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Resumo: Neste artigo, o Autor aponta previsoes para o futuro das profis
s6es juridicas e produz considera<;6es sobre aquilo em que deve consistir a 
essencia da forma<;ao juridica, tendo em conta esse futuro . 

Palavras-Chave: Profiss6es Juridicas; Forma<;ao de Magistrados; Ensino do 
Direito. 

Considerando o tema geral deste col6quio, no qual me sinto muito hon
rado em participar, optei por aqui apresentar algumas reflexoes sobre o desen
volvimento futuro das profissoes juridicas no quadro de uma evolu<;ao do sis
tema e da organiza<;ao judiciaria que e profundamente determinada e marcada 
por muta<;6es rapidas e profundas de uma sociedade que, ao mesmo tempo que 
ve diluirem-se valores fundamentais sobre os quais estava estruturada, ve, 
simultaneamente, aumentarem e alterarem-se, no sentido de uma maior com
plexidade os indices e os tipos de litiga<;ao. 

Corn alguns anos de atraso em rela<;ao a generalidade dos paises europeus, 
e a questao nao sera s6 de periferia geografica, a realidade social portuguesa 
transformou-se de uma sociedade essencialmente rural, autoritaria e conserva
dora, corn baixissimos niveis de litiga<;ao, numa sociedade urbana, industriali
zada, integrada num espa<;o comum europeu, na qual os indices de litiga<;ao 
dispararam exponencialmente. 

Assim, e a semelhan<;a do que aconteceu e ainda acontece na generalidade 
dos paises europeus, ou, ate, de uma forma geral em todos os Estados de 
Direito democraticos, o sistema judiciario portugues foi atingido por uma crise 
- habitualmente medida em termos quantitativos ou estatfsticos - na qual a 
morosidade da resposta judiciaria se torna a face visivel mais evidente. 

Em resultado dessa evidencia a questao da crise da justi<;a foi analisada a 
luz de indicadores quantitativos, estatisticamente mensurados e mensuraveis, 
encobrindo-se, dessa forma, a real dimensao do problema que nao pode, obvia
mente, ser exclusivamente analisado nesta redutora perspectiva. 

Limitar desta forma a dimensao da crise e reduzi-la no ambito do sistema 
judiciario e deturpar, ainda que nao intencionalmente, a realidade, e tomar a 
arvore pela floresta, esquecendo, como diz o Prof. Ant6nio Barreto, que "a crise 
da justi<;a nao nasce nem vive na justi<;a. Nasce e vive na sociedade". 
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Este resultado da visao redutora da crise, as solw;oes foram, igualmente, 
encontradas em reformas de natureza processual que, pretensamente, tende
riam a simplifica<;ao ou a refor<;os de meios humanos e tecnicos tendentes a 
suprirem manifestas insuficiencias de estruturas judiciarias deslocadas no 
tempo e inadequadas, em termos de organiza<;ao e gestao, as exigencias da nova 
sociedade que, de forma rapida, emergiu. 

Numa conferencia proferida em 1991 na Faculdade de Direito da Universi
dade de Coimbra (no ambito de urn col6quio "Perspectivas de Direito no infcio 
do seculo XXI) o entao Procurador-Geral da Republica, Dr. Cunha Rodrigues, 
dizia: "Ja ninguem duvida de que, nesta materia, respostas quantitativas nao 
fazem senao reproduzir e potenciar rotinas e alimentar drculos viciosos. Na 
verdade, a complexidade social esta a entrar nos tribunais simultaneamente 
pela porta dos factos e da lei". 

Apenas em tempos mais recentes come<;ou a despontar o reconhecimento 
de, nao s6 urn aumento quantitativo de processos judiciais mas, tambem, de 
uma litiga<;ao civil tecnicamente muito mais complexa e, por outro lado da 
necessidade de o judiciario dar, simultaneamente, resposta eficaz e socialmente 
compreensivel a novas formas de criminalidade altamente organizada e sofisti
cada; foi a partir daqui que se come<;ou, tambem, a equacionar a questao da pre
para<;ao tecnica dos diversos operadores judiciarios, particularmente de magis
trados, advogados e, tambem, enquanto intervenientes do sistema, membros 
dos 6rgaos de policia criminal para responderem de forma adequada e eficaz, 
no quadro das suas competencias, a complexas quest6es que, a titulo de exem
plo, tanto decorrem da judicializa<;ao da protec<;ao do ambiente ou da protec<;ao 
dos consumidores coma, na perspectiva penal, decorrem de manifesta<;6es da 
criminalidade financeira ou informatica especialmente organizada. 

