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ⅩXIV CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI - UFMG/FUMEC

/DOM HELDER CAMARA

DI:REITO, EDUCACAO EPISTEMOLOGIAS, METODOLOGIAS DO
CONHECIMENTO E PESQUISA JUR土DICA II

Apresenta9盃o

Pensar e problematizar a educa9肴o e o ensinoju「姐cos no Brasil constituem o foco ce爪tral de

an鉦se dos t「abalhos do 】所o do GT DIR巳ITO, EDUCAC応O, EPISTEMOLOGIAS,

M巳TODOLOGIAS DO CONHECI¥′肥NTO E PESQUISA JURfDICA IJ. Nわha d血ida de

que, neSta d6cada, a tematica alcan?a Cent「alidade em contexto marcado pela pro=f‘era9肴O de

faculdades de Direito, Pri¥′adas e p竜biicas, COm marCado c「escimento qしIantitativo das

institu亘6es privadas. Volta-Se, aSSim, O O=lar Para OS PrQjetos pedag6gicos de cursos, a

estrutu「a curricular, OS jnstrumentos de avalia9fo, a geStfb pedag6gica e o perfil dos egressos

dos mesmos Focaliza-Se, tamb6m, a fo「ma9あdos professo「es dos cしITSOS jurfdicos,

SObretudo a necess2証a forma亨あpedag6gica espec笛ca para atlla「 na docencia universit誼a・

Por o=t「O lado, nfb se oIvida a p「ess肴o peia aprova申0 dos car]didatos no Exame de O「dem e

O PaPel da Orde=1 dos Advogados do B「asil na chancela dos cu「sos de Di「eito. Todos esses

aspectos indicam uma disputa no campo da educa車Oju「idica, nO Bras申em tomo de pro」etOS

de fo「ma鋳O P「Ofissiona上De llm lado言nstitu亘6es que pIeiteiam uma forma?肴o voltada

es[rjtamente a aprova?肴o em conc旧sos p竜b=cos da magist「atu「a小4証st6rio P蘭lico, Exame

de O「dem e co「「elatos. Outras cu「sos buscam uma fo「magfo majs integra上nあs6 vo圧ada a

ap「ova?わem concu「sos, maS tamb6m preocupada com a pesq=isa academica e a extensをO.

Qualquer que s匂a o projeto pedag6gico a ser adotado, uma queStfo to「na-Se P「Oblem4tica: a

garantia da quaIldade dos cu「sos ju「idjcos. Garantia esta que n5o prescinde da discuss豆o

PrObiematizada nos textos aqui 「e皿idos. A partir de perspecti¥′aS te6ricas distintas,

fundame=tadas em auto「es nac10nais e estrangei「os, OSてrabalhos p。ntuam queSt6es cruciais

da educa9肴o jur了dica brasilei「a. Nesse cen客「lO, Sわdebatidos: O lugar da docencia e da

forma印O Pedag6gica; O Curr子cuIo, a metOdo】ogia; O eSPa90 da pesquisa e as diferentes

abordagens epistemo16gicas que norteiam os prcjetos ju「了dicos em disputa. Dessa foma, a

discuss肴o sobre a educa9aO e O enSino jur了dふCOS Sera fomen亡ada a partir das 「eflex6es

PrOPOStaS∴nOS trabalhos do GT em pauta que, em muito, en「iquecer杏o os traba岨os

academlCOS da area.





INTRODUCÅo

1. ENSINO JURID工CO BRASILEIRO TRADICIONAし: HE〕ヽANCA DO

SJSTEMA ROMANO_GERMÅN工CO



COnhecendo as nomas integrantes do sistema e a doutrina que as mterpretas, embora nあdeva

ddxa“ de 「esonhece- tanbdl「 ajuriaprudchcia’」 (GAGLIA NO; FAM PLONA, 2002, P 30).

Desta feita, tem-Se a Lei como centro do ordenamento juridico, Sendo as demais

fontes sec皿ddrias, mOmente, aP6s o per工odo revolucionalio franc台s e a influencia da

(XX引f caも∞m O SU「gimento de um ∞rPO de 「egras pr寂al鬼edd悉　Nessa estda, “Par“a O

jurista de fomacao romintica, tOdo raciocinio juridico ter各sempre em mira, quaSe SemPre

COmO POntO de partida o C6digo, S匂a civil, Penal, PrOCeSSual etc., Ou leis que muito se

ap「OXiman de(加ifica車es […]’’(VENOSA, 2006, P. 122).

