COnStrangimento ou mtimida95o para que as pa巾es conciliem.

Nまo obstante a isso, O CNJ trabalha em seus cursos de forma9aO

de conciliadores a par虹do desenvolvimento da media9急O COmO nOrte

de forma申O do conciliadorl mStitし1tO Semelhante de autocompos1亨aO

Onde terceiro, imparcial, naO interessado, auXllia as partes a melhor

SOlu9肴o somente conduzindo a audi台ncia atrav6s de t6cnlCaS PaCidca-

doras, Sem POder adotar uma pos19aO mais ativa, diferentemente da

COnC主lia9aO. A media9aO Visa o va10r reStaurador da rela9fo conflitan-

te, justifroando assim a preferencia de sua aplicabilldade em casos onde

haja rela車O e Vinculo entre as partes, a eXemPIo de quest6es de famflia.

4.1 1NCENTlVOS A CONCiLIACAO PEしO 」UDiClÅRIO

Como grande a亡o ]egislativo feito pelo judlCi缶io ao exercer

Sua f皿碑o atipICa, temOS a Resolus:aO nQ 125, de 29 de novembro

de 2010 do CNJ, que disp5e sobre a Pol亡tica Judiciiria Nacional de

tratamento adeqし1ado dos conf頂OS de interesses no ambito do Poder

Judic胤io e dまoutras providencias.
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O CNJ 6 o principal desenvolvedor da politica conciliat6ria no

Brasil, Sendo de compet合ncia deste, Organizar programa com o ob-

jetlVO de promover a96es de incentivo a autocomposi9aO de litfgios

e a paciflCa9aO SOCial por meio da concilia9訃o e da media9aO′ eSta-

belecer diretrizes para血plementa碑O da politica pdblica de trata-

mento adequado de conflitos a serem observadas pelos Tribunais′

desenvoIver par含metro curricし1lar e a房ves voltadas atapacita950 em

m6todos consensuais de solu9aO de conflitos para servidores′ me-

diadores, COnCiliadores e demais faci⊥ltadores da solu9各O COnSenSual

de controv6rslaS, PrOVidenciar que as ativldades relacionadas a con-

cilia9呑0, media9aO e OutrOS m針Odos consensuais de solu9aO de con-

flitos seJam COnSlderadas nas promo96es e remo亨5es de mag主strados

pelo crit6rio do merecimento′ regulamentar em c6digo de 6tica′ a

atua亨訃o dos conciHadores′ mediadores e demais facilitadores da s○○

lし19まo consensual de controv6rsias, buscar a c○○pera9訃o dos 6rg肴os

pdblicos competentes e das institui96es prfelicas e privadas da area

de ensino, Para a Cria亨わde disciplinas que propiciem o surglmentO

da cultura da solus:aO PaCffica dos conflitos, bem como que, naS Esc○○

las de Magistratura, haja m6dulo voltado aos m6todos consensualS

de solu9aO de conflitos, nO CurSO de inicia9fo funcional e no curso

de aperfeiapamento, eStabelecel‾ mterlocu確O COm a Ordem dos Ad-

VOgados do Brasll, Defensorias P心blicas, Procuradorias e Minist6rio

Pdblico, eStimulando sua participa9aO nOS Centros Jし事dici缶ios de So-

1u9訃o de Conflitos e Cidadania e valorizando a atua9まo na preven9aO

dos litfgios, reaHzar gestao 」untO aS emPreSaS, P互blicas e privadas,

bem como junto as ag6ncias reguladoras de servi90S P心blicos, a fim

de lmPlementar praticas autocompositivas e desenvoIver acompa-

nhamento estatfstlCO, COm a ins[itui9aO de banco de dados para visu-

allZa9まo de resultados, COnferindo selo de qualidade, atuar junto aos

entes pdblicos de modo a estimular a concilia9fro, em eSPeCial nas

demandas que en、′OIvam mat6rias sedimentadas pela jurisprud台n-

Cia, Criar Cadastro Nacional de Mediadores Judiciais e Conciliadores

visando interligar os cadastros dos Trlbunais de Justi亨a e dos Tribし十

nais Regionais Federais, nOS termOS do art. 167 do Novo C6dlgO de

Processo C主vil combinado com o art. 12, § 1O, da Lei de Media9fo,bem

COmO mOnitorar; indusive por meio do Departamento de PesqししisasJu-

dici缶ias, a instala9aO dos Centros Judici缶ios de Solu9aO de Conflitos
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e cidadania, O Seu adequado funcionamento′ a avalia9わda capacita-