Sendo certo, e e born nao o esquecermos, que, num pais corn as assimetrias 
do nosso, esta realidade exemplificativamente complexa convive na nossa reali
dade judiciaria, nas nossas policias, nos escrit6rios dos nossos advogados, nos 
nossos tribunais, corn a litiga<;ao civile penal propria de sociedades tradicionais 
(corn as pequenas ac<;6es de divida e as consequentes e interminaveis execu
<;6es, corn os pequenos crimes contra o patrim6nio). 

E neste quadro que se coloca a primeira grande questao relativamente ao 
futuro das profiss6es juridicas. E tempo de encontrarmos todos, qualquer que 
seja a fun<;ao espedfica que desempenhamos no sistema judiciario, as bases de 
uma plataforma seria e empenhada de concerta<;ao que permita, sem preconcei
tos corporativos, (e nao escamoteemos que eles existem), a verdadeira avalia<;ao 
do sistema, a identifica<;ao rigorosa dos verdadeiros problemas ou, em algumas 
situa<;6es, verdadeiros bloqueios concorrentes para a situa<;ao de morosidade, 
ate de insuficiencia, do sistema juridico, separando-se de causas virtuais fre
quentemente amplificadas. 

Born caminho tomou a Ordem dos Advogados que, pela iniciativa do seu 
ilustre Bastonario, lan<;ou as bases de urn verdadeiro Pacto para a Justi<;a, lan-
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<;ou alicerces para uma reflexao e urn debate serio sabre a reforma da justi<;a, 
obrigando ao abandono do patamar rasteiro de uma discussao sabre quem con
trola quem ou sobe quem tern culpa do estado a que tudo isto chegou. 

56 atraves de uma reflexao e urn debate serio e descomprometido de inte
resses s6cio-profissionais se podenl. conceber uma reforma que seja orientada no 
sentido de uma maior aten<;ao aos reais problemas da sociedade, da constru<;ao 
de urn sistema que, na actual conjuntura, teni que ser receptivo a opiniao que a 
sociedade tern dos tribunais e dos operadores judiciarios e mais responsabiliza
dora do seu desempenho. 

Para a analise das perspectivas futuras das profiss6es jurfdicas nao e, 
igualmente, indiferente a questao da organiza<;ao, administra<;ao e gestao do 
sistema judiciario. 

Urn estudo recente (Novembro de 2001) do Observat6rio Permanente da 
Justi<;a Portuguesa designado "A Administra<;ao e Gestao da Justi<;a - analise 
comparada das tendencias de reforma" permite a leitura da analise dos movi
mentos de reforma da justi<;a levados a cabo em diversos pafses identificando, 
cito, "modernos modelos de gestao que assentam nos prindpios da racionali
dade e da qualidade do sistema, no seu funcionamento de forma e na produ<;ao 
de 'out puts' de forma eficiente". 

Por raz6es da proximidade conceptual do sistema jurfdico e de popula<;ao, 
detive-me na analise das reformas dos sistemas holandes e noruegues, tendo 
retido duas fundamentais ideias. 

A primeira tern a ver corn o reconhecimento da eficacia da introdu<;ao de 
mecanismos alternativos de resolu<;ao de conflitos feita atraves da cria<;ao de 
Conselhos de Media<;ao. 

Partiu-se da ideia da promo<;ao da capacidade da sociedade para resolver 
os seus pr6prios conflitos estimulada pela introdu<;ao de estruturas de media
<;ao dentro ou fora do sistema judiciario. 

A segunda tern a ver corn a tendencia para a cria<;ao de tribunais de com
petencia especializada tanto no ambito da jurisdi<;ao comum coma no da juris
di<;ao administrativa em resultado do reconhecimento de que a complexidade 
das materias subjacentes a certos litfgios exige e exigini uma crescente especiali
za<;ao. 

