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ACESSO A JUSTICA I工

Apresenta車O

APRES己NTAC:Åo

丁oda pessoa tem dlreltO de ser ouvida, COm aS devidas garantias∴e dentro de um prazo

「azo左vel, PO「 um juiz ou t「ibunaI competente言ndependente e imparcia上estabelecido

anteriorme∩te po=e主na apura9fb de qualque「 acusa尊o pena」 con亡ra eJa, Ou Pa「a qlle Se

dete「minem seus direitos ou obrigac:6es de natureza civil, t「aba]hista, fiscal ou de qualque「

natureza (Artig。 8O言da Conven9わInterame「jcana sobre Direitos Humanos - Sao Jos6 da

Costa Rica).

O acesso a justi9a foj inserido no texto constjtucional de 1946, atraV6s do art. 141, 4O, O,

nestes te「mos: ”A ]ei J謡o podera exc圧「 da ap「ecia9わdo pode「judiciario, qualquer lesをo de

d】「eito individual. Tra[a-Se do princrpio da ubiquidade da justica ou da inafastabilidade do

COut「O】e jurisdiciona上tamb6m denominado di「eito de a?fb, Ou Princ了pio do livre acesso ao

judicほrio. P「evisto no artigo 5。, XXXV da Constitui9肴o Federal, de 1988 nos seguintes

te「mos: a Ie吊fo excluira da aprecia印O do Poder Judiei∈証o les肴O Ou amea9a de d行eitoっ

cuida-Se de um direito fundamental.

Osju「istas em ge「al e processualistas de modo particu]ar sfo conco「des que o acesso ajusti9a

POde se「 a「「ostado como condi9fo fundamental o mais bdsico dos direitos humanos de um

Sistema ju「了dico mode「no e igualitario que alm匂e ga「anti「, e nわsomente proclamaI’, OS

di「eitos das pessoas humanas. No entanto, COntraditorjamente, histo「icame爪e nao se tem

Pe「Cebido por parte, Sgja do ensino ju「「dlCO, das praticas judicialS, da pr諭s profissional, da

PeSquisa e teorias ju「idicas, e meSmO na PreSta印O de∴Ser¥,ieos legais uma efetiva

PreOCUPa?5o com a tematica ’’acesso ajusti9a’一em s11a neCeSSdria am坤tude. Muitas vezes o

’一acesso ajusti9a-i 6 conf皿dido com o acesso ao Judiciario.

Ora, Se eSSa afi「ma9わsob「e o acesso i justi9a, na tipoIogia tradicional膏confundida com

acesso aos tribunalS, O que deve se「 entendido, COmO aCeSSO ajusti9a? A resposta para ta】

questfわpassa rrecessarふamente POr llma 「eflex肴O a 「eSPeito do entendimento que se tem

COnSag「ado a 「espeito do que o叫etivamente significa o acesso a Justi9a C} de como nossos

L「ib…ais vem encararldo esse di「eito que est右nco「po「ado ao roI dos di「eitos f皿damentais do

cidad肴0.



Cuida-Se aqul de uma questfo de ga「antia de d」reito, naO SlmPlesmente∴na tipoIogja

t「adiciona] de peticionar. Se assim fosse, a nOrma COnStitucionai se「ねin(5cua. Bastaria t5o

SOmente Peticiona「 e a garantia, PreCOnizada no artigo 5O, XXXV, eStaria atingida; teria, a

norma, Obtido seu prop6sito.

Nわparece ser esse o melho「 entendiment〇・ Interpretando o di「eito em sua inteireza, O que Se

pretende refleti「計uz dos trabalhos apresentados no GT de ACESSO Å JUSTICA II, neSSe

XX】V CONGRESSO NACIONAL do CONPEDI 6 que a ga「antia constitucional somemte se

realizarまse, a烏m de nをo haver exclus盃o legai da aprecia申O judicia上iS〔o C;, Se a15m da

garantia o切etiva ao Judici誼o nfb se「 exc】u了do da aprecia9わde lesわa dj「eito ou de amea9a

a di「eito, ¥inc=lar e garantir a reai repara9肴O do direltO lesio=ado, Ou jmpedi「,

P「eVer肩vame=te, qlle a amea?a a direito se concretize工s[0 5, ha」a efic左cia nわsomente

fo「ma」, maS tamb6m social da decis否OjしidiciaL

E nesse campo de quest6es que h(力e 6 p「6prio da計ea de acesso ao direito no Brasi上como

ramos do saber em fase de consolidae肴O que OS teXtOS qlle COmP6em a presente obra devem

se「 analjsados.

Ut=izando diversas metodologias algumas malS Cr了ticas, OutraS nfo os artigos que comp6em

O PreSente向ro podem fomenta「, a爪da mais, O debate sobre a u「gente e 】neCeSS2iria reflex盃o

SOb「e o di「eito f…damental ao acesso ajusti?a.

Discutindo os mecanismos de acesso ajusti9a Pelos cidad50S, nOS eStados democrz誼cos,

Lademir Jos(S Cremonini e Patr了cia de Lima Feljx abrem essa obra com o t了tulo: A

EFE丁IVAGÅo DA CIDADANIA E DO ACESSO Å JUSTIC:A NO ESTADO

DEMOCRATICO DE DIREITO.

O acesso河ust】ea COmO um direito fundamental e humano, SellS inst「llmentOS PrOCeSSuais e

humanos de realiza申O Sわabordados po「 Ed晶Idon Donisete Machado e Snvia Leiko

Nomizo no a巾go A FUNDAⅣ′肥NTALIDADE DO DIR巳ITO AO AC巳SSO Å JUS丁IGA,

POr Simone Pereira de Oliveira e M6nica Bonetti Couto em O DIR巳JTO FUNDAMENTAし

DE ACESSO A JUSTIC:A, A RAZOÅvEL DURACÅo DO PROCESSO E A

CELERIDADE PROCESSUAL: O REDIh′宣ENS工ONAMENTO DO FATOR TEⅣ′1PO NA

TRAJ¥′IITAC:Åo DOS PROCESSOS JUDJC工AIS, POr U「sula Spisso ¥′Ionteiro ern O

AC巳SSO Å JUSTICA E O PROGRAMA^′宣NACJONAL DE DIREITOS HUMANOS, PO「

Leandro Fine=i Horta Vianna臆e Pedro Donizete B」aZOttO em O DIRE」TO DO IDOSO DE

AC巳SSO AO JUD工ClÅR工O COM PRIORIDADE NA TRA^′IITAGÅo pROCESSUAL E A



DURACÅo RAZOÅvEL E EFETJ¥′A COMO GARANTIA DE D工REJ丁OS

CONSTITUCIONAIS E HUMANOS, POr Carlos Augusto A[c紅tara ¥′lachado e Gustavo

Dantas Carvalho em O PAPEL DA DEFENSORrA P血LICA NA CONCRETIZACÅo

DOS DIREITOS HU∧′IANOS e por Simone Pereira de O圧velra e M∂I]ica Bonetti Couto em

O DIREITO FUNDA¥′工ENTAL DE ACESSO A JUSTICA, A RAZOÅvEL DURAC:Åo DO

PROCESSO E A CELERIDADE PROCESSUAL. O REDIM巳NSIONAM己NTO DO

FATOR TE∧′TPO NA TRAMITACAO DOS PROCESSOS JUDICIAIS.

A questfo das formas adequadas de acesso河ustj9a Pa「a a SOlu申O dos con佃tos foi o叫eto de

an41jse de Dei⊥ton Ribei「o Brasil e Leand「o Jos6 de Souza ¥′Iartins, nO artigo intitulado

POTENCIALIZA擁o DO AC巳SSO Å JUSTIC:AiMEDIACÅo E ARBITRAGEM COMO

ALTERNATIVAS DE SOLUC:AO DOS CONFLITOS, COmO tamb6m de Leona「do Sette

Ab「antes Fioravante, em A ARB工TRAGE人′I COMO MEIO ADEQUADO E EFETIVO DE

ACESSO Å JUSTIC:A, bem como foi abordado por JanalTla F「anco de Andrade em A

UT皿ZACÅo DA ARB工TRAGEM NA SOLUGÅo DOS NOVOS CONFLITOS:し用′r

ESTUDO SOBRE O DIREITO DIGITAL E A RELACAO DE CONSUト′1O; aSSim tamb6m

Gabriela Gomes Costa e ^′Ielissa OurjYeS Veiga, nO artigo intitulado U^′1A NOVA

PERSPECTIVA SOBRE A MEDIAGÅo DE CONFLITOS NO BRAS]」 SOB A 6TICA

DO NOVO CODJGO DE PROCESSO C工VIL. Nesse mesmo tom, maS nO CamPO dos

CO=f吊os laborais, Marce圧nO ¥′[eleu e Alessand「o Langlois Massa「o ap「esentaram o trabalho

intitulado AS COM丁SS6ES DE CONCIL]ACAO PR巳¥IIA TRABALHISTAS COMO

LOCUS PRJVIL且GIADO PARA O TRATAMENTO DOS CONFLITOS INDiVIDUAIS

DO TRABALHO E EFET[∨ACAO DO ACESSO Å JUSTICIA.

Os aspectos processuais pe「dnentes a questfo do acesso ajusti9a言nc】usive a parti「 de uma

】eitura do novo DipIoma Processual CiviI, fo「am alvo das re血ex6es de Natan F「ancie=a de

O」;vej「a e Luc;ano S。utO Dias em A FUNDAMENTACAO DAS DECIS6ES JUDICIA上S

CO八′10 GARANTIA DE UM PROCESSO JUSTO: ANÅLISE DAS INOVAC:Åo巳S

TRAZ【DAS PELO NOVO CODIGO DE PROCESSO ClVIL FAC巳A NECESSIDADE DE

U∧′I RAPIDO PRONUNCIAMENTO DECISORIO, POr Te6f"○ ^′Iarcelo de A「含a Le肴o

」unio「 e Thais Estev肴o Saconato em A TEORIA DOS PRECEDEN丁ES JUDICIAIS NO

SIST巴MA JUR了DICO BRASILEIRO: SEGURAN(;A JURfD工CA E ACESSO Å JUSTIGA,

po「 Alex Maia Esmeraldo de Oliveira e F短ia Mo「eira Guimar証s Pessoa em AC巳SSO Å

ORD巳M JURIDICA JUSTA E SUAS IMPLICAC:OES CO人′I O PROCESSO COLET【VO:

S巳U REDIJ¥′1巳NSIONAMENTO COMO FOR∧′IA DE RESGATAR A EFETIVIDADE, POr

Ma「cos VInicius Lipienski em O INCID巴NTE DE RESOLUC:AO DE DEト′1ANDAS

R巳P巳TITlVAS E O PROCESSO COLETIVO e por Ana Paula Duarte Ferreira em

PROCESSO TRIBUTARIO ADMJNISTRTIVO E JUD【CIAL COMO INSTRUMEN丁O DE



ACESSO A JUSTICA: ANALISE PRINC工PIOLOGICA A LUS DO NOVO CODJGO DE

PROCESSO CIV【L.

Quest6es 「efe「enles a legitima亨fo da defensoria pd帥ca quanto a tutela do meio ambiente

fo「am abordadas por Nayara de Lima Moreita e St6fano Guimar肴es no artigo intitulado

TUTELA DO ¥′肥IO AMBIENTE E DEFENSORIA PtjBLICA: LEGITm′】lDAD巳PARA

ATUACAO COL巳TIVA EM MAT丘RIA Ah′IBIENTAL.

