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RESUMO 

Torna-se preocupante nos dias de hoje, a situa?ao ao qual enfrenta o Judiciario no nosso pais. 
Por causa da grande demanda fica dificil conseguir uma prestacao jurisdicional satisfatoria. 
Resultando assim, num total descredito da sociedade com a verdadeira justica. Enfim, este 
trabalho vem demonstrar a importancia do instituto da mediacao, como alternativa para os 
cidadaos, que buscam uma solucao rapida e eficaz para sua contenda. Sendo importante a 
formacao do operador do direito nas diversas tecnicas de solucao de conflitos, estimulando-se o 
conhecimento de ferramentas uteis para a identificacao dos conflitos que se apresentam em seu 
adequado tratamento, voltado preponderantemente a pacificacao social. Nesse contexto, a 
divulgacao e a utilizacao da mediacao em juizo ganham extrema relevancia pelos inumeros 
beneficios gerados a todos os envolvidos no dia-a-dia forense, substituindo-se, paulatinamente, a 
cultura da sentenca pela cultura da pacificacao. Verifica-se, portanto, a necessidade de um estudo 
mais aprofundado como forma de reflexao na seara juridica. Nesses termos, a pesquisa mostra as 
diversas caracteristicas da mediacao, revelando os aspectos gerais e legais do instituto, bem como 
a legislacao pertinente a materia. Utiliza-se dos metodos bibliograficos, historico-evolutivo e 
exegetico-juridico, para desenvolver a pesquisa. Objetiva-se realizar uma analise acerca da 
utilizacao da mediacao no processo judicial, apresentando um exemplo satisfatorio, realizado 
com muita seriedade e responsabilidade por aqueles que ja despertaram para o problema do 
Judiciario, e que desejam reverter a temerosa situacao. 

Palavras-chave: Solucao de Conflitos. Mediacao. Possibilidade. Processo Judicial. 



ABSTRACT 

Turn becomes preoccupying in the days today, the situation to which faces the Judiciary in our 
country. In that, the demand is big to get an installment satisfactory jurisdicional. Resulting like 
this, in a total discredit of the society with the true justice. Finally, this work comes to 
demonstrate the importance o f the institute of the mediation, as alternative for the citizens, that 
look for a fast and effective solution for yours contends. And, it is important the formation of the 
operator of the right in the several techniques of solution of conflicts, being stimulated the 
knowledge of useful tools for the identification of the conflicts that they come in its appropriate 
treatment, returned preponderantemente to the social pacification. In that context, the 
popularization and the use of the mediation in judgement win it carries to an extreme relevance 
for the countless generated benefits the whole ones involved them in the forensic day-to-day, 
being substituted, gradually, the culture of the sentence for the culture of the pacification. It went 
as soon as it happened to choice of the theme in analysis, that is to say, the need of a study more 
deepened as reflection form in the juridical seara. In those terms, the research exhibition the 
several characteristics of the mediation, that is to say, he/she studies the general aspects and you 
delegate o f the institute, as well as the pertinent legislation to the matter, through the 
bibliographical, historical-evolutionary and exegetico-juridical methods, among the three 
chapters of the present study. It is objectified to accomplish an analysis concerning the use of the 
mediation in the lawsuit, presenting a satisfactory example, accomplished with a lot of 
seriousness and responsibility for to those that already woke up for the problem of the Judiciary, 
and that want to revert the fearful situation. 

Word-key: Mediation. Solution of Conflicts. Possibility. Lawsuit. 
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INTRODUQAO 

A mediacao pode ser entendida como forma de pacificacao de conflitos pela qual se oferece 

as partes a oportunidade de construirem solucao para o problema de ordem subjetiva que estao 

enfrentando. Mas faz-se necessario que ocorra a erradicacao de preconceitos e haja ousadia para 

desenvolver o novo, no sentido de buscar outra forma de trabalho, para assim colocar este 

instituto em pratica. 

O objetivo maior da mediacao nao e a rapida obtencao do acordo, mas a conducao das 

partes a um estado de cooperacao. O medidor aplicara as tecnicas da negociacao para que as 

partes, que antes eram incapazes de negociar diretamente, acabem por fazer atraves de um 

terceiro que conduz a discussao do problema, mas, nao opina nem faz qualquer sugestao quanto 

ao teor do acordo. 

O presente estudo tern o condao de analisar o instituto da mediacao, e seus aspectos, dando 

enfoque para a possibilidade da utilizacao deste instituto no ordenamento juridico brasileiro, 

como tambem demonstrar que pela mediacao podera ser realizada a satisfacao do litigio e do 

conflito social. 

Destarte, buscar-se-a demonstrar a importancia deste estudo dentro da sociedade, atraves de 

uma boa atuacao dos mediadores, incentivando uma mudanca de mentalidade dos operadores do 

direito, que desde os bancos da faculdade e moldada no sentido de buscar-se a solucao de conflito 

por meio de decisoes judiciais. O que acaba por nao observar o escopo primordial da atividade 

jurisdicional que e a pacificacao dos conflitos de forma justa, escopo que pode ser atingido de 

forma mais rapida e mais satisfatoria respeitando o interesse das panes. 
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Para isso, faz-se necessario a divisao do tenia em tres capitulos. No primeiro capitulo sera 

feita uma abordagem acerca dos aspectos gerais do instituto da mediacao, onde buscar-se-a 

analisar a relacao de sociedade com o direito; tratando da necessaria eliminacao dos conflitos; 

bem como descrevendo desde a autotutela ate a distribuicao de jurisdicao. E ainda tratara de 

pormenorizar os equivalentes jurisdicionais existentes desde a antiguidade. 

Neste capitulo se vera o que realmente objetiva a mediacao, ou seja, seu historico, conceito, 

e a analise de suas positivas caracteristicas. 

O segundo capitulo abordara os aspectos legais da mediacao, tratando do papel que devera 

atuar o mediador, bem como das tecnicas da mediacao, e apresentara a legislacao brasileira 

vigente acerca do tema em deslinde. 

Foram elencadas varias consideracoes, que constituem em orientacao inicial para o 

medidor, em que consiste na utilizacao correta desta atividade de natureza privada, pouco 

desenvolvida, como tambem para a formacao de um bom profissional de solucao de conflitos. 

O terceiro capitulo tera o escopo de demonstrar a importancia da mediacao, aponta os 

campos de incidencia para o procedimento da mediacao, apresenta os resultados favoraveis da 

implantacao do setor de mediacao na cidade de Guarulhos/SP, trazendo, por fim, uma analise do 

Projeto de Lei relacionado ao tema (onde segue em anexo para maiores esclarecimentos do tema). 

A experiencia brasileira, repetindo a dos outros paises, promove a oportunidade de abrir a 

todos os profissionais o acesso as tecnicas trazidas pela mediacao. Desta forma, permite-se a eles 

favoraveis contribuicoes a partir de suas visoes diferenciadas para o alcance de solucoes bastante 

criativas. 

Detecta-se que de uma maneira geral o procedimento, seja ele relativo a casos familiares, 

comerciais, trabalhistas, organizacionais, institucionais, meio ambiente, etc., acaba por atingir 

uma solucao que atenda aos interesses e necessidades dos mediados e de toda a estrutura de sua 
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inter-relacao em uma, duas ou tres semanas, dependendo da frequencia com que forem 

empreendidas as tres fases, lembrando sempre que dependera da complexidade da controversia, 

das condicoes pessoais das partes e do profissional coordenador do procedimento. 

Os metodos utilizados para a elaboracao deste estudo: o historico-evolutivo; direcionado na 

evolucao do conceito de mediacao nas solucoes de conflito; o metodo de estudo comparative 

utilizado com o intuito de tracar um parametro entre elementos focalizados e por fim o metodo 

exegetico-juridico, para analise das proposicoes legais relativas ao tema. A metodologia utilizada 

constituiu no estudo bibliografico (doutrina, legislacao e jurisprudencia). 



CAPITULO 1 ASPECTOS GERAIS 

Hodiernamente, verifica-se a importancia de temas voltados para uma solucao em busca do 

problema que atravessa hoje o Judiciario brasileiro, ou seja, a nao observancia do direito 

fundamental a razoavel duracao do processo. Isto da-se devido a grande demanda de acoes, haja 

vista a insensibilidade desta prestacao jurisidicional quanto aos interesses pessoais das partes em 

litigio, causando assim, a morosidade, a onerosidade e a ineficacia na prestacao jurisdicional, o 

que, por conseguinte vem a transgredir o direito fundamental ao devido processo legal e a sua 

razoavel duracao. 

Contudo, diante dessa problematica, pode-se fazer uma analise desde o surgimento ate a 

possivel aplicacao pratica da mediacao no processo judicial, buscando demonstrar a seriedade e a 

evolucao deste instituto, e tambem como uma viavel saida tanto para o Judiciario quanto para o 

melhoramento das relacoes entre os individuos no seio da sociedade. 

Assim, propoe-se demonstrar todos os aspectos relacionados ao instituto da mediacao com 

intuito de proporcionar uma mudanca na mentalidade dos operadores do Direito, onde seria o 

requisito fundamental para a revolucao na prestacao jurisdicional que se pretende viabilizar. 

Como tambem busca-se incentivar a cultura da pacificacao nos conflitos. 

1.1 Sociedade e Direito 

Nao resta diivida de que deve existir uma importante relacao entre o instituto da sociedade e 

o direito nos dias de hoje, pois entende-se que nao ha sociedade sem direito, ubi jus ibi societas. 

E o que observa Ada Pellegrini Grinover (2003, p. 19) em sua obra: 
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O direito exerce na sociedade a funcao ordenadora, isto e, de coordenacao dos 
interesses que se manifestam na vida social, de modo a organizar a cooperacao entre 
pessoas e compor os conflitos que se verificarem entre os seus membros. E pelo aspecto 
sociologies o direito e geralmente apresentado como uma das formas do chamado 
controle social, entendido como o conjunto de instrumentos de que a sociedade dispoe 
na sua tendencia a imposicao dos modelos culturais, dos ideais coletivos e dos valores 
que persegue, para a superacao das antinomias, das tensoes e dos conflitos que lhe sao 
proprios. 

Entende-se que um fator importante na ordem juridica onde possa orientar a coordenacao ou 

harmonizacao nas relacoes sociais, seria o criterio do justo e do eqiiitativo, de acordo com a 

conviccao prevalente em determinado momento e lugar, e assim melhorar essas relacoes sem 

prejudicar os valores humanos existentes na sociedade. 

1.2 A necessaria elimina$3o dos conflitos 

O termo conflito esta relacionado com "discussao injuriosa", "briga", ate mesmo "guerra". 

Mas pode-se classiflcar o conflito como sendo aquele inerente ao comportamento humano nas 

suas mais variadas especies. 

O entendimento de Milard Zhaf Alves (2000, p . l ) , e o de que todo o conflito, seja constituido 

por guerras (coletivos), ou pelos individuals, tern pessoas envolvidas as quais sao responsaveis 

pelos acontecimentos, que nasceram de um sonho, de uma aspiracao, de um desejo, que para 

serem realizados demandam acoes. O problema e a revelacao desses desejos escondidos, visto 

que a verdadeira conscientizacao, obtem-se o equilibrio e as possibilidades de solucoes e 

mudancas. Muitas vezes o conflito, apos clarificar-se, trata-se de um simples mau entendido, ou 

uma distinta compreensao da realidade. Outras vezes o conflito nao existe realmente, mas 
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reveste-se de um falso conflito, visto que foi interpretacao individual. Tudo isso deve-se ao fato 

de que a vida e um conflito, e movimento, e crescimento, e desenvolvimento. 

Sendo que os conflitos de interesses podem ser percebidos de duas formas, ou seja, ha um 

conflito juridico envolvendo direitos violados ou supostamente violados, como tambem existe o 

conflito social envolvendo as relacoes entre individuos que desestabilizam a sociedade e nem 

sempre sao reestruturados, pois apenas foi solucionado o conflito emergente, mas a insatisfacao 

permanece intrinseca entre os individuos, concluindo que a realidade o conflito relaciona-se com 

questoes subjetivas e emocionais, nao apenas materials. 

Com relacao a caracteristica da insatisfacao de um interesse existente entre as pessoas em 

conflito, observa Ada Pellegrini Grinover (2003, p. 20) que: 

A insatisfacao e sempre um fator anti-social, independentemente de a pessoa ter ou nao 
ter direito ao bem pretendido. A indefinicao de situacoes das pessoas perante outras, 
perante os bens pretendidos e perante o proprio direito e sempre motivo de angiistia e 
tensao individual e social. Inclusive quando se trata de indefinicao quanto ao proprio jus 
punitionis do Estado em determinada situacao concretamente considerada: sendo o 
valor liberdade uma inerencia da propria pessoa humana, a que todos almejam e que 
nao pode ser objeto de disposicao da parte de ninguem, a pendencia de situacoes assim 
e inegavel fator de sofrimento e infelicidade, que precisa ser debelado. 

Embora existam normas reguladoras dispostas para cooperar na relacao entre as pessoas, 

verifica-se a importancia que e tambem de conversacao entre as partes conflitantes para que 

cheguem a uma saudavel satisfacao da pretensao. Por que se deve, contudo, respeitar o 

pensamento das partes, ou seja, entender que as pessoas estao renovando constantemente, atraves 

da adequacao pessoal com o meio coletivo em que vivem. 

Schnitman (1999, p. 170) retrata que os conflitos sao inerentes a vida humana, pois as pessoas 

sao diferentes, possuem descricoes pessoais e particulares de sua realidade e, por conseguinte, 

expoem pontos de vista distintos, muitas vezes colidentes. Pode-se dizer que os conflitos ocorrem 
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quando ao menos duas partes independentes percebem seiis objetivos como incompativeis; por 

conseguinte descobrem a necessidade de interferencia de outra parte para alcancar suas metas. 

E para que essa eliminacao ocorra, Luiz Guilherme Marinoni (2006, p.30) entende que: 

Antigamente a sociedade primitiva vivia no regime de vinganca privada, onde um individuo 

que se achava impedido de usufruir alguma coisa que estivesse em poder de outrem, buscaria este 

conseguir com sua propria forca a satisfacao da pretensao, prevalecendo entao a "justica do mais 

forte sobre o mais fraco". 

Foi entao que o Estado (imponente ate ai), chamou a si o jus punitionis, exercendo 

inicialmente mediante seus proprios criterios e decisoes, acabando com aquele regime chamado 

de autotutela (ou autodefesa) em que havia ausencia de um juiz distinto das partes, como tambem 

prevalecia a imposicao da decisao por uma das partes a outra. 

Contudo, verifica-se que naquela epoca tambem existia o instituto da autocomposicao, claro 

que de outra forma que conhecemos hoje. A autocomposicao e aquela em que uma das partes em 

conflito (ou ambas), abrem mao do interesse ou de parte dele. E o que explica Ada Pellegrini 

Os conflitos civis podem ser eliminados por ato dos proprios envolvidos, quando ocorre 
a autocomposicao, ou mediante ato do Estado, atraves do processo individual ou do 
processo coletivo, ou ainda por via da mediacao ou da arbitragem (por um terceiro que 
nao exerce o poder do estatal). Sendo que o direito processual preocupa-se com formas 
aptas a propiciar real e efeitva solucao dos conflitos, os quais sao absolutamente 
inerentes a vida em sociedade. 

1.3 Da autotutela a distribuicao de jurisdicao 

Grinover (2003, p. 21): 
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Sao tres as formas de autocomposicao (as quais, de certa maneira, sobrevivem ate hoje 
com referenda aos interesses disponiveis): a) desistencia (reniincia a pretensao); b) 
submissao (reniincia a resistencia oferecida a pretensao); c) transacao (concessoes 
reciprocas). Todas essas solucoes tern em comum a circunstancia de serem parciais - no 
sentido de que dependem da vontade e da atividade de uma ou de ambas as partes 
envolvidas. 

Em Roma, existia a figura do magistrado, ou pretor (in jure), e o arbitro, ou judex (apud 

judicem), os quais desenvolviam o processo civil , onde os cidadaos conflitantes (contrarios ao 

Estado) compareciam perante o pretor para se comprometerem a aceitar o que ficasse decidido. 

Esse sistema perdurou durante todo o periodo classico (do seculo I I a.C. ao seculo I I d.C.). 

Foi assim que apareceu a figura do legislador para elaborar regras destinadas a servir de 

criterio objetivo e vinculativo para tais decisoes. Logo apos surgiu a jurisdicao, exercida atraves 

do processo, onde esta e acionada pelas partes conflitantes que buscam a prestacao jurisdicional 

do Estado, ou seja, a solucao da contenda. 

Para Ada Pellegrini Grinover (2003, p. 23) o conceito de jurisdicao seria: 

O instrumento por meio do qual os orgaos jurisdicionais atuam para pacificar as 
pessoas conflitantes, eliminando os conflitos e fazendo cumprir o preceito juridico 
pertinente a cada caso que lhes e apresentado em busca de solucao. 

Um fator importante que esta relacionado com a aplicacao da jurisdicao, mas que nao e 

observado nos dias de hoje e a pacificacao da solucao, seja por causa da demanda dos processos, 

ou pelo descuido de alguns magistrados. No entender de Ada Pellegrini Grinover (2003, p. 24): 

A pacificacao e o escopo magno da jurisdicao e, por consequencia, de todo o sistema 
processual (uma vez que todo ele pode ser definido como a disciplina juridica da 
jurisdicao e seu exercicio). E um escopo social, uma vez que se relaciona com o 
resultado do exercicio da jurisdicao perante a sociedade e sobre a vida gregaria dos seus 
membros e felicidade de cada um. 
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Mas explicita Milard Zhaf Alves (2000, p. 4), que ocorre no processo judicial uma verdadeira 

batalha de poder economico e paciencia, haja vista que a parte que melhor advogado constituir ou 

maior poder economico tiver podera arrastar o processo por muitos anos, alem do que ao final 

uma delas saira insatisfeita, pois, nas guerras so existe um vencedor. Sendo esta a roupagem que 

o processualismo nacional hoje possui. Nao ha no sistema processual patrio uma analise pessoal 

das partes em correlacao a seus posicionamentos e interesses reais, pois a jurisdicao tern o escopo 

maior a aplicacao da lei, para posterior pacificacao social. 

1.4 Equivalentes Jurisdicionais 

Como a justica e bastante procurada nos dias atuais, e o Poder Judiciario nao alcanca a 

demanda dos conflitos juridicos, entao faz-se importante tratar dos mecanismos alternativos que 

evoluem na sociedade oferecendo a rapidez e a eficacia tao sonhada na composicao destes 

conflitos que podem ser solucionados por outros caminhos que nao seja tao somente a prestacao 

jurisdicional. 