E, quanta a n6s, inevitavel que sera este o caminho a seguir. 
Implica isto que para o futuro das profiss6es jurfdicas se deva ter em 

conta, para efeitos de media<;ao, urn melhor conhecimento da realidade social, 
por forma a se poder ter a verdadeira dimensao da importancia do litfgio a 
media, no quadro social em que as partes se integram, e conhecimento da psico
logia social e judiciaria que permitam a utiliza<;ao de argumentos que levem a 
uma solu<;ao aceite e nunca imposta. 

Implica isto para o futuro das profiss6es jurfdicas confrontadas corn a 
necessidade de exerdcio profissional em tribunais de competencias especiali
zada numa aposta, vocacionada e consciente, na especializa<;ao, na interioriza-

Lusfada. Direito, Lisboa, n. 0 2/2004 19 



Mario Mendes 

<;ao de uma atitude de responsabilidade intelectual que permita o reconheci
mento de uma constante actualiza<;ao, atraves de ac<;6es de forma<;ao comple
mentar ou permanente. 

Tudo o que tenho dito, e nao quero alongar-me, tern rela<;ao corn a questao 
da forma<;ao, e permitam-me que sobre esta questao me detenha urn pouco 
mais, em razao, ate, das fun<;oes que actualmente exer<;o. 

A forma<;ao universitaria, no quadro curricular da licenciatura em Direito, 
continua a privilegiar a transmissao dos conhecimentos fundamentais nas prin
cipais areas do direito sem enveredar, e a nosso ver correctamente, por uma for
ma<;ao de tipo profissionalizante, isto independentemente de se considerarem 
louvaveis alguns primeiros ensaios de uma reflexao pratica sobre os conheci
mentos adquiridos e da sua aplica<;ao a situa<;6es simuladas. 

A forma<;ao inicial de cariz profissionalizante constitui no nosso sistema, e 
na generalidade dos sistemas europeus, urn momento posterior que, indepen
dentemente dos aspectos especificos que deve revestir, naturalmente condiciona
dos pelas op<;6es profissionais, deve, cada vez mais, quase imperativamente, ter 
em conta o contexto econ6mico e social em que a actividade profissional vai ser 
exercida, seja de magistrados judiciais, do Ministerio Pubico ou de advogados, 
por forma a que o exercicio das suas fun<;oes corresponda as expectativas da 
sociedade e permita a constante adapta<;ao a uma realidade que nao e estatica. 

A forma<;ao profissionalizante das profissoes jurfdicas devera privilegiar 
aspectos eticos e deontol6gicos interiorizando-se a consciencia de que, cada vez 
mais, o exercicio dessas profissoes implica a possibilidade de interven<;ao tanto 
em aspectos da vida privada dos cidadaos ou da sua liberdade, como em impor
tantes equilibrios econ6micos e sociais estruturantes da propria sociedade. 

Por outro lado, e citando a minha ate ha pouco colega de direc<;ao do Cen
tro de Estudos Judiciarios Dr.a Eliana Gersao, e necessario semear as bases "de 
urn a verdadeira 'cultura de forma<;ao', tornando claro a os que pretend em 
ingressar nas profissoes forenses que a licenciatura em Direito e a forma<;ao ini
cial profissionalizante nao sao mais do que urn come<;o de prepara<;ao, pois a 
crescente complexidade social e jurfdica exigem uma actualiza<;ao permanente" . 

Recebi ha dois dias, e na sequencia de urn dialogo franco e serio, da parte 
da Ordem dos Advogados urn projecto de Protocolo em materia de forma<;ao 
entre a Ordem eo CEJ. 

Assumimos, corn consciencia, a responsabilidade de, em fun<;6es diferen-
tes, devermos contribuir para o mesmo fim: 

0 da realiza<;ao da justi<;a; 
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0 da consolida<;ao do Estado de Direito; 
0 da recusa das profecias de Orwell. 

Lusfada. Direito, Lisboa, n. 0 2/2004 