A especificidade dos problemas envolvendo o acesso ajusti?a em decorr合ncia de legisla9fo

estaduai foi o tema do a「tigo OS IMPACTOS DA LEI ESTADUAL 15.838 DE 2015, NA

EF巳TIVAC:Åo DO ACESSO A JUSTICA NO C互ARÅ, ATRAV舌s DO PROCESSO

AD¥′=NISTRTIVO TRIBUTARIO, da auto「ia de Jos6 Djego de O=ve王ra e Sil¥′a e ^′Ia「iana

LuzZonar上

O direjto comparado tamb5m se faz p「esente nessa obra, COm um COtejo entre a legisla確o

b「as順ra e a itaI盲ana, em mat6「ia t「ibut諭a, nO que diz 「espeito a organ'Za9肴O judici去膏a,

atrav6s do t「abalho de Frede「ico Menezes Beyne自nt血lado ORGANIZAC:Åo JUDICIÅRIA

Eiv仕′lATERIA TRIBUTÅRIA: COMPARAC〕AO ENTRE ITALIA E BRASIL.

Esperamos que essa obra contribua para supera9肴o da 「educiomSta COnCePgわde acesso a

justi9a a realidade fo「mal judjcante, e, SObretudo, COmO reflexo extensivo do espa9O

academico inquieto e dia16tico, t了pico de eYentOS da natu「eza do CONPEDI, CumPra-Se O

papeI de dize「nao apenas o que6 de di「eito,PO「que issoja se faz pordemais, maS, O que 6 0

d汗eito.

Desejamos a todos uma excelente leitura!

Coordenadores do Grupo de Trabalho

Prof. Dr. Josg Que「ino Tavares Neto UFG/PUC-PR

Profa. D「a. Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann UNESA/RJ

P「ofa. Dra. Camila S=va Nic左cio UFMG/MG



ACESSO A ORDEM JURIDICA JUSTA E SUAS IMPLICACOES COM O
PROCESSO COLETIVO: SEU REDIMENSIONAMENTO COMO FORMÅ DE

RESGATAR A EFETIVIDADE

ACCESS THE LAWS FAIR AND ITS Ih′IPLICATIONS TO COLLECTIVE

PROCESS: HOW TO REDEEM YOUR RESIZE FORM THE EFFECTIVENESS

Alex Maia Esmera】do de Oliveira

FIAvia Moreira GuimarAes Pesso2し

Resumo

¥生「ou lugar-COmum afi「ma「 que a ciencia processuaI civ= mode「namente se ve con「rontada

C。m a mCeSSante busca do postulado do acesso a ordemju「畑ca. Apesar desta constata印0, g

inques亡ionavei que esse desiderato ainda nあfoi satisfatoriamente aican9ado, nOtadamente no

CamPO da tute)a coietiva. Este a「tigo apresenta o de】ineamento constituc10nai e legal deste

POStulado constituCiona上em particular na consolida亨をo do processo coletjvo, VOCaCionado a

equaciona「 esses novos conflitos de massa. Esse acesso ga「antidor de tutela a uma gama

SemP「e CreSCente de direitos e interesses metajndiv】duais demanda mais que o me「o

fo「malismo do di「eito de a?fo ou uma simples p「esta?わ　da tutela jurisdiciona上

lmprescind了ve] a ofetividade, a equidade da 「esposta estata上enfim, O aCeSSO a uma O「dem

jur了dica justa. O p「esente trabalho se deb「u印sobre obstacu]os que escapam a tradicional

ana‖se dogm各tica, Se COnCentrando em ent「aves de out「a o「dem como o social e∴at6

PSico16gico. A pa「tir destas bar「e上ras言ntenta diagnosticar a raz肴o pa「a a discrep紅cia na

atua9肴O ent「e O M¥inist6「io P竜b=co e os representantes da sociedade c高l organizada na tutela

COletiva. E suschada uma 「eIeitura do princ予pio da indec圧nabilidade da jurisdi95o, tendo

COmO PanO de f…do a const「u嘩O ideo16gica que prega um ut6pico acesso aos o「gaos

jurisdicionais, que da mostras e[oquentes de esgotamento. Em arremate faz-Se uma relae肴O

ent「e∴eSSa SaCraliza?肴O do acesso e seu impacto negativo sobre a tute」a judiciai dos direitos

COletjvos lato sensu. Esta anarse apontara, de passagem, quais os aportes t「azidos pelo novo

C6digo de P「ocesso Civ汗a gua「da「em rela尊o com as quest6es t「atadas.

Palal′raS-Cha|′e‥ Acesso a ordem jur了dica justa, Obstaculos ext「ajur了dicos, Processo coietivo,

巳fet高dade, Novo c6digo de processo c高l

Åbstract/Resumen/R6sum6

It became commonplace to assert that c品l proceduraI modem scjence is confronted with the

reientless pursuit of the pr‘nCふP]e of access to lalV. Desplte this finding言t is unquestionabie

tha=his aim has not yet been∴Satisfactorily achieved, nOtab】y in the fie】d of collective

P「OteCtion・ This article alms to discuss a dogmatic proposa=o build theoretica圧oundations

to meet this constitutional p「incip」e, Particula「ly ln the consolidation of the coliecdve

P「OCeSS, desig=ed to equate these new mass conmcts. ThlS gua「antO「 aCCeSS PrOteCtion to an

eve「 gro高ng range of 「ights and co=ecti¥′e inte「ests more demand than mere formaIism of
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ordenamentos internos das na?6es, PenSa「 em CategO「ias e institutos ju「了djcos∴Sem

conceber os meios de implementa」os 6 negar a incessante busca da efetividade

(ALM巳IDA,2008, P.281).

De igual modo uma ordem que∴Se P「etende democ「atica tem de promover o

acesso, a POntO de Cappe=etti e Ga血(2002, P. 23) o considerarem como o mais

fundamental dos dlreitos, Pela elementa「 ci「cunst紅cia que dele ad¥′6m　-　n5o

excIusivamente, diga-Se de passagem - a POSSibi⊥idade de tutelar os demais.

E cor「eto afirmar que vem se expandindo no ambiente ju「租co a busca po「

meios de composi?fb dos conflitos fo「a da ju「isdi9わ, OS ADR’S (Alter/7ative Di岬Ltle

Re∫Oll/tloIt), COmO a a「bitragem Ia「gamente uti圧zada no ambito intemacional, a

media碕O que Vem ganhando espa9O legis」ativo a exempIo da sua nova 「OuPagem nO

「ec6m editado C6digo de P「ocesso Civ申sem descurar os 」a COnSag「ados instrumentos

extrap「ocessuais emp「egados na tutela coIetiva como o termo de ajustamento de

COnduta, aS reCOmenda?6es adm証st「ativas, dentre out「os.

Ainda ass皿, a ju「isdi車o persiste como a grande v到vuIa de escape para a

tutela de inte「esses, COnStituindo a話tlma ratlo para a promo9fb de direitos.

Este J∫atL‘∫ P「ivileglado tamb6m se 「eproduz em ambito証emaciona上podendo

Ser menCionados a t了tulo exemp肝ieativo o denominado di「eito a prote嘩O judiciaI

insculpido r10 art. 8。 da Decla「a9わUnive「sal dos Direitos Humanos e no art. 25 da

Conven車O Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de S肴o Jos5 da Costa Rica).

O ponto de partida pa「a esta abo「dagem deve reco血ecer que os empeci]hos

Para uI11 efetivo movimento de acessib吊dade p「ecisam ser suplantados por uma anal王se

que contemple nあapenas a dogmatica, COm SOIu96es rest「itas a t6cnicajurfdica.

G「eg6riO Assagra de Almeida defende (2008, P 281), na eSteira das posi?6es

de Cappe】letti (199la, P. 146), que O eStudo do tema passa fo「9OSamente Pela

COmPreenSわdos p「oblemas sociais p「eseutes r)a reSPeCtiva ordem normativa, lancando

um olha「 sob「e os sLLjeitos言nstitui?6es e processos, COmPatib出zando o dogmatismo a

quem cabe buscar instrumentos dentro da ciencia ju「妃ica com a prote車O a O11t「OS

Valores que emergem da rea】idade e que 」amais poderiam ser desprezados, SOb pena de

COmP「Omete「 a efetiYidade dos meios juridicos.

Esse qua=ficatiYO POde se「 sintetizado em assegura「 a quem p「ocura a prote車o

j=dicial a」car19ar uma P「eStaeわcom o minimo de tempo e d王spendio, dando a quem se



apresenta como o tituIar de uma situa95o jur姐ca de vantagem tudo aqui看o e

precisamente aquilo que obteria, CaSO nfo houvesse a necessidade de se socorrer da Yia

p「ocessual.豆a consagrada f6muIa cunhada por Chiovenda, a que Watanabe bem

sintetizou ao atual momento vivido no qua[

(..) o processo tenha plena e tota獲ade「encia虹ea=dade s6cioJur了dica a que se

destina, CumP「i】一do sua primordiaI vocagあque 6 a de se高「 de ins血mento a

efeti‘′a 「e鉦za950 dos direitos. E a tendencia ao instrumentaiismo que se

denominaria substanclal em cont「aposi§5o ao lnSt「umentalismo me「amen[e

nommal ou fb「爪か. (2012,p. 19)

Nesta pe「spectiva Jos6 dos Santos Roberto Bedaque afima que 6 imperioso

trabalhar com a relativiza辞o do bin6mio djreito-PrOCeSSO COmO meio de acesso a ordem

ju「idjca justa, de tal maneira que o direito processual jamais poder左da「 as costas as

Vicissitudes e particu]aridades do direito materiaI, Sem O que O ha um rlSCO de tomar

indt自a busca pela judicializa9査o porque esta estaria afe「rada a um est6「吊ecnicismo

(1997, p. 19).

Pois bem, aqui 6 nftida a preocupa軍O da ci合nc王a processual nfo apenas com os

escopos juridicos - atua9蚕O da vontade concreta da [ei ao caso concreto ○ ○u POlfticos -

ma皿ten9a:o da ordem, PreSerVa印o da autoridade estatal por meio da jurlSd]9肴O - maS

OS SOCiais em grande medida voltados a atingir a pacifica9fo dos conflitos com justi9a,

COnferindo um significado substancial aos prⅢCIP⊥OS e garantias constitucionajs, enflm,

buscando a efetividade do p「ocesso como meio de acesso a ordem jur了dica justa

(DINAMARCO, 2009, PP. 1∠re-148).

Para se rea吊zar o ambicioso acesso dotado de equldade∴e efetividade

PerSeguida pela ordem juridica, nO Sentlr de Ada Pe=egmi G「inover, deve-Se

COn亡emPlar os seguintes d上reitos

b) a adequa車0 ent「e a Ordem ju「idlCa e a 「ea=dade s6cio-eCOn6mica do pa了s;

C) o di「eito ao acesso a uma Justi9a adequadamente o「ganizada e fomada por

jui2es inseridos∴na 「eal;dade∴SOCia] e comp「ometidos com o o匝tivo de

rea】iza車o da ordem ju「fdica 」uSta; d) o d汗eltO a Pr5-Ordena車O dos

instrumentos processuais capazes de p「omove「 a o切eti¥′a tutela dos direitos.

(1993,p.283).

Todos estes aspectos nos conduz a concIuir se「 mais apropriado fazer men辞o a

um direito fundamental a uma ordem jur了dica, enriqueclda pe獲os at「lbutos da equldade,

adequa9盃o e efetividade.



Em suma, O direito de acesso ajusti9a na:o se esgota no mero lng「eSSO, e diante

destas premissas eie deve se「 enca「ado como um ga「antiajusfundamentai a obten9fo de

um resultado justo e adequado que poderをocorre「 ou na:o at「av6s de llma PreSta9fo

jurisdicional (ALMEIDA,2008, P. 283).