95o e treinamento dos mediadores/COnCiliadores′ Orientando e dando

apoIO aS localidades que estiverem enfrentando dificuldades na efeti-

va9aO da polfticajudici証a nacional instituida por esta Resolu9aO

Dentre a po皿ca de incen亡ivos do CNJ, frlSa-Se aS Principais

a96es, qualS S∈中m, ‘’Movimento pela Concilia9aO’: ′′Semana Nacional

da Concilia9aO’: “Pr6mio Conciliar 6 Lega11 e diversos eventos de for-

ma9aO em ParCeria com os Centros Jし1diciarios de Solu9aO de Confli-

tos e Ndcleos dos tribunais.

4工I A DINÅM獲CA CONCiuAT6RiA NA 」USTiCA COMUM

DO ES「ADO DE SERGIPE

Em Sergipe, naJusti9a Comum, foi instltufdo o NUPEMEC 〔N正

cleo Permanente de M6todos Consensuais de Solu9fo de Confli亡os〕

6rg肴o central de planejamento e decis6es com objetivo de, desen-

VOIver politlCa jしIdici缶ia local de RAD - Resolu9aO Autocomposit主

vas de Disputas, PrOmOVer CapaCita9fo, e instalar Centros Judici誼os

de Solu車o de Conflitos. O NUPEMEC/SE, foI Criado pela Reso丁u9fね

ll/2011,TJSE ealterado pela Resolu9aO 35/2012, que O regulamen〇

七a desde sua edi9aO em 2012.

Segundo os dados do N血leo Permanente de M6todos Con-

SenSuais de Solu96es de Conflitos do Tribunal de Just工9a de Sergipe,

notOu-Se COmO atO inicial cria9aO da Central de Concllia9fo, Pela Re-

SOlu9aO 58/2006, funcionando no F6rum Gumersindo Bessa, Situa-

do na Avenida Tancredo Neves, S/n, Centro Administrativo AugしIStO

Fl‾anCO, na CaPi亡al de Sergipe.

A Central de Concilia9aO reallZOu nOS anOS de 2007 a 2010,

CerCa de 9.445 audi合ncias, auXiliando as Varas CivelS instaladas na-

quele F6rum na realiza誇o das audiencias de concilia9aO, 2.192 acor-

dos neste per子odo foram realizados e grande ninero dos que n5o

foram conciliados imediatamente no setor foram reaHzados poste-

riormente pelas par亡esらまque na pr6pria audiencia foram iniciadas

as tratativas do acordo. Esses dados representam a proximidade do

Judici缶io com o cldadao, OPOrtunizando o diilogo aberto entre as

ParteS e aSSim contribuindo com a pacifica9fro social.
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Em julho de 2011 a Central de Concilia9aO fol tranSfomada no