Criadas por reflex肴o, aS nOmaS Sわdotadas de alto grau de generaliza9わe

abstra申o. SわverdadelraS regraS de conduta que irao orientar o sistema e p]’OPrlO PrOCeSSO de

COnhecimento. Ou s匂a, ¥′fo conduzir os aplicadores do direito e membros da sociedade a

deduzirem a solucfo para o caso concreto. Encontrar-Se-iam, asSim, aCima das decis5es

tomadas pelos tribunais (DAVID, 1998, P. 101). Tem-Se ainda sua composi車O Original

esquematicamente bipariida em dois grupos: nOmaS de direito pdblico e normas de direito

Privado, aS Primeiras ‘′erSando sobre as relac6es entre o cidadao e Estado, enquanlo as

Segundas regularizam as quest6es en、′OIvendo pa正culares.

Em opos19aO as regraS Substanciais do restante da Europa Continental, eXSurge O

Sistema do “dirdto do cas。” do coIl肋o/7 /a-1′, direito comum da Inglaterra, Sendo

ess願.1Cialmente pro閑」alista, Pr甜∞ e juriaprudencial , “ em qUe se da extrema impert計cia

as coletaneas de julgados, devendo ser o 」urisla um profundo co血ecedor destes e da doutrina

que os interpreta, Sem descurar do conhecimento das nomas editadas pelos parlamentos∴e

O血OS6rgもde∞mP鏡chcianorma由vさ’(GAGLiANO;恥MPLONA, 2(X)2, P. 30).

Sistema∴em que O ativismo judicial, SemPre foi tわpremente que atualmente passa

POr uJll PrOCeSSO de autoconten9aO As decis6es judiciais sao poしiticas, tantO e que naO eXiste a

figura do juiz natural, COnCurSado, maS, S肴O Ordinariamente∴eleitos, e aS COnStitui96es sfo

Sint6ticas trazendo apenas as diretrizes que serわadaptadas no momento do enfrentamento do

CaSO OviACHADO, 2000, P. 50).

Observa-Se, POis, que a heran9a daquela positiva9aO fomece as bases para a

PrePOnderancia de aulas te6ricas e expositivas, Subser¥′indo ao processo de mercantiliza申O do

ensino ju「idico, atraV6s da foma9aO imediatista, Oferecendo cursos breves e sem maio工.eS

di五culdades para obten車O do ce正正cado de conclus肴O, Onde se procede um estudo do DireltO

Sem Sua de、′ida reflexao, Sendo a transmiss肴o dos disposltivos de ]ei como instrumento de

PrOmO申O de ensino, um eXCelente engodo.
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Primeiramente, CumPre frisar a di、′ergenCia doutrin祖ia acerca do conceito dc

neoconstitucionalismo, Chegando a se defender, POr eXemPIo, na EspaI止a, a eXistencia de

“ n∞∞n郭tudondismos’’ (CA RBONEL, 2003). Contudo言lgumおca’a:ter慮icas ∞mu∩S

foram desenvo】vidas, aS quais ora se procuram analisar, de foma a compreender a

interpreta9をO COnStitucional contemporanea, elucidando assim alguns questionamentos.

O neoconstitucionalismo 6 correspondente, SOb o ponto de ‘′ista do marco hist6rico, a

institui碕O do Estado Democratico bras11eiro, COm O advento da Conslitui碑o Federal de 1988;

do ma∫CO制os6froo, eSPelhando o p6sapositivismo, SuPerando o abismo existente entre o

direito e a etica; e, finalmente, nO que tange aO marCO te6rico, identificado no reconhecimento

da当or9a nOrmativa da ConまituigEb”, “eXPanSa〕 da juriedi9も　∞nS鉦tudona上　e do

de美和VOIvimento da当nterp「d卒) ∞nStltUC'Onai’’(BARRO90, 2OO5, P. 3).

Notas de consenso doutrin紅io acerca do neoconsitucionalismo apontam a

necessidade de 「evisあdas fontes do direjto, das teorias nomatil′a e inte[Pretativa上



Nesses temos, Observa-Se uma SuPera確O do fomalismo juridico, em VetOr mais

acenluado a partir do seculo XX, COnSiderando que o direito como conjunto de nomas

PreOrdenado ja nao era mais su魚ciente para responder as∴nO¥′aS demandas. Dizer

Simplesmente a lei, nわsignifica alcan9ar ajusti9a2,

Diante das lacunas legais, faz-Se neCeSS壷o uma atividade juridica, SObretudo, do

julZ, argumentativa, COm finalldade de interpretar e tomar decis6es atraves de outros

elementos estranhos a nomatiza9aO’COm a incorpora9§O de valores humanos que ditarあpor

diante o Direit〇・ Em consequencla, Vislumbra-Se uma aprOXimacao entre a esferajuridica e a

6tico-mOral・ E’Para OS PrOblemas que n肴o disp6em de uma resposta preestal)eleclda, OS

denominedos当hard c穏き’3 (e quais nあsfo?), nOS quais se funda Ronald Dw′Orkin (2007, P.

32) para afastar o modelo positivista e defender sua teoria principio16gica’’.