O acesso a justica nesta nova confjgura車0 imp6e uma solu卒O竜剖, C引e「e e

efetiva, devendo o 」u]gndor empreende「 todos os esfor9OS Pa「a a P「Oia9呑o de um

provimento de m6rito, eVitando que quest6es acidentais possam levar a extin申O do feito

Sem aSuaan細se (DINAMARCO,2001, P. 115).

A est「eita conex都o entre uma P「eSta?呑o jurisd王ciona] que enf「ente o m6「ito e o

atingimento de um acesso dito substancial ganha vulto nas lides coletivas onde palram

um consenso doutrjnario (DIDIER JR; ZANE丁=R., 201l, PP. 119」12) acerca da

VlgenCia do p「inc了pio do interesse ju「isdiciorla吊o conhecimento do m5rito, Seg皿do o

qual

O Juiz de¥′e fle高biiiza「 os requisitos de admissibilidade l)rOCeSSuai pa「a

eI血enta○ ○ m6rito do p「ocesso cole柄o e lcg吊mar a f’un単o so。iaI da

ju「isd亘わ. O inしCresSe nO CaSO n5o 6 decidir a fa¥′0「 de quaisque「 das pa「tes

inte「essadas, maS O inte「esse em enfrenta「 o m6証o das demandas coleしi¥′aS.

(ALM巳【DA, 20]5, l). 432).

Rodolfo de Cama「go Mancuso ao discorrer sobre este tema foi enfa宜co ao

afirma「 que o atingimento de um mode「no processo civil de resultados vem sendo

Sabotado peIa p「axe forense onde pro】ifera a emiss肴o de senten?aS ditas processuais ou

terminativas, Sem enfrenta「 o amago da controv5rsia, eXaCe「bando a 」itigiosidade∴naS

「ela?6es travadas entre as partes em conf廿to (20】2, PP. 379 e 380).

Destas coIocac6es 6 poss了、′el ext「air uma acep9盃o mais larga desta garantia

fundameJlta上　e vo上でando o horizonte de, ana吊se para a tutela coletiva pode ser

identificado um

(..) subprinc了pto do acesso a jllS函a denominando-O de princ了pio da m狛ma

efetividadc ou do acesso eficaz a justi亨a. Is[o po「quc O aCeSSO a jusしiga s6

POde ser satisfat6「to na formuia cldssica de Chiol′enda, Ou S匂a, nO enし「egar

ao autor帆do aquiIo e exatame爪e aquilo’a que tenha d汗eito (Se ti¥′Cr dfroito

a obter). (SOUZA, 20時p. 535).

Entわ6 possive[ sustentar, Sem maiores elucubra95es, que O Pode「 Judicia「io

deve imprimir ao exe「c了cio da jurisdi申0 uma atua9あvoltada a utiiidade∴e efetividade,

em particular qunndo em disputa bem difusos,ja qlle a tutela coletiva distingue-Se Pe10



relevante Yalor soc品　em cot匂o com os interesses privados debatidos∴r]aS　吊des

individuais, Sendo um dos canais mais apropriados a atende「 o vaio亘ustic:a que deve「ia

「evestI「 a O aCeSSO a O「demjur了dica.

0 atributo da adequa?あque se exige para um acesso a o「demjurrdica equivale

a dotar o sistema p「ocessuaI de llm instrumental que respeite e atenda as peculiaridades

da p「elensわdo direito mate「iai daqueIe que se int圧ula como sujeito de um jnteresse ou

titular de um bem, numa Palavl.a, Cllle Se mOSt「e aPtO a tO「皿efetivo o dj「ej亡o em

disputa (LOURE丁RO, 2004, P. 87 e 88).

A resposta judiciaI destitu了da de efet高dade, Sem aPtid盃o pa「a contempla「 o

bem da vida ou a situa9肴O de vantagem perseguida言mplica na p「6p「ia denega碕O da

tutela jurisdiciona上COnSequentemente naO atingindo o des函vel acesso a uma o「dem

jur予dicajusta.

3 O segundo movimento de acesso a justi9a e Seu delineamento collStltuCionaI e

legaL

Desde a d5cada de 1960j左hinm alerta sob「e o esgotamento das aspIra?OeS nO

mundo ocidental pe】o aiargamento do rol de direitos, nOtadamente aqueles de∴nat11reZa

f…damental por meio de sua sacra=za確O nO COrPO das Constituj96es.

Essa constata嘩O ficou imorta獲izada nas c引ebres paiav「as do jusfi16sofo

Noberlo Bobbio me「ecedora de t「anscri9fo dada a sua pertjn合IICia com o tema

O problema fundamenLal em re】a9わaos direitos do homem, hQjc, n呑o 5ぬnしO

O de力∫妨ca-/0∫, maS O de prolegG-/oJ. T「aぬ-Se de um p「ob]ema nめ

mos6Hco, maS PC)1砧co.口Nfo se irata de saber quais e quanlos sfo esscs

direitos,qua1 6sua nature乙a e=SeU 「Undamento,上i mas sim quaI o modo mais

SegurO Pa「a garan向os, Para impedir que, aPeSa「 das soicnes decla「a96es,

eles s匂am continuadamente violados. (2004, P. ] 6 eI7)

Serve para demonst「ar tal constata?吾o a nossa 「ea‖dade constltuCiona上q11e

apenas com o fen6meno da 「edemocratiza尊o, C=ja culminancうa na esfe「ajurfdica se deu

COm a PrOmulga鋳O da Constitu19fo de 1988言ncorporou dito postuiado com matizes

COndizentes c.om os movimentos de acesso ajustica.



Deveras, na O「dem anterio「 a dic9aO do Texto ^′Iaior2 ha¥′ia uma previsfo da

tutelajurisdicional apenas para as demandas indivlduais e expressamente pa「a hip6teses

de lesわconsoa=te PreCOnizava o ar=54, §4O, Cし直「edacfo foi dada pela EC l/1969.

Essa previsあacanhada, que bem sintetizou a cr砧ca de Bobbio ao perigo do

Simboiismo na prociama肇o de direitos, foi sucedida pe]a atuai 「eg「a f…dameJlta] do

art. 50, XXXV, O qual mudou as bailZaS deste princ了pio p「ocessual ao abarcar a tutela

inibit6ria e preventiva t5o cara aos bens de natu「eza d血sa constjtuindo uma abe血ra ao

fortalecimento da tutela coletiva (GAVRONSKI, 201 1, P. 94).

A nova codifica確o processual civ宜(Lei Federal no. 】3.105/20]5) seguindo a

linha (le constituciona“za車o do processo (DID肥R, 2011, PP. 32 e 33) reproduzju, em

linhas ge「alS, a dlC9わconstitucional reafi「mando perante a comunidade juridica a

mdyestade deste postuiado viscera」 a um Estado Democ「a宜co de Direito, a皿nCiando

COmO nOrma f皿damental do sistema processual a garantia a protegfb judicial (NCPC,

a巾30).

Para se chegar a essa configuracfb foi paradigm肴tico o t「abalho de pesquisa de

Mau「o Cappelletti e B「yant Ga皿(2002, PP 60-146) que se debru?aram SObre dezenas

de ordenamentos e curlha「am as bases cient笛cas pa「a o tema do acesso ajust亘a COm O

escopo de dar efetividade ao 「ol de direitos.

Referidos autores esbo印ram o tema catego「izando-O em Ondas reIIOVat6rias de

arnp圧fica9あdos meios de chegar ao Poder Judici誼o, que nada mais s肴O que a

representa9fo do diagn6stico feito a pa山手de um estudo do acesso ajusti9a discor「endo

SObre 〔live「sos fatores que empe「「am a sua consagra確o.

De∩t「e eIas, a que interessa ao presente estudo, ha o l・eCOnhecimento de que a

modemidade gestou nova gama de inte「esses 」 de forte apeto socふal e abarcando llm

n血1e「O indefinido de desdnat誼os - de cu血o co]etivo os quais na:o estavam 「ecebendo

um t「atamento IIO「mativo adequado as∴∴SllaS CaraCteristicas, desafiando uma

transformagfo 「adjcal das 「egras e instituie6es tradicionais molde a concretiz乞」os

(CAPPELLE丁TI言99】 a, P. 148).

Foi o que ambos indlCaram COmO a Segunda onda 「enovat6rja, destinada a

SUPera「 OS entraVeS impeditivos da plena efetjvidade dos direitos difusos.

Antes de exporem o trabalho po「 meio de divis6es co=temPla=do as

denominadas ondas renoYat6rias de acesso ao Poder 」udici諭o, OS renOmados a11tOl.eS



reconhece「am a imprecisfo da ]ocu9肴o, buscando para tanto enfoca「 as suas轟na圧dades

prec了puas言) a mais elementar e vis子vel que toca com se dirigi「 ao 6rgfojurisdicional, a

acessib吊dade p「oprjamente dita, enquantO a Out「a =) a produ尊O de efeitos materiais

palp左veis iguais ou semethantes aque]es previstos na =Orma aSSegurado do bem da vida,

aican9ando o que denominaram de 「esultado individual e socia】mente justo

(CAPPEしLE丁I, GARTH,2002, P. 8)

Ou亡ro fen6meno que acelerou esse avan90 dos direitos coletivos foi a transi亨をo

do modelo de Estado operada nos pa了ses ocidentais do p6s-guerra・

Nesta -1OVa COnjuntu「a houve a eme「g合ncia de novas reivindica96es sociais que

es[avam a demandar ingditas fo「mas de reconhecimento pelo ordenamento jur了dico de

PrOVid含ncias materiais em favo「 da sociedade a cargo do poder pdblico

(CAPPELLETTI, GARTH, 2002, PP 18-22). Em suma, deu-Se a SuCeSS百〇 do Estado

Libe「al - 】mPe「ante at6 os dois grandes conflitos mundiajs - Para O Estado do Bem-

Estar Social.

Essa constata9肴o acerca da incompatibilidade do arsenal t6cnico ofertado peJo

PrOCeSSO Civ引　de fei?fo individualista e os inte「esses sup「aind所duais que se

desenhava叫CarenteS de um adequado t「atamento, fo上ot再to de uma ag=da reprova碕O

de Cappeiietti e Garth, aSSeVerando que

(.) a concepgあt「adicionaI do p「ocesso civii nわde諒ava espaap para a

PrOte95o de direitos difusos. O p「ocesso era ¥′is[o apenas como um assunto

enl∫e duas partes (..) a 「espei10 de seus p「6p「:os血eresscs ind高duais. As

regras dete「minaJlteS da ]eg待midade, aS nOrmaS de proccdimen[o e a atuag5o

dos ju」Zes =aO eram des血adas a faci机ar as demandas po「 in[eresses difusos

証entadas por pa「〔iculares (2002, PP. 98 e 99).

Sem d高da que esta acep車o formalista - COndensada no p「incfpio da

inaf‘astab吊dade dajurisdj9肴o 「 PaSSa aO la「go do resultado do p「ocesso, OS SeuS eSCOPOS

SOCiais, Sua CaPaCidade de d証mi「 o conflito no amago da comunidade, nO entantO POr

uma jnf’erencla 16gica jamais poder2i ser desp「ezado porque o a】m匂ado acesso justo

depende da anteceden[e garantia do cont「oleju「isdicionaL

Nessa linha de distinguir o me「o 「econhecimento do direito de estar em ju了乙o

de um autentico acesso qualitatj、′O temOS O lamentをvel exemplo da experie=Cia

b「as自ei「a com as∴entidades do te「ceiro setor, Cl可a legitima砕o pa「a as a96es coIetivas

flCOu majs no simbo吊smo que rlO engajamento conc「eto des匂ado pelo legislador

(GAVRONSKI,2005,PP. 30 e31).