Centro Judiciario de Solu9呑o de Conflito e Cidadania pela Resolu95o

u/2011 do TJSE, em COnSOn含nCia com o que preconiza a Resolu9肴0

12与/ZOlO do CNJ・

Esta altera9aO foi de suma importancia vez que ampliou as

possibilidades de servi90S a Serem Ofertadas ao cidadfro′ mCluind○○

se nos projetos a media9aO, a COnCilla9aO Pr6-PrOCeSSし1al e o servis:O

de Orienta9aO aO Cidad訃o. Para isto ]まse encontra em funcionamento

o N¥1deo de Tratamento Adequado de Conflitoノque 6 um 6rgao de

inteligencia, implantado para projetar: impulsionar e flSCalizar esses

Servi90S nO futur〇・

Analisando a din合mica conciliat6ria naJustl算COmum do Esta-

do de Sergipe percebe-Se amPIo trabalho do referido Tribunal no que

conceme a expans50 de n血leos conclllat6rios nos maiores f6runs

do estado, bem como acordos de coopera9aO t6cnica entreしmiver-

sidades, POSSibilitando que estudantes de direltO POSSam atuar V○○

luntarlamente COmO COnCiliadoL POr6m, de mesmo modo e em con-

trapartlda膏percebida a meXistencia do cargo de conciliador dentro

do trlbunaL fato que enfatiza uma preocupante situa申o qしIantO a

quantidade de conciliadores capacitados que possam assumlr devi-

damente a crescente demanda conciliat6rla em Sergipe.

A16m do grave problema estrutural causado pela inexist合n-

Cia do cargo de conci】iador: PerCebe-Se atitudes emergenciais do

tribunal para conseguir atender a nova demanda que pode travar

OS ndcleos conciliat6r主os, a eXemPlo de editalS que Visam a forma-

9aO de conciliadores volunt缶ios nos moldes do Concelho Nacional

de Justi9a, que PreStam SeuS SerVi90S VOluntariamente por um ano,

POrchl COm Carga hor缶ia reduzida que n5o consegue dar conta das

CreSCenteS PautaS de audi台ncla, reSSaltando assim a impossibilidade

do tribunal em terしIm quadro fixo de conciliadores que atendam a

demanda ao ponto que cada audi台ncia dure o tempo que necessitar

durar; de acordo com ast6cnicas disseminadas pelo CNJ em suas po-

1了ticas de forma串O.

Com a entrada em vigor do novo c6digo de processo cIVil, Ofl-

ClamOS um marCO hist6rlCO divISOr; reSPOnSまvel por declarar a von-

tadeIfao s6 dojudici缶io mas do Estado como umtodo, que desperte

no cidad訃o litigante que entrava ′′armado’’no processo a descons-
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truir todo esse processo soclO16glCO′ Situas‘さO eSSa que n訃o deve ser

enxergada isoladamente′ devendo sim′ atraV6s de lしma uniao entre

6rgaos e institu195es, militar para que nao seja o incentlⅤO COnCilla-

9aO nO C6digo de processo civil de 2015 uma noma pragmatica, Ou

pior; uma nOma 。aramente ignorada e vIOlada diariamente.

A clara boa vontade em cumprir os novos paradigmas legis-

la亡ivos qua】1tO a reSOlu9aO de conflitos deve ser contfnua e cautel○○

sa, a realiza9aO de audi全ncias de concilia9aO naO deve ser observada

como mera etapa processual′ POis se assim for; em nada a mudanga

legislatlVa terまcontribufd〇・ Os tribunais devem estar estruturados

para atender a demanda com funcion紅ios sしIficientes’bem como es-

trutura fisica de locais de audi台ncia, Ja que eStまmais que claro, que

nao se trata somente de realizar as concilla96es por realizaL Sim de

bem real○Za-las, at6 porque, 6 sabido que qし1antidade nfb 6 sin6nimo

de qualidade, devendo essa ser a principal preocupa9急O da Justis:a

Comum em Sergipe diante da mudan9a.

4.l.2. A DiNÅ剛CA CONC旧AT6RIA NA」USTICA DO TRA/

BALHO DO ESIADO DE SERGIPE

A ]usti9a do Trabalho valoriza, Prioritar主amente, a COnCilia亨訃o,

que 6 obrlgatOriamente oportunizada em dois momentos processu-

ais: depois da abertura da audlenCia de instru9fb e julgamento 〔art.