Nesses temos, Surge O neOCOnStitucionaiismo como uma especie de fusfo do jus

naturalismo e do positivismo com uma aproxima9希o do sistema ci一′il la一‘′, de origem romano

gem合mCa e do common /alV, desenvoIvldo na Inglaterra (angIo-SaXaO) e adotado pelos EUA,

COm SuaS PeCuliaridades

O Direito positivo’Petrificado, nわmalS tranSPareCe atender as exigencias da

SOCiedade contempor合nea. Deparamo-nOS, aSSim, COm uma Crise tambさm paradigmatica, ante

a dificuldade de resol、′er demandas que extrapolem o indi¥′idu〇・ Na atuaI sociedade

COntemPOrinea, dotada de multipIos prQjetos de vida que de¥′em Se「 COnSiderados e

respeitados, naO POdem ficar i margem o ordenamento e o ensino juridico.

As caracteristicas do neoconstitucio皿alismo hao, POrtantO de insplrar a metOdoIogra

de ensino juridico, COmO fator de e¥′Olu車o, SObretudo ante a consequente superacao da

dicotomia cerl.ada entre os sistemas da cil,il /a「l′ e COn?71"J7 lalI,, traZendo consigo uma

ativjdade judicia上mais jntensa, Para OS Paises tradicionalmente apegados a 。odi角cacao.

Destarte, COm aS devidas adapta96es a sistematica adotada nos EUA, 5 que se prop5e um



3. V賞AS DE EVOLUCAO METODOLOG工CA DO ENS工NO JUR」D工CO

BRAS工LEIRO

lnq:)汗a]o no m負edo de aprendiz謁em bas美如o em P「OblemaS (“PγOblem Basec7

Lear扉ng’’- PBL)5, C可a notorledade 5 mais comum dentre os cursos da drea de sa蘭e, aPOSta-

Se que nO餌uro s匂a o m6todo preponderante nos diversos cursos言nclusive no ensino do

Direito. Ao menos, a naO Ser aSSim, afigura-Se COmO lma altemati、′a de ensino juridico e

motivacional, tendo como protagonista o aluno, COm foco na aprendizagem. atrav6s da

exploTapaO de problemas variados, COrrOborado mclusive para oxlgena9aO dos m5todos de

interpreta車o e de argumenta碑O juridicaつeSSenCiais a resolu車o das novas contendas judiciais

e a fundamenta尊o do discurso.

Salienta-Se, de logo, que n肴O eSta Se PrOPOndo a foma辞o de meros aplicadores

mecanicos de precedentes, POis corTeSPOnderia ao problema atual, da metodologia atrelada ao

s11oglSmO da Le主maS de pensadores e pesquisadores dotados de capacidade argumentativa e

Criativa de tomar decis6es de foma aut6noma, dimmu子do as dificuldades quando do ingresso

no mercado de trabalho, em COnSOnanCia com o匝ivo do neoconstltuCionalismo6.



Indubitか′el que o neoconstitしICionalismo influencia a teoria de interpretaeao juhdica

e’O enSino do Direito n肴O POde ser indiferente a tal fen6meno que fu】mina o ativismo」udicial,

incontestavel, em destaque as recentes decis6es do STF, que de¥′em Ser CO血ecidas,

aprimoradas e analisadas criticamente para a concretlZap5o dos direitos fundamentais, naO

mais se compatibilizando a forma9肴o emmentemente POSiti¥′ada dos seus principais atores, OS

magistrados.

Com isso, COnStata-se qUe “上] a teoria do direito ja nao 5 mais descritiva, e Sim

Pratica, real,血il, COm uma COnCretude preocupada com a eficdeia ¥′erificivel exposta pela

Pratica, isto 6, a decidibilidade em materia constitucional e que norteiam a pratica forense,

∞mOおdecis5esdo STF’. (R旧EIB0 2008, P. 35).

Essa parece ser a t6nica言nclusive, da produ辞O nOrmativa contempor合nea, basta

Observar o novo c6digo de processo civil de 2015. O novel dipIoma legal consagra,

expressamente, em Sua Parte Geral (arts. lO a 12, NCPC) o modelo constitucional do processo

civil, de carater principio16gico, COntemPlando nomas fundamen[ais que j各dispu血a de

PreVisわna nossa Constitui?わFedera】 e que de¥′em Ser interpretadas a pa正r de um

formalismo democratico.

E言gualmente, refor9a a neCeSSidade de uma fundamenta9肴o adequada (art. 486,

NCPC), e asSim oferece substratos para o fortalecimento do sistema de precedentes como

tecnica de decisao (art. 924 e 925, NCPC), em nitida aproxima誇O aO Sistema do commo′? la11’.