Na seara constitucional pat「ia esse movimento de p「estigiar a nova catego「ia de

di「eitos massificados teve na figura do M証st6「io P圃ico o seu cll「ado「 po「 exce】encia,

alcando a categoria de fun車o instituciona」 a promo9わde a?6es coletivas (art. 129, HI)

em defesa de inte「esses djfusos e coleti¥′OS /ato senJ.4/.

Esse t「atamento dife「enciado de modo algum relegou a um seg皿do piano, aO

menos na esfera normativa, Oi chamados coIpl布ern7edi (CAPPELLETTI, I977, P.

147-149) como entidades rep「esentativas da sociedade civi申anto que o Constitu証e

COnSagrOu aS∴entidades de classe, Sindicatos e associa96es a defesa de inte「esses das

「espectivas catego「ias e g「upos sociais (art. 50, XXI, LXX, “a’’e “b’’), aS quais esta「あ

iegjtimadas a move「 a?6es coletivas, mandado de segllran9a COleti¥′O e meSmO 「ea圧zar o

Pat「OC了nio destes di「eitos na esfera administrativa.

Nosso o「denamento而「aconstituciona申gunlmente no escopo de implementar

esse seg…do movimento apontado por Cappe=ett主produziu diversos dうpIomas legais

voItados a tutela de direitos metaindividuais, tei「do como ancoras desse microssistema3

- denominado p「inc了p】O da integracわ- a Lei da Ag5o C高l P蘭lica (Le] Federa1

7347/95) e o C6digo de Defesa do Consumidor (Lei Federa1 8078I90)・

Neie h左uma busca pela suJ)era9fo do esquema cldss;co de legitima9わpara o

P「OCeSSO, dotando diversos er)teS desta capacidade para agi「 em ju了zo, POdendo ser

Sintetizado em dois grandes g「upos. os entes prfe=cos e a sociedade c王l′il organizada.

Essa掴ma te¥′e um amPIo fortalecimento no texto constitucional (a「t. 5O,

incisos XVII A XXI), Primando pe】a libe「dade de criag吾o, autOnOmia gerencia上

djssolu車o como mat6rja objeto de rese「va de jurisd亘fo, a Par do est血ulo dado ao

COOPe「ativismo (art. 174, §2O, do CDC), aO qual se seguiu regras de p「omo?肴o a c「ia9fo

de assocla9OeS na eSfe「a consume「ista a exemp】o do disposto nos arts. 4O, H, b, 5O, V e

漢06, JX, tOdos do C6digo de Defesa do ConsumidoI∴

No p】ano est「itamente processuaI outorgou-Se um t「atamentO legis]atjvo mais

favorave】 a judicializa9aO atraV5s da gratuidade das custas, ho=Or乞rios pe「iciais e

demais despesas, a】6m da isen9あPe】os encargos da suc…1bencia quando atuarem de

boa-fe (LACP, art. ]8; CDC, art. 87), guardando simetria com o sistema da a碕O

POPuiar (art. 50, LXXHI da Carta Fede「al), regraS eStaS que buscam atender a paridade



de armas diante das conhecidas diflCuldades financeiras destas entldades de abra?ar uma

CauSajudjcia] em favor da coletividade.

Sem emba「go deste arcabou?O a aCeSSib上lidade po「 iniciativa direta de g「upos

o「ganizados rapresentando a pr6pria sociedade fol, Sem eXagerO, muito aqu6m das

expectativas (MILAR丘ALMEIDA, 2010, PP. 31 e 32).

Em que pese a legitimidade prevista na Lej da A9fo av王I Ptibl工ca seja

COnCOrrente e d雨untiva, SOmente O M証st6rio Piblico det5m o poder de investiga9aO

no ambito dos direitos metaindividuais por meio do inqu5rito civ= p皿ico, Cujos

instrumentos de atua9肴o como as requisi96es, nOtifica9肴O Para COleta de depoimentos,

COndu?肴O COerCitiva, d出gencias investigat6「ias, realiza9a:o de exames pe「iciais (CF, art.

129, m, VI e VHI; Lei 8625/93, art. 26) possibjlitam co獲igjr uma gama de e】ementos de

COnVenCimento aptos a um ajuizamento fundamentado de uma a9肴O Civil p竜bljca

(LENZA, 2008, P. 184).

Assim, Pa「a qlle Se POSSa alcar)9ar O des〔所Vel acesso a uma ordem jurfdicajusta

ha qlle busca「 outros mecanismos para to「nar ma王s at「atjvo o mgreSSO em jufzo dos

demais legitimados, e majs que isso, CaPaZeS de potencializar as chances de defesa dos

interesses e direitos difusos emju了zo, atendendo ao princfpIO da m寂ima efetividade do

PrOCeSSO COletivo (ALMEIDA, 2010, P. 265)

Retomando a abordagem das dificuidades∴em dar plena vazao a essa segunda

Onda de acesso em nossa vIVenCia judicja上nわrequer maior esfor9O, face estes

entraves, O aVultamento em importancia da proposta de empoderamento da figura do

julgado「 em presen印de lldes coletivas, numa POStu「a que Yai ao encontro da pr6pria

efetividade da tutela co[etiva.

Po「 fo「9a do p「incfpio da m左xima efe帥dade do p「ocesso colet八′O, O Pode「

Judiciario tem中O direito processuaI coletivo comum, POde「es instrut(うrios

amp]os e de¥′e atuar independente da iniciati、′a das partes para a bus。a da

¥′erdade p「ocessual e a efet~Vldade do p「ocesso coIeti¥′O. (ALMEIDA, 200l ,

p言03).

Essas asslmetrias reais, Sejam de natureza socia1 0u jur了dica, entre OS =tigantes

no ambito coletivo demandam um modo de agir no processo mais ativo por parte dos

memb「os do JudlCiz±rio, numa atua9わmarcante na instru9登o col王mando minjmizar essas

dis aridades em nome da efetlVidade.



4 As a95es coletivas e sua recepc盃o pelo Poder Judicifrio: Obstaculos

extraj uridicos.

Vimos rlO t6pjco anterio「 o quanto o postulado do acesso ajurisdi車o teve um

SenS了ve=mpulso com o advento da nova ordem constitucIOna上

Deveras, OS血icos 「eferenc;ais acerca de …1a tutela metaind高dua川mitavam-

Se, r用m P「jme廿O eSt∈igio, aOS diss了dios coletjvos enfrentados =a Justi?a do Trabalho e a

Ae盃o PopuIar (Lei Fede「al no. 4717/65) vo】tada exclusivamente a prote印O do

patrim6nio p的lico, eSSa de t了mido emprego (GA¥′RONSKI, 201 1JOl) possivelme爪te

moti¥′ada pe】a atmosfera antidemoc「a宜ca que desestimulava um maio「 engajamento

POPula】● nO COnt「Ole dos atos de gove「no.

J左sob o influxo de trabalhos como o de Mauro Cappellett主foram surgindo

programas normati¥′OS VOltados a uma tutela processual aut6noma dos d;re;tos裾usos a

exemp10 da Lei de Po聞ca Naciona] do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e a Lei da A確O

C高1蝋biica (Lei 7.347/85).

O destaque de sua djme萱1Sわconstitucional, PO「 Sua VeZ, a]ertou a comunidade

ju「了diea para o necess誼o enriquecimento do conteddo desta garantia, 「eal?ando como

uma das suasfinalidades o acesso igua旧誼o a todos os cidadfos ao tempo em que deve

P「OPO「Cionar 「esultados n5o apenas satisfat6「ios a p「etens6es individuais, maS alcanca「

「espostas socialmentejus亡as (CAPPELL巴TTI; GARTH, 2002, P. 13).

Essa demanda foi provocada por um novo a「ranjo social,jをagora globalizado,

COm P「edom了nlO de imperativos econ6micos a confomar nossa atual sociedade ou

C高=za碕O de produ車o, COnSumO e t「OCa maSSificadas, 1evando inexo「avelmente ao

fomento de situa95es vio]ado「as de inte「esses da coleti¥′idade comumente desprotegidos

(CAPPらしLETTJ, ‘977, PP 130,13l e 142).

Num t「abaiho que se tomou uma 「efe「encia sobre o tema言nserido num

empreendimento de pesquisa intit山ado “PrQjeto FIoren?a’’onde foram examinados

di、′erSOS OrderlamentOS jur了dicos, Mau「o Cappe‖etti e Bryant Garth produziram a

C引eb「e obra aceso a justiea, tendo apontado como not4veis adversidades,

Sintet;camente, aS Seguintes言) emba「a90S eCOn6micos reIacionados as despesas d汗etas

e ind汗etas com o dyuizamento e prosseguimento de uma demanda言i) diferentes

POSSib吊dades das partes no aspecto financeiro言g皿」mente no campo socjai e t6cnico,

esse correspondendo a condi辞o de litigante habituai atriburda aos costumeiros

violadores dos di「eitos massificados conquanto o cidadfo ostentaria o perfjl de 】誼gante



eventual; e, PO「乱timo言吊) os p「oblemas especiais ligados aos interesses difusos,

associados partjcuIamente a ausencia de 「econhecimento ju「了djco e inadequa9fb dos

institutos e procedimentos do p「ocesso civ= tradicional pa「a tute書紀os satisfatoriamente

(2002, Pp工3-19).

Tamb5m merece registro pela profundidade que imprime a essa tema缶ca da

Ordem ju「妃ica justa e os direitos transjndi¥′iduais as ponde「a96es de Antonjo Herman

Benjamin (1995, P. 43), qUe CategO「jzou estes obstac山os em dois grandes conjuntos:

ba「「eiras de o「dem o珂etiva ou econ6mica e su切etil′a Oll Cu」tu「al.

As primeiras conce「nem ao not6rio custo financelrO de quem se p「op6e a

move「 uma a9fo coietiva, quer ele sqja de natu「eza lmediata ou ref萱exa.

Diretamente exsu「gem as j肴conhecidrssimas despesas com o pat「ocinio de um

advogado, CUStaS, Per了cia e o11trOS dispendios. De fo「ma mediata ha os sacrifrcios com o

rompin「ento da 「otina pessoaI 「 fam吊ar ou mesmo ausencia ao trabalho - qUe Se

「epetira a depende「 do desdobramento da lide, OS gaStOS COm desIocamento pessoa圧

das testemullhas, O desgaste pessoaI e a frus[「a9わcom o protraimento da solu9をo a uma

data incerta, S6 pa「a citar os pe「caleos mais corriqueiros.

A escassez do dano - a eXemPIo de ae6es poiuidoras ou pr布cas comerciais

abusivas que alcangam um grande p的]ico - desestjmula ou 5 pouco atrativa para buscar

a judicializa車o, POrquantO O eVentual e incerto ganho ou 「epara亨fb des(担do nfo

COmPenSam uma jomada judieial, 「edundando na elit】Za碕O do pe皿de∴uSu諭os dos

SerVicos p「estados pelo judjcidrio.

Ainda neste g「upo o a獲udido autor menciona (1995, P. 43) um obstacu】o

COmumente Verificado nas quest6es ambientais e consumerjstas que 6 a distancia entre o

6rgfo ju「isdicional do domicn⊥O do cidadao lesado e/ou do Iocal onde se produzju os

efeitos i廿citos sobre a coletividade.

Esse panorama de desequ出b「io o申eti¥′O ent「e O infrator e o証u]ar do direito

COletivo lesado se acentua de foma d「ama宜ca q11a=do se tem em conta - numa

SOCiedade p6s-indust「in[ c早jos protagonistas sあas multinacionais, COnglomerados,

fundos de investimento e outros atores qlle ditam o ritmo de consllmO, de traba岨o e at6

Pad「6es de comportamento - que O Primejro, COmumente` 6 um litigante habitual ou

repea[ p/ayer (BEN」AMIN, 1995, P. 45)言mpessoal, COntando em a鳴皿s casos com

uma disponib吊dade de 「ecursos - de tocia o「dem直clusive politicos - que rivaliza com

O Pr6p「io Estado a ponto de su叫ugar a t「adicjonal no亨をO de sot)e「ania.