Chama-se a atencao tambem para um problema facil de ser resolvido que e a de dirimir 

mais a utilizacao dessas formas alternativas de solucao de conflito, ou seja, que tratem mais da 

materia desde a formacao academica dos operadores do direito, pois hoje e voltado, 

fundamentalmente, para a solucao contenciosa e adjudicada dos conflitos por meio de processo 

judicial, onde e proferida uma sentenca, que constitui a solucao imperativa dada pelo juiz como 

representante do Estado. Sendo esse o modelo ensinado em todas as Faculdades de Direito do 

Brasil. Quase nenhuma delas oferece aos discentes, em nivel de graduacao, disciplinas voltadas a 

solucao nao-contenciosa dos conflitos. 
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Nesse contexto, e que se podem citar alguns dos varios institutos para a solucao de 

conflitos, tais como as formas autonomas: a Conciliacao, a Mediacao, e a Negociacao (que sao as 

formas onde o poder de decisao dos conflitos sera das proprias partes); e as heteronomas: a 

Arbitragem, a composicao estatal exercendo a jurisdicao em todo o pais (sendo que o poder de 

decidir compete a terceiros); dentre outros institutos que estao aparecendo hodiernamente. 

1.4.1 Autotutela 

Como visto anteriormente, a autotutela e proibida nos dias de hoje pelo Estado, ou seja, este 

acabou com a "justica do mais forte sobre o mais fraco". Logo apos que o Estado assumiu o 

monopolio da jurisdicao, onde proporcionou aquele que nao podia realizar o seu interesse atraves 

da propria fon?a o direito de recorrer a justica. 

Luiz Guilherme Marinoni (2006, p. 31) chega a seguinte conclusao: 

Se o particular foi proibido de exercer a acao privada, o Estado, ao assumir a funcao de 
resolver os conflitos, teria que propiciar ao cidadao uma tutela que correspondesse a 
realizacao da acao privada que foi proibida. 

Fredie Didier Jr (2006, p. 82) exemplifica algumas regras de autotutela encontradas hoje, 

sendo elas: "a legitima defesa, o direito de greve, o direito de retencao, o estado de necessidade, o 

privilegio do poder publico de executar os seus proprios atos, a guerra etc." Em qualquer caso, e 

passivel de controle posterior pela solucao jurisdicional, que legitimara ou nao a defesa privada. 

Ainda se justifica, em alguns casos, pela impossibilidade de o Estado-Juiz estar presente sempre 

que um direito esteja sendo violado ou prestes a se-lo e pela ausencia de confianca de cada um no 

altruismo alheio. 
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1.4.2 Autocomposicao 

Com relacao as formas conhecidas de autocomposicao (solucao do conflito por ato das 

proprias partes), encontram-se a conciliacao e a negociacao, que serao expendias a seguir. 

A conciliacao (artigos: 125, IV, 331, 447 a 449, 599, do Codigo de Processo Civil) que 

tambem e composicao paraestatal, e e o instituto praticado, hodiernamente, junto ao Poder 

Judiciario, como, por exemplo, utilizado intensamente nos Juizados Especiais Civeis e 

Criminals, onde ja alcancaram resultados consideraveis como equivalente jurisdicional. Mas que, 

mesmo assim, o indice de solucoes amigaveis alcancadas deixa muito a desejar, isto em razao da 

falta de investimento maior no recrutamento, capacitacao e treinamento dos 

conciliadores/mediadores, segundo foi revelado por recente pesquisa de ambito nacional 

realizada pelo Centra Brasileira de Estudos e Pesquisas Judiciais (CEBEPEJ). 

Esta forma de solucao de conflito e informal e nao estruturado, realizado com a presenca de 

um terceiro chamado conciliador, que no entendimento de Gabriela Assmar (2006, p . l ) "o 

conciliador conduz as partes na analise de seus direitos e deveres legais, buscando um acordo. As 

partes e que decidem os termos do acordo, mas o conciliador pode fazer sugestoes e opinar 

quanto ao merito da questao. O objetivo da conciliacao e o acordo". 

Para o instituto da Conciliacao, e definido um dia da Conciliacao (que ocorre todos os anos 

no mes de dezembro), com a finalidade de que o Poder Publico possa alcancar indices ainda mais 

elevados em relacao aos acordos dos processos. Mas para isso, faz-se necessario a implantacao 

de uma Central de Conciliacao, instituida por meio de uma resolucao oficializando essa 

implantacao desta Central, que devera atuar nela varios conciliadores, um oficial de justica, um 

promotor e um defensor publico. 

UFCG-CAMPUS DESOUSA 
BIBLIOTECA SETORIAL 
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Essa Central de Conciliacao tern o objetivo de promover acordos entre pessoas, de forma 

rapida, eficaz e gratuita. Alem de reverter o baixo indice de conciliacoes existentes nos Estados e 

difundir uma nova cultura para a resolucao de conflitos. Porque no Brasil, taxa de conciliacao 

ainda e baixa, esta entre 30% (trinta por cento) e 35% (trinta e cinco por cento). 

Portanto verifica-se que as implantacoes das Centrais de Conciliacao e a realizacao de 

atividades extras, como o Dia Nacional de Conciliacao, sao estrategias positivas para desafogar o 

Poder Judiciario. Inspirado em modelo desenvolvido em Sao Paulo. A primeira Central de 

Conciliacao do Tribunal de Justica do Ceara foi inaugurada em agosto de 2004, e em dois anos 

de funcionamento, a Central ja registrou 563 audiencias e 200 acordos. 

Para Juliana Demarchi (2007, p. 54) deve-se diferenciar ainda, o instituto da conciliacao 

(tecnica de resolucao de conflitos objetivos) e da mediacao (tecnica de resolucao de conflitos 

subjetivos) observando a seguinte caracteristica: 

Na conciliacao as partes nao se conheciam anteriormente e o linico vinculo existente 
entre elas e a necessidade de reparacao dos danos causados, tratando-se, portanto, de 
relacionamento circunstancial; exemplo seria dos conflitos decorrentes de acidente de 
transito. Ja na mediacao os esclarecimentos sobre o conflito necessitam ser mais 
aprofundados, pois se voltam ao relacionamento interpessoal que envolve as partes, 
exigindo maior prepare do profissional de solucao de conflitos, mais tempo e 
dedicacao, sendo que e preciso esclarecer a estrutura da relacao existente entre as 
partes (como elas se conheceram, como foi/e seu relacionamento), bem como a 
estrutura do conflito, para, depois, tratar das questoes objetivas em discussao, por 
exemplo, regime de visitas, valor de pensao etc. 

Ja a negociacao depende do interesse das proprias partes que deverao conversar 

diretamente, buscando um acordo, mas sem a presenca de terceiros. Sendo que o processo da 

negociacao implica numa mudanca de atitude de todos os envolvidos, que se desprendem de suas 

posicoes para discutir seus reais interesses, gerando o que se chama de acordo "ganha-ganha", 

que consiste em buscar uma solucao por meio da qual ambas as partes saiam satisfeitas, obtendo-
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se um ato de composicao que nao implique, necessariamente, "reniincia" a direitos, mas 

verdadeira composicao de interesses. Observa-se aqui, a estrutura da apresentacao do problema, 

ou seja, as pessoas em conflito deveram apresentar suas posicoes, aquilo que dizem querer obter 

da outra parte. 

Assim, encontram-se tres elementos fundamentals que devem ser investigados durante a 

negociacao: identificar a posicao das partes, investigar seus reais interesses e obter um acordo 

exequivel, ou seja, que respeite as necessidades das partes. Onde se elucida o conflito, a partir da 

investigacao e se passa a fase de criacao de opcoes independentemente de qualquer vinculacao 

ou compromisso da parte com a sugestao fornecida. Todas essas ideias tracadas serviram para 

possiveis acordos discutidos livremente e, depois, escolhem-se a melhor alternativa para ambas 

as partes. 

E por ultimo, pode citar um novo sistema chamado Multiportas de Resolucao dos Conflitos 

(multi doors system), adotado ja por alguns estados americanos, que integra o painel de opcoes 

da American Arbitration Association e da Camara de Comercio Internacional (CCI), entidades 

renomadas no campo da resolucao extrajudicial de controversias. Ele oferece formatados para 

atuar preventivamente, resolvendo o conflito durante a sua construcao, ou antes dela (resolucao 

em tempo real - just in time resolution). 

Vislumbra-se ainda a ideia de atuacao preventiva na formacao de conflitos fazendo surgir 

uma outra possibilidade de resolucao em tempo real conhecida como Sistema de Manejo de 

Conflitos (SMC), instrumento que vem sendo utilizado por algumas empresas. Esses sistemas 

implicam em outra forma de lidar com as diferencas e as desavencas internas e aquelas ocorridas 

nas interfaces empresariais. Os SMCs propoem que as diferencas e as desavencas citadas sejam 

manejadas e administradas dentro da empresa antes ganharem exterioridade. Convidam os 

integrantes da empresa a tentarem a negociacao direta e a mediacao ja praticadas na empresa 
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{workplace mediation) antes de buscarem os mesmos instrumentos fora dela, deixando a 

resolucao judicial como opcao extrema. A ideia dos SMCs esta pautada na mediacao, em 

norteadores de solucao cooperativas e nao-adversariais. 

Tania Almeida (2006, p. 4) chama atencao para o fato de que a Arbitragem integra tambem 

o sistema multiportas de resolucao de controversias e pode estar precedida pela Mediacao ou a 

ela estar formalmente articulada em um processo chamado Med-Arb: 

Essa composicao Med-Arb pode ser previamente escolhida pelas panes, em comum 
acordo. Mas esse processo tern sofrido criticas por parte de alguns e e defendido por 
parte de outros. Os que criticam assinalam a possibilidade de distanciamento da 
imparcialidade do terceiro imparcial durante a fase de Mediacao pelo fato de estar 
predestinado a atuar como arbitro. Os que defendem ressaltam o fato de o processo ser 
eleito pelas partes e relembram que o terceiro imparcial por elas escolhido foi 
considerado qualificado a ser imparcial na ocupacao da dupla funcao. 

Vale ressaltar que o ultimo texto do Anteprojeto n° 4827/98 de Lei de Mediacao 

Paraprocessual inclui o sistema multiportas como recurso a ser utilizado pelo juiz na audiencia 

preliminar em que o acordo nao for alcancado. 

1.4.3 Arbitragem 

Com relacao a Arbitragem (Lei dos Juizados Especiais e a Lei n° 9.307/96), este instituto 

trata-se de uma composicao paraestatal, conhecida por ter sua decisao proferida pela figura do 

arbitro, equidistantes entre as partes, desprovido de poder estatal e nao integrante do quadro dos 

agentes jurisdicionais. E segundo Jose de Albuquerque Rocha (1998, p. 37), na definicao de 

arbitragem existem tres elementos essenciais, a saber: 
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a) a escolha do arbitro ou arbitros pelas partes, que e seu traco mais saliente, pois serve 
para distingui-la do sistema judiciario, em que o juiz e imposto as partes pelo Estado; 
b) o tipo de conflito que pode ser decidido pela arbitragem, isto e, os conflitos sobre 
direitos patrimoniais disponiveis e; 
c) os efeitos juridicos produzidos pelas decisoes dos arbitros, iguais aos das sentencas 
dos orgaos do Judiciario, o que significa dizer que a sentenca arbitral tern seus efeitos 
protegidos pela coisa julgada - o que os torna definitivos, salvo os casos de sua 
anulacao, taxativamente previstos pela Lei - e, sendo condenatoria, tern o valor de titulo 
executivo, independentemente de homologacao judicial. 

A arbitragem, como explicita Jose de Albuquerque Rocha (1998, p.28), e conhecida como 

uma instituicao complexa: privada em sua origem e publica quanto a seus efeitos, ou seja, esse 

instituto e uma realidade que tern por base uma atividade contratual privada que a lei toma em 

consideracao, erigindo-a a categoria de fato juridico, para o fim de imputar-lhe efeitos 

jurisdicionais, qualificados pela coisa julgada, que e uma caracteristica essencial da atividade 

jurisdicional. 

Existe, portanto, uma diferenca entre o Poder e o Exercicio do Poder, posto que o Estado 

transfere ao arbitro o exercicio do poder, ou seja, a agentes privados constituindo a instituicao da 

arbitragem, e nao sua titularidade que permanece privativa do Poder Publico. O Supremo 

Tribunal Federal ja decidiu que a justica privada nao fere o direito de acesso a justica. 

No entendimento de Ada Pellegrini (2003, p. 30) o juizo arbitral e delineado no direito 

brasileiro da seguinte forma: 

a) convencao de arbitragem (compromisso entre as partes ou clausula compromissoria 
inserida em contrato- artigo 3° da Lei n° 9.307/96); 
b) limitacao aos limites aos litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis (artigo 
l°da Lei); 
c) restricdes a eficacia da clausula compromissoria inserida em contratos de adesao 
(artigo 4°, §2°); 
d) capacidade das partes (artigo 1°); 
e) possibilidade de escolherem as partes as regras de direito material a serem aplicadas 
na arbitragem, sendo ainda admitido convencionar que esta "se realize com base nos 
principios gerais de direito, nos usos e costumes e nas regras internacionais de 
comercio" (artigo 2°, §§2° e 3°); 
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0 desnecessidade de homologacao judicial da sentenca arbitral (artigo 31); 
g) distribuicao a esta dos mesmos efeitos, entre as partes, dos julgados proferidos pelo 
Poder Judiciario (valendo inclusive como titulo executivo.se for condenatoria: artigo 
3D; 
h) possibilidade de controle jurisdicional ulterior, a ser provocado pela parte interessada 
(artigo 33, caput e §§); 
i) possibilidade de reconhecimento e execucao de sentencas arbitrais produzidas no 
exterior (artigos 34 e ss.). 

E ainda, Jose de Albuquerque Rocha (1998, p. 43) entende que para a realizacao da 

convencao arbitral, que e o acordo escrito atraves do qual as partes se obrigam a submeter seus 

litigios civis, atuais ou futuros, ao juizo arbitral; e necessario ocorrer ou pelo compromisso 

arbitral ou pela clausula compromissoria. O compromisso arbitral e a especie de convencao de 

arbitragem pela qual as partes submetem a via arbitral uma controversia existente entre elas, 

respeitando os requisitos obrigatorios exigidos pela Lei n° 9.307/96. Ja a clausula 

compromissoria, e a especie de convencao arbitral, inserida em um contrato, ou em um 

documento separado que a ele se refira, pela qual as partes estabelecem que os litigios que 

venham a nascer do mesmo contrato sejam decididos por arbitros. 

Sendo assim, pode-se afirmar que a sentenca arbitral produz, entre as partes e seus 

sucessores, os mesmos efeitos da sentenca proferida pelos orgaos do Poder Judiciario e, sendo 

condenatoria, constitui titulo executivo judicial. 

Pode ocorrer tambem a arbitragem: para homologacao de rescisao trabalhista para fins de 

saques do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (decisao do Superior Tribunal de Justica e do 

Supremo Tribunal Federal); na nova Lei de Falencia ou Recuperacao na modalidade dos convites 

de credores (Lei n° 11.101/2005); no Direito do Consumidor pode ser disponivel, desde que o 

julgamento seja individual e nao afronte a ordem publica (ex. o nao pagamento de alugueis de um 

imovel); a Empresa Publica e Sociedade de Economia Mista podem se submeter a arbitragem se 
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estiver na lei que a criou o foro da justica arbitral; nos dissidios coletivos; e na Parti 1 ha e 

Inventario desde que maiores e capazes. 

Ressalta-se que a arbitragem pode ser organizada pelas proprias partes (ad hoc), pois as 

partes quern estabelecem as regras da arbitragem respeitadas as disposicoes de ordem imperativa 

contidas na lei, nomeando os arbitros, estruturando o procedimento, etc; ou ainda pode ser 

organizada por uma instituicao arbitral, isto e, instituicao especifica, como nos tribunals ou cortes 

arbitrais, etc. 

E importante saber que ninguem, sob hipotese alguma, e obrigado a aceitar as regras da 

arbitragem e nem assinar qualquer documento. Trata-se de uma livre escolha a aceitacao ou nao 

deste servico, bem como estar ou nao acompanhado de um advogado. Nesse sentido, observa-se 

que os tribunals arbitrais devem atuar de forma seria, idonea e com eficacia na solucao dos 

conflitos, e que sejam fiscalizadas tanto pelo Ministerio Publico como pela OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil), com a finalidade de regular os procedimentos e custas processuais, 

evitando desproporcoes entre as formas de agir das entidades arbitrais. 

1.4.4 Mediacao 

1.4.4.1 Historico da Mediacao 

Depois de tratar sobre algumas formas de solucao de conflitos existentes antigamente, tais 

como a autodefesa (ou autotutela), e a autocomposicao (que se dava pela desistencia, submissao 

ou transacao), verifica-se, portanto, o surgimento de meios para resolver as contendas devido os 

conflitos entre individuos serem inerentes a vida em sociedade. 
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Logo apos surgem as formas de heterocomposicao de conflitos, que se da pela necessidade 

de meios privados de composicao organizados que prescindem de um processo. Eis que surgem: 

a mediacao, a arbitragem e a busca ao judiciario. 

A jurisdicao, contudo, surge quando o Estado ora impotente, assume a responsabilidade de 

resolver os conflitos. Portanto, o processo de estatizacao da tutela jurisdicional efetiva, teve 

inicio no Direito Romano, aproximadamente no seculo I I I d.C. 

O instituto da Mediacao veio se desenvolver a tres decadas, nos Estados Unidos como 

forma de solucao de conflitos, a partir das ideias, sugestoes e deliberacoes das proprias partes, 

tornando entre eles um compromisso e responsabilidade pelo que foi acordado. 

O servico prestado nos Estados Unidos e dotado de seriedade, o mediador tern que merecer 

a confianca das partes. As informacoes que lhe foram dirigidas das partes sao confidenciais. E os 

tribunals reconhecem esse direito pelo qual o servico lutou. 

No Brasil, a mediacao passou a ser conhecida a partir da decada de noventa, por causa do 

surgimento de entidades voltadas para a pratica e regulamentacao da tecnica da mediacao, tais 

como: o CONIMA (Conselho Nacional das Instituicoes de Mediacao e Arbitragem - fundado em 

1997 por representantes de varias instituicoes sediadas em diversos Estados Brasileiros); o 

MEDIARE (Centro de Mediacao de Conflitos - uma empresa especializada na prevencao, 

avaliacao, administracao e resolucao de conflitos fundada em 1997 e pioneira na utilizacao dos 

Metodos Extrajudiciais de Solucao de Conflitos no Rio de Janeiro); o I N A M A (Instituto 

Nacional de Mediacao e Arbitragem - e uma instituicao privada, independente, neutra/imparcial, 

sem fins lucrativos, fundada em 1991, que tern por objetivo treinar e desenvolver profissionais 

que desejam atuar como Conciliadores, Mediadores e/ou Arbitros, em algumas areas); o I M A B 

(Instituto de Mediacao e Arbitragem do Brasil - e uma entidade civil , criada em 1994, com sede 

nacional em Sao Paulo - SP, sem fins lucrativos, com o objetivo de promover a pesquisa, a 
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divulgacao e o desenvolvimento tecnico e cientifico destes modernos metodos nao-adversariais 

de resolucao de conflitos); dentre outras instituicoes encontradas atualmente. 