846, Consolida9訃o das Leis do Trabalho〕 e depois de aduzidas as

raz6es finais pelas partes 〔ar亡. 850, CIJ丁). Apesar dlStO, nOta-Se que

existem alguns entraves para que ela seja mais eficaz. A fim de enten-

der melhor a din含mica conciliat6ria no Tribunal Regional do Traba-

1ho da 20呈Regiao, fol apllCado question缶工o a alguns magistrados que

COmP6em o referido tribunaL Para melhor compreender os resし11tados

da pesquisa reallZada, utilizou-Se O m釦Odo de an拙se de conteddo.

Inicialmente, em rela9aO a Cl“en9a na eficada da concilla95o,

PerCebe-Se hまcerta desconfian9a quantO aOS m6todos utilizados e

SuaS COnSequenCias. Sao not6rios os beneffcios desse m6todo de re-

SOlu9豹de conflito, POr6m s肴o feitas algumas ressalvas, COmO a ne-

CeSSidade de verifica9aO da idonei⊂hde das propostas e da garantia

da satlSfa9肴o de ambas as partes, COnSiderando a vulnerab11idade
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do operirio・ A16m disto′ tamb6m 6 conferlda malor legitlmldade aos

resultados quando a pratica ocorra por inlCiativa das partes e nao

implica em rendncia de direitos.

No que se refere ao conhecimento e aplica9至o das t6cnicas

conciliat6rias, OS reSultados indicaram que sao conhecidas, Sendo

ut111Zadas pela perspectiva pratica do magistrado’POis a experiencia

acaba por moldar as t6cnicas e m6todos delineados pela literatura

especiallZada. Assim, identificou-Se que hまmassiva adesao as prati-

CaS COnC硝at6rlaS Pelos entrevistados.

Os entrevistados indicaram que a pratica mais reco「rente 6 expli-

car os benefroios da concilia95o, demonstrando os riscos do processo e

OS Valores envolvidos. 0し直OSSim, COStumam Ouvir as partes com aten-

9肴O, OPOrtunizando o dialogo e buscando identificar eventuais causas

escusas que justifiquem a propositura da Redama9aO Trabalhista.

DepoIS da reflexao sobre a atual din合mica conciliat6ria no am-

biente em que atuam, OS magistrados apontaram que alguns fatores

POderiam contrlbuir para o incremento da concllia9aO. Dentre e丁es,

destaca-Se a COnSCientiza亨aO dos advogados, Para que aPrendam so-

bre a lmPOrtanCia da conciHa9まo e esdare9am OS dientes, eStimulan置

do uma cultしIra VOltada a solu9肴o adequach dos conflltOS. A16m disto,

Sugeriu-Se a implementa9訃o de um n血leo de conciHa9aO COm PeSSO-

as capacitadas e, COnSequentemente, ma王s tempo para as audiencias.

Os resultados mos亡ram que existe significativa disponib11ida-

de dos juizes para as praticas conciliat6rias e preciosas observa96es

acerca de possivelS melhorias. Diante disso, nOta-Se que a COnCilia-

S:aO trabalhlSta deve ser incen亡lVada por todo o sistema de justi9a,

devendo prevalecer a coopera9aO m血ua Para que O PrOCeSSO atinja

Seu fim: a PaCifica9肴o soc主aL

5. CONSIDERAC6ES FiNAiS

O contraponto entre teoria e pratica suscjta questionamentos

SObre o modelo de jしISti9a idealizado e o qlle Se quer alcan9ar. Em

meio a ideias e ldeais, OS entraVeS: litigiosidade por todos os lados,

ensino juridico prec缶io, falta de servldores capacitados no Poder

Judici証io. Apesar disto, PerCebe-Se que aS iniciativas do Conselho
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Nacional de Justi印e de instituis:6es qしIe investem na dissemina9aO e

implementa9aO de fomas adequadas para solし19肴o de conflitos v台m

se multipllCando. O cen缶io atual ainda 6 preocupante′ maS a PerS-

pectiva 6 de melhora sistemica e gradual′ Para que a COnCilia9aO e a

media9きo sejam aplicadas adequadamen亡e e incentivada por todos

OS integrantes do sis亡ema de jし1Sti印, eSPeCialmente.
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