O titula「 do bem ou interesse afetado, Via de regra, 6 um litigante eventua上

insciente das vicissitudes de llma a碕O e do sistema judicial. J左seu c:C CZd、′er∫0,

especialmente os que operam no mercado produti¥′O Ou financeiro, tem uma YaSta gama

de rela?6es de modo que pouco sera afelado pelos custos da demanda, e POr eSta meSma

razfb lem capacjdade de contar com profissionais especia吊zados e pe「itos qua=fjcados

(BENJA人′IIM, 1995, P. 46).

Para o infrator/polujdor estas despesas se inserem no risco do neg6cio, eSt肴o

COntab吊zadas e devidamente pu」ve「izadas∴Ila Sua atuaCをo emp「esarial - SuPOrtadas,

evide=temente, Pelo consumidor ou pe】a coletividade - aO PaSSO que O Su」eito

Pr匂udicado tem o bem冊gioso como algo inco言ndividual e∴uma Violac哀O desta

natu「eza de modo aIgum faz parte de sua 「otina.

A pr6p「ia exiguidade do valor do dano milita em favor do infrator porque 6

mais interessante prosseguir na 】ide∴e alcan9ar um lnCentivo negati¥′O Para dissuadir

OutrOS POtenC諒s litigantes em situa車O Seme岨ante, j看que o ganho financeiro daquela

a申O eSPeC笛ca lhe 6 indiferente, Situa?肴O diametralmente oposta pa「a o cidadわque ira

POnderar muito antes de a¥′entura「-Se na viajudicial (B巳NJAMI¥生1995, P. 46)・

A disparidade de armas ent「e o cjdadfo por[ado「 de um interesse

t「ansind高dua] e os agentes econ6micos, detentores de uma cJXper加e quantO aO Sistema

judiclal peio tanto que　6　demandado em JulZO, naO PaSSOU despercebida nas

in、′eStigac6es de Mauro CappelIetti e Bryant Garlh ao su帥nharem as segu証es

VantagCnS

l ) maior experiきncia com o Dirello possib冊a-1hes me川or pian匂amento do

批fgio; 2) o蘭gante habitua同em ccorlO証a dc escaIa, POrquC tCm mais casos:

3) o陣gante hab血a=em oportunidades de desen¥′O出e「 rclap6es informais

COm OS memb「os da instancfa dccisora: 4) eIe podc d血行os r;scos da

demanda po「 maio「而me「o de casos; 5) pode tesぬr est「at6gias c○m

dete「mlnados casos, de modo a ga「anti「 e夫PeCtat待a mais fa¥′O「短el em

re「a曾fo a casos fu山ros (2002, PP. 45 e 46).

Essa condi9fo de especialista os torrra =tigantes organizacionais, qlle POr

COnta「em COm malS eXPeri含ncia 11O t「atO COm a administra9肴o da justi9a POdem criar

banco de dados, POSSuindo uma consider云vei capacidade de mobmza9§o, COnSO‖dar'do

no ambito judicial as assimetrias reais existentes∴naS 「ela96es t「avadas no cotidiano

(CAPPELLETTI; GARTH, 2002, PP 46 e 47).



Ja as barreiras subjetivas ganham mais peso nos paises de desenvoMmento

tard10 (GAVRONSK工,201 1, P. 64) e ainda v品endo sob umajovem democracia como 5

0 CaSO de nosso pa了s.

Em ge「al s肴o mais impe「ceptf¥′eis, ja que operam num plano mais intimo -

cllltural e psjcoi6gic○ ○ tOmando dificnima s皿mensura卒O e um eStudo empirico

confほ>e上

Elas tangenciam as habitua上s an狛ses doutrin誼as fejtas pela teoria geral do

PrOCeSSO, POis apontam para fato「es estranhos a t「adi?fo ju「idica, alguns de natureza

socinl debilitantes da pr6pria cidadania・ Os　6bices variam desde o simples

desconhecimento da le」 ainda que num sentido leigo ou profano - a Pr6pria est「utura e

alcance aos direitos outorgados, SeuS requisitos, forma de exe「c了cio dent「e out「os

aspectos essenciais a sua fru華o.

No ambito dos di「ejtos coIetjvos /a10 Jen∫t/ eSSe desconhecimento to【Tla

P「OPOr96es maiores dada a f’orte inte「discipi壷aridade de alguns 「amos como meio

ambie∩te, Sa竜de p心b[ica, educa尊0, em que ha uma profus肴O de nomas que agregam

OutrOS∴Sabe「es, eXigindo um forte especializa?fo para man日計as e inte「p「eta」as

(GAVRONSKI,20=,PP.216,249 e250).

Antonio Heman Benjamim (1995, PP 47 e 48) ainda chama aten9肴o, dent「o

desta categoria, Para 6bices que∴eStfo intimamente ligados a fa〔0「eS PSico16gicos

deco「「entes da p「6pria infe「ioridade do cidadfo na h了erarquia socia=’「ente ao poder

aquisitivo do inf「ator, eSPeCialmente quando 「epresentado po「 um agente econ6mico,

Aqui a barreira mais intimidadora toca com a Iinguagem fo「e=Se, COm 」a「gOeS

grandiloquentes, COm C6digos de conduta que南o raproduzem as rotinas sociais, O

abuso do formalismo na pratica de atos perante o Poder Judici誼o, Llma meta吊nguagem

COm Ca「iz cient笛co que somndos oprjmem o homem comum, O qual de¥′eria se sentir

acolhido j4 que ao se apresentar a um 「ep「esentante estata=ncumbido de dist「ibuir a

justi?a O faz na ]eg了tima suposi9否o de que all funcjona um se「vj9O P心bljco para a s11a

defesa, CILja fina“dade p「imordfaJ 6 Ihe atender.

A assimetria no campo soc上al se p「Qjeta de forma marcante no teatro judjcial

realeando a sensa確O de insignific祖ciaしIma VeZ qUe

(..) sわigualmen記barreiras pcssoalS a desconfian9a COm queしi…la「es desses

novos direitos enxc「gam os ope「adores jur了dicos e o sistema judicial como

um todo; O reCeio dc l「ansparecer seu desconhecimenlo e frag吊dade peranlc



p「ofissionais inseridos num meio ambiente que enxe「gam como hos時um

certo sentlmentO de infertoridade causado pe]a sua incapacidade de

soluciona「 seus prop「lOS COnnltOS∴Sem auX了」io de telCeiros言naptidめpara

acompanhar e entender procedimentos∴COmPlicados; dificuldades de

comp「eens肴o da linguagem forense, aSSim com para, em muitos casos, Se

vest"・ e Se COmPO「tar de acordo com os padr6es que nあfazem parte de ceu

COtidjano. (BENJAMIM, 1995, P. 48).

De fato, eXtrafmos de Pierre Bourdieu (1989, PP. 212 e 233) ao abordar essa

dinamica entre jurisdicIOnado e a classe jurIdica na Fran9a - Ou naS Palavras do

soci61ogo os detentores do capital cultural versllS OS PrOfanos - uma de=berada atitude

dos profissjonais de criar um feudo em tomo deste saber por meio da linguagem, dos

rituais desde o procedimento Jtricto fen∫4/ at6 a pr6prla吊turgja das fun96es e cargos,

SuStentando uma hegemoma que reflete, de modo geral, O desnivelamemto

SOCioecon6mico entre a gente do povo e os representantes das for9aS do皿nanteS

naquele contexto.

Essa diferenc王aeあsu切etiva induz a uma barreira de o「dem psico16gica, POis

OS Cljentes, Para uSar a eXPreSS肴o do pensador (BOURDIEU, 1989, PP. 226 e 227), Se

amesquinham diante de um皿ive「so que lhes 6 inacess高′el e apenas os iniciados no

mundo juridico podem compreender e atua「, Perdendo o protagonismo Ila defesa de suas

PrOP「laS PretenS5es, delegando aqueles o contro]e sobre as situa96es juridicas de

Vantagem que tltularizam, din含mjca essa que Pierre Bourdieu denomina de ap「oprla?aO

(1989, PP. 233-235)

Esse monop61io, POr eVidente, rObustece a natural resist含ncia e distanciamento

da sociedade de buscar a tute」a 」urlSdicional por se achar a=jada djante da ausencia de

COmPetenCja t6cnica e, uSualmente, OCuPar um Patamar inferior na hierarquia social ante

OS PrOfissiorrais juridicos, elS a raZfo para denomlna-1o de domina9aO Simb6“ca a que

Se PreSta O djreito (BOURDIEU, 1989, PP. 219, 223, 224, 241 e 242).

Outro cientlSta SOCial que dedicou especial aten車o a tem祖ca das bar「eiras de

acesso aos 6「g呑os judicantes foi Boaventura de Souza Santos

Em linhas ge「ais suas observa96es convergem com as apontadas acima. Muito

embora um dos trabalhos aqui referenciad○ ○ Int「odu?肴O i SocioIogia da Admin王stra車O

da Justi9a - S匂a datado de meados da d6cada de oitenta, SuaS COnClus6es acerca dos

bloqueios ajnda se mostram, lamentavelmente, atuais.



Ademais, COmO Sua eXPOSi9fo voItou-Se a Paises perifericos∴e de marcante

desigualdade social - hip6tese brasileira 」, aliada a profundidade que imprimiu a citada

investiga車o seus achados mais relevantes s肴o dignos de regist「o em qualquer escrito

sob「e esse direito fundamenta上

Dentro das baFTeiras econ6micas o a]udido soci6[ogo acentua o efe王to pe「verso

da de」onga na resposta estataI sobre os menos providos economicamente (1985, P」9).

Mesmo abstraindo as situa96es de gratuidade nas custas e demais despesas,

COmO na hip6tese dos p「ocedimentos 「egidos pela Lei dos Juizados Especiais (Lei

Fede「al no. 9099195), ainda assim os custos -川diretos - Para PatrOCina「 uma demanda

ainda s乞o aItos para as camadas de baixa rer]da.

Como o pJblico que mais se vale destas ac6es de menor significa9肴O fimnceira

6 composto po「 cidadaos economicamente mais d6beis, O fator tempo, diga-Se lentidfo

na presta申Oju「isdiclOIlal, Vitimiza duplamente as classes populares (SANTOS, 1985, P.

19).

No aspecto sociocultural ve「ifica-Se que eXiste ainda uma barre汗a f了sica dos

Cidad5os em l’ela単o ao ente lust亘a’’, nOtando-Se que Sua eXtenSfo 6 tanto maio「 quanto

mais ba諒o for o est「ato socjaI a que perten9a O Prqudicado.

Neste passo o autor at「ibui esse obstac山o n盃o propriamente a um fator

econ6mico, maS a entraves sociais e cu]turais 「elacionados a capacidade de reconhece「

llma Sjtua9あconflituosa como um p「ob」ema jur了dico. E mesmo quando tem essa

PerCeP9aO lgnOram aS POSSib=idades de exito quanto a uma 「epa「a嘩O juridica

(SANTOS, 1985,PP言9 e20).