Sendo assim, a mediacao pode ser utilizada no Brasil antes, durante e depois do decorrer do 

processo judicial realizando acordos em tomo de 80% (oitenta por cento) de indice dos 

resultados totais das mediacoes, segundo estatistica de alguns paises. Tudo devido a mediacao 

superar seus objetivos pautados na composicao de interesses com carater consensual, aplicado 

aos direitos disponiveis, alem de promover o exercicio da cidadania, quando proporciona ao 

individuo autonomia no sentido de dirimir seus conflitos e gerencia-los. 

1.4.4.2 Conceito 

O instituto da mediacao pode ser conceituado como o metodo consensual, nao adversarial e 

voluntario de solucao de conflitos havida entre duas ou mais pessoas, que visa a facilitacao do 

dialogo entre elas, assistido por um terceiro neutro chamado de Mediador, que ira aproximar e 

facilitar a negociacao entre as mesmas no sentido de que a animosidade entre elas cesse, e assim 

administrem seus problemas e consigam por si so alcancar acordos mutuamente satisfatorios. 

Prezando sempre o relacionamento entres as partes envolvidas. 

Na mediacao encontram-se as seguintes caracteristicas: e autonomo, voltados para os bens 

disponiveis patrimoniais (que sao aqueles em que seu titular pode livremente se abdicar, ou seja, 

podem ser dispostos, cedidos, transferidos, contratados, doados, adquiridos, abandonados, 

vendidos, etc), ou relativamente indisponiveis; podera ser judicial ou extrajudicial; processo 

sigiloso (pois nao tern o carater de publicidade, ficando adstrita ao conhecimento das partes 

envolvidas e do mediador); informal (nao requer a formulacao de pedidos ou defesas na forma 

escrita); baixo custo (pois o unico gasto e com o terceiro mediador, que sera pago por ambas as 
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partes); celeridade (resultante da propria informalidade) e menos desgaste emocional para as 

partes (porque o medidor a todo tempo devera facilitar a conversacao dos individuos para que 

cheguem a um acordo, de forma bastante pacifica). 

Os problemas solucionados pelo instituto da mediacao sao conseguidos de forma ilimitada 

pelas partes, ou seja, estas como os principals interessados, nao ficarao presos a lei ou a 

jurisprudencia, mas questionarao a lide ate que se chegue a um acordo. 

Pode tambem qualificar a mediacao como um tipo de metodo "amigavel", que no dizer de 

Gabriela Assmar (2006, p. 2): 

Pressupoem a Voluntariedade (o processo so dura enquanto ambas assim desejarem), a 
Boa fe e o Animus transacional das partes. Sendo estes processos voluntarios, qualquer 
das partes podera, a qualquer momento, optar por recorrer a outro metodo de resolucao de 
conflitos que julgue mais apropriado. Assim, nenhuma das partes pode ser forcada a 
continuar negociando, e, logicamente, so permanecera enquanto julgar que um acordo Ihe 
trara melhores resultados que as vias impositivas. Somente ao final do processo, apos a 
celebracao de acordo, se houver, as partes estarao vinculadas a ela. Ao acordo se 
aplicarao as regras de direito contratual. 

Podera ser aplicado naqueles conflitos decorrentes de relacoes continuadas, tais como: 

relacoes de familia, nas questoes ambientais e comunitarias, nos mercados comuns, nas juncoes 

empresariais, integrando muitas vezes o funcionamento de algumas organizacoes, a mediacao 

vem sendo o instrumento de autocomposicao escolhida pelos mais diferentes setores da 

convivencia humana, valendo enfatizar aqueles dos ambitos politico, comercial, trabalhista, 

empresarial e familiar. 

A esses casos aconselha-se a utilizacao da mediacao, podendo tambem sem oposicao, 

aplicar outros metodos, como tambem nao ha impedimentos em se utilizar a mediacao para a 

solucao de outros tipos de conflitos. Por que a aplicacao da mediacao e mais recomendada para 
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os conflitos em que haja inter-relacao entre as partes, para que depois de algumas conversas entre 

elas, seja reestruturada a relacao ora rompida. 

Faz-se necessario observar mais o carater sociologico ora esquecido na solucao de conflito 

por meio do judiciario. Utilizar sempre o dialogo entre as partes pelos profissionais do campo da 

solucao dos conflitos e a saida para promover o entendimento das pessoas entre grupos 

comunitarios ou de trabalho, entre empresas, entre paises etc. onde proporcionam ai a criacao de 

uma serie de novos instrumentos e abordagens na area desta resolucao de conflitos. 

Vale salientar que os conflitos sociologicos representam a parte envolvida do conflito no 

piano material que nao foi levado a juizo, por que o conflito juridico busca uma solucao justa por 

meio de Estado. 

1.4.4.3 Caracteristicas 

Ao se analisar a mediacao encontram-se as seguintes caracteristicas importantes trazidas 

por Morais (1999, p. 149): a privacidade, pois se desenvolve em ambiente secreto sendo 

divulgado somente mediante autorizacao das partes; a economia financeira e de tempo, pois o 

conflito e solucionado no menor lapso temporal possivel havendo conseqtientemente um menos 

custo do processo; a oralidade possibilitando que as proprias partes debatam em busca de uma 

solucao para o conflito concretizando a informalidade do procedimento; a reaproximacao das 

partes, pois enquanto o processo judicial tern como objetivo sentenciar impondo uma decisao as 

partes a mediacao, como justica informal, tern como objetivo prevenir conflitos pacificando as 

relacoes sociais entre as partes; autonomia das decisoes dispensando a homologacao pelo 

judiciario pois cabe as partes decidirem sobre o conflito o que farao de acordo com o que for 

melhor para cada uma, em prol do restabelecimento social e o por ultimo, o equilibrio das 
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relacoes entre as partes, estando estas em perfeita igualdade de tratamento viabilizando a 

pacificacao das relacoes entre elas. 

Tratando-se, portanto, de vantagens para as partes ao escolherem este instituto, que ira 

educar e ajudar a identificar as diferencas realizando decisoes por meio das proprias partes, sem 

intervencao de terceiros e atingindo seu objetivo: respeitar o cidadao. Por que a mediacao visa a 

manutencao dos relacionamentos humanos, procurando uma solucao menos traumatica na 

resolucao se suas controversias. 

Ressaltando a crise da Justica, esta e devido a morosidade dos processos, a burocratizacao 

na gestao dos processos, seu custo, a complicacao procedimental; a mentalidade do juiz, que 

seguem presos ao poderes concedidos pelos codigos; a falta de informacao e de orientacao para 

os detentores dos interesses em conflito; as deficiencias do beneficio gratuito, dentre outras 

dificuldades encontradas para se chegar a prestacao jurisdicional pelo Estado. Que no 

entendimento da professora Ada Pellegrini Grinover (2007, p.2): 

O que nao acarreta apenas o descredito na magistratura e nos demais operadores do 
direito, mas tern como preocupante conseqiiencia a de incentivar a litigiosidade latente, 
que frequentemente explode em conflitos sociais, ou de buscar vias alternativas 
violentas ou de qualquer modo inadequadas (desde a justica de mao propria, passando 
por intermediacdes arbitrarias e de prepotencia, para chegar ate os "justiceiros"). 

Deve-se esclarecer que o Estado exerceu papel fundamental de disponibilizar a jurisdicao 

publica para os individuos no momento em que concede iniimeros direitos e garantias ao 

cidadao, sem observar que a demanda na procura desta prestacao juridica e muito maior que a 

estrutura ao qual o Estado detem, impedindo assim, por conseguinte, o pleno exercicio da 

cidadania. 

E interessante o posicionamento de Cappelletti (1998, p. 35): 
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Existem vantagens obvias tanto para as partes quanto para o sistema juridico, se o 
litigio e resolvido sem necessidade de julgamento. A sobrecarga dos tribunais e as 
despesas excessivamente altas com os litigios podem tornar particularmente beneficas 
para as partes as solucoes rapidas e medianas, pelas quais se busca a satisfacao de 
ambas as partes em primeiro piano, de modo humane- e pessoal, expungindo-se assim a 
lentidao, a morosidade, os altos custos e a politicagem que macula nosso Ordenamento 
Estatal Legal. 

Seria, portanto, um equivoco referir-se no sentido de que a mediacao nao e uma forma 

segura de solucionar conflitos, baseado na ideia de que e uma novidade ainda desconhecida por 

muitos, pois e um instituto juridico que se encontra ao lado do Poder Judiciario (este atualmente 

em crise), tornando assim um meio alternativo para efetivar esses direitos e garantias 

assegurados na Constituicao Federal. 

Eis que a mediacao se torna uma saida pratica e segura para o entendimento de Caetano 

Lagrasta (2007, p. 14): 

A mediacao reflete outra formacao e especializacao, com envolvimento de recursos 
encontrados quase que com exclusividade nas atividades privadas. Sempre buscando a 
pacificacao dos conflitantes, alcancando com resultado ao tempo do processo: a 
diminuicao da pauta de audiencia; impedimento do recurso; representando a 
instauracao de verdadeira politica publica. 

Sendo que, a mediacao, como tecnica alternativa de resolucao de conflitos, exerce papel 

fundamental na construcao cidada dos direitos humanos, atraves do fator que utiliza, que e a 

humanizacao nos procedimentos de resolucao de controversias, observando o sentimento das 

partes com supremacia sobre os seus conflitos, ou seja, valorizando as pessoas e seus 

sentimentos, visando a preservacao dos relacionamentos interpessoais. 
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Eis que se faz necessario a aplicacao da mediacao dentro da composicao de controversias 

como forma de concretizacao da democracia, cidadania, autonomia do individuo, do bem estar 

de todos, e o mais importante: dirimir uma nova cultura para a sociedade. 



CAPITULO 2 ASPECTOS LEGAIS DA MEDIACAO 

Neste capitulo sera demonstrado que pelo instituto da mediacao, o mediador facilita o 

dialogo entre as partes, mantendo tudo em absoluto sigilo. O mediador busca o entendimento das 

partes, pelas proprias partes. Ele nao devera opinar sobre o merito da questao, e mesmo quando 

faca sugestoes (a pedido das partes) devera faze-lo de forma nao tendenciosa. O objetivo da 

mediacao e a pacificacao das partes, tanto para resolver os conflitos atuais quanto para evitar 

futuros conflitos, buscando preservar as relacoes e a autoria das solucoes. 

Percebe-se tambem que a mediacao nao e obrigatoria, pois nao impede o acesso a justica, e 

meio alternativo, e tern por objeto os direitos disponiveis que se caracterizam por serein 

regulados pelo principio da autonomia da vontade, ou seja, a forma como seus titulares acharem 

mais oportuno. 

2 . 1 . Papel do Mediador 

Como se pode perceber a mediacao, e o processo voluntario, escolhido pelas partes, onde 

este se desenvolve com a presenca de um terceiro neutro que ira auxiliar na recuperacao do 

dialogo entre as partes, facilitando assim a negociacao do conflito existente. 

E o que expos em uma entrevista concedida a Revista Justilex o mestre em direito Ildemar 

Egger (2005, p.3), sobre o instituto da mediacao como forma alternativa de resolucao de 

conflitos: 
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Mediacao e urn metodo extrajudicial, nao adversarial, de solucoes de conflitos atraves 
do dialogo. E um processo autocompositivo, isto e, as partes, com o auxilio do 
mediador, superam o conflito sem a necessidade de uma decisao externa, proferida por 
outrem que nao as proprias partes envolvidas na controversia. Ou seja, na mediacao, 
atraves do dialogo, o mediador auxilia os participantes a descobrir os verdadeiros 
conflitos, seus reais interesses e a trabalhar cooperativamente na busca das melhores 
solucoes. A solucao obtida culminara num acordo voluntario dos participantes. A 
mediacao consegue, na maioria das vezes, restaurar a harmonia e a paz entre as partes 
envolvidas, pois o medidor trabalha especialmente nas inter-relacoes. Na mediacao, as 
solucoes surgem espontaneamente, reconhecendo-se que a melhor sentenca e a vontade 
das partes. 

O mediador (ou os mediadores se houverem mais de um), utilizara as tecnicas da 

mediacao voltadas para o quesito da melhoria da comunicacao entre as partes, de maneira 

construtiva e interativa, transformando assim o animus existente entre as mesmas, com o objetivo 

de aproximacao para que elas negociem diretamente ate chegar a uma solucao viavel. Tudo isso 

se torna um diferencial benefico para nesse instituto, como tambem a rapidez e efetividade de 

seus resultados, ou seja, alcancando uma reducao do desgaste emocional, conseqiientemente uma 

transformacao dos relacionamentos. E tendo inclusive, a garantia do sigilo e da privacidade, 

como tambem a reducao com o dispendio financeiro necessario para a propositura do processo. 

Vale salientar que o medidor nao e juiz, pois apenas administra a mediacao, nao julga 

qualquer contenta, e nao e vinculado ao Estado; muito menos se assemelha a um arbitro, porque 

nao decide nada; nao sendo um negociador, pois nao tern interesse direto nos resultados. Mas e 

sim, um terceiro neutro ao conflito, um auxiliar que conduzira o processo sem decisao sobre a 

causa, ajudando a esclarecer os reais interesses que possibilitarao o acordo final. 

Ressalta-se ainda, que como o mediador deve ser escolhido pelas partes de comum 

acordo, este devera permanecer neutro durante o processo, nao julgando ou valorando provas e 

argumentos de qualquer tipo. As partes envolvidas devem perceber a pessoa do mediador, ao qual 

agira: estabelecendo credibilidade como uma terceira pessoa imparcial, explicando o processo e 



36 

as etapas da mediacao; favorecendo uma atitude de cooperacao, inibindo a confrontacao 

frequentemente utilizada pelo sistema tradicional; equilibrando o poder entre as partes, 

facilitando a troca de informacoes; facilitando a negociacao. 

A importancia de tais atitudes se da ao fato de que assim as partes confiarao no medidor, a 

ponto de revelarem informacoes necessarias a uma ampla compreensao do conflito, pois com 

essa seguranca de que estao sendo dirigidas por um terceiro neutro, terao a certeza de que essas 

informacoes estarao guardadas e que nunca serao utilizadas contra as mesmas. 

Interessante o posicionamento de Ildemar Egger (2005, p. 8) quando trata do papel do 

mediador, e enfatiza as seguintes qualidades de que o mesmo deve ter: 

A autenticidade: as pessoas autenticas desenvolvem um conhecimento de si proprias, 
uma seguranca e uma capacidade de fazer com que ao seu redor exista um clima de 
confianca e serenidade; a capacidade de escuta ativa: permite a coleta de informacoes e 
contribui para a definicao da situacao; a capacidade de entrar na relacao: a utilizacao de 
uma linguagem neutra facilita o estabelecimento da relacao; a capacidade de nao 
dramatizar: dar aos fatos as suas devidas proporcdes; a arte de bem resumir a situacao 
assegurar que todos os participantes tenham a mesma compreensao dos fatos; a aptidao 
de ressaltar os aspectos positivos e estimular os esforcos dos participantes; a capacidade 
de ver e criar altemativas; a capacidade de abertura as diferencas culturais; a 
persistencia e a perseveranca; e tambem, o mediador deve estabelecer um dialogo 
produtivo firmado no respeito e manter sempre comunicacao direta; saber quando 
interromper uma discussao nao apropriada; dirigir a entrevista e assumir o controle com 
atitude calorosa. 

Dotado de tecnicas desenvolvidas para propiciar uma comunicacao mais eficiente, o 

medidor procurara ouvir o que as partes receiam, e devera facilitar dialogos em situacoes de 

adversarialidade, auxiliando assim, na identificacao de interesses comuns e divergentes, sempre 

buscando construir uma pauta de negociacao a respeito de todo o objeto que esta em contenta. A 

sua principal funcao sera a de aproximar as partes para que elas negociem diretamente a solucao 

desejada de sua divergencia e, portanto, estara o mediador utilizando as tecnicas da mediacao 
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transformativa, visando tanto a solucao do conflito, como a reconstrucao da relacao social entre 

as partes, ora interrompida. 

Vislumbra ainda lldemar Egger (2005, p. 5), que o instituto e voltado para a utilizacao de 

total confidencialidade, tanto para o processo quanto para a propria existencia do litigio, sera 

indispensavel para a aplicacao da mediacao e requisito essencial do seu sucesso. Portanto, e 

importante que as partes e o mediador se comprometam a manter em absoluta confidencialidade a 

realizacao da mediacao, o local e as sessoes da mesma; nao utilizem em juizo arbitral ou judicial 

qualquer infonnacao (oral, escrita ou informatica) produzida para, durante ou em resultado da 

mediacao; e nao indiquem, nem arrolem ou contratem o mediador ou outras pessoas que tenham 

participado ou contribuido para a mediacao como testemunhas, consultores, arbitros ou peritos 

em qualquer processo judicial ou arbitral relativo ou relacionado com o litigio em causa; para isso 

esses objetivos aqui mencionados devem ser claramente expressos no termo de acordo de 

mediacao, como tambem impostas sancoes adequadas e exeqiiiveis no caso de ser descumprido 

tal procedimento. 

Mas o unico tipo de decisao "finalista" que inevitavelmente recaira sobre o medidor e 

quanto aos pressupostos processuais. O medidor ao constatar que qualquer das partes esta 

presente nao por vontade propria, mas por ter sofrido algum tipo de coacao, ou que esta ali 

apenas para protelar uma decisao efetiva, ou ainda com o fito de obter informacoes e usa-las 

contra a outra parte em outra oportunidade, sera dever etico do mediador zelar pela integridade 

do processo e das partes, e, assim, encerrar o processo aconselhando as partes a buscarem um 

procedimento mais apropriado. Obviamente os limites deste convencimento sao muito sutis e 

cada entidade especializada em mediacao, conciliacao ou nos tipos hibridos de heterocomposicao 

amigavel devera submeter seus afiliados a um codigo de etica pertinente. 
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Enfatiza bem esse papel correspondente ao medidor o advogado e mediador Adolfo Braga 

Neto (2007, p.65): 

Os profissionais que atuam na mediacao de conflitos, face a inexistencia de paradigma 
para o procedimento e com o objetivo de melhor esclarecer suas especificidades, 
normalmente fazem uso de recursos didaticos, separando todas as etapas do 
procedimento, motivo pelo qual este mesmo recurso sera utilizado para diferenciar a 
mediacao da conciliacao, cujas etapas ocorrem de maneira distintas em ambos os 
procedimentos, muito embora tenham aparentemente objetivos semelhantes. 

