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ENTREVISTA

Uma vez mais, fiel ao compromisso de construção e
celebração da memória institucional de nossa Casa, a Revista dos 
Estudantes de Direito da UnB publica mais uma entrevista com um 
dos grandes ícones do Direito no Brasil.

A escolha do entrevistado da 9ª edição não foi fácil. 
Durou semanas e rendeu enormes discussões pelo Conselho 
Editorial. Quem seria o nosso entrevistado? Por quê? Afinal, 
entrevista para quê?

Como projeto de incentivo da produção e do debate 
acadêmico a respeito do Direito no âmbito da graduação, 
queríamos alguém inovador, irreverente, criativo e que expressasse 
tais qualidades em pesquisas e em trabalhos no campo jurídico. 
Para leitores diferenciados e perspicazes, queríamos alguém que 
pudesse invocar a crítica. Queríamos saber como se deu tal 
construção na vida dessa pessoa e como ela refletiu no mundo.

Como integrantes da Faculdade de Direito da 
Universidade de Brasília, queríamos alguém que partilhou do 
mesmo ambiente e ares. Afinal, com quase cinquenta anos de 
história, muito aconteceu e muitos fizeram acontecer. Mas 
queríamos identificar na trajetória desse alguém acontecimentos 
que marcaram e marcam nossa história até os dias de hoje, não 
somente referentes à própria Universidade, mas também à cidade 
de Brasília e ao país, ao direito e à sociedade, à condição de juristas 
e à condição de humanistas. 

Enfim, queríamos encontrar alguém em quem 
nós nos reconheceríamos, por quem teríamos orgulho de estudar 
onde estudamos e de realizar um projeto como o nosso.
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E encontramos. 

Ex-aluno de gradua��o da Casa, integrante do 
Centro Acad�mico de Direito da UnB em duas gest�es, em uma 
delas presidindo, mestre pela Columbia University , André Felipe 
Gomma de Azevedo atualmente � Juiz do Estado da Bahia e 
professor da FD/UnB. Ministra aulas da mat�ria de grande valia que 
ele mesmo estruturou e incluiu na nossa grade curricular: 
Arbitragem, Media��o e Negocia��o. Coordena um dos grupos de 
pesquisa da Faculdade mais atuantes e influentes sobre o tema no 
Brasil, o GTRAD – Grupo de Trabalho em Resolu��o Apropriada de 
Disputas, que ele mesmo fundou. Colabora ativamente com o 
Programa "Conciliar � legal", do Conselho Nacional de Justi�a. 
Profere cursos, d� consultorias e desenvolve projetos em todo o 
Brasil, promovendo o direito como instrumento social para 
promo��o da paz, da cidadania e da democracia.

Eis nosso convidado desta edi��o.

REDUnB: A primeira pergunta �: quando o senhor resolveu fazer 
Direito e como foi essa decis�o?
Prof. André Gomma: Meu primeiro vestibular foi para Geologia. Eu 
fiz Geologia durante um ano, antes de fazer Direito. Mas na segunda 
semana eu j� sabia que n�o queria fazer Geologia. E eu n�o sabia 
bem o que fazer. A�, no meu segundo semestre, comecei a cursar 
algumas disciplinas diferentes, de outros cursos. Fiz Introdu��o a 
Ci�ncia Pol�tica, Introdu��o a Direito, Introdu��o a Rela��es 
Internacionais e alguma outra introdu��o que agora eu n�o lembro 
mais. Ent�o teve um professor de Introdu��o ao Direito, hoje j� 
falecido, chamado Maur�cio que foi um professor espetacular. Ele 
transmitiu uma vis�o do Direito muito viva. Claramente, era um 
professor que acreditava muito no Direito como um conjunto de 
normas, princ�pios, processos de efetiva pacifica��o. E o curioso � 
que, de uma turma noturna, relativamente pequena, de uns 25, 30 
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alunos, metade abandonou o curso original para fazer Direito. 
Alguns na UnB e outros em outras faculdades. Era um professor 
muito bom. E daí porque eu comecei a gostar de Direito. Antes, eu 
nunca tinha pensado em fazer esse curso. Foi muito em função 
desse professor. Ele foi muito eficiente, me transmitiu uma visão 
positiva do Direito.

REDUnB: E desde então o senhor se interessou por essa visão de o 
Direito como instrumento de pacificação.
Prof. André Gomma: Foi, foi já bem no início.