Bem consignou o cierltista sociai que essa postura refrat誼a nあvem ao acaso

e sim de deficiencias da pr6pria administ「a車o dajustiea que vあsendo assimjIadas peIo

gruposoc由a exempio de

(‥) expe「i6ncias an(eriores com ajus時a de que resul[ou uma aliena95o em

rela車o ao mundo juridico (uma rea商o compreensivel紺uz dos cstudos que

「e、′elam ser g「ande a di「e「en?a de qua】idade entre os servi9OS advocatfcios

PreS率OS aS Classes de maiores 「ecu「sos e os prestados ds classes de menores

「ecu「SOS); PO「 OutrO lado, uma Situa車0　geral de dependencia e dc

inseguran9a qUe P「Od=Z O temOr de repres細as se se 「eco汀er aOS tribunais.

(SANTOS言985, P. 20)



o con」11ntO destes∴ent「aVeS impeiiu o autor a conside「ar que o acesso河ustiga

padece do v了cio da dlSCrimjnac5o socia恒Om isto alertando pa「a as difieuldades que se

apartam dos evidentes eleme=tOS eCO=6micos, COmumente∴eStudados e apontados,

advertindo para estes outros aspectOS SOCiais e c直urais impeditivos da f「ui9をO deste

direito fundamentai (SANTOS, 1985, PP. 20 e 21).

Em um trabalho de in¥′eStiga印O mais 「ecente ○ ○ Acesso ao Djreito e a

Just申r um di「eito f皿damental em questao, datado de 2002 - nO qual faz uma a蘭se

de diversos o「denamentos ju「idicos de paises europeus-e∴nOrte-americanos, aS

observac:6es f.eitas em d5cadas ante「iores pe「sistem demo=Strando qlido compiexa e

tormentosa s肴o as causas e medidas ¥′Oltadas a garantir o acesso.

Particularmente sob「e a dinamica da defesa emju了zo das a?6es coletivas assim

Se P「OnunCiou sobre os persistentes desafios a sua conc「e9吾O

Mesmo quando existe um sistema de apoiojudic都0, =em tOdos esta「iam em

condi?6es para se que最a「, PO「 PertenCerem a gruPOS SOCiais que・ POr 「aZdes

lingurstieas ou out「as, nわse encontram em condic6es para ta上Pode, a諏a,

ser-Se desencoralado dc　証cnぬr uma ac車O Se O aSSun[o tive「 tal

COmPle高dade que, Pa「a Obte「 o 「csu厄do, Serわnecessd宜os custos sem

「eto「n0. (2002, P. 8).

Noutra passagem, ajnda tratando das d甫cu!dades de acesso no pねno coletivo

Ja agO「a na eXPe「工encia norte-americana, O SOCi6logo portuguさs sustenta que

A p「coc叩a車o em proteger os in[eresses COlectl¥′os le¥′0U a Ou高子“no¥′aS

l′OZeS em nO¥′OS gr叩OS’」 Contudo, n50 Se Criou uma estrutu「a lnStltuCiona(

nem se clabo「ou uma estrat6gia adcquada pa「a conseguir csse idea) dじmais

justi曾a naSOCjedadc. (2002, P.9 e 10).

Uma derradei「a coioca9わsob「e este tema digna de men印o po「 constitui「 um

Obstdeu10 S6「jo a efe亡ividade do p「ocesso co]etivo - qLle tamb6m foge a uma abo「dagem

dogm乞tica - tOCa COm a Pr6pria fo「mag否o cultu「a】 dos agentes do direito, ainda infensos

e pouco afei90ados a este novo segmento, Ou meSmO reSistentes a mudan亨aS e rOtinas na

alIVidadejudicante consoante denunciou Antonio Gidi ao ponderar que

La 「ecepci6n de las acciones co】ect待os en e] sistema jurfdico de Brasi用を

Sldo difIcil e incierta. Uma minorfa de jurisしas∴e jueces conser¥′ado「es,



edu。ados bajo Ios sistemas o「todox-OS e dogmaticos de la cうencia juridica. o

no entendieron los nue¥′OS COnCePIos inc「ustados em las nue¥′aS leyes de las

a。。。n。S 。。iecti¥′aS, O eSwhe「on ideoIogicamcnle opueStOS∴a∴ella. l.)

t「ata「on de∴enC〇両a「 ObsfacuIos insuperabies, t6cnicos y mos6ficos. Sin

emba「go, eSta OPOS証dn te白子a menos que ¥′e「 COm回ey o la cienciajuridica

que com el 「echazo de muchos Ju「istas contemporateos de 「。mPCr COm e]

∫ta寂ql10. (2004, p・ 23-24)・

Diante das eYidentes vantagens advindas da tuteia co]etiva 5 incompreens了vel

ainda se levantar como um fato inibidor as desconfiancas ideoほgjcas no sejo do pr6prjo

poder Judiciario, eXteriorizadas pelo n血lerO eXPreSSivo de julgamentos sem an鉦se do

m6「ito, eSPeCialmente quando enfrentam a quest各o da legitimidade dos entes portado「es

de inte「esses metainidividuais (MANCUSO, 2010, P. 57)・

Os 6「g2Ios judicantes que travam uma luta desigual com a tempestividade da

tuteIa ju「isdicIOnal e seu efeito mais delet6「io - aO menOS SOb o p「isma do escopo

jur了dico da jurisdi確O - que Vem a Se「 eXCeSSivo ¥′01ume de demandas, Paradoxalmente・

5 um dos respons云veis pelo jnsucesso da tutela cole柄a desdenhando um forte aliado

Pa「a 「eduzi「 a pulve「iza?fo de a亨6es.

4.1 As barreiras ao acesso co獲etivo entre os legitimados no ordenamento brasileiro:

uma l〕reVe analise comparativa entre o Minist6rio P心blico e a Sociedade Ci、′i】

O rganizada

A conco「「合几Cia de legitimados para a defesa de direitos metaind高duais foi llm

mode】o adotado pela nossa Le.t凡Indame所ali∫ em reSPOSta a PrOPOSj96es f‘eitas por

es[udiosos do acesso ajustiea (CAPPELLETTI, ]977, P. 143 e 149), demonstrando um

「orte vj∈s democ「a肩co, a16m de selar llm COmPrOmisso com a cidadania dada a forte

Ca「ga P〇五tica了nsita aos direitos coletivos /ato Jen∫L/ nOtadamente quando versam sobre

PreStaC6es materiais a cargo do Estado envo】vendo direitos sociais fundamentais, COmO

na計ea de educa車O e Sa蘭e (arts. 197, 198, § 1O,2O e30,211 e212, da CF) que

demandam o f’omento de po】了ticas ptfblicas.

Com ofeito, 6 poss了veI distjngui「 dive「sos pa「adigmas de acesso no m…do

OCjdental, tendo Enrique V6scovi preconizado uma cIassifjca9fo que aponta para言) o

Sistema pub=cisita em que ha uma exclusividade na tutela coletiva na figu「a cIos

Organismos estatais, tais como o ^′加ist5「io Pdblico f‘「ances, O OI77bL/dsInan dos pa了ses



escandlna¥′OS e O Attorne), Geneγal norte-ame「icano言l) j云no sistema pr読tista 5

outo「gada ac partieu~ar a legitima印aut6noma para o processO COIetivo ( LEIT巳,2006’

P.4).

po「 fim ha o sistema assoclaCionista, lastreado　=O 「eCOnhecimento da

capacidade de grupos sociais ou assocla9OeS Pr高das de estar em ju了zo pa「a defesas de

証e「esses p脚icos ou metaind高duajs.

Este se mostra mais consentaneo com Llma rea囲ade sociai plural, articulada,

s。fisti。ada, maSSificada economicamente (CAPPELLETTI, 1977, PP工30 e 】35), a16m

de detento「a de uma forte 】itigiosidade int「了nseca・ Po「喧fo 6 o modelo mais promisso「

∩。 incessante busca de amp。ar o acesso a ordemjur了dica atendendo a uma gama va「iada

de grupos巾clusi¥,e franqueando as mino「ias opo血nidade de defender suzIS PretenS6es.

Diante de sua abertura a sociedade civ= o「ganizada 6 0 que CO11ta COm uma

maio「 adesfo nos ordenamentos jurfdicos tanto no continente europeu quanto em pa了ses

da Am6「ica Latina (L巳IT巳, 2006, P. 4).

0 ordenamento b「asileiro optou por uma mescla entre esses tres sistemas・

reco「dando que a pa「 das associa96es, dos entes federativos e do ¥′IiJlist5「io P品lico (art.

50, I a V, da LACP), ent「e n6s o cidadao pode man匂ar a a9fo popular para tutelar o

patrim6nio p同書ico e a moralふdade adm証strativa (ar=O, Cap均da Lei 4.7 17/65)・

Na esfera infraconstituciona] densificou-Se eSSe Sistema po「 meio da Aeあ

C高1 P満lica (art. 50) e∴r]Otadamente pelo C6dlgO de Defesa do Consumidor (art. 82),

ambos os referenciais [egislativos ampliando a inte「ven確O dos chamados co「pos

intermedほrios (CAPPELLETTI, ]977, P. 147).

Apesar deste arcabou9O ha 1皿a SenS予Vel disparidade de atua車O nO Plano

P「OCeSSual ent「e 〇八′Iinist6r】O P轟b】ico e as demais entldades c高s.

H左o c引ebre t「abalho de pesquisa feito pe10 PrOfessor Paulo Ceza「 Pinheiro

Cameiro4, que entre meados das d5cadas de oitenta e noventa, t「aZ ndme「os reveladores

da dianteira tomada pelos rep「esentantes ministe「jais frente ao acanhado t「abalho de

defesajudicial da sociedade civil o「ganizada (GAVRONSKI, 2011, PP 213-214 e 237-

239).

Geisa de Assis Rod「igues (2011, P. 134) tamb6m acena com malS dados

estatIsticos recentes denotando que este panorama nao da mostras de a川e「agfo.



Essa distin車o deita 「a了zes∴em m掴pIos fatores品Ias para o inte「esse

deste trabalho言mporta circunscrever alguns mecanismos jur畑cos que conduzem a

Aponta-Se COmO O fato「 p「imordial para essa realidade onde o ¥′1inist6rio

P的iico 6 mais efetivo no uso das a?6es coletivas o denominado efeito-CarOna一

「ecebendo tamb5m a designa9肴o deJ}ee-rl′r妨g Ou benefici誼o gratuito - Segundo o

qual os demais colegitimados, Para SuPIantar obstaculos∴eCOn6micos e juridlCOS

antapostos ao a」uizamento coletivo p「ovocam a atua肇o ministe「ial.

O p「otagonismo na f⊥gura m証ste「ia=em sido visto com reservas, a eXemP]o

de Antonio Gidi Yislumbrando nisso uma manifesta?fo de fragilidade soc誼] po「 parie

d0 te「Cei「o setor, diagn6stico esse cor「et了ssimo e frustrante diante do des句をvel

engajamento da sociedade civi] na vida p蘭lica naciona上

No entanto, O aUtOr tranSPareCe em Sua an紬se∴llma reSPO=SabiIidade ao

M証st6rio P剛co que apenas cumpre∴S皿miss肴O COnStitucionaI de C〃StO∫ /wh5,

quando os caminhos pa「a reverter este quadro apontam em ollt「a dire9fo’COmO O que

ora se prop5e neste escrltO, tangenCiando qualquer」u了zo de imputa申o que recaia sob「e

aquele. Eis as coioca?6es do aludido autor

Em face do sucesso inしimidante da at高dade do MP, O quC era Simples

prcenchimento de um espa9O ‘′aZi。 Ou merO impulso em dire車O aO

amadu「ecimen[o da sociedade b「as=eira, tOmOu-SC a 「t:gra e hQje constitu主se

um ‘′e「dadeiro inpedimento a taI e¥′OIu車o. (Ap‘/d MILAR丘ALME【DA,

2010,P.3I).

Como argutamente observou Gustavo M=ar6 Almeida o Minist6rio P的lico

estaria, prlmczjZzc[e言mune aos embara9OS eXistentes pa「a maio「 atua9肴o das associag6es

na亡u亡e」a co」e亡iva (2010, P. 32).