Fica bastante claro de que a atuacao do mediador sera como um facilitador do dialogo 

para que as partes possam expor as suas dificuldades num ambiente sigiloso e imparcial e, por 

isso, confiavel. Assim, Juliana Demarchi (2007, p. 59) entende que toda a investigacao sera 

voltada para a resolucao pacifica de controversias, e preciso atentar para a existencia de inter-

relacoes especificas entre as partes e de conflitos subjetivos. Detectadas tais relacoes, primeiro se 

discute o relacionamento das pessoas e so depois as questoes que ensejaram o acirramento do 

conflito, pois essa ordem de abordagem dos temas leva as pessoas a refletirem e a elaborarem 

novas formas de atuacao para o future E de se lembrar que todo o acordo e celebrado para 

regular o futuro da relacao entre as partes: se a sociedade continuara com aqueles socios, se o 

contrato de fornecimento sera renovado, se o casal ira se separar e como sera o relacionamento 

comum voltado a educacao dos filhos etc. 

Nesse sentido, entende-se que havendo preponderancia de aspectos interpessoais, o meio 

ideal de resolucao da controversia e a mediacao, pois esse metodo privilegia a pacificacao social, 

e nao necessariamente a conclusao de um acordo formal. 

Os mediadores deverao conduzir o processo com esse sigilo por que assim os sao 

obrigados pelo Codigo de Etica do Mediador, e por isso nao podem dispor do conhecimento da 
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materia levada para o processo de Mediacao. E onde as partes se comprometerao tambem, dando 

ao sigilo a extensao que deliberarem. 

Para tanto, e necessario que a figura do mediador, ao qual ira administrar a mediacao 

entre as partes, seja vinculado a uma das entidades de Mediacao e Arbitragem, e que siga as 

regras estabelecidas pelo Codigo de Etica, e que tenha um regulamento proprio. 

Nesse sentido, e importante enfatizar que as entidades existentes para essa finalidade de 

solucao alternativa de conflito sejam entidades serias, voltadas a uma prestacao responsavel, sem 

irregularidades, e com profissionais interessados, como tambem devendo ser fiscalizadas por 

instituicoes como o Ministerio Publico e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para evitar 

assim a banalizacao e o desprestigio dessa nova cultura que esta se desenvolvendo em nosso pais 

como em diversos paises pelo mundo afora. 

2.2. Tecnicas da Mediacao 

A mediacao, forma de composicao particular, e a tecnica de negociacao processualizada, 

em que se chega ao acordo de vontades mediante o trabalho tecnico com o fim de dirigi-las a um 

ponto comum. Nesse sentido, a mediacao compreende a tecnica nao judicial de solucao de 

conflitos atraves da qual um terceiro, o mediador, exerce a funcao de aproximar os litigantes para 

que eles mesmos ponham termo as divergencias de forma direta ou pessoalmente. 

Pode-se ressaltar que e um processo nao conflitante de solucao de controversias, visto que 

as partes mantem pleno controle dos procedimentos, possuem poder de decisao e criam opcoes de 

resolucoes para seus conflitos. Alem disso, observa um desenvolvimento logico e ordenado e 

alternativo porque constitui uma via jurisdicional que nao colide com o procedimento judicial e 
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voluntario, porque as pessoas em litigio decidem participar ou nao deste processo, bem como por 

fim a essa instancia, se considerarem que lhes e mais prejudicial do que benefica. 

Entende-se que na mediacao ha possibilidade de solicitacao de uma nova mediacao a 

qualquer momento, se algumas das partes nao estiver satisfeita ou nao se tenha chegado a uma 

boa solugao do conflito. Como tambem poderao recorrer a arbitragem, sendo que o assunto deve 

versar apenas sobre bens patrimoniais disponiveis. 

Destarte, o instituto da mediacao busca despertar o sentimento de harmonia existente 

naqueles que o perdeu. Faz com que os conflitantes observem melhor a relacao ora rompida, e 

passem a discutir solucoes para o caso deles e modifiquem tambem aquele sentimento de 

animosidade, para que alcancem com essas atitudes, a uma sociedade mais unida, como tambem 

faca surgir uma nova cultura chamada de Mediacao. 

Assim, para desenvolver esse trabalho, o mediador devera utilizar tecnicas especificas 

para alem dos metodos ja descritos da negociacao e conciliacao, os quais serao expostas agora de 

acordo com a Mediadora e Advogada Juliana Demarchi (2007, p. 59), onde: 

Na abertura da mediacao as partes sao recebidas pelo mediador, identificam-se 
reciprocamente e estabelecem regras basicas de tratamento a serem previamente 
esclarecidas sobre o procedimento a que vao se submeter como instrumento do dialogo, 
frisando-se a necessidade de cooperacao das partes a fim de que as informacoes trazidas 
a sessao de mediacao sejam veridicas e o comportamento sempre pautado pela boa-fe e 
respeito mutuo. Convem que tais esclarecimentos sejam feitos separadamente a cada 
um dos mediandos por um terceiro que nao atuara na mediacao propriamente dita. Este 
procedimento previo a abertura dos trabalhos denomina-se pre-mediacao. 

Iniciada a sessao de mediacao, as partes sao convidadas a relatar seus interesses. Nesse 

momento o mediador desenvolve a escuta, que deve ser atenta, neutra e depurada de quaisquer 

juizos de valor. Nao importa a concepcao de certo e errado que o medidor tenha dos fatos 

narrados, mas sim a relevancia e repercussao desses fatos para as partes e a influencia verificada 
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em sua inter-relacao. Na narrativa da situacao que ensejou o inicio da mediacao, as partes 

permanecem em suas posicoes, nao revelando seus reais interesses. Mostra-se necessario, entao, 

proceder a investigacao dos interesses das partes, o que se faz mediante a formulacao de 

perguntas, pelo mediador, dirigidas aos mediandos. Essas perguntas nao se prestam a satisfacao 

de meras curiosidades; tern a i'uncao de possibilitar as partes a exposicao de seus anseios e 

aflicoes de maneira mais confortavel. 

Ao longo da sessao de mediacao, o medidor deve fazer resumos sobre os temas debatidos, 

chamando a atencao das partes para as questoes expostas por elas. Estes resumos podem ser 

literals, quando somente delimitam o objeto do conflito (por exemplo, "pelo que vejo, os 

senhores estao aqui porque um desentendimento e a manutencao da sociedade tornou-se 

inviavel"), ou cooperativos, se expressam pontos de convergencias do discurso das partes e 

estimulam a cooperacao (v.g., "se eu entendi bem o que os senhores disseram, ambos estao aqui 

para encontrar uma forma de assistencia ao filho comum que melhor atenda as necessidades da 

crianca"). 

Efetivamente esclarecidos os interesses e necessidades de cada parte, passa-se a conversa 

sobre o futuro, sobre os temas em que as partes deverao pensar e como encaminha-los, enfim, 

como as partes gostariam que sua inter-relacao se desenvolvesse doravante, abrindo-se espaco 

para a criacao de opcoes, no qual surgem as alternativas para possiveis acordos. 

Identificadas as diversas opcoes viaveis, as partes decidem qual a mais conveniente para 

elas e, assim, redige-se o acordo. Lembre-se, aqui, que o procedimento de mediacao e voluntario 

e prossegue segundo a conveniencia das partes, podendo ser interrompido por elas a qualquer 

momento. 
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Segundo o tambem Medidor e Advogado Adolfo Braga Neto (2007, p. 66 e seguintes), 

pode-se fazer o desdobramento da utilizacao da mediacao em sete etapas, sendo estas percorridas 

pelas partes em conjunto com o mediador, da seguinte forma: 

(1) Pre-mediacao, e o primeiro momento de contato das partes com o procedimento. Nela 

e apresentado pelo mediador, a minuta de contrato de prestacao do servico da mediacao, bem 

como o modo em que se realizara. E um momento importante, por que propicia a construcao de 

uma abordagem apropriada com as partes, que facilitara o nascimento de sua confianca no 

procedimento, para posterior transferencia desta confianca para o mediador; 

(2) Investigacao, inicia-se com uma primeira reuniao em que mediador, coordenador do 

procedimento, fara de imediato novos esclarecimentos sobre o procedimento. Recebera o contrato 

de mediacao ja com as modificacoes ou assinaturas e tentara conhecer, por intermedio de 

perguntas para os mediados e sua escuta ativa e atenta a varias formas de comunicacao verbal e 

nao verbal, toda a complexidade da inter-relacao entre eles. Nesta etapa, e fundamental que o 

profissional coordenador do procedimento ja aporte consigo diversas tecnicas e consiga bem 

definir a controversia, as posicoes e, sobretudo, os interesses e necessidades dos mediados. Esta 

etapa e fundamental para que o mediador incentive a cooperacao e desperte a confianca dos 

mediados, pois sem elas nao podera dar andamento ao procedimento; 

(3) Criacoes de opcoes, esta etapa so podera ser iniciada pelo mediador quando este 

perceber que bem conhece a realidade daquelas pessoas, os fatos, as respectivas visoes dos 

mesmos e toda a estrutura que os levaram a gerar o conflito. Sera o momento que exige muita 

criatividade de sua parte, pois ele cabera estimular os mediados a refletirem nas eventuais opcoes, 

e quanto maior o numero, maiores serao as chances de possiveis solucoes. Neste momento, e 

firmado um compromisso entre todos, no qual as ideias trazidas nao serao objeto de avaliacao e 

nem de tomada de decisoes. Nao se pretende dizer com isso que a criatividade deva ser somente 
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sua atribuicao, pode partir tambem dos mediados a utilizacao da criatividade, pois que seria o 

ideal, ja que sao eles os que melhor conhecem seus interesses e necessidades; 

(4) Escolha das opcoes, consiste no auxilio que o mediador devera dar as partes para que 

facam a melhor escolha dentre as diversas opcoes e ideias trazidas a mesa de negociacao, sempre 

tendo como referenda seus interesses, necessidades, desejos e anseios. Este auxilio e realizado 

por intermedio da avaliacao entre os mediados e nao com sugestoes ou escolha das mesmas pelo 

mediador; 

(5) Avaliacao das opcoes, depois de feita a escolha mais apropriada para a resolucao da 

controversia passa-se para esta etapa. Em conjunto com os mediados, sera realizada uma projecao 

para o futuro das opcoes apontadas, com a avaliacao de cada uma das possibilidades escolhidas, 

lembrando sempre que devera estar dentro dos parametros da estrutura onde esta alicercada a 

realidade que os cercam; 

(6) Preparacao para o acordo, e iniciada atraves da construe**0 conjunta do termo final de 

tudo aquilo que os mediados escolheram e identificaram como solucao que atenda a seus 

interesses e necessidades. As palavras empregadas no futuro termo final devem exatamente os 

objetivos almejados e contemplar os seus devidos valores, motivo pelo qual devera ser o mais 

claro possivel, com a expressao exata das responsabilidades de cada uma das partes e envolto de 

muita simplicidade; 

(7) Acordo propriamente dito e sua assinatura, depois de atingidos os interesses e 

necessidades dos mediados, faz-se um termo final iniciado na etapa anterior, que retrate todos os 

compromissos assumidos na superacao do conflito, devendo receber o tratamento que as partes 

assim o determinarem. 

Depois destas importantes informacoes que orientam as formas que deverao ser utilizadas 

para se chegar a uma boa aplicacao do instituto da mediacao, ressalta-se que, com relacao as 
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perguntas inicias que deverao ser formuladas na mediacao estas devem ser de forma aberta, ou 

seja, requerer das partes informacoes sobre determinado tema, v. g., "como e seu filho?", "como 

funciona sua empresa?", "fale sobre o senhor, como e seu dia-a-dia?". Desse modo, as partes 

possibilitam ao medidor, e a elas proprias, uma maior percepcao da relacao discutida. 

Outra tatica boa de fazer a aproximacao entre as partes e conduzi-las a um ambiente 

cooperative devem ser pela formulacao de perguntas circulares e reflexivas. As perguntas 

circulares, dirigidas a uma das partes, na verdade envolvem a ambas e fazem com que um dos 

participantes fale de si enquanto pensa estar se referindo ao outro, v. g., "o que o senhor pensa 

que o seu socio fez e/que nunca lhe contou?"; "o que a senhora pensa que seu marido esperava do 

casamento e nunca lhe disse?"; estas perguntas servem para que as partes revelem o que 

imaginavam ser o pensamento ou anseio da outra, e acabam por facilitar o dialogo na medida em 

que sao afastadas as interferencias, concentrando-se as mesmas no conflito real, e nao o que elas 

imaginassem que fossem. 

Ja as perguntas reflexivas, por sua vez, estimulam as partes a se colocarem no lugar uma 

da outra, avaliando melhor as circunstancias e condicoes que as levaram a agir da forma como 

agiriam: "o que o senhor faria se estivesse no lugar de seu socio?", "que reacao o senhor teria se 

sua mulher o tratasse dessa maneira?", "se o senhor estivesse no lugar de seu vizinho, como 

agiria?". 

Percebe-se que este instituto visa a dar atencao o que ora nao e dado por outros institutos 

afins, ou seja, ha conversacao, e o esclarecimento de fatos que nunca foram buscados de maneira 

correta, sem qualquer euforia ou constrangimento, enfim, tudo pela reaproximacao entre as 

mesmas e com isso ao alcance de um acordo favoravel a ambas. 

E importante esclarecer o requisito da criacao de opcoes (como foi exposto outrora), pois 

so sera possivel alcancar um bom acordo depois de discutidas as varias maneiras de resolver o 
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conflito. Deverao ocorrer por meio da elaboracao de varias ideias, diversas opcoes, estas 

sugeridas e apontadas livremente pelas proprias partes, sem qualquer compromisso e sem se 

avaliar, de inicio, a viabilidade das hipoteses criadas. Dai passa-se a escolha de opcoes para um 

possivel acordo e somente entao serao avaliadas as opcoes criadas. Observando ao fato de que 

apenas nao pode ser homologado o acordo que ofenda normas de ordem publica ou implique em 

reniincia a direitos indisponiveis. 

Vale ressaltar que o teor contido no acordo, e sempre decidido pelas partes, embora 

estejam estes assistidos por advogados, para analisar a conveniencia ou nao da celebracao do 

acordo. 

E com relacao ao tempo de duracao do procedimento da mediacao, esta e mais longo que 

o da conciliacao, pois depende da formulacao das perguntas e das respostas obtidas pelas partes, 

ja que a mediacao e baseada no principio da autonomia da vontade, ou seja, podera o 

procedimento ser rapido ou lento, ou ainda curto ou longo, se as partes assim o desejarem. 

O acordo elaborado pelas partes tera tambem o tratamento juridico adequado. Apesar do 

procedimento nao prescindir de advogados, o mediador tern o dever etico de exigir que as partes 

tenham suficientes informacoes legais sobre tudo aquilo que esta sob analise e possa ser objeto de 

decisao. Ademais, ele devera permitir que os mediados, se o desejarem, comparecam as reunioes 

acompanhados por seu advogados, a fim de que esclarecam eventuais duvidas ou indiquem 

encaminhamentos legais para preocupacoes e questionamentos que por ventura ocorram na 

mediacao. 

Por fim, e interessante o posicionamento da jurista Juliana Demarchi (2007, p. 61), 

quando trata do acordo provindo de ambas as partes: 



46 

O acordo deve ser redigido em conjunto pelas partes, seus advogados e o 
conciliador/mediador para que reflita da forma mais clara e completa aquilo que foi 
combinado. Para que o acordo tenha, de fato, a mesma forca vinculante que a sentenca, 
sua redacao deve ser clara para evitar divergencias na interpretacao de suas clausulas. 
Alem disso, o acordo deve prestar, se possivel, a solucionar os problemas presentes e 
futuros que ja sao previsiveis. Por exemplo, em mediacao, pode-se fixar determinado 
regime de visitas para a crianca que reside com a mae e tern apenas um ano de idade e 
ja se determinar, no mesmo acordo, que, a partir de quando a crianca atingir 
determinada idade e se tornar menos dependente da mae, o regime de visitas podera ser 
mais amplo, pre-estabelecendo-se determinadas caracteristicas futuras. 

2.3 Legislacao Brasileira vigente sobre a Mediacao 

A mediacao, como tambem a conciliacao, sao metodos amigaveis de resolucao de 

conflitos, que podem ser entendidos como diferente aspecto da negociacao assistida, que 

pressupoe a voluntariedade das partes, nao requerendo, contudo, permissao legal para serem 

praticadas. No tocante aos metodos amigaveis de resolucao de conflitos, apenas a sua imposicao, 

como etapas antecedentes ou incidentes no processo judicial, e que requer previsao legal. Ao 

contrario do que ocorre nos metodos impositivos de resolucao de conflito, ou seja, quando as 

partes atribuem a um terceiro o poder de aplicar-lhes o direito, pois este ja e mandamento 

constitucional atribuido diretamente ao Poder Judiciario exercendo a devida jurisdicao. 

Porem os metodos de resolucao de controversias alternativos a via judicial, ainda que nao 

literalmente autorizados, estao em consonancia com as premissas constitucionais de justica e paz 

social. Importante destacar o posicionamento da Ministra Ellen Gracie, em voto proferido nos 

autos da Sentenca Estrangeira 5206-7 (Agravo Regimental), ao analisar a constitucionalidade da 

Lei de Arbitragem (Lei n° 9.307/96), frente a garantia constitucional de que "a lei nao excluira da 

apreciacao do Poder Judiciario lesao ou ameaca a direito" (Constitucional Federal, artigo 5°, 

X X X V ) , e concluiu que: "Como se ve, o cidadao pode invocar o judiciario, para a solucao de 
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conflitos, mas, nao esta proibido de valer-se de outros mecanismos de composicao de litigios. Ja 

o Estado, este sim, nao pode afastar do controle jurisdicional as divergencias que a ele queiram 

submeter os cidadaos". 

Com isso, embora a legislacao brasileira nao trate sobre a mediacao, e de se reconhecer 

que este instituto envolve a tentativa das partes em litigio para resolver suas pendencias ajudadas 

por um terceiro imparcial, que ira desenvolver atividade consultiva, buscando sempre 

reaproximar as partes, no sentido de que as mesmas ponham fim a querela, mediante propostas e 

solucoes proprias, e o mais importante: que acabem com as desavencas contidas antes do acordo 

firmado. 