REDUnB: Como era o Curso do Direito? O senhor lembra mais ou 
menos a estrutura da grade curricular? Sua opinião crítica sobre o 
curso.
Prof. André Gomma: Na minha época, existia uma série de 
estruturas muito deficientes da grade. Por exemplo, apesar de já 
existir o próprio Código de Defesa do Consumidor, o Juizado 
Especial, não tinha disciplina sobre esses temas. Então a grade era 
bastante ultrapassada. 
Além disso, alguns professores tinham uma visão bastante 
conservadora do Direito, insistiam que os alunos deveriam ir de 
terno para as aulas, considerando que era uma faculdade 
tradicional... Alguns professores tinham, claramente, um prazer de 
usar uma estrutura de complicação, uma linguagem hermética, 
exatamente para ensinar o aluno a ter esse tipo de linguagem, 
embora houvesse, desde a década de 70, a proposta de acesso à 
justiça, o objetivo de trabalhar a linguagem para que o direito seja 
mais acessível e uma série de desafios. 
O curso tem, hoje, uma estrutura e uma grade curricular ainda 
muito ultrapassada, apesar de duas ou três reformas que já 
aconteceram nesses... quinze anos de contato com a Faculdade de 
Direito. Mas parece que a Faculdade está lentamente caminhando. 
Hoje é uma das Faculdades mais progressistas do país, em relação à 
grade curricular, à visão do professor e assim por diante, o que não 
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significa que não exista ainda espaço para opinião ultrapassa, 
apesar de que, naturalmente, não dê pra discutir valores.

REDUnB: O senhor participou do Centro Acadêmico (CA) da 
Faculdade de Direito da UnB. Como era o movimento estudantil?
Prof. André Gomma: A massa de estudantes, entre os anos 90 e 95, 
era preocupada com o movimento social. Houve aquele 
acampamento da Telebrasília, em que grande número de 
estudantes atuou em assistência judiciária gratuita, em apoio em 
muitos projetos, enfim. Isso era muito bom. 
A minha percepção hoje é que ingressa um percentual muito maior 
dos estudantes na FD pensando em concurso público, o que 
empobrece, de certa forma, uma visão crítica do direito dentro da 
Faculdade de Direito. São estudantes que querem o título de 
bacharel para poder pleitear cargos públicos, o que também tinha 
na época em que eu era estudante, mas hoje é muito mais intenso. 
Houve esse empobrecimento do corpo discente. 
O CA da minha época era muito pouco estruturado. Fazer alguma 
coisa era relativamente fácil. Coisas como montar a dinâmica, criar a 
pessoa jurídica516, que hoje são muito pequenas comparativamente 
com o que existia antes, naquele tempo eram muito grandes. Mas 
de qualquer forma, as duas gestões em que eu participei 
ativamente e as diretorias que nos antecederam foram muito 
positivas em estímulos ao corpo docente ao movimento social. Foi 
muito bom.
Outra memória do CA é que, naquele período, existia uma forte 
polarização entre o corpo docente e o corpo discente. Eu não 
lembro se foi na gestão em que eu atuei como diretor ou não, mas 
lembro que a gente batia muito de frente com o corpo docente, 
porque foi o primeiro período em que o CA começou a avaliar os 
professores e aplicar formulários de apreciação pelos alunos. Isso 
contra uma opinião do então diretor do Departamento de Direito, o 

516 Di�rio Oficial do Distrito Federal de 7 de mar�o de 1994, Se��o “Atas, 
Contratos, Conv�nios, Balan�os”, p�gina 42. Ver anexo 1.
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Dourimar Nunes de Moura - que � uma pessoa espetacular, tenho 
muito contato com ele at� hoje e o aprecio muito como pessoa e 
como professor tamb�m. Mas ele disse que n�o iria aplicar as 
avalia��es, porque ia causar uma s�rie de embara�os. E o CA foi, 
bateu de frente e aplicou. E como resultado de notas ruins dos 
alunos, alguns professores naturalmente pediram aposentadoria. 
Isso foi muito bom. Eu acho que hoje o CA tem uma intera��o um 
pouco melhor com o corpo docente do que naquela �poca. 
Lembro quando um colega nosso virou e falou pro Dourimar que se 
ele fizesse x, y e z, ele ia entrar com um mandaTo de seguran�a. A� o 
Dourimar falou: “meu filho, vai estudar Direito! � mandaDo de 
seguran�a!” A� meu colega disse assim: “P�, depois dessa, a gente 
n�o tem mais argumento, n�?” [risos]. Ent�o, apesar de tudo, era 
um clima muito bom de trabalho, em busca de melhoria. 
Tamb�m foi o per�odo em que aprovaram o Direito noturno e, na 
nossa �poca, a gente era muito contra isso, porque iria diminuir a 
qualidade do ensino.