Consoante dito e aqui de reitera, em que PeSe O Brasil nao possuir uma teoria

desen¥′OIvida para o estudo de precedentes, COm O advento no Novo C6digo de Processo

Civil, tOma-Se eSSenCial o cort匂o e o aperfei亨OamentO jurisprudencial, eSPeCialmente das

decis6es proferidas pelas Cortes Superiores, POr tOdos os estudiosos do Direito (THEODORO

巾N丁OR; ela!. 2013, P. 2l-32).

Demonstra-Se aSSim que a pratica juridica 5 fundamental para o aprimoramento,

SenaO, COndi9肴o indispens短el, Para a CaPaCiしa申o argumentati、′a, discursiva e, COnSequente

das t6cnicas de convencimento, COrrOborando para alcan?armOS um metOdo de ensino

constmtivo7 com enfase na aprendizagem, naS rela96es interpessoais entre alunos e

PrOfessores e na⊃　somente nO e「§no aJtOritato de tranemlSS豆〕 de　`(ronhecimento’

PreViamente fomado (GIL, 2009, P. 29-30)



Do mesmo modo, neCeSS壷io se faz ultrapassamos a atua】 visわcartesiana, do estudo

isolado de cada ram壷ca誇O do Direito, Para a Vis差o sist台mica, atraVeS de uma abordagem

pratica, SObretudo atraves de solu9aO de casos, desde os primeiros anos de faculdade,

POSSibilitando o co血ecimento interligado de todas as disciplinas juridicas e de outros dreas

de concentra9aO.

Exp=ca Edga Morin (2(X)4, P. 1 4) que言` a suprcmaja do ∞nhecimento fr挙)mentedo

de acordo com as discIPlinas impede frequentemente de operar o vinculo entre as partes e a

totalidade, e deve ser, Substituida por um modo de conhecimento capaz de apreender os

Obj鏡os em sxヨ_」 ∞nteXtO, SUa ∞mPlexidede, S乱∞n」untO’’.

De mais a mais, PreSSuPOndo que todos que ingressam no nivel superior sabem ler,

tem-Se qし[e O eStudo do direito material e das regras legais, PrePOnderante no nosso sistema

codi東cado, mOStra-Se mais faci[ de ser desenvol¥′ido pelo aluno, COm O m証mO de instm車o

do professor.

Assim言nspirado no commo/1 /aw, e nOS ditames da essencia neoconstitucional, de

carater pratico, COm enfase no estudo de casos concretos, deve-Se guiar o ensino do Direito,

facilitando o aprendizado das disciplinas, SObretudo as processualistas cしかv conteddo te6rico 6

muitas vezes dominado pelo aluno que, PO「 OutrO lado, enCOntra d面culdades de ¥′isualizal. e

aplicar as regras procedimentais, eXigindo maior acompanhamento pedag6gico, Sendo,

portanto, fundamental um m6todo que tenha como foco a aproximaやO da doutrina e da

pratica. E inconcebivel um ensino juridico totalmente alheio is pr孔icas juridicas, em que OS

alunos vivam na Universidade o ideal, e aPenaS fora dela o real, POis 6 este山timo que terao

de enfrentar diutumamente.

Outrossim, 6 na discuss肴o em conjunto, nO aprOfundanento e aplica申o direta dos

dire;tos fundamentais, dos princfpios constitucIOnais que se faz poss王vel, POr um lado

conhecel・ aS ¥′ariadas rela亨6es jur工dicas, POr OutrO reCOI血ecer a forczし　nOmativa da

COnStitui車o para a concretiza9fo de seus dispositi、′OS.

Com base nos ensinamentos KoⅢad Hesse (]991), SObre a For9a Nomati、′a da

Constitui9あ, tem-Se que a COnStitu19aO n5o deve ser mais um c6digo, COm disposicao das

mat5rias de foma detalhada e exaurida, maS Sim, adequada aos ‘′ariados prQjetos de vida,

num ∈革)a;O esSヨ.1ddmente dem∞r甜∞, tendo Em Vista que一`uma ∞nまitlJi担), Pa’a調’

duradoura, deve conciliar sua abertura ao tempo com sua estabilidaJe juridicさ’(CUNHA,

2008, P. 95). Desta feita, nfo somente a constitui9aO aSSim como todos os demais ramos do

direito devem ser abertos∴e enSinados sob tal perspectiva, Sendo insuficiente, POJ’tantO, a

Simples transmissfo das tecnicas de subsun9aO.
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Logo’O Pr6prio saber precisa tamb6m ser constitucionalizado, SePultando por ‘′eZ a

ideia de que todos os valores precisam ser codificados para serem respeitados, de que os

direitos mimmOS de‘′eriam ser legislados para serem garantidos, SObretudo nuna sociedade

Pluralista e, de igual modo liquida, Onde ha multiplicidade de situa96es que variam

rapidam ente.