Pode-se citar, portanto, as disposicoes legais aplicaveis que serao mostradas a seguir, de 

acordo com o posicionamento de Gabriela Assmar (2007, p. 5 e seguintes): 

Na nossa Constituicao Federal traz o artigo 5°, caput: Direitos e garantias individuais e 
coletivas, ou seja, a vida, a igualdade, a liberdade, a seguranca e a propriedade 
(Igualdade - todos sao iguais perante a lei, e o Mediador deve ser escolhido 
consensualmente pelas partes; Liberdade Interna - livre arbitrio, a decisao entre duas 
possibilidades opostas, v.g., negociar ou nao negociar, pertencendo exclusivamente a 
vontade do individuo; e Liberdade Externa - expressao externar do querer individual). 
No inciso I I , do artigo 5°: Liberdade de consciencia e acao, ninguem sera obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de lei. No artigo 5°, X: Direito a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas: Intimidade - quase sempre 
sinonima de privacidade; Privacidade - "o conjunto de informacoes acerca do individuo 
que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a 
quern, quando, onde ou em que condicoes, sem isto poder ser legalmente sujeito" 
(deriva desse direito a protecao constitucional ao segredo profissional, que "obriga a 
quern exerce uma profissao regulamentada, em razao da qual ha de tomar conhecimento 
do segredo de outra pessoa e guarda-lo com fidelidade - Confidencialidade, ou seja, 
cabimento das reunioes privadas). Artigo 5°, XIII : E livre o exercicio de qualquer 
trabalho, oficio ou profissao, atendidas as qualificacoes profissionais que a lei 
estabelecer."— Livre o exercicio da Mediacao. Artigo 50, LI I I : Ninguem sera 
processado ou sentenciado senao pela autoridade competente, e no gozo das garantias 
de independencia e imparcialidade. — Neutralidade do Mediador; Impossibilidade de 
apreciar provas. Artigo 50, LIV: Ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens 
sem o devido processo legal - Neutralidade do Mediador; Impossibilidade de apreciar 
provas. Artigo 50, LV: Aos litigantes, em processo judicial ou administrative e aos 
acusados em geral sao assegurados o contraditorio e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes - Processo Adversarial X Processo Amigavel, Pacificador. 
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Pelo Codigo Civil encontra-se o contrato, que constitui uma especie de negocio juridico. 

de natureza bilateral ou plurilateral, dependendo, para sua formacao, do encontro da vontade das 

partes, por ser ato regulamentador de interesses privados. Sao requisitos gerais de validade dos 

Contratos: agente capaz; objeto licito e possivel, determinado ou determinavel; forma prescrita ou 

nao defesa em lei (artigo 104,C6digo Civil). 

Por agente capaz entende-se: existencia de duas ou mais pessoas, ja que o contrato e um 

negocio juridico bilateral ou plurilateral; capacidade generica das partes para praticar os atos da 

vida civil (se praticados por incapazes ou relativamente incapazes, os atos serao nulos ou 

anulaveis); aptidao especifica para contratar, i.e., nao se enquadrar o objeto do contrato ou a 

relacao das partes num dos casos em que a lei limita a habilidade de contratar; e ausencia de vicio 

(erro, dolo, coacao, lesao, estado de perigo, simulacao ou fraude) na vontade das partes que 

contratam. 

Ja por objeto licito e possivel, determinado ou determinavel, entende-se a obrigacao 

constituida, modificada ou extinta pelo contrato, cuja validade depende: de ser licito e 

nao contrario a moral, aos bons costumes e aos principios de ordem publica; 

da possibilidade fisica ou juridica do objeto; e da expressao de elementos necessarios e 

suficientes para a determinacao do objeto (genero, especie, quantidade). Para que o contrato seja 

juridicamente protegido, e preciso ainda que o objeto seja economicamente apreciavel, i.e., que 

possa ser traduzido em termos financeiros. 

Como se sabe, a forma prescrita ou nao defesa em lei, segundo e o conjunto de 

formalidades que se deve observar para que a declaracao de vontade tenha eficacia juridica. 

Atualmente o rigor da forma cedeu espaco a prevalencia da intencao das partes. O art. 107 do 

Codigo Civil esclarece que: "A validade da declaracao de vontade nao dependera de forma 

especial, senao quando a lei expressamente a exigir". Assim, a menos que legislacao especifica o 
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exija, o contrato pode ser: escrito (em instrumento particular ou escritura publica) ou oral 

(expresso ou tacito). 

Os principios que regem o direito contratual sao: autonomia da vontade {voluntariedade e 

neutralidade do mediador) — Consiste no poder das partes de estipularem livremente, mediante 

acordo de vontades, a disciplina de seus interesses e sua respectiva tutela juridica. Esta autonomia 

resguarda tambem a opcao de nao contratar. O limite imposto a essa liberdade de contratar e a 

funcao social do contrato, pelo qual o arbitrio dos individuos subordina-se aos interesses 

coletivos. 

Tambem se sobrepoem ao "direto de contratar" as obrigacoes de probidade e boa fe de 

todos os contratantes; do consensualismo — o simples acordo de duas ou mais vontades basta 

para gerar um contrato valido; da obrigatoriedade da convencao (pacta sunt servanda) — o 

contrato faz lei entre as partes e qualquer descumprimento as obrigacoes pactuadas podera ser 

objeto de execucao patrimonial atraves da coercao estatal. Apenas por caso fortuito ou forca 

maior podera um contratante escusar-se de cumprir suas obrigacoes contratuais sem o 

consentimento dos demais 

O principio da obrigatoriedade da convencao nao e absoluto; ele e ele limitado pelo 

principio do equilibrio contratual (rebus sic stantibus), segundo o qual, caso ocorram 

desequilibrios supervenientes, em funcao de fatores imprevisiveis no momento da celebracao do 

contrato, o Poder Judiciario podera rever as obrigacoes de parte a parte, buscando uma nova 

formula de composicao que as restitua o equilibrio originalmente pretendido (o Codigo de Defesa 

do Consumidor amplia a possibilidade de revisao do contrato tambem para casos onde nao tenha 

havido imprevisibilidade e extraordinariedade). 

Vale ressaltar que o equilibrio contratual regulamentado pelo nosso Codigo Civil e 

baseado em diversos preceitos constitucionais somente regula o equilibrio das obrigacoes ja 
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contratadas. Isto em nada tern a ver com o zelo do mediador pelo equilibrio de forcas das partes 

durante as negociacoes mediadas; da relatividade dos efeitos do negocio juridico contratual — o 

contrato vincula unica e exclusivamente as partes que a ele anuiram, nao tern efeito perante 

terceiros a menos que a lei assim o determine ou que o terceiro concorde 

(voluntariedade); da boa fe objetiva — na interpretacao do contrato presume-se a boa fe dos 

contratantes. 

No direito Pre-contratual, um contrato so e juridicamente existente uma vez que 

determinada oferta de uma parte tenha sido aceita pela outra. As negociacoes que precedem um 

contrato (quer numa negociacao direta, quer numa conciliacao ou numa mediacao) nada mais sao, 

perante o Direito, que sondagens, estudos, reflexoes das partes sobre propostas ainda nao aceitas. 

Esta fase pre-contratual nao gera, portanto, nem direitos nem obrigacoes. Ainda que acordos 

parciais sejam alinhavados ao longo das tratativas, estes so obrigarao as partes uma vez que todo 

o arcabouco logico da operacao tenha sido fechado de comum acordo pelas partes. Contudo, 

apesar de faltar obrigatoriedade aos entendimentos preliminares, pode incidir responsabilidade 

civil extracontratual. Caso uma das partes incorra em despesas ou deixe de contratar com 

terceiros, com razoabilidade (boa fe), em decorrencia de tal curso negocial, e a outra parte desista 

do negocio injustificada ou arbitrariamente, esta devera ressacir-lhe os danos. 

Com relacao ao contrato preliminar, uma situacao diferente ocorre com os contratos 

preliminares, onde as partes "contratam de contratar", criando para si a obrigacao de finalizar um 

contrato definitivo (obrigacao de fazer). Um exemplo e a Promessa de Compra e Venda. 

Para a efetiva realizacao dos direitos materials, o direito processual brasileiro organiza- se 

em torno de 3 (tres) formas de resolucao de conflitos: autotutela (ou autodefesa - imposicao, pela 

forca, de uma vontade sobre a outra), autocomposicao (negociacao direta ou assistida) e 

heterocomposicao (mediante intervencao de terceiro, ao qual as partes estao vinculadas). Ha 
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autores que entendem que a mediacao de conflitos se enquadra dentre as formas de 

autocomposicao, porquanto o terceiro que assiste a negociacao nao possua poder decisorio, 

enquanto outros a enquadram dentre as formas de heterocomposicao, pelo simples fato de um 

terceiro tomar para si a funcao de intermediador entre as partes. 

A jurisdicao do Estado para dirimir conflitos que as partes nao lograram resolver por si 

mesmas (heterocomposicao regulada em nosso Direito Processual Civil) deve ser atividade 

secundaria do Poder Estatal. A atribuicao primaria do Estado na pacificacao social deve ser a de 

estimular a autocomposicao das partes, dentro de parametros razoaveis para a vida em sociedade. 

O Estado so deve intervir quando as partes nao tenham logrado compor-se diretamente. 

Embora os principios fundamentals do direito processual (como a ampla defesa, o 

contraditorio, o devido processo legal, a isonomia, etc) sao mais utilizados na atividade 

jurisdicional do Estado, mesmo destinando-se a qualquer processo (administrativo, legislativo e 

tambem negocial) alguns doutrinadores, que comecam a analisar as "Alternative Dispute 

Resolutions - ADRs", ja entendem que tanto a Conciliacao como a Mediacao tern forte impacto 

processual e representam a quintessencia do contraditorio, uma vez que melhoram a comunicacao 

entre as partes, para que efetivamente se compreendam. 

O Sistema Multi-Portas, ora citado no capitulo anterior, ja comeca a ser praticado no Brasil, 

e um exemplo de que o Estado reconhece que a sua tarefa pacificadora precisa se adaptar ao atual 

estagio de desenvolvimento social. 

Mantendo-se em mente que no campo extrajudicial a mediacao de conflitos nao requer 

autorizacao expressa em lei para ser praticada, ate que entre em vigor a Lei de Mediacao, que por 

ora ainda tramita no Congresso Nacional, o que se pode dizer da insercao da mediacao de 

conflitos no processo judicial. 

OTCG-CAMPUSDESOUSA 
BIBUOTECA SETORIAL 
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Duas sao as hipoteses que nosso Codigo de Processo Civi l faculta a negociacao assistida 

para resolucao pacifica de conflitos no processo judicial: o juiz, ele proprio, funciona como um 

conciliador ou designa auxiliar para tanto (artigos 331 e 447 e seguintes do Codigo de Processo 

Civil) - Vale ressaltar aqui que, embora o juiz ou seu auxiliar possam empregar instrumentos da 

mediacao de conflitos nestas oportunidades processuais, faltam-lhes as caracteristicas de 

neutralidade e confidencialidade, sem as quais a natureza da mediacao fica fatalmente 

prejudicada. As partes podem solicitar a suspensao do processo, pelo prazo maximo de 6 (seis) 

meses, para a tratativa de conciliacao fora do juizo. Vale ressaltar que, conforme a legislacao 

brasileira, qualquer acordo extrajudicial, assinado pelas partes, na presenca de duas testemunhas, 

as converte em titulo executivo extrajudicial (artigo 585, I I do Codigo de Processo Civil) , seja 

antes, durante ou depois de um processo judicial. 

Pelo Codigo de Defesa do Consumidor, tem-se o artigo 4°, I I I e V da Lei n° 8.078/90 

(Codigo de Defesa do Consumidor), estabelecendo como politica nacional de consumo o 

incentivo aos meios alternatives de solucao de conflito. 

E por fim, que no Direito do Trabalho, como tentativa para prevenir o ajuizamento de 

Dissidios Coletivos, no contexto do Piano Real, o proprio Estado se preocupou em prover, no 

espaco de livre negociacao das partes, a mediacao como suporte ao equilibrio de forcas entre elas. 



CAPITULO 3 A MEDIACAO E A POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZACAO EFETIVA NA 
SOLUCAO DOS CONFLITOS NO PROCESSO JUDICIAL 

Por ultimo, verifica-se diante do exposto, que ha a adequada possibilidade para uma 

efetiva utilizacao do instituto da mediacao dentro do processo judicial. Ressalte-se sua 

importancia como alternativa de solucao de conflitos. 

Dessa forma, busca-se com a aplicacao do referido instituto dirimir uma nova cultura, e 

assim conseguir com que a sociedade acredite mais na justica de nosso pais. 

3.1 A importancia da mediacao como forma de solucao dos conflitos 

Hodiernamente, percebe-se a busca constante pela justica, com a inoperancia do Poder 

Judiciario em face de sua inadequacao as exigencias sociais, toma-se dificil alcancar uma 

prestacao jurisdicional satisfatoria, mais rapida e menos dispendiosa. Deve-se ao fato de que ha 

um maior desenvolvimento nas relacoes sociais e economicas que sao responsaveis por 

impulsionar a maquina administrativa de um pais. 

Sendo a partir dai o aparecimento dos meios alternativos de solucao de conflitos viaveis 

para uma prestacao mais celere e simples das contendas mesmo no ambito do Judiciario, de 

acordo com o caso concreto. Porque o Estado nao possui uma estrutura que suporte a realizacao 

material dos direitos e garantias concedidos por este, e que assim impede o pleno exercicio da 

cidadania. 

Assevera-se ao fato de que as garantias elencadas na Constituicao Federal com o objetivo 

de resguardar o jurisdicionado, mas de pouca efetividade em face da crise enfrentada pelo direito, 

nao podem representar obstaculos do cidadao a justica a que garantem devendo dar-se respaldo 

aos novos meios compositivos de conflitos numa perfeita concretizacao do justo impedindo-se 

desta forma a injustica legalizada pois caminham lado a lado o Poder Judiciario e os mecanismos 

alternativos devolvendo ao Estado a legitimidade perdida. 
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Para o autor Figueira Junior (1999, p. 129), essa insatisfacao entre as partes e 

consequencia de sentencas judiciais e arbitrais que visam apenas o aspecto juridico da solucao do 

conflito: 

A sentenca ou a decisao arbitral que acolhe ou rejeita o pedido formulado inicialmente 
pelo postulante nao solucionam o conflito sociologico, mas simplesmente compoem a 
lide processual que por sua vez, significa nada mais do que a parcela do litigio que foi 
levado ao conhecimento do juiz ou arbitro. 

Como se pode observar atraves da analise de todo o conteudo que foi exposto acerca da 

mediacao, e possivel afirmar que o instituto apresenta os pressupostos necessarios para se tornar 

uma alternativa eficiente de acesso a justica, e assim dirimir uma nova cultura em nosso pais, por 

ser ainda, do ponto de vista pratico, que seu campo de atuacao e bem limitado. 

Como se pode perceber, a mediacao e um mecanismo alternative de carater extrajudicial e 

autonomo, visando sempre a devida conciliacao entre as partes e o restabelecimento das relacoes 

sociais. Tern por principal objetivo a busca do apaziguamento das partes envolvidas na 

controversia, e nao apenas a busca de um direito a ser aplicado ao conflito. 

Interessante a analise que faz Warat (2000, p. 9) sobre o desenvolvimento da mediacao: 

A diferenca do que ocorre em um processo judicial, no qual na realidade sao advogados 
que intervem e manejam o conflito, na mediacao sao as partes os principals autores, as 
donas do conflito que mantem, em todos os momentos, o controle do mesmo, dizendo 
quais sao as questoes que estao envolvidas, assim como o modo de resolve-las. O 
acordo decorre de uma mediacao, satisfaz, em melhores condicoes, as necessidades e os 
desejos das partes, ja que estas podem reclamar o que escapam das possibilidades que a 
justica ou o arbitro podem oferecer, limitados pelas disposicdes legais e 
jurisprudenciais. 
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No entendimento de Astried Brettas Grunwald (2003, p. 2) nao resta diivida da 

importancia a cerca do papel desempenhado pelo mediador no processo da mediacao, e na 

concretizacao da justica, ou seja, de cooperador, ajudando a discutir com respeito; de 

coordenador da discussao entre as partes. Deve ainda, ressaltar as convergencias e divergencias 

em torno do objeto do conflito de interesses; e identificador dos pontos de atrito entre as partes 

que originaram o conflito; e motivador da criatividade na busca de alternativas para a solucao do 

conflito bem como auxilia as partes a descobrir seus reais interesses, permitindo que o acordo 

firmado por elas seja justo, eqiiitativo e duradouro. 

A mediacao tern como caracteristica importante, dentre outras, a transformacao do 

contexto adversarial em colaborativo, porque esta visa a reestruturacao entre os individuos que 

estao apartados, pois desenvolve o conflito social e nao o conflito juridico (que envolve direitos 

violados). Ocorre que as praticas sociais de mediacao constitui um verdadeiro exercicio da 

cidadania na medida em que educam, facilitam e ajudam a produzir diferencas e a realizar 

tomada de decisoes sem a intervencao de terceiros que decidem pelos afetados por um conflito. 

Nesse sentido, observa-se que na pratica ainda falta mais ousadia por parte dos operadores 

do direito, para poder inovar a sua atuacao atraves de novas tecnicas alternativas de solucao de 

conflito; pois sao estes que mais sentem a dificuldade na prestacao jurisdicional, e atribuem a 

esse fato o problema com a morosidade, carencia dos juizes, custas elevadas, excesso de 

formalismo e deficiencias estruturais. 

Entretanto, seria mais pertinente que, por exemplo, um advogado ao receber um cliente 

em seu escritorio, procure automaticamente adaptar o problema a configuracao processual da 

mediacao, ou outra forma de resolucao da controversia, se o caso concreto assim puder ser 

utilizado, e nao se acomodar somente com a via judicial como unica solucao viavel. 
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Todos esses fatores estao ligados ao contexto socioeconomic© da era da globalizacao, no 

qual os clientes exigem que as solucoes para seus litigios se desenvolvam numa velocidade 

compativel com a das novas relacoes socioeconomicas. 

A priori, para que isto ocorra e necessario que os profissionais da area juridica estejam 

aptos a adotar as formas extrajudiciais de solucao de conflitos. Falta mesmo a utilizacao desses 

meios alternativos para que se possa inovar a atuacao do advogado, e o que expressa Wagner 

Leao do Carmo (2001, p. 25): "pois ele e treinado para o litigio e a unica solucao e pela via 

judicial. Sua escuta e sua visao do problema apresentado sempre estao dirigidas a estrategias e 

formalismos para adequar o problema a configuracao processual". 