A primeira adversidade que∴∴Se aP「eSenta de f’orma intensa aos entes

associativos diz respeito aos custos com o pat「oc了nio da causa. O ^′Iinist6rio P竜blico 6

mantido pe」o e「名高o (arts. 2l, XHI e 127, §　30, da CF), a15m de dlSPenSado do

PagamerltO das custas e despesas p「ocessuais (art. 18 da LACP). Ademais, 5 detentor de

iegitimidade aut6noma -j弘叩O∫t4/landl - Para O PrOCeSSO (art. 5O da LACP e art. 82, L



do CDC). Somadas ambas as caracte「了sticas mitigam a p「eocupagro com efeitos

econ6micos de uma a9盃ojudicial.

Uma barreira de ordem su切et~Va COmllmente levantada em desfavor dos

g「upos organizados toca com a inferlOridade t6cnica e de証o「ma9fo, Saiientando que a

atua車o ministeria=la tutela coletiva f‘unciona po「 ndcleos especia】izados - S匂am por

meio das chamadas Curadorias ou Centro de Apoio Operaciena」 em Cada mat6ria

COietiva ou difusa a p「omove「・

Neste ponto 6 re‘evante assentar um decisjvo instrumento institucional de que 6

dotado: POde「 inYeStigat6ri〇・

O Constjtuinte ao conferlr a defesa prec了pua de bens e vaIoI.eS SuPraind高duais

previu um mecanismo pa「a subsidiar a tutela dos mesmos por meio dajurisd函O que

vem a ser o高qu6「ito cIVil (art. 129, HI), Em seu bqo 6 possiveI coleta「 todas as

inf’o「ma96es, documentos, reC]ama亨6es e pe「了cias imprescind了veis a dimensiona「

ever]tua】 ameaga ou lesfo a di「eitos difusos, Pe「m砧ndo se construir medidas de

protegao extraprocessuais ou judlCiais (Lei Fede「al no. 8625/93, art. 25, 1Ⅴ, “a’’e “b’’e

a巾26,JaJV).

Esta fun尊o lhe cabe de fo「ma privativa, de tal modo que as assoc[aC:OeS e

mesmo entes federativos nao contam com esta fe「ramenta poderosa pa「a証ve]ar o seu

g「au de conhecimento e informagあsobre o interesse a tutela「 com o do証「ator, que

COmO Visto acima, COmumente, 6 um =tigante habitual e especjaiista na atividade

ensejado「a da viola9わ

Entfo, SOCialmen[e pode disp。r de elementos de convic申b e 6 dotado do

COnhecimento especializado, Situag5o oposta a gene「al王dade dos en[es colegitimados,

Sendo descabido menciona「 obst左culos alus八′OS a uma infe「io「idade socia] e t6cnica, aO

menos em tese, Para COm O agente CauSador do dano (MILAR亘ALM巳】DA, 2010, P.

33)

CuItu「a】mente o mencionado alltO「 afi「ma que∴a COnStru辞o hist(5rica de

interven車O do ^′Iinist誼o PJblico foi voltada a defesa do interesse pdblico prlmarlO,

assim pode-Se inferir uma vasta experjencia de atua?わacumu】ada Tla Seara COletiva,

Sendo-1he inexistente esta ba「rejra. No entanto, naO 6 este o per凧dos demais entes

auto「izados a agir na tuteia coletiva, CaSO dos entes federativos (art. 5, HI, da LACP) e

O「ganismos estatalS (art. 50つIV, da LACP) habituados a defesa dos　証e「esses

patrimoniais do Estado, Ou S匂a, O interesse p蘭lico secund誼o (MlLAR丘ALMEIDA,

2010,P.33).



Ha ainda que se mencionar a opulencia econ6mica dos princIPais vioiado「es

dos direitos da colet高dade, que invariavelmente lhes 「eveste de um prest了gio no campo

po蘭co e decis6「io, a16m de sua intrincada rede infomal de rela?6es (CAPPELL巳TTI;

GARTH, 2002, P. 46), tudo a desencorajar a quem p「etenda duelar num processo

Esse aspecto, embora nわs函desp「ez了ve中春o caracte「jza verdadejramente um

6bice a atua95o ministerlal・ Gustavo細ar6 Almeida afirma qlle eSte COnquistou um

ineggivel pode「 polftico, desf「utando de respeitabilidade junto aos 6rg肴os estatais e

credibi江dade aos olhos da comumdade, C「eSCimento este correlato ao Jla弛S de

川Stitu亭O Pemarlente∴e eSSenCial a func§o jurlSdiciona上e que em tudo contribui pa「a

fac冊ar o acesso ajusti9a das reievantes quest6es sociais (2010, P. 33)・

Neste dinpasfo, COmParti皿ando do pensamento de Gustavo ¥′Iila「6 Almeida・ O

complicador com11m a tOdos os legitimados a desfrutar do acesso a o「dem jur了dica」usしa

6 de ordem procedimentaI (2010, P. 34), e ja suschado e性pa∫∫a・履ao tongo deste

t6pico, ligado visceralmente a fase probat6ria ainda submetida a t6cnicas de um

p「ocesso c間c[dssico, Cuja he「meneutica 6 totalmente descomp「omissada com a

efedvidade dos direi(OS difusos.

5 A sacraliza辞O do principio do acesso a ordem juridica: risco de esgotamento do

Sistema judicial e a banalizaeao da cu賞tura de litigiosidade.

Ao Iongo deste esc証o ficou assentada a natureza de um direltO fundamental de

acesso a ordem 」uridica justa, aba「cando na express肴o desde o d涌glr-Se aO Sistema de

justi印- COm O COnSeCt各io da indeclinab吊dade da jurisdi?fo - at6 0 eXame do md証o

POndo fim a disc6「dia ofertando aos litigantes uma 「esposta jurisdicionaしefetiva e

adequada as caracteristicas do di「eito materiai controvertido.

No entanto, O Sistemajur了dic○ q11e aSPi「a a atender aos o切etivos fundamentais

erigidos na Le.r Leg〃m tais como combater as desigualdades soc`ais e construir uma

SOCiedade justa (art. 3O, I e =I), na:o pode ignorar a real】dade onde inserido, e eSta

demonst「a cada vez mais a insuficiencia da resposta estatai aqjudicada, tantO Pelo

VOlume assustador de demandas a supe「a「 a capacidade∴eStrutu「al do Poder Judici諭o

em da「 「esolutividade qua11tO Pe比prodisa獲idade com que nossa sociedade busca a

ju「isdicao pa「a dirimi「 suas contro¥′6rsias.



O pano「ama acima desc「ito tem instado os atores juridicos e, POr Sua VeZ・ O

pr6prio Poder Legislativo a fomula「 novas vias capazes de desafogar esse rapresamento

de a96es e estimular a que a pr6p「ia sociedade tome para si a inic]ativa de equacionar

alguns impasses e disco「d祖cias por meio de canalS altemativos qlle Primem por uma

abordagem nあadversarial6(AZ巳V巳DO,2013, P工3; SILVA,2013, PP. 164e 165) tais

COmO a media車O e a arbitragem.

Eis a 「azfo porque se levantam algumas vozes na doutrina (MANCUSO, 2010,

pp. 54-65) pa「a 「edimensionar o alcance do postulado constjtuciona】 de acesso ajustiea,

sem a pretens肴o de minlmZa「 S皿magnitude, COntudo lhe conferindo uma significafaO

mais f…Cional diante do dilema do d6ficit de atua9fo dos 6rgfosju「isd】Cionais・

(..) pa「a que a exp「ess肴o - aCeSSO a justi9a - mantenha a aしualidade∴e

ader諭a a realidade s6cio-PO臨0-eCOn6m;ca do pals言mpende que e履

passe po「 uma re胤ura, Cm O「dem a nfo se degrada「 …ma ga「antia

meramente ret6「ica, tamPOuCO numa Olerta gene「a仕eada e incondiciorlada do

serv亘ojudici霜o eslata上(MANCUSO, 20】 0, P. 55)・

Uma das 「az6es pa「a esse esgotamento 5 atribu了da a uma cu】tu「a demandista

(MANCUSO, 2012, PP. 5l-63) fomentada desde os bancos acad合micos se espraiando

pela popu比重O, COmPOSta POr um COntingente que abarca uma ge「a車o que viveu sob os

ausp「cios de um regime totalitario.

Ap6s o advento da chamada Constitui9aO Gdada, COm O COnSeqUerlte

aflo「amento dos direitos soc」ais e a d巳manda por s11a implementa?fo, eSSa ge「aやわ

desembocou =O Judic証o d6cadas de pretens6es represadas - 1itigiosidade contida - e

distanciamento das institui?6es p脚icas, dando-Se um guinada para uma era de incius肴O

que d5 sinais de exaurir a capacidade da administ「a申o dajusti§a.

Num primei「o momento p6s-Se∴em Pra宜ca a soiu単o simplista pa「a a crise

mm5rica do judici2irio na mera expans査o　鵜　majs ju了zes, f6「llnS, SerVidores,

inf0「matiza9fo e etc - POr6m sem resultados paip盃veis, denotando uma po蘭ca focada

na consequenciado prob】ema e n5o em sua genese (MANCUSO,2012,P. 13l e 132).

Esse gigantismo 6 altamente cしIStOSO aOS COf「es estatais, aほm disto a 「esposta

desta politica judici諭a nao produzju o corte quantitatiYO eSPerado, COmO Se Ve「左



abaixo, Sendo patente a insatlSfa単o do jurlSdicionado com a deionga na 「espectiva

presta亨わ, PrOduzindo um desgaste e perda de credibilidade socia上

Outra vertente de medidas centra-Se naS refo「mas judiciais, COm Sumariza車o

de proced王mentos, S。mulas vincu血tes, eljmina辞O de figuras recursais e outras tantas

inova96es alvissarelraS, maS insufic】enteS Per J叫ara ref「ea「 as causas do excessivo

demandismojudicial oujudiciaiiza車o do cotldiano (MANCUSO,2012, PP. 5] e 52)・

Mesmo a po蘭ca de fixa9あde metas inaugurada pelo Conselho Naciona】 de

Justiga7言niciada em 2009, nO intuito de combate「 essa realidade ala「mante nfo

arrefeceu esse血peto, VeZ que O horizonte exibe uma realidade nacional calcada na

Cuitu「a da senten9a COm

(..) e粗cerbnda ju「ldiciza9aO da ‘′lda em sociedade川a「a O que COntr沌川i a

pr6diga positIVa尊o de =〇、′OS direitos e garantlaS言ndividuais e coleti‘′OS, a

par証do texto constituctona上p「Q申ando ao jnterno da coIet高dade uma

expectativa (ut6pica), de pronto atendimento a todo e qualquer ;nteresse

cont「ariado ou insa[isfeito; (c) ufanisla e lrrea廟a蘭ura do que se cont5m

no lnCiso XXXV do a「し. 5o, da CFハ988- uSualmente tomado como scde do

acesso ajustiea (MANCUSO,2012, P.53).

Impresc】nd了vel esse esfo「?O de cria「 uma nova formaeao cuit=ral a se desga「「ar

da concep?fb de ubiquidade da justi9a que at6 o presente momento serviu apenas pa「a

transmuda「 um direito de acesso - SuPe「dimensionado - a lm quaSe deve「 de a尊o!

Atuaimente a jurisdicfo deve ser compreendida menos como um Pode「 e mais

Centrada em slla f…950, COljmando p「omove「 a 「eso巾fojusta dos conmtos, eXerCida e

PerlSada nfo tanto como um monop糾o estata上mas oportunizando instrumenlos hetero

e autocompos砧vos que levem a esse desiderato de distribui亭O dajustj9a, ainda que po「

証e「m6dio dos chamados equivalentesjurjsdicionais (MANCUSO, 2010, P. 58).