Inconcebivel, POrtantO, a dependencia legislativa para assegurar o resguardo de

direitos minimos e ja albergados pela constituicao言nstalando-Se um Cenalio de inseguran亨a

juridica, Sendo a defici台ncia do ens工nO do Direito, grande responsivel por isso, POis se

fomam advogados, delegados, jufzes, PrOmOtOreS etC., mCapaCitados de solucionar demandas

com os 」a numerOSOS diapositivos existentes na Constitui車O8 e com a hiperinnacionada

nomatiza亨fo in舟aconstitucionaL

Nessa toada, mister se faz que o ensino juridlCO言iberte-Se do extremo e irrestrito

fomallSmO legal, PrOfessores e alunos devem Ser diariamente con¥′idados ao debate das

Situa亨6es pra五cas, em busca de solu96es a島m de assegllrar OS direitos丘】ndamentais, bem

COmO, de obter a melhor escolha frente ao embate entre tais direitos. O dominio de t5cnicas de

POndera9aO e imprescindivel, em face da for9a nOrmatiヽ′a dos pnncipios constitucionais, em

especial os princfpios da razoabilidade e da proporcionalidade, C可a aplica95o depende das

especificidades do caso concreto9. Di丘cultosa 5, POrtantO, a aprendizagem meramente te6rica.

O estudante deve ser preparado desde a Universidade a lidar com alterca96es de

magnitude complexas e solucion紅as efetivamente. O domfnio: a PreCisfo, a Sufici台ncia e a

Clareza sao requlSltOS neCeSS壷ios a reda9fo cientifica e a todo discurso juridico (BOOTH et

al, 2000, P, 129). Resumindo, nfo hinais espaap para um ensm〇両dl∞半uzzysね, 10.

8 Quanto aextens:o aCFre8 pede紀・ chan「aねde Analitica∵ta爪b6m chamada de pro服, e aquela elabc)「ada. de

fo「ma extensa (fomato amp]0), COm um Cunho deta旧sta, na medida∴em que desce a pomenores nao se

P「eOCuPando somente em descrever e explicita「 mate「ias cons証ucionais. Portanto acaba po「 reg山amenta「

Out「OS aSSuntOS que∴entenda relevan[eS num dado contexto, eStabelecendo princfpios∴e∴reg「aS e naO aPenaS

群島語謀器認諾器8): ・`A 。x輸。a d。 ∞幅e d。 。。「mas ∞融u。。najs ,。va a
necessidade de pondera印o. A subs…申O, PO「 6bvio,血〕 e capa乙de resoIver o p「oblema, POr nわser possivel

enquadra「 o mesmo fato em noma antng6nicas. Tampouco podem se「 dteis os criterios tl‘adicionais de solu車O

de con飾os nomativos [...〕 Nesse cen2肩o, a POnde「acao de nomas, bens ou valores 6 a tecnica a se「 u紬zada

PeIo intdrprete, POr Via da qual ele (i) far各concess6es 「eciprocas […] (ii) p「ocederまa esco帖a do bem ou do

艦器悪霊許諾罵言朗。 ,。g~副∞底∨輩,朝綱引。舶「両軸猿田旧邸
∈allo ’`fuzzys治“ aponta para o e封)o do lndivfduo. Ligdranente emb「i〔週edo. A nosso ver, Paj「a sobre a

dogma高ca e∴SOb「e a teo「ia juridica dos di「eitos econ6micos, SOCiais e culturais a ca「ga metodo16giea da

’`vEgUeZa’, "ndc来rmm車” e当mp「歯onismo’i que a t∞「ia da cialCia venl辞〉didando, CJT=e’‾mOS

Caricatur料s sob a de=igna事:〉 de当uzzysmo’i ou “ met∝10l ogねfuzzy’」 Em ahono da vcrda]e, eまe 【美碧⊃ 「ei6「ico e

hQje comum a quase todas asdchclaS SC×〕iais Em t(rdaas」a 「edto尋ida]e. a。ヨ「S」rado “fuz乙ySrnO’“, lan違ゴa aos

」uriStaS, Significa basicamente que eles nao sabem o que estao a faIar, quando abordam os complexos problemas

dosdireitosc∞n6面∞S,弧請s e 。」血rais’’(CANOTILHO, 2008, P言00).
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Sendo integrado, aPenaS, POr uma Ou duas disciplinas de est袖o obrigat6rio, reSerVado aos

alunos queja se despedem do ambiente academico, Sendo que multOS naO ¥′fb poder ou querer

A busca pelo avan90 metOdo16gico do ensino de¥′e OCOrre desde os primeiro

SemeStreS, desa宜ando o aluno a enfrentar as demandas judiciais e cien描cas. para萱elamente

associado a aulas voltadas para o estudo, discussfb, aPerfeicoamento do Direito Civ生Penal,

Processual, Administrativo, Tributalio, Amblental, etCっtOdos eles, COnStituc王onais, SOCiais e

乙申icados.