A verdade e que, faz-se necessario o incentivo para a aplicacao deste instituto a partir dos 

bancos das universidades, pois nem sequer as instituicoes de ensino superior dao atencao a esses 

meios alternativos de solucao de conflito, o que se tornaria eficaz a colaboracao dos principals 

responsaveis pela formacao de novos profissionais, ou seja, dos professores universitarios. 

Vislumbra-se que o instituto da mediacao, para se tornar efetivo precisa ser conhecido 

pela populacao, pois que o mesmo e baseado no principio da autonomia da vontade das partes, e 

assim necessita-se de uma divulgacao maior por meio dos profissionais da area. Mas se estes nao 

tiverem a formacao voltada para o novo, dificilmente se sentirao preparados para buscar a 

solucao dos litigios em meios alternativos ao Judiciario, como e o caso da mediacao. 

Entende-se que, com a atuacao dos mediadores e conciliadores, havera um incentivo para 

uma mudanca de mentalidade dos operadores do direito, que desde a faculdade e moldada no 

sentido de buscar, via de regra, a solucao do conflito por meio de decisoes judiciais. Tal 

perspectiva nao leva em conta que o escopo primordial da atividade jurisdicional e a pacificacao 

dos conflitos de forma justa, escopo que pode ser atingido de forma mais rapida e mais 

satisfatoria por meio da composicao dos interesses das partes. 
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Isto posto, para Juliana Demarchi (2007, p.62) torna-se importante a formacao do 

operador do direito nas diversas tecnicas de solucao de conflitos, pois que a divulgacao e a 

utilizacao da mediacao e da conciliacao em juizo ganham extrema relevancia pelos inumeros 

beneficios gerados a todos os envolvidos no dia-a-dia forense, substituindo-se, paulatinamente, a 

cultura da sentenca pela cultura da pacificacao. 

Fica evidente que a mediacao deve buscar sempre a pacificacao dos conflitantes, trazendo 

como resultado ao tempo do processo: a diminuicao da pauta de audiencias, impedir o recurso, 

representando a instauracao de verdadeira politica publica. Para Caetano Lagrasta Neto (2007, p. 

11) e necessario: 

Infra-estrutura adequada, de material e pessoal, garantida pela Constituicao Federal/ 
1988, que, em seu artigo 99, menciona a independencia financeira do Poder Judiciario; 
investimento na educacao (capacitacao, treinamento e aperfeicoamento dos 
conciliadores e mediadores), com a necessaria adaptacao dos curriculos das Escolas de 
Direito e de Profissionais, visando atingir verdadeira mudanca de mentalidade; 
capacitacao obrigatoria dos conciliadores/mediadores; e busca de parcerias (com setores 
universitario e privado, alheias a interesses subalternos no Judiciario). Assim se evita o 
atraso e retrocesso, como ocorre os Juizados Especiais (instalados sem equipamentos e 
pessoal habilitado, alem da ausencia de conciliadores capacitados). 

Como exemplo bem sucedido, temos o que ocorreu no Tribunal de Justica de Sao Paulo: a 

criacao inicial se deve ao Provimento 783/02 - Piano Piloto de Conciliacao em Segundo Grau 

(modificado pelo Provimento 819/03 - a obrigar a intimacao das partes, quando do ingresso do 

recurso no Tribunal de Justica, para querendo solicitar audiencia conciliatoria), iniciado em 

26/3/03. um ano depois, o Provimento 743/04 criou o Setor de Conciliacao em Segundo Grau, 

que funciona no 5° andar do Palacio da Justica. A media de conciliacoes alcancadas atingiu em 

2005, 36% (trinta e seis por cento). 
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Enquanto que o Provimento 893/05, diante do sucesso da experiencia, obriga a instalacao, 

em cada Forum, do referido Setor, observa-se extrema dificuldade, ante a ausencia de 

conciliadores/mediadores capacitados, atraves de cursos regulares, nada obstante tivesse a Escola 

Paulista da Magistratura iniciado Curso de Mediadores/Conciliadores e realizado convenio 

regular com o Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais (CEBEPEJ) para imediata 

implantacao de cursos para os fbruns do Interior. 

Caetano Lagrasta Neto (2007, p. 13) apresenta todas essas informacoes, como tambem, a 

iniciativa do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais que passou a contar com 

entidades como o I M A B (Instituto de Mediacao e Arbitragem do Brasil), alem de outras do 

mesmo genero, iniciando cursos de capacitacao de conciliadores, com tres estagios 

(sensibilizacao, iniciacao e aperfeicoamento), tendo sido realizados nas Comarcas de Serra 

Negra, Patrocinio Paulista, Paulinia, Jundiai, Franca, Campinas, Vinhedo, dentre outras, contando 

com o entusiasmo e a juventude de juizes, promotores de justica e advogados. E essa mesma 

estrutura esta sendo implantada no Ministerio Publico, atraves de sua Escola, solicitada parceria 

pela Secretaria de Justica do Estado de Sao Paulo e iniciadas junto as Prefeituras Regionais da 

Capital. 

Vale fazer ainda uma ressalta importante quanto ao Projeto 94/02, aprovado pelo Senado 

Federal, que se refere a mediadores judiciais os advogados com no minimo tres anos de exercicio 

efetivo (artigo 10) e acresce: que serao mediadores extrajudiciais aqueles capacitados, 

selecionados e inscritos no Registro de Mediadores (artigo 11). 

E na fase para-processual (previa ou incidental - artigo 3°) serao considerados auxiliares 

da justica, equiparados a funcionario publico (artigo 12) e, em seu artigo 14, pontua: 
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Cabera, em conjunto, a Ordem dos Advogados do Brasil, aos Tribunals de Justica dos 
Estados e as pessoas juridicas especializadas em mediacao, nos termos de seu estatuto 
social, desde que, no ultimo caso, devidamente autorizadas pelo Tribunal de Justica do 
Estado em que estejam localizadas, a formacao e selecao de mediadores, para o que 
serao implantados cursos apropriados, fixando-se os criterios de aprovacao, com a 
publicacao do regimento respective 

Preve ainda o substituto que a mediacao e licita em qualquer materia que admita a 

conciliacao, reconciliacao, transacao ou acordo (artigo 4°). A mediacao previa pode ser judicial 

ou extrajudicial (artigo 29 e seguintes) e seu artigo 42, determina que estes servicos sejam 

remunerados, como a coroar o anseio de prestacao de servico nao honorifico (como previsto no 

Provimento 1.077/06) igual ao desempenho de funcao relevante. Revela notar a redacao do artigo 

31 do substituto, que preve a mediacao previa extrajudicial, a criterio dos interessados, e que fica 

a cargo de mediador independente ou de instituicao especializada em mediacao. 

Verifica-se entao a credibilidade alcancada por este instituto da mediacao, devido o 

trabalho de alguns orgaos e poderes envolvidos, e atraves do controle das atividades dos 

mediadores, de seus registros, das audiencias e resultados, a fim de demonstrar ao cidadao que a 

mediacao atinge ao anseio de justica mais rapida, economica e de acesso facil a uma ordem 

juridica justa, bastando agora ser utilizada pelos operadores de forma efetiva. 

E o que entende o jurista Daniel Issler (2007, p. 88), quando diz vale ressaltar que: 

A Mediacao vem sendo considerada uma salutar alternativa ao processo judicial, 
proporcionando solucoes esclarecidas, dadas pelas proprias partes envolvidas, de modo 
mais rapido e barato, acarretando nao apenas maior satisfacao daqueles envolvidos no 
litigio como tambem alivio na sobrecarga de servico que assola nosso sistema 
judiciario. 
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Para Caetano Lagrasta Neto (2007, p. 16), ocorre na pratica um desinteresse por parte de 

alguns operadores do direito, apesar de que a experiencia do Setor de Mediacao em Segundo 

Grau trouxe substancial aumento da demanda: 

Este crescimento nao veio acompanhado de uma real mudanca de mentalidade, posto 
que os advogados peticionam sem consulta aos autos e comparecem sem se fazerem 
acompanhar dos clientes, sem proposta efetiva de conciliacao, quando nao deixando de 
procurar antecipadamente ao colega da parte contraria, ou cancelando a audiencia as 
vesperas, tornando inutil um trabalho que padece de absoluta falta de estrutura material 
e humana. Onde o Ministerio Publico tambem revela-se despreparado para a nova 
mentalidade - o que vem sendo objeto de extenso esforco de sua Escola Superior, no 
sentido de obrigar a presenca dos procuradores e promotores de Justica as audiencias, 
posto que a impugnacao a distancia se presta, exclusivamente, a burocratizar e 
inviabilizar o sistema. Por fim, juizes e relatores encaminham processos ao setor, sem 
qualquer preocupacao com a possibilidade efetiva de mediacao e sem observar a 
sistematica, atravancando o sistema e tornando iniiteis as remessas e as obrigacoes. 
Desta forma, sem piano de reeducacao dos lidadores do Direito e de capacitacao dos 
conciliadores e mediadores dificilmente se atingira uma eficaz mudanca de 
mentalidade, inviabilizando todo o sistema e mais uma vez relegando ao fracasso uma 
experiencia que pretende acabar com a morosidade da Justica e toma possivel o 
atendimento em prazo razoavel das partes. 

Onde existe a aplicacao da mediacao de forma correta, e dessa forma respeitando o 

principio da vontade das partes (norma fundamental), sao resolvidos mais de setenta e cinco por 

cento dos casos que de outra forma teriam ido diretamente ao Poder Judiciario. Foi assim que, 

com uma mudanca de cultura, com o novo meio de resolver as disputas, conseguiu-se desafogar o 

Poder Judiciario. Nos lugares onde a mediacao foi imposta, como na Argentina, a falta de preparo 

dos profissionais, os baixos honorarios recebidos alem da obrigatoriedade, produziu um 

movimento de rejeicao pelo qual so resultou, ate agora, num baixo indice de acordos. Verifica-se, 

portanto, a observacao para com a vontade das partes na utilizacao da mediacao. 

Nao resta diivida da importancia dos mediadores e conciliadores para ajudar a desafogar o 

Judiciario, especificamente no atendimento junto dos Juizados Especiais Civeis, encontrando 
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fundamento no artigo 7° da Lei Federal n° 9.099/95; como tambem por interpretacao teleologica 

dos artigos 277, §1°, e 331, do Codigo de Processo Civi l . 

3.2 Materias de incidencia do procedimento da mediacao 

Dentro deste contexto e pertinente tratar de orientacoes gerais sobre o procedimento em 

que se podem empregar meios consensuais de solucao de conflitos, como por exemplo, nas 

Acoes de Alimentos, em que versem sobre alimentos em direito de familia, ou seja, podem ser 

acoes com pedido de alimentos, acoes com oferecimento de alimentos, acoes de execucao de 

alimentos, acoes revisionais de alimentos, acoes de exoneracao de alimentos (de acordo com a 

Lei n° 5.478/68). Onde desde a audiencia de conciliacao ira atuar o mediador/conciliador 

capacitado para tal procedimento, dando as partes oportunidade para que procurem resolver o 

conflito por meio de um acordo. Mas a unica questao a ser discutida em processo de alimentos, e 

o valor mensal da pensao. Nao se devendo esquecer, contudo, que e preciso explorar as questoes 

subjetivas existentes entre as partes (vida em comum, relacionamento com os filhos, 

conscientizacao e responsabilizacao pelo sustento dos filhos etc.). 

As partes possuem ampla liberdade para a fixacao do valor da pensao por meio de acordo. 

Sendo que esse valor da pensao podera ser em porcentagem de salario minimo, em porcentagem 

dos rendimentos do alimentante, pela forma de desconto em folha de pagamento, ou em deposito 

em conta bancaria, e podera ser tambem mediante recibo (criterios objetivos). Em cada caso, o 

conciliador/mediador deve expor as formas possiveis de pagamento e ressaltar as vantagens e 

desvantagens de cada forma, para que as partes escolham a mais adequada, e assim ficarem 

determinadas todas as clausulas de maneira clara e objetivo sobre tudo o que foi acordado. 
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Ja as Acoes de separacao, divorcio, reconhecimento e dissolucao de uniao estavel e 

investigagao de paternidade, tramitam pelo procedimento ordinario e, em Comarcas em que ha a 

atuacao de mediadores e conciliadores, o processo, via de regra, inicia-se com a citacao do 

requerido e intimacao das partes para uma audiencia destinada tao-somente para a tentativa de 

composicao. Nao obtido o acordo, inicia-se, a partir da data da audiencia, o prazo para 

apresentacao de defesa. Em outras hipoteses, a audiencia de conciliacao e designada depois de ja 

apresentada a defesa e a replica, nos moldes do artigo 331 do Codigo de Processo Civi l . 

Ressalta-se que nestas Acoes podera haver uma serie de questoes a serem solucionadas, v. 

g., partilha dos bens comuns (quando houver); fixacao de pensao entre as partes ou a dispensa 

reciproca da pensao; fixacao da guarda dos filhos menores; fixacao do regime de visitas para os 

filhos menores; fixacao de pensao para os filhos menores; nas acoes de reconhecimento e 

dissolucao da uniao estavel deve ser estabelecido, alem dos itens acima, o periodo em que houve 

a uniao estavel; esclarecimento quanto ao nome da mulher, que geralmente volta a adotar o nome 

de solteira apos a separacao; dentre outras possibilidades de acordo que possa ser discutido. 

Nas Acoes de Guarda e regulamentacao de visitas (que tramitam pelo procedimento 

ordinario), em que se disputa a guarda de uma crianca, e, portanto, merecem especial atencao dos 

mediadores, pois, via de regra, ha grande litigiosidade entre as partes. Neste ponto, e preciso 

convidar as partes a reflexao sobre a relacao existente entre pais e filhos. Esse dialogo e 

importante para conscientizar os pais acerca das responsabilidades afetivas e materials que tern 

para com os filhos, levando-os mais a zelar pelo bem-estar do menor do que a permanecer 

alimentando o litigio entre os pais, porque o importante e mostrar que o exercicio da criatividade 

com responsabilidade permite as partes uma solucao viavel para suas pendencias. 

E por ultimo, saindo do campo do Direito de Familia, e se deparando nas diversas 

hipoteses de acoes civeis, Daniel Fabretti (2007, p. 71) verifica que a atividade do mediador e do 
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conciliador pode se dar nos problemas entre vizinhos, entre empresas e consumidores, acidentes 

de transito, cobranca em geral, etc. Valendo salientar que prevalecera sempre a vontade das 

partes e seus interesses na discussao do conflito e na obtencao da melhor solucao possivel para 

todos os envolvidos, como tambem, dar maior atencao naquelas acoes que existe relacionamento 

anterior entre as partes, seja tal relacionamento pessoal, profissional ou comercial, pois mostra-se 

produtivo aprofundar-se a investigacao acerca dos interesses e da inter-relacao das partes. E com 

relacao ao que o acordo que podera ser homologado judicialmente recebendo o mesmo valor 

juridico que uma sentenca para fins de execucao do acordo. 

Enfatiza bem a importancia do instituto da mediacao Daniel Issler (2007, p. 84): 

O funcionamento saudavel do Poder Judiciario depende da adocao e correta utilizacao 
das formas de solucao alternativas de conflitos, entre as quais se destaca a mediacao. A 
demora e o custo excessivo para a solucao judicial de controversias nao podem ser 
admitidos, sob pena da continuidade na causacao de prejuizos sociais irreparaveis e do 
dispendio produtivo de recursos que deveriam sim estar dirigidos para a melhoria geral 
da qualidade de vida das pessoas. Porque o Estado nao representa um fim em si mesmo, 
deve servir a seus cidadaos de forma real. A mediacao, especialmente a aplicada a 
conflitos familiares e causas relativamente a atos infracionais de menor gravidade, 
representa melhoria substancial na atividade jurisdicional. 

3.3 Projeto de lei 

E importante trazer a baila algumas analises sobre o anteprojeto apresentado pelo Ministerio 

da Justica, em setembro de 2003, que regulamenta a mediacao no direito brasileiro, bem como 

sendo esta uma forma de utilizacao pelo Judiciario, onde e resultado da harmonizacao de duas 

propostas legislativas: o Projeto de Lei n. 94, de 2002, de autoria da Deputada Federal Zulaie 

Cobra, e o anteprojeto de Lei do Instituto Brasileiro de Direito Processual e Escola Nacional da 

Magistratura. 
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Explicita Fredie Didier Jr (2006, p. 83) que de acordo com esse projeto, havera duas 

especies de mediacao: a) a previa, que e opcional; b) incidental, cuja tentativa e obrigatoria, e que 

tera lugar sempre que for distribuida a demanda, excepcionadas algumas hipoteses (mais ou 

menos o que se faz atualmente em litigios de familia, inicialmente submetidos a uma camara de 

conciliacao). O projeto preve que, em causas de familia, haja co-mediacao, com a participacao de 

psiquiatra, psicologo e assistente social. 

Portanto dispoe o artigo 3°: "A mediacao e judicial ou extrajudicial, podendo versar sobre 

todo o conflito ou parte dele"; no artigo 4° diz que: "em qualquer tempo ou grau de jurisdicao, 

pode o juiz buscar convencer as partes da conveniencia de se submeterem a mediacao 

extrajudicial, ou, com a concordancia delas, designar mediador, suspendendo o processo pelo 

prazo de ate 3 (tres meses), prorrogavel por igual periodo. Paragrafo unico: O mediador judicial 

esta sujeito a compromisso, mas pode escusar-se ou ser recusado por qualquer das partes, em 

cinco dias da des ignate Aplicam-se-lhe, no que caibam, as normas que regulam a 

responsabilidade e a remuneracao dos peritos". E dispoe o art. 6° que: "antes de instaurar o 

processo pode requerer ao juiz que, sem antecipar-lhe os termos dos conflitos e de sua pretensao 

eventual, mande intimar a parte contraria para comparecer a audiencia de tentativa de conciliacao 

ou mediacao. A distribuicao do requerimento nao previne o juizo, mas interrompe a prescricao e 

impede a decadencia". 

Percebe-se no artigo 4° do projeto em comento, que o termo mediacao judicial designa 

como sendo a mediacao realizada no processo, por intermedio de mediador indicado pelo 

Judiciario. Assim, entende-se logicamente, que se for realizada durante o processo ou nao, sem 

intermedio do Judiciario, sera mediacao extrajudicial. Mas observa-se que o texto deixa explicita 

a possibilidade de as partes recusarem o mediador indicado, ja que este deve necessariamente ser 

eleito por aquelas. Como esta bem claro ate aqui, sabe-se que as partes devem ter a liberdade de 
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utilizarem ou nao a mediacao, pois esta se orienta pelo principio da liberdade e autonomia da 

vontade, nao devendo ser imposta jamais. 