Bou「dieu em sua consagrada ob「a sobre o poder simb6=co discorre sob「e∴eSSe

monop6圧o do campo jur了dico言ndicando como uma de suas defo「ma95es o fomento de

demandas, tendo como exemp10　eloquente o consideraveI poder dos /at‘γerS

(BOURDIEU言989, PP. 232 e 234) qし【e PO「 dete「em o capital cu」tu「al - dominio do



saber juridico - fomulam a descoberta de situa96es potencialmente violadoras do valor

justi?a, geStando o sentimento de djreitos, COn」ugando a capacidade de reve匿los ao

PaSSO em que Ofertam a solue盃0.

Eis a emblematica passagem do referido cientista social na qua】 faz

COntundente censura a estes profissionais por

(‥) manipular as aspi「a96es jurfdicas, de as criar em certos casos, de as

aumentar ou de as deduzir em out「os casos. Um dos pode「es mais

Significativos dos /cz砂yer∫ 6 constitu了do pelo trabaiho de cノやan∫60, de

amp冊ica9をo das di印面a∫. (..) Sめtamb5m os profissionais quem p「oduz a

necessidade dos p「6pr10S∴SerVi亨OS aO COnStitu了「em p「ob】emas ju「妃icos,

traduzindo-OS na llnguagem do direito. (‥) e nわh5 ddvlda de quei eles sfo

guiados∴nO Seu t「abaiho de const「u9あ　de di∫puta∫　Pelos interesses

血ancelrOS, e tamb6m pe]as suas at圧udes飾cas ou po朝cas, P「iJ)C申O de

afinldades socialmente fundamentadas com os seus c=entes. (BOURD【EU,

1989,P.232).

A distor9fo em comento tamb5m foi denunciada por Boaventura de Souza

Santos ao salientar que os 6bices do cidadao comum em fazer vale「 o di「eltO de se

dirjgi「 aos 6rgfos judicantes e obte「 de]e llma reSPOSta eStatal justa, adequada e eficaz,

embo「a representem inequ八′OCa denega辞O da justi9a PrOPOrCjonamらPOr SeU tllmO,

ganho a outros segmentos atuantes pe「ante o Poder Judiciario.

Essa constata9aO feita pe10 Citado alltOr reVela um pouco da inefic衣ia e mesmo

resistencia na implementa9a:o de mecaIlismos aptos a debelar esta crise言sto porque

(..) as∴reformas do processo, embo「a importantes pa「a baixar os custos

econ6micos decor「emes da lentidfb daJuSt19a, naO S肴o de modo nenhum uma

PanaCeね. E preciso tomar em conta e submeter a anarse sistema畠ca out「os

factores qui誇mais imp。rtanteS. (..) a distribu1車o dos custos mas tamb6m

dos benef了cios decor「entes da lentidあdajustj9a. Neste dom証o, e a tflulo de

exempIo, e importante investigar em que medida Iargos est「atos da ad¥′ocacia

OrgamZam e rentabilizam a sua aしi¥′idade com a (e nao apesar da) demora nos

p「OCeSSOS. (1985, p. 20).

O esgotamento da capacidade do Poder Judiciario de acompanhar este

Vertiginoso cresclmentO da Judicializac素o chegou a tal ponto de se defender a sua

mitiga9肴o pa「a que aquele se dedique a solu9を0言) de impasses envo[vendo direjtos

indispon了veis; ii) dissfdios que nao comportem uma resolu9fo autocomposltlVa Ou POr

me10　dos equivalentes jurisdicionais; iii) casos que submetidos a instancias

Pa置匂urisd上cionais - eXemPIo dos Tribunais de Contas - Se Vislumbre uma nu】idade ou

PretenS互o a revisわjudicia事v) hiP6teses de competencia origindria dos Tribunais.



Rodolf‘o de Camargo Mancuso esposa um entendimento no qua】 destina ao

POStulado do acesso ajusti9a a COndi碕O de

(..) cld〃∫t//a de re5erl′a, PreOrdenada a autua「, Subsidja「iamenLe, em S血ag6es

especIficas. (‥) uma　少erJa /e∫ld〃al, “′m gara所ia JWb∫[dldrla,

disponjb硝zada para as conし「ov6rsias nわ-COmPOStaS Ou mCSmO

incomposs了、′eis pelos out「os meios, aUto e heterocomposi向os. (..) Com isso,

O Judiciario pode「a entfb dedicar-Se aOS P「OCeSSOS efeしi、′amente Singula「cs c

CO爪PIcxos. (20周, Pp. 63 e 63).

Nesta linha de 】deias e retomando a relev紅cia da tutela co】etiva na dire尊o de

Confe証concre車O aO POStulado a ordem ju「idicajusta, aquj defendjda, 「eSta induYjdoso

que ha um abuso no man匂o desta garantia fundamenta上COm 「ePerCしISS肴o danosa sob「e

a 「esolutividade dos confIitos de massa. Sfo eIucidativas a este respeito as coIocae6es

de Rodolfo de Camargo Mancuso

A e‘′Olu車o do Direito brasilel「〇 、〇ai e諒bindo uma cre∫Ce/lIe I?Ilgraf60 do

諒d高d‘伯I parcI 。 CO/eli一,0, e isso言nciusive, COmO C.Ondigto pa「a a p「6pria

SObrevi産hcia do sis[ema judici誼o como um todo, hqie aしOlado em

mu柏fa「ias a96es individuais p時宜mas e repe蘭¥′aS, em descompasso com o

ide名io do p「ocesso c○1et八′0. (201 0, p. 334).

Pois bem, diante desta profusfo de ag6es que aba「rotam as va「as e t「ibunais de

f’0「ma incessante, muitas patrocinadas por esta cu」tu「a demandista,皿ma Verdade行a

…d栂「ia dos processos, aS lides ind高duais tem esgotado8 a capacidade do poder

judici諭o em prover um SerVi亨0 eficjente, temPeStivo e ma「cado pe]a equidade.

Diante desta djnamica, tamb6m fica sensivelmente pr匂udicada a resolu9fb das

a96es coletiYaS, que aba「cam um universo gigantesco de interessados, COm llma reSPOSta

uniforme, P「eVentiva de incont左veis a?6es individuais sobre a mesma causa de ped五〇

atomiza9fo dos 。oJl佃tos - maS que Pe]a sua complexidade∴e∴natU「al deIonga =a

COnStrU9fo de um p「ovimento de m6「ito sfo preteridas po「 demandas iildividuais de

repercussfo meramente individual, PO「6m de simpies 「esolutividade (GAVRONSKI,

2005,p・31;2011,P.215).

Seme帖ante distor9あfoi constatada po「 Boaventura de Souza Santos ao

disco「「er sobre o aumento da冊giosidade e o comportamento dos juigado「es diante

dela ao assjmla「 que este fen6meno



(..) ag「avou a tend台ncia pa「a a ava圧a9互O de desempcnho dos高bunais cm

te「mos de p「oduti¥′ldade quan血ativa (..) fez com quc a massifica9吾O da

冊ga9わdesse origem aしIma judicia=Za?50 rO面zada com os jufzes a

e¥′itarem sistematicamente os processos∴e OS dom了ntos jur了dicos que

ObrlgaSSem a eStudo ou decis6es mais complexas言novadoras ou con[roversas

(1995,P.19).

O benef了cio hau「ido do fortalecjmento da tute]a coleti¥′a 6 percept了ve」 para

firma「 o chamado tratamentO mOlecuIa「 (DID肥R JR; ZANETI JR.,2011, PP. 34 e 35)

do conmto, dado que uma of’ensa ao um bem coletivo atinge n5o apenas o demandante

de uma lide individua] quese dignou a defesa de seus inte「esses, maS atOdas as pessoas

do seu g「upo, que Se enCOntrem na meSma Situa9fb de fato ou travem a mesma 「ela9云o

ju「了dica-base

Ademais, ela contoma uma mu砧pl】Cidade de a96es com mesma causa de pedir

e p「etens5es de m5rito - a denominada pu]veriza9盃o ou atomiza車o dos conf用os

referida po「 Kazuo Watanabe - reP「eSerltando uma economia judicial e processua】

Significativas. (MANCUSO, 2010, P. 8】).

Essas ponde「a95es tlVeram COmO Premissa a inegive】 expans肴o da tutela

COletiva em nossa era e seu decisivo impacto na implementa9fo de di「eitos

fuIldamentais sociais, Sendo poIfadora de uma forte ca「ga emancipat6ria e propulsora de

uma maior igualdade social, a POntO de se 「econhece「 que

(..) aju「isdi9あcoletin 「e¥′e!a-SC COm。 uma reCePtOra dc面e「CSSeS e ¥′alo「es

que, desatendidos ou maI man匂ados, Y50 CZ!ノmen[cz/1do cz pre∫南O JOCIal.

OPe「ando assim a via judicねl como uma sorte de ‘’d/v"Ia de c∫Cape. em boa

Parte POrque aS grandes [ens6cs sociais e os mega-COnf同os gc「almente nao

encont「am gua「ida oportuna e eficaz junto a inst会ncias do E潤cu柄o e do

Legislativo. (MANCUSO, 20時p. 326).

Em suma, a abo「dagem feita ao Iongo deste cap了tulo teve como p「op6sito

disseca「 alguns∴entraVeS a ju「isdi?わ, JIOtadamente a coIetiva, e enSgjal. discuss詠〕 e

reflex肴o sob「e a importancia de busca「 mecanismos pa「a, Senfo arrosta「, mino「ar suas

COnSequenCねs, aPOntando no deco「rer deste traba】ho como um destes o f’ortalecimento

das fun96es judiciais, SObretudo rlO CamPO PrObat6「jo.



6 Conclus盃0.

No decor「e「 deste artigo pretendeu-Se rea19a「 a 「e]ev紅cia do en「】queCimento,

sob o p「isma materia上do postulado constitucionaI do acesso a o「dem juridica,

「eYeStindo-O dos at「i butos da adequagfo e efetividade.

Po「 sua YeZ ficaram estabelecidas as adversidades fo「a do umVe「SO ju「了dico

imped砧YaS de sua conc「e印O, nOtadamente seu impacto sobre a tute】a coletiva.

Ficou em relevo a relev紅cia do p「ocesso co]etivo como um instrumento pa「a

alcan?ar 11m aCeSSO a Ordem ju「fdica justa, SuaS jn血1eraS VantagenS SOCiajs e

P「OCeSSuais em cotejo com as lides individuais.

De out「o tanto demonstrou-Se a neCeSSidade de fortalecer a partlCipa申o da

SOCiedade cjVil organizada c○mo agente propulsor de um acesso qualificado e com

ampIo espectro nas 「ela96es massificadas de nossa atual quadra hist6rica.

Como desfecho desta reflexfo fez-Se uma PrOVOCa?fo ace「ca da ut6pica visあ

da p「ote車o judicial que tem promovido, dent「e out「os fato「es, uma judicialjza9わ〔la

Vida modema com esgar9amentO das 「eIa亨6es sociais e, Simultaneamente, eSta minando

a capacidade estatai de oferta「 a tutela ju「idica prometida na Lei Fundamenta上

Ante tais constata96es, Pa「a Sai、′agua「dar a efetividade∴∴e CaPaCidade

emancipadora insita a inafastabilidade da tutela ju「lSdicional, Sua reIeitura aponta na

di「e9わde uma racionalizaやをo para prjorizar o acesso a deteminados tipos de demanda,

COmO Ve「dadeira c15usula de rese「va.
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