Prop6e-Se Para tantO a utiIiza車o do m6todo indutivo, que Parte do caso particular

PrOPOStO, Para O COnhecimento geral dos dil′erSOS ramOS do direito, em OPOS1亨aO aO m6todo

dedutivo que se concentra num estudo pr6vio de leis gerais, Para Se aferir os fatos observados

Nessa perspectiva, COrrObora-Se, inclusi¥′e, Para a reabilita亨fo da argumenta嘩O

juridica, PrOPOSta Pelo neoconstitucionalismo, COmO meio de racIOnaliza9あ　e do

COnVenCimento das decis6es, SOlu96es, Oriundas da interpretacao feita pelo operador e

aplicador do direito. Considerando que os argumentos mduti、′OS 、′isam fomecer raz6es, dar

forca argumentatlVa a COnClusao, eSteS Sfb fortes ou fracos a depender do exercicio

argumentativo, jA os argumentos deduti¥′OS S哀0 Validos ou nあv組dos, n豹existe foma de

um argumento dedutivo ser falso se suas premissas forem ‘′erdadeiras (SINNOTT-

ARMSTRONG; FOGELEN, 2010, P. 212-218).

Todavia observa-Se que a maioria das Universidades do Brasil, COnCentra O enSino do

Direito na parte te6rica, na tranSmissfb dos conceltOS juridicos gerais, atra¥′5s de aulas

expositivas, em nitida prevalencia do m6todo dedutiヽ′O, Onde a pratica jurfdica surge tfo

SOmente na COnClusfo do curso, atra¥′eS dos estagios obrigat6rios, em Sua maioria, reSumidos

a um catalogo de petic:6es, muitas ‘′eZeS elaboradas sem a participa碕O efeti、′a do aluno. E

PreCiso de igual foma estimular e oportunizar, desde cedo, O mgreSSO em mOnit6rias, em

PrqJetOS de pesquisa, Cujo aproveitamento se toma in¥竜ヽ′el se iniciados tardiamente.

Pois bem, 6 preciso suplantar um ensino jur子dico com enfoque meramente dogmatico

abrange】1do uma estmtura mais zetetica, Pautada em e‘′idencias言mprescindiveしa superacao

de casos pratlCOS mOdemos, nOmatizados, naO aPenaS POr regraS, Pautad爺no当udo ou

neda” , mおtan胎m p⊃r Prl nCIPIOS, sobretudo ∞m enf∝]ue na 「eflex証jur畑ca

Nos temos explanados por Tercio Sampaio (2003, P. 41):く( A zet6tica 6 mais aberta,

POrque SuaS Premissas sわdispensiveis言sto 6 podem ser substitu土das [.寸A dogma高ca 6

mais fechada, POis esta presa a conceitos丘xados, Obrigando-Se a i11terPretaC6es capazes de
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COnfomar os problemas as premissas [‥丁’, fazendo com que h到a皿丁a COnStrしICab e

COmPa血hamento de conhecimento ativos por paIie do co甲o discente・

O carater mu11idisciplinar do ensino do Direito, a fim de estimular e promo¥′er O

COntatO de seus alunos com os dos olltrOS CurSOS e de outras institui96es, num Verdadeiro

intercambio academico, O que Se faz inclusive com a qjuda dos recursos tecno16gicos, deve

Ser tambem meta dessa no¥′a metOdoIogia proposta.

As diretrizes contidas na Portaria nO 1886 de 1994 do Minist6rio da Educac50 e da

Cultura - MEC証direcIOnaVam Para um enSmO juridico pratico e cr王tico 12.

E no mesmo sentido, a Resolu申O nO 9 de setembro de 2004. do Conse】ho Nacional

de Educa9わ, que instituiu as diretrizes curriculares nacionais do curso de gradua9aO em

Direilo traz alnda a necessidade do dialogo das fontes, naO tratado pela Portaria 1886 de 1994,

que logo em seu artigo 2O, §1O, V, traZ COmO elemento estmtural, do prqieto pedag6gico,

dentre o血OS言出odos de int∈gra*) entret∞ria e pratica” 13.

Ap6s o en¥′10 de in血neras propostas da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB para

O nOVO marCO regulat6rio da Educa9aO Juridica Brasileira, reCentemente, O MEC editou a

Portaria Nomativa nO 20, de 19 de dezembro de 2014, que eStabelece crit6rios malS rlgOrOSOS

Para autOrlZaCaO de abertura de cursos de gradua車O em Direito.

A Portarla reSSalta, dentre outros pontos, a importancia de determinados a fatores a

exempIo da infraestrutura e passa a exigir das Institui?6es de Ensino Superior - IES

interessadas a comprol′aCaO de un nholeo docente estruturante (arf∴ 2O, VI), bem como a

necessidade social para sua apro¥′a9肴o (art. 2O, V). Pre¥′台ainda possibilidade da Secretaria de



Regula9aO e Supervisfo da Educa亨わSuperior - SERES exigir elementos complementares

talS COmO, um Plano de Estagio Curricular Supervisionado, que POdera ser con¥′eniado com

6rgわs do Poder Judici壷io, do Ministerio P11blico, da Defensoria P心blica e com escrit6rios de

advocacia. (art. 2O, § 30)国.