Interessante o esclarecimento de Lilia Almeida (2007, p. 5) onde diz a mesma que os 

processos judiciais embora se sujeitam ao principio da publicidade, a mediacao, por sua vez deve 

ser sigilosa, onde nao perde em sua caracteristica o metodo autonomo de solucao de conflitos que 

e, juntamente com seus proprios principios e objetivos, mesmo sendo judicial. Um desses 

objetivos e fazer com que as partes conversem, descubram seus reais interesses ocultos; para isso, 

e preciso uma atmosfera propicia, que lhes inspirem para se chegar a um acordo satisfatorio. 

Nesse sentido, encontra-se a ideia de que uma mediacao coordenada pelos mediadores judiciais 

deve ser realizada em um local destinado para isso, como um setor de mediacao, que inclusive, 

pode ser organizado em conjunto com a Defensoria Publica, para facilitar sua operacionalizacao. 

O projeto de lei trata ainda que a qualquer tempo ou grau de jurisdicao o juiz podera 

convencer as partes a utilizarem-se da mediacao (artigo 4°). E necessaria essa permissao por que 

seria incoerente que a lei restringisse a realizacao da mediacao judicial a uma determinada fase 

sob pena de preclusao, ja que as partes podem, a qualquer momento pedir desistencia da acao ou 

do recurso, por terem resolvido seu conflito por meio de acordo; ou se quiserem obter esse acordo 

por meio da mediacao, nao ha por que negar-lhes, seja qual for a fase em que se encontre o 

processo. E por que o juiz deve estimular um acordo em todo o decorrer do processo, seja ele do 

meio de solucao que for. 

Lilia Almeida (2007, p. 6) aponta quanto a suspensao do processo por ate tres meses (artigo 

4°), prorrogavel por igual periodo, durante a realizacao da mediacao, esta seria adequada, ja que 

ha casos em que a mediacao precisa ser realizada em diversas reunioes para alcancar um 

resultado satisfatorio. Assim, enquanto se estiver tentando outra forma de resolver a contenda, 

nao ha porque continuar a pratica dos atos processuais, que podem ate prejudicar a mediacao por 
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realcarem o antagonismo das partes. Com relacao ao citado art. 6° do projeto, este trata da 

mediacao previa, em que ira interromper a prescricao e impedir a decadencia do direito, embora a 

lei costume prever a interrupcao da prescricao quando o autor pratica atos que demonstrem seu 

interesse na defesa do direito. Assim, se a lei nao previsse a interrupcao (ou a suspensao) da 

prescricao, a parte ficaria pressionada a propor a acao apenas para nao perder o prazo, mesmo 

estando interessada em primeiro tentar resolver a contenda amigavelmente. 

3.4 Setor de mediacao na cidade de Guarulhos - SP 

E pertinente salientar a analise feita por Daniel Issler (2007, p.83 e seguintes), a respeito 

da experiencia desenvolvida no Projeto Piloto de Mediacao desenvolvida na Comarca de 

Guarulhos/SP, onde observa-se a pratica desde a implementacao ao funcionamento do sistema, o 

qual tern se mostrado, desde o inicio das atividades, em 24 de novembro de 2003, efetivamente 

util para o atingimento da meta principal, consistente na satisfacao do usuario, cuja importancia 

social, e em relacao ao funcionamento do sistema judicial, e indiscutivel. 

Inicialmente, a ideia era restringir a atuacao a Vara da infancia e da Juventude de 

Guarulhos, e apenas nos casos de guarda de menores e atos infracionais de menor gravidade. 

Rapidamente, no entanto, as estatisticas mostraram que o Projeto era capaz de absorver niimero 

de processos muito maior do que aquele que a Vara da Infancia e da Juventude tinha capacidade 

de encaminhar. Desta forma, decidiu-se pela expansao do atendimento aos conflitos familiares de 

modo geral, da competencia dos Juizos de Familia, que, em Guarulhos, eram exercidos 

cumulativamente pelos Juizes das 10 Varas Civeis (litigios de Regulamentacao de Visitas, 

Guardas, Tutela, Alimentos, Separacao e Divorcio) e, a partir do final do ano de 2006, pelos 

juizes das seis Varas de Familia entao instaladas. 
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Esta a cargo da UNIMESP-FIG (Centro Universitario de Sao Paulo) fornecer as 

necessarias instalacoes, proximas ao predio do Forum de Guarulhos, bem como o pessoal 

necessario para a realizacao do projeto. O Projeto-Piloto e conduzido na forma do modelo "court-

connected", ou seja, um projeto ligado a Vara. O Projeto-Piloto funcionou em carater 

experimental pelo periodo de um ano, apos o que, verificada a eficacia e conveniencia, tornou-se 

definitivo mediante a assinatura de convenio entre o Tribunal de Justica e a UNIMESP/FIG, 

assumindo o nome de Setor de Mediacao de Guarulhos. O formato desenvolvido esta 

disponibilizado para replicacao a outras unidades de jurisdicao, em todo o Estado. 

Os mediadores receberam treinamento, a cargo do Juiz da Infancia e da Juventude, que 

pode valer-se da colaboracao de pessoas de reconhecido conhecimento na materia. Estes 

comparecem nos setores de mediacao pelo menos uma vez por semana, em horarios alternados, 

estabelecidos conforme a conveniencia de cada um, durante quatro horas por dia, exceto 

autorizacao do Juiz da Infancia e da Juventude. Sendo indicados pelas Faculdades Integradas de 

Guarulhos, com a aprovacao do Juiz da Infancia de Guarulhos, ou selecionados diretamente pelo 

Juizo da Infancia e da Juventude de Guarulhos. 

Os momentos processuais para o encaminhamento sao, em principio para os casos de 

litigio sobre guarda de menores: - o do despacho saneador; - apos sugestao do Setor Tecnico da 

Vara; - e durante audiencia de tentativa de conciliacao; e para os casos de atos infracionais menos 

graves: - por sugestao do Ministerio Publico, antes da oitiva informal; ou durante a audiencia de 

apresentacao. 

Devem tambem, os mediadores assinarem ao iniciar o exercicio de suas funcoes, termo de 

compromisso de desempenharem a funcao com zelo e de forma etica, constando especificamente 

o dever de confidencialidade inerente a Mediacao. Uma vez eleito o caso para a mediacao pelo 
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juiz, este fixa um prazo maximo para o procedimento de mediacao, de ate 90 (noventa) dias, e 

determina a remessa dos autos ao Projeto. 

Cabe aos mediadores o agendamento das sessoes e a cientificacao das partes para o 

comparecimento, preferencialmente por telefone, ou por carta. 

Antes do inicio das sessoes, as partes assinam o termo de concordancia com a mediacao e 

preenchem questionario de dados sociais. Onde no curso do procedimento, os mediadores fazem 

relatorios para registro confidencial dos dados relevantes a sua atividade, para seu uso e dos 

demais mediadores que intervenham eventualmente no caso. 

Uma vez obtido o acordo entre as partes, e redigido em linguagem simples, e assinado, 

pelas partes, pelo mediador e advogados, se houver. E quando terminada a Mediacao (bem 

sucedida ou nao), as partes preenchem o questionario relativo a satisfacao com o servico 

prestado. Em seguida, os autos e o acordo sao restituidos a Vara de origem, para manifestacao 

("de acordo") do Ministerio Publico e homologacao pelo juiz. 

Deseja-se que o presente Projeto nao so possa servir para melhor atender aos 

jurisdicionados de Guarulhos, mas tambem ser replicado a outras unidades de Jurisdicao, 

expandindo o modelo. Porque apenas com a experiencia e a pratica na conducao de mediacoes 

levam ao seu aperfeicoamento. 

Vale ressaltar que alem do Judiciario, por meio de varios setores, a sociedade civil 

participa ativamente, por meio de instituicao de ensino superior, entidades nao govemamentais e 

do voluntariado (embora busquemos em futuro proximo a profissionalizacao). 

E por fim, pode-se afirmar que a mediacao e um meio alternativo de solucao dos conflitos 

muito confiavel, bastando, contudo, ser utilizado com responsabilidade, desde sua instalacao ate 

os profissionais credenciados para a aplicacao deste instituto, e assim devera expandir mais e 

mais essa nova cultura em todo o pais. 



CONSIDERAgOES FINAIS 

Diante do exposto, constatou-se que embora a Mediacao seja um instituto ainda 

desconhecido em grande parte do meio juridico, esta promete ser o ponto central de consideravel 

mudanca de paradigma nos proximos anos. 

Hodiernamente, as concepcoes sociais, juridicas e processuais giram em torno do sistema 

de adjudicacao do direito pelo Estado-Juiz. Ocorre que, importantes alteracoes legislativas deram 

espaco mais recentemente ao instituto da conciliacao como uma das maneiras de solucionar as 

demandas, tal como a Lei dos Juizados Especiais. Vislumbra-se, portanto, um exemplo de 

mudanca de paradigma ao qual ja se iniciou; e que serve de apoio positivo para a mediacao. 

Inicialmente analisou-se os aspectos gerais da mediacao, tratando desde o conceito de 

conflitos ate as outras alternativas de solucao de contentas. Demonstrou-se em que consiste este 

instituto, e quais sao suas caracteristicas, abordando de forma positiva para se chegar a uma 

satisfatoria aplicacao junto ao processo judicial. 

Nao resta duvida de que a mediacao, nada mais e do que a negociacao operada pelas 

partes interessadas com a ajuda de um neutro, chamado de mediador, que nao e o Juiz da causa. 

O mediador e a pessoa conhecedora das tecnicas de negociacao que tern a aptidao para auxiliar as 

partes a se comunicarem de modo produtivo e esclarecido, a fim de que elas mesmas cheguem a 

solucao com um acordo. Observa-se que a mediacao e vigorada por principios eticos que 

garantem o resultado desejavel alcancada pelas partes, que tern controle sobre ele, controle este 

que nao existe no caso adjudicacao do Direito pelo Estado-Juiz. 

Vale ressaltar que as vantagens da mediacao sao enormes, a comecar pelo fato de que 

proporciona solucao muito mais rapida e barata; tambem nao se deve esquecer que a solucao 
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passa pelo melhor esclarecimento das partes a respeito do conflito social, como forma de 

pacificar as mesmas para que reestruturem a situacao amizade que ora existia entre elas, pois esta 

caracteristica da mediacao e o grande diferencial com relacao aos outros institutos de resolucao 

de conflito. 

Com isso, a mudanca de paradigma esta se tornando clara, na medida em que aumentou o 

numero de profissionais, das mais diversas areas, se fazendo necessario a divulgacao nas 

faculdades de Direito, como por exemplo, passarem a integrar a Mediacao como disciplina em 

seus curriculos, bem como o surgimento de mais organizacoes nao governamentais ligadas a 

solucao alternativa de conflitos. 

O avanco da conscientizacao popular e da cidadania tern ocasionado enorme procura pelo 

Judiciario, e a solucao alternativa de conflitos e inevitavel para que o sistema judiciario deixe de 

estar sobrecarregado e possa aplicar os escassos recursos disponiveis naquelas demandas que 

realmente exigirem sua atuacao. 

Importante esclarecer que o medidor nao precisa ser necessariamente advogado, e o que 

tambem ocorre nos paises estrangeiros; especialmente nas causas relacionadas a Infancia e 

Juventude e Familia, pode ser psicologo, assistente social, psiquiatra etc., alcancando-se 

excelentes resultados com a necessaria idoneidade provida por regramentos eticos. Obviamente 

que as partes podem fazer-se assistidas por advogados, se assim desejarem, como tambem podem 

dispensa-los se entenderem que tern capacidade propria para se conduzir na solucao das questoes 

envolvidas, evitando dispendio que entendam desnecessario. 

Assim, espera-se que o desenvolvimento do Projeto possa levar futuramente a 

remuneracao dos mediadores, inicialmente voluntarios. 

Por fim, verificou-se que os beneficios para a sociedade poderao ser de consideraveis 

proporcoes com a expansao da Mediacao. Onde nos campos do Direito da Infancia e da 
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Juventude ou Direito de Familia, as melhorias serao ainda maiores. O funcionamento mais 

saudavel de nosso sistema Judiciario e condicao necessaria ao proprio progresso da economia; 

sendo necessario o continuo atendimento a todos jurisdicionados. Aconselha-se tambem a outras 

unidades da jurisdicao expandirem o modelo implantado na comarca de Guarulhos-SP. 

Observou-se que o acordo quando homologado judicialmente tern o mesmo valor juridico 

que uma sentenca para fins de execucao do acordo. Isso porque muitas vezes as partes se 

mostram desconfiadas em relacao a outra parte diante de um anterior descumprimento de contrato 

e se negam a celebrar qualquer tipo de acordo, por desconhecerem os efeitos de um acordo 

homologado judicialmente. 

Conclui-se que a mediacao como alternativa de solucao de conflito, e viavel para ser 

utilizada no processo judicial, apresentando uma seria de vantagens tanto para a sociedade como 

para os operadores de direito. No entanto, entende-se que sua utilizacao se torna solucao que se 

consegue de forma gradativa com relacao a crise do Judiciario, porque esta somente se resolvera 

atraves de uma consideravel reforma. 
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PROJETO DE L E I QUE INSTITUI A MEDIACAO PARAPROCESSUAL PROCESSO C I V I L 

Projeto original da Camara de autoria da Dep. Zulaie Cobra PL 4827, 

Substitutive elaborado pelo Instituto Brasileiro de Direito Processw apresentado ao Senador Pedro 

Simon, relator do projeto no 

Senado Federal (PLC 94/2002) 

Substitutivo do IBDP acatado pelo relator com diversas alteracdes 

PL 482 7/98 - Texto submetido a Camara dos Deputados: 

Institucionaliza e disciplina a mediacao, como metodo de prevencao e solucao consensual de conflito esfera civil, e 

da outras providencias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

CAPITULO I 
DISPOSICOESGERAIS 

Art. 1° Esta Lei institui e disciplina a mediacao paraprocessual nos coni de natureza civil. 
Art. 2° Para fins desta Lei, mediacao e a atividade tecnica exercida por te ro imparcial que, escolhido ou aceito pelas 
partes interessadas, as escuta, ori e estimula, sem apresentar solucoes, com o proposito de lhes permitir a pr€ cao ou 
solucao de conflitos de modo consensual. 
Art. 3° A mediacao paraprocessual sera previa ou incidental, em relaca momento de sua instauracao, e judicial ou 
extrajudicial, conforme a quali dos mediadores. 
Art. 4° E licita a mediacao em toda materia que admita conciliacao, rec( liacao, transacao ou acordo de outra ordem. 
Art. 5° A mediacao podera versar sobre todo o conflito ou parte dele. 
Art. 6° A mediacao sera sigilosa, salvo estipulacao expressa em contrarft las partes, observando-se, em qualquer 
hipotese, o disposto nos arts. 13 e 1' 
Art. 7° O acordo resultante da mediacao se denominara termo de medi e devera ser subscrito pelo mediador, judicial 
ou extrajudicial, pelas partes vogados, constituindo-se titulo executivo extrajudicial. 
Paragrafo unico. A mediacao previa, desde que requerida, sera reduzi termo e homologada por sentenca, 
independentemente de processo. 
Art. 8 A pedido de qualquer um dos interessados, o termo de mediacao obtido na mediacao previa ou 
incidental, podera ser homologado pelo juiz, caso em que tera eficacia de titulo executivo judicial. 

CAPITULO I I 
DOS MEDIADORES 

Art. 9° Pode ser mediador qualquer pessoa capaz, de conduta ilibada e com formacao tecnica ou 
experiencia pratica adequada a natureza do conflito, nos termos desta Lei. 
Art . 10. Os mediadores serao judiciais ou extrajudiciais. 
A i l . 11 . Sao mediadores judiciais os advogados com pelo menos tres anos de efetivo exercicio de 
atividades juridicas, capacitados, selecionados e inscritos no Registro de Mediadores, na forma desta Lei. 
Art. 12. Sao mediadores extrajudiciais aqueles independentes, selecionados e inscritos no respectivo 
Registro de Mediadores, na forma desta Lei. 
Art. 13. Na mediacao paraprocessual, os mediadores judiciais ou extrajudiciais e os co-mediadores sao 
considerados auxiliares da justica, e, quando no exercicio de suas funcoes, e em razao delas, sao 
equiparados aos funcionarios publicos, para os efeitos da lei penal. 
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Art. 14. No desempenho de suas funcoes, o mediador devera proceder com imparcialidade, independencia, 
aptidao, diligencia e confidencialidade, salvo, no ultimo caso, por expressa convencao das partes. 
Art. 15. Cabera, em conjunto, a Ordem dos Advogados do Brasil, ao Tribunal de Justica, a Defensoria 
Publica e as instituicoes especializadas em mediacao devidamente cadastradas na forma do Capitulo III a 
formacao e selecao de mediadores, para o que serao implantados cursos apropriados, fixando-se os 
criterios de aprovacao, com a publicacao do regulamento respectivo. 
Art. 16. E licita a co-mediacao quando, pela natureza ou pela complexidade do conflito, for recomendavel 
a atuacao conjunta do mediador com outro profissional especializado na area do conhecimento subjacente 
ao litigio. 
§ 1° A co-mediacao sera obrigatoria nas controversias submetidas a mediacao que versem sobre o estado 
da pessoa e Direito de Familia, devendo dela necessariamente participar psiquiatra, psicologo ou assistente 
social. 
§ 2° A co-mediacao, quando nao for obrigatoria, podera ser requerida por qualquer dos interessados ou 
pelo mediador. 

CAPITULO III 
DO REGISTRO DE MEDIADORES E DA FISCALIZACAO E CONTROLE DA ATIVIDADE DE MEDIACAO 

Art. 17. 0 Tribunal de Justica local mantera Registro de Mediadores, contendo relacao atualizada de todos os 
mediadores habilitados a atuar previa ou incidentalmente no ambito do Estado. 
§ 1° Os Tribunals de Justica expedirao normas regulamentando o processo de inscricao no Registro de Mediadores. 
§ 2 A inscricao no Registro de Mediadores sera requerida ao Tribunal de Justica local, na forma das normas 
expedidas para este fim, pelos que tiverem cumprido satisfatoriamente os requisitos do art. 15 desta Lei. 