A pr6pria Constitui9fo da Rep同lica, POr Si so, Ja reSguarda e tutela a expansao

qualificada da Educa商o, COnSOante a leitura de seus prlnCIPIOS gerais e de varios a巾igos

escuipidos ao Iongo do seu texto nomatlVO, Sendo c]ue O mOdelo de ensino juridico, VOltado

Para Cidadania, e Sua qualifica9都o para o trabalho e pesquisa, meSmO que n哀o houvesse

legisしa9fo inhaconstitucional, eStaria diretamente albergado na Constitui亨fo, em PrOl de sua

maxima eficacia, O que tOma ainda malS fundamental o ensino juridico praticoi5, SOb o

Primado do neoconstitucionallSmO.

D∈Sta fdta, Se ∞m O n∞COnaltuciondigTIO “Pa美遇n「OS de um dircato enl que as

normas ditam o que fazer para un direito em que os principios indicaTI O qUe se prrde fazer’’

(MOREIRA, P. ] 8), eSSe Direito apenas sera descoberto na pra正ca, nO CaSO COnCretO.

Logo, a invas肴O da conslituicao deve ultrapassar o ter正6rio do ordenamento juridico

infraconstitucional, atingido os bancos uni¥′erSitarios, SeuS PrOfessores e alunos. A pr6pria

metodoIogia de∴enSino juhdico deve ser refomulada para hab鉦tar e educa「 profissionais e

cientistas do direito, tOdos capazes de concretizar efetivamente os direitos fundamentais.

O espirito neoconstitucional, Pra五co, efetil′O, COnCretizados, tranSformador, PreCisa

Ser definitivamente encamado no ensino e pesquisajur子dica do Brasil, fazendo como que as

Universidades Direito cres9am em ni¥′el qualitativo.



4　MO」〕ERNIZACAO DAS FERRAMENTAS DO uNSINO DO D工REITO:

FORMAR, COMPARTILHAR E APERFEI(:OAR O CONHECIMENTO JUR王D丁CO

ALEiv宣FRONTEIRAS

Embora nosso sistema juridico, COmO dito em lihhaS Pret6ritas, ten血a Seguido um

Sstema paJtedo na ∝畑fic車em que, tredicionalmente言上.] os jurisI爺∞nCentraram-Se

SObre os c6digos e deixaram de conslderar que o direito, nOma de conduta social, era POr

ess宮ICia suprana3ional” (DAVID, 2002, P 68). Atudmente, q樹IaS Se ∞nCdJe O ∈StUdo, e,

POrtantO tambem o ensino do Direito, inseridos na ordem globaL

Nessa esteia, OS instrumentos tecno16gicos, em eSpeCia】 a intemet, Sfo meios para se

atingirし1m enSino mais voltado a realidade, melhor dizendo, aS di¥′erSaS realidades, Permitindo

O COntatO do direito com as variadas express6es culturais e, COnSequentemente, aOS diversos

tlPOS de demandas presentes no ce壷rio mundial, a eXemPIo das quest6es envoIvendo direitos

humanos, anbientais, POSSibilitam, aSSim, tantO O aCeSSO a informa車o, COmO O eStudo do

Direito em tal contexto intemacional, a16m dos livros, numa eSPeCie de ensino pralico virtuaL

Na esfera v正ual, POde-Se ainda desen¥′OIver o contato com alunos de outras

universidades e de diversos paises, CO皿tribuindo para inteI‘Cambio e consequente amplia9fo do

COnhecimento, agregando-Se nOVOS Valores, numa COOPera車O mutua VOltada a solu9肴o de

conflitos transnacionais16, bem como, dos pr6prios problemas intemos, que O enSino te6rico e

no ambiente質sico e isolado das Universidades toma dificultosos a visualiza9aO, eXPlana9aO e

O aPrendizado reciproco entre as na?6es

T盃o premente e atual essa necessidade que o go¥′emO federal a¥′an担nO PrOgrama

“C胤da s3・-n fronte十お,, 17, muito embo「a, atualmente voltado para as dreas com concentra95o



nas ci会ncias exatas18, Se mOStra uma ¥′ia de acesso ao co血eclmentO que nわpode ser negada

ao Direito. E de se reco血ecer, que OS menCionados instrumentos tecno16gicos pemi亡em o

intercambio cultural em menor custo e atendendo um maior numero de interessados, Para

a15m inclusive da sociedade academica, O que e deveras importante, SObretudo cons誼erando

que o Direito 6 uma ci合ncia humana e ap】icada,∴ aZaO Para qual deve encontrar sua for印

matriz (fonte) e motriz (propulsora) na sociedade, COrrigindo-a e tranSformando-a, 6 preciso,

pois, alcan9ar O maior ndmero de discen[es possivel, bem como todos os extratos sociais.

Nessa mesma perspectiva, lmagina-Se, ainda, naS universidades brasileiras’a Oferta

de aulas virtuais, defesas de trabalhos de conclusao de curso, COngreSSOS POr

videoconfer台ncia, em que Se diminuiriam os custos com a contrata辞c de professores e

paiestrantes, ¥′iabilizando a acessibilidade aos mais renomados nomes’SObretudo de outros

Pafses alem da America do Sul.

Ass竜em tempo real, doutrinadores e professores, das ma;s variadas Ioca」;zac6es,

poderiam lecionar para un n心mero ilimitado de pessoas, abrindo-Se ainda a possibilidade da

proposi?fo de quest6es concretas Iocais, fomentando o debate mais ampIo e denso, SOmado a

elucida9fo das diversas d高idas, que POderiam inclusive gerar temas a serem pesquisados de

foma intemacIOna], amPhando consequentemente a pesquisa, em eSPeCial do Direito

Comparado. Exemplos disso ja se ¥′islumbram no exterior, dentre outros, atraVeS dos portais

TED19 e coursera20.

Fazendo uso da tecnoIogla que dispomos sem muito contorcionismo, POderia

estimu獲ar a foma9aO e O uSO efeti¥′O de grupos de estudo v正ual, aO menOS entre OS alunos da

Pr6pria Uni、′erSidade, bem como de gmpos de pesquisa infomatlZado facilitando a pemuta

de dados e de infoma亨fo, COm eXPOSic6es de oplnlOeS que POderiam ser amazenadas, e

debatidas de forma mais aprofundad孔Outrossim, a [roca de experi合ncla Obtida sQja atraves da



Pratica desenvoIvida no proprlO CurSO. COmO tambem de estagios extracumculares nas

reparti96es pdblicas e pri¥′adas contribuem paI.a faci】itar e sedimentar o ensino jur;dico

pr㌫ic○.

De igual foma, gaSta-Se muito em compra de livros didaticos, Principalmente na

drea de Dlreito que, Praticamente, a Cada seis meses precisam ser renovados pefa pr6pria

mstituicao de ensino, COmO Pelos pr6prios alunos, quando se poderia investir em bibliotecas

Virtuais, em que aS atualiza95es na ¥′erSaO Online possui custo bem mais reduzidos.

A globallZa9aO aPOnta COmO VetOr Primordial para diminuir a distancia ao

COnhecimento, e Viabilizar um ensino juridico pratico e transconstitucionaI, reSSaltando

apenas a necess壷ia cau[ela em rela9わa confiabilidade das fontes obtidas vうa面erne上

Imprescind子ヽ′el, POrtantO O treinamento tanto dos professores para lmPlementar essa nova

ferTamenta nO ambiente acad合mico, bem como a orientacao dos a厄os para proceder o

estudo, a PeSquisa, nO ambiente v】rtuaL

Consoante deTIOnStredo no pres印te a’tigo, OS 「e幻exos do §stema juridi∞ “Civil

l aw¥ trEr】icionalmente s閏Uido pdo Br三割, afetam diretamente os ∈嶺udo Dirdto, em qUe pe柴

hodiemamente tenha ha¥′ido a supera担o enlre a dicotomia entre os principais sistemas’O de

origem romano-gemanico e o ingles, SObretudo com o ad¥′entO da neoconstitucionaliza9fo do

Direito, PerCebendo assim uma refomula確O na teOria das fontes e da interpreta車o juridica・

Sob a jnspir雀5:) do ma∝lo de脅⊃「endiz〔葛em b蟹姜3do en「 p「ob厄TlaS (‘`pl・Oblem

Ba∫ed Leaγmng’’ - PBL) e pautada nessa perspecti¥′a neOCOnStitucional, de r匂ei確O aO

fomalismo, intensi五ca申o do ativismo judicial, COnStitucionalizacao dos variados ramos do

Direito, e da necessidade de concretiza9わdos direitos fundamenteis, SOmado a necessidade

de se estudar novas tecmCaS de solu昨O de connitos, 5 que se prop6e uma metodologia para o

ensino juridico concentrado nわapenas no estudo das leis ou da doutrina, maS tambcSm atrav6s

da proposi9aO de casos concretos, fomentando um ensino pratico, Criativo, tranSfomador e

motivacional, COm enfase na aprendlZagem e naS relac6es sociais estabelecidas entre alunos e

profもssor.

Assim, numa fusわentre a ze[6tica e dogmatica, entre O metodo dedutivo e indutivo,

busca-Se a PrePara9aO mais densa dos alunos, CapaCitando-OS Para tOmada de decis5es de
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