§ 3 Do registro de mediadores constarao todos os dados relevantes referentes a atuacao do mediador, segundo os 
criterios fixados pelo Tribunal de Justica local. 
§ 4° Os dados colhidos na forma do paragrafo anterior serao classificados sistematicamente pelo Tribunal de Justica, 
que os publicara anualmente para fins estatisticos. 
§ 5 No caso de atuacao de defensor publico como mediador, o registro, a fiscalizacao e o controle da atividade serao 
realizados pela Defensoria Publica. 
Art. 18. Na mediacao extrajudicial, a fiscalizacao das atividades dos mediadores e co-mediadores competira sempre 
ao Tribunal de Justica do Estado, na forma das normas especificas expedidas para este fim. 
Art. 19. Na mediacao judicial, a fiscalizacao e controle da atuacao do mediador sera feita pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, por intermedio de suas seccionais; a atuacao do co-mediador sera fiscalizada e controlada pelo 
Tribunal de Justica. 
Art. 20. Se a mediacao for incidental, a fiscalizacao tambem cabera ao juiz da causa, que, verificando a atuacao 
inadequada do mediador ou do co-mediadoi podera afasta-lo de suas atividades relacionadas ao processo, e, em caso 
de urgencia, tomar depoimentos e colher provas, dando noticia, conforme o caso, a Ordem dos Advogados do Brasil 
ou ao Tribunal de Justica, para as medidas cabiveis. 
Art. 21. Aplicam-se aos mediadores e co-mediadores os impedimentos previstos nos artigos 134 e 135 do Codigo de 
Processo Civil. 
§ 1° No caso de impedimento, o mediador devolvera os autos ao distribuidor, que designara novo mediador; se a 
causa de impedimento for apurada quando ja iniciado o procedimento de mediacao, o mediador interrompera sua 
atividade, lavrando termo com o relatorio do ocorrido e solicitara designacao de novo mediador ou co-mediador. 
§2° O referido relatorio contera: 
a) nomes e dados pessoais das partes envolvidas; 
b) indicacao da causa de impedimento ou suspeicao; 
c) razoes e provas existentes pertinentes do impedimento ou suspeicao. Art. 22. No caso de impossibilidade 
temporaria do exercicio da funcao, o mediador informara o fato ao Tribunal de Justica, para que, durante o periodo 
em que subsistir a impossibilidade, nao lhe sejam feitas novas distribuicoes. 
Art. 23. O mediador fica absolutamente impedido de prestar servicos profissionais a qualquer das partes, em materia 
correlata a mediacao; o impedimento tera o prazo de dois anos, contados do termino da mediacao, quando se tratar de 
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outras materias. 
Art. 24. Considera-se conduta inadequada do mediador ou do co-mediador a sugestao ou recomendacao acerca do 
merito ou quanto aos termos da resolucao do conflito, assessoramento, inclusive legal, ou aconselhamento, bem 
como qualquer forma explicita ou implicita de coercao para a obtencao de acordo. 
Art. 25. Sera excluido do Registro de Mediadores aquele que: 
1 — assim o solicitar ao Tribunal de Justica, independentemente de justificacao; II — agir com dolo ou culpa na 
conducao da mediacao sob sua responsabilidade; 
III — violar os principios de confidencialidade e imparcialidade; 
IV — funcionar em procedimento de mediacao mesmo sendo impedido ou sob suspeicao; 
V — sofrer, em procedimento administrativo realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, pena de exclusao do 
Registro de Mediadores; 
VI — for condenado, em sentenca criminal transitada em julgado. 
§ 1° Os Tribunais de Justica dos Estados, em cooperacao, consolidarao mensalmente relacao nacional dos excluidos 
do Registro de Mediadores. 
§ 2° Salvo no caso do inciso 1, aquele que for excluido do Registro de Mediadores nao podera, em hipotese alguma, 
solicitar nova inscricao em qualquer parte do territorio nacional ou atuar como co-mediador. 
Art. 26. O processo administrativo para averiguacao de conduta inadequada do mediador podera ser iniciado de 
oficio ou mediante representacao e obedecera ao procedimento estabelecido pelo Tribunal de Justica local. 
Art. 27. O processo administrativo conduzido pela Ordem dos Advogados do Brasil obedecera ao procedimento 
previsto no Titulo III da Lei n° 8.906, de 1994, podendo ser aplicada desde a pena de advertencia ate a exclusao do 
Registro de Mediadores. 
Paragrafo linico. O processo administrativo a que se refere o caput sera concluido em, no maximo, noventa dias, e 
suas conclusoes enviadas ao Tribunal de Justica para anotacao no registro do mediador ou seu cancelamento, 
conforme o caso. Art. 28. O co-mediador afastado de suas atividades nos termos do art. 19, desde que sua conduta 
inadequada seja comprovada em regular procedimento administrativo, fica impedido de atuar em novas mediacdes 
pelo prazo de dois anos. 

CAPITULO IV 
DA MEDIACAO PREVIA 

Art. 29. A mediacao previa pode ser judicial ou extrajudicial. 
Paragrafo unico. O requerimento de mediacao previa interrompe a prescricao e devera ser concluido no prazo 
maximo de noventa dias. 
Art. 30. O interessado podera optar pela mediacao previa judicial, caso em que o requerimento adotara formulario 
padronizado, subscrito por ele ou por seu defensor publico ou advogado, sendo, no ultimo caso, indispensavel a 
juntada do instrumento de mandate 
§ 1° Distribuido ao mediador, o requerimento ser-lhe-a encaminhado imediatamente. 
§ 22 Recebido o requerimento, o mediador designara dia, hora e local onde realizara a sessao de mediacao, dando 
ciencia aos interessados por qualquer meio eficaz e idoneo de comunicacao. 
§ 3° A cientificacao ao requerido contera a recomendacao de que devera comparecer a sessao acompanhado de 
advogado, quando a presenca deste for indispensavel. Neste caso, nao tendo o requerido constituido advogado, o 
mediador solicitara a Defensoria Publica ou, na falta desta, a Ordem dos Advogados do Brasil a designacao de 
advogado dativo. Na impossibilidade de pronto atendimento a solicitacao, o mediador imediatamente remarcara a 
sessao, deixando os interessados ja cientificados da nova data e da indispensabilidade dos advogados. 
§ 40 Os interessados, de comum acordo, poderao escolher outro mediador, judicial ou extrajudicial. 
§ 5° Nao sendo encontrado o requerido, ou nao comparecendo qualquer das partes, estara frustrada a mediacao. 
Art. 31. Obtido ou nao o acordo, o mediador lavrara o termo de mediacao, descrevendo detalhadamente todas as 
clausulas do mesmo ou consignando a sua impossibilidade. 
Paragrafo unico. O mediador devolvera o requerimento ao distribuidor, acompanhado do termo de mediacao, para as 
devidas anotacoes. 
Art. 32. A mediacao previa extrajudicial, a criterio dos interessados, ficara a cargo de mediador independente ou 
daquele ligado a instituicao especializada em mediacao. 
Art. 33. Em razao da natureza e complexidade do conflito, o mediador judi. cial ou extrajudicial, a seu criterio ou a 
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pedido de qualquer das partes, prestare seus servicos em regime de co-mediacao com profissional especializado em 
outra area que guarde afinidade com a natureza do conflito. 

CAPITULO V 
DA MEDIACAO INCIDENTAL 

Art. 34. A mediacao incidental sera obrigatoria no processo de conhecimento, salvo nos seguintes casos: 
I -na acao de interdicao; 
II -quando for autora ou re pessoa de direito publico e a controversia versar sobre direitos indisponiveis; 
III -na falencia, na recuperacao judicial e na insolvencia civil; IV -no inventario e no arrolamento; 
V - nas â oes de imissao de posse, reivindicatoria e de usucapiao de bem imovel; 
VI - na acao de retificacao de registro publico; 
VII -quando o autor optar pelo procedimento do juizado especial ou pela arbitragem; 
VIII -na acao cautelar; 
IX - quando na mediacao previa, realizada na forma da secao anterior, tiver ocorrido sem acordo nos cento e oitenta 
dias anteriores ao ajuizamento da acao. 
Paragrafo unico. A mediacao devera ser realizada no prazo maximo de noventa dias e, nao sendo alcancado o 
acordo, dar-se-a continuidade ao processo. 
Art. 35. Nos casos de mediacao incidental, a distribuicao da peticao inicial ao juizo interrompe a prescricao, induz 
litispendencia e produz os demais efeitos previstos no art. 263 do Codigo de Processo Civil. 
§ 12 Havendo pedido de liminar, a mediacao tera curso apos a respectiva decisao. 
§ 2 A interposicao de recurso contra a decisao liminar nao prejudica o processo de mediacao. 
Art. 36. A designacao inicial sera de um mediador, judicial ou extrajudicial, a quern sera remetida copia dos autos do 
processo judicial. 
Paragrafo unico. As partes, de comum acordo, poderao escolher outro mediador, judicial ou extrajudicial. 
Art. 37. Cabe ao mediador intimar as partes por qualquer meio eficaz e idoneo de comunicacao, designando dia, hora 
e local para seu comparecimento. 
§ 1° A intimacao devera conter a recomendacao de que as partes deverao se fazer acompanhar de advogados, quando 
indispensavel a assistencia judiciaria. 
§ 2 Se o requerido nao tiver sido citado no processo judicial, a intimacao para a sessao de mediacao constitui-lo-a 
em mora, tornando prevento o juizo, induzindo litispendencia, fazendo litigiosa a coisa e interrompendo a prescricao. 
§3° Se qualquer das partes nao tiver advogado constituido nos autos do processo judicial, o mediador procedera de 
acordo com o disposto na parte final do § 32 do art. 30. 
§ 4° Nao sendo encontrado o requerido, ou nao comparecendo qualquer das partes, estara frustrada a mediacao. 
Art. 38. Na hipotese de mediacao incidental, ainda que haja pedido de liminar, a antecipacao das despesas do 
processo, a que alude o art. 19 do Codigo de Processo Civil, somente sera devida apos a retomada do curso do 
processo, se a mediacao nao tiver resultado em acordo ou conciliacao. 
Paragrafo unico. O valor pago a titulos de honorarios do mediador, na forma do art. 19 do Codigo de Processo Civil, 
sera abatido das despesas do processo. 
Art. 39. Obtido ou frustrado o acordo, o mediador lavrara o termo de mediacao descrevendo detalhadamente todas as 
clausulas do acordo ou consignando sua impossibilidade. 
§ 1° O mediador devolvera a peticao inicial aojuiz da causa, acompanhada do termo, para que seja dado 
prosseguimento ao processo. 
§ 2° Ao receber a peticao inicial acompanhada do termo de transacao, o juiz determinara seu imediato arquivamento 
ou, frustrada a transacao, providenciara a retomada do processo judicial. 
Art. 40. Havendo acordo, o juiz da causa, apos verificar o preenchimento das formalidades legais, homologara o 
acordo por sentenca. 
Paragrafo unico. Se o acordo for obtido quando o processo judicial estiver em grau de recurso, a homologacao do 
mesmo cabera ao relator. 



79 

CAPITULO VI 
DISPOSICOES FINAIS 

Art. 41. A mediacao sera sempre realizada em local de facil acesso, com estrutura suficiente para atendimento 
condigno dos interessados, disponibilizado por entidade publica ou particular para o desenvolvimento das atividades 
de que trata esta Lei. 
Paragrafo unico. O Tribunal de Justica local fixara as condicdes minimas a que se refere este artigo. 
Art. 42. Os servicos do mediador serao sempre remunerados, nos termos e segundo os criterios Fixados pela norma 
local. 
§ 1° Nas hipoteses em que for concedido o beneficio da assistencia judiciaria, estara a parte dispensada do 
recolhimento dos honorarios, correndo as despesas as expensas de dotacao orcamentaria do respectivo Tribunal de 
Justica. 
Art. 43. O art. 331 e paragrafos da Lei n° 5.869, de 1973, Codigo de Processo Civil, passam a vigorar com a 
seguinte redacao: 

'Art . 331. Se nao se verificar qualquer das hipoteses previstas nas secoes precedentes, o juiz designara 
audiencia preliminai, a realizar-se no prazo maximo de trinta dias, para qual serao as partes intimadas a 
comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com poderes para transigir. 
§ 1° Na audiencia preliminar, o juiz ouvira as partes sobre os motivos e fundamentos da demanda e tentara 
a conciliacao, mesmo tendo sido realizada a tentativa de mediacao previa ou incidental. 
§ 2° A lei local podera instituir juiz conciliador ou recrutar conciliadores para auxiliarem o juiz da causa 
na tentativa de solucao amigavel dos conflitos. 
§ 3° Segundo as peculiaridades do caso, outras formas adequadas de solucao do conflito poderao ser 
sugeridas pelo juiz, inclusive a arbitragem, na forma da lei, a mediacao e a avaliacao neutra de terceiro. 
§ 4° A avaliacao neutra de terceiro, a ser obtida no prazo a ser fixado pelo juiz, e sigilosa, inclusive para 
este, e nao vinculante para as partes, sendo sua finalidade exclusiva a de orienta-las na tentativa de 
composicao amigavel do conflito. 
§ 5° Obtido o acordo, sera reduzido a termo e homologado pelo juiz. 
§ 6° Se, por qualquer motivo, a conciliacao nao produzir resultados e nao for adotado outro meio de 
solucao do conflito, o juiz, na mesma audiencia, fixara os pontos controvertidos, decidira as questoes 
processuais pendentes e determinara as provas a serem produzidas, designando audiencia de instrucao e 
julgamento, se necessario." (NR.) 
Art . 44. Fica acrescentado a Lei n° 5.869, de 1973, Codigo de Processo Civi l , o art. 331-A, com a seguinte 
redacao: 
'Ar t . 331-A. Em qualquer tempo e grau de jurisdicao, podera o juiz ou tribunal adotar, no que couber, as 
providencias no artigo anterior." 
Art. 45. Os Tribunals de Justica dos Estados, no prazo de cento e oitenta dias, expedirao as normas 
indispensaveis a efetivacao do disposto nesta Lei. 
Art. 46. O termo de mediacao, de qualquer natureza, frustrado ou nao o acordo, contera expressamente a 
fixacao dos honorarios do mediador, ou do co- mediador, se for o caso. 
Paragrafo unico. Fixando as partes os honorarios do mediador, no termo de mediacao, este constituira 
titulo executivo extrajudicial; nao havendo tal estipulacao, o mediador requerera ao Tribunal de Justica 
que seria competente para julgar, originariamente, a causa, que os fixe por sentenca. 
Art. 47. Esta Lei entra em vigor quatro meses apos a data de sua publicacao. Sala das Comissoes, 21 de 
junho de 2006. 

Senador ANTONIO CARLOS MAGALHAES 

Presidente da Comissao de Constituicao, Justica e Cidadania. 
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CODIGO DE ETICA PARA MEDIADORES 

INTRODUgAO 

A credibilidade da MEDIACAO no Brasil, como processo eficaz para a solucao de controversias, vincula-se 
diretamente ao respeito que os Mediadores vierem a conquistar, por meio de um trabalho de alta qualidade tecnica, 
embasado nos mais rigidos principios eticos. 
A Mediacao transcende a solucao da controversia, dispondo-se a transformar um contexto adversarial em 
colaborativo. E um processo confidencial e voluntario, onde a responsabilidade das decisoes cabe as partes 
envolvidas. Difere da negociacao, da conciliacao e da arbitragem, constituindo-se em uma alternativa ao litigio e 
tambem em um meio para resolve-lo. 
O MEDIADOR e um terceiro imparcial que, por meio de uma serie de procedimentos proprios, auxilia as partes a 
identificar os seus conflitos e interesses, e a construir, em conjunto, alternativas de solucao, visando o consenso e a 
realizacao do acordo. Ele deve proceder, no desempenho de suas funcoes, preservando os principios eticos. 
A pratica da Mediacao requer conhecimento e treinamento especifico de tecnicas proprias, devendo o Mediador 
qualificar-se e aperfeicoar-se, melhorando continuamente suas atitudes e suas habilidades profissionais. Deve 
preservar a etica e a credibilidade do instituto da Mediacao por meio de sua conduta. 
Nas declaracoes publicas e atividades promocionais o Mediador deve restringir-se a assuntos que esclarecam e 
informem o publico por meio de mensagens de facil entendimento. 
Com frequencia, os Mediadores tambem tern obrigacoes frente a outros codigos eticos (de advogados, terapeutas, 
contadores, entre outros). Este CODIGO adiciona criterios especificos a serem observados pelos profissionais no 
desempenho da Mediacao. No caso de profissionais vinculados a instituicoes ou entidades especializadas somam-se 
suas normativas a este instrumento. 

1- AUTONOMIA D A VONTADE DAS PARTES 

A Mediacao fundamenta-se na autonomia da vontade das partes, devendo o Mediador centrar sua atuacao nesta 
premissa. 
Nota explicativa 
O carater voluntario do processo da Mediacao garante o poder das partes de administra-lo, estabelecer diferentes 
procedimentos e a liberdade de tomar as proprias decisoes durante ou ao final do processo. 

I I - PRINCIPIOS F U N D A M E N T A L 

O Mediador pautara sua conduta nos seguintes principios: Imparcialidade, Credibilidade, Competencia, 
Confidencialidade e Diligencia. 
Notas Explicativas 
Imparcialidade: condicao fundamental ao Mediador; nao pode existir qualquer conflito de interesses ou 
relacionamento capaz de afetar sua imparcialidade; deve procurar compreender a realidade dos mediados, sem que 
nenhum preconceito ou valores pessoais venham a interferir no seu trabalho. Credibilidade: o Mediador deve 
construir e manter a credibilidade perante as partes, sendo independente, franco e coerente. Competencia: a 
capacidade para efetivamente mediar a controversia existente. Por isso o Mediador somente devera aceitar a tarefa 
quando tiver as qualifica cde necessarias para satisfazer as expectativas razoaveis das partes. Confidencialidade: os 
fatos, situacoes e propostas, ocorridos durante a Mediacao, sao sigilosos e privilegiados. Aqueles que participarem 
do processo de vem obrigatoriamente manter o sigilo sobre todo conteiido a ele referente, nao podendo ser 
testemunhas do caso, respeitado o principio da autonomia da von tade das partes, nos termos por ela convencionados, 
desde que nao contrarie a ordem publica. Diligencia: cuidado e a prudencia para a observancia da regularidade, asse-
gurando a qualidade do processo e cuidando ativamente de todos os seus principios fundamentals. 
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I I I DO MEDIADOR frente a sua NOMEACAO 

1. Aceitara o encargo somente se estiver imbuido do proposito de atuar de acordo com os Principios Fundamentais 
estabelecidos e Normas Ericas, mantendo integro o processo de Mediacao. 
2. Revelara, antes de aceitar a indicacao, interesse ou relacionamento que possa afetar a imparcialidade, suscitar 
aparencia de parcialidade ou quebra de independencia, para que as partes tenham elementos de avaliacao e decisao 
sobre sua continuidade. 
3. Avaliara a aplicabilidade ou nao de Mediacao ao caso. 
4. Obrigar-se-a, aceita a nomeacao, a seguir os termos convencionados. 