REDUnB: Acha que � a mesma argumenta��o utilizada agora sobre 
a expans�o?
Prof. André Gomma: Sim. Mas, no fundo, o grande m�rito da 
faculdade, at� hoje, � o elevad�ssimo processo de sele��o e 
ingresso, tanto pelo PAS, quanto pelo pr�prio vestibular.  � muito 
puxado. Ent�o, eu acho que se aumentar um pouco o n�mero de 
vagas n�o vai fazer uma diferen�a substancial, porque pega bons 
alunos desde o in�cio. At� mesmo porque, voc� v� o modelo da 
Argentina, por exemplo, que, nos primeiros anos da Faculdade de 
Direito, tem quatrocentos alunos por turma e conseguem formar 
bons alunos. Muitos desistem, mas porque o curso � puxado.  
Agora, nos �ltimos cinco anos, o Direito da UnB est� come�ando a 
mudar, tanto que na �ltima prova da OAB tivemos a melhor 
pontua��o no Brasil. Mostra que em alguma coisa o pessoal est� 
acertando.  
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REDUnB: E como foi a escolha do tema da monografia? Em que o 
senhor se especializou?
Prof. André Gomma: Na minha �poca de gradua��o, a monografia 
era optativa e s� dois alunos da minha turma quiseram fazer: o 
“Chico” Todorov, hoje grande advogado, e eu.  Naturalmente, isso j� 
sinalizava a propens�o � vida acad�mica de n�s dois. Hoje o Chico 
d� aula de Direito Econ�mico. 
Eu fiz sobre prequestionamento, mais para fechar um trabalho de 
direito processual que eu fazia. Eu comecei a trabalhar com 
media��o por meio do direito processual, de um livro do M�rio 
Cappelletti, o “Acesso � Justi�a”, livro de direito processual que 
sinalizava para processos autocompositivos. No fundo, quando a 
gente fala em concilia��o, em media��o e em outros processos 
autocompositivos, a gente est� falando em uma grande �rea de 
resolu��o de conflitos, que � de direito processual. 
Eu fui fazer o mestrado, em 1996, em arbitragem, e, logo depois, 
passou a lei de arbitragem. Ou seja, eu perdi o timing, eu tinha que 
ter feito o mestrado em arbitragem antes de passar a lei.  A�, 
chegando l� em Columbia, eu ainda fazendo em arbitragem, a 
minha orientadora, que era a professora Carol Liebman, falou: “por 
que voc� n�o faz em media��o?”. E ela me apresentou a media��o. 
Da� porque eu comecei a fazer o trabalho com esse tema. E foi 
excelente, porque minha disserta��o de mestrado em media��o foi 
sobre processo de gest�o de qualidade, em programas de 
media��o. Hoje � a �rea que eu trabalho cotidianamente. Foi algo 
muito rico e que me permitiu, quando eu voltei para o Brasil, at� 
mesmo pelo conv�vio com o pr�prio Dourimar, com quem eu j� 
tinha contato pelo CA, ingressar na UnB, pelo processo seletivo, 
como professor substituto. Lecionava uma disciplina sobre 
media��o, na �poca era chamada “PAD517”, antes da cria��o da 
disciplina “Arbitragem, media��o e negocia��o”, e tamb�m as 
disciplinas que s�o puni��o dos novos professores, como “No��es 

517 Prática e Atualização em Direito.
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de direito”, “Legisla��o social”, disciplinas que nenhum professor 
quer dar e d� porque � substituto [risos]. S�o as disciplinas para 
alunos de outros cursos, engenharia, administra��o, que 
normalmente tem alunos pouco interessados em temas jur�dicos.

REDUnB: Como era o tema media��o nos Estados Unidos na �poca 
que a professora lhe apresentou?
Prof. André Gomma: Estava mais estruturado do que aqui. Mesmo 
h� dozes anos l�, estava mais estruturado do que o nosso Judici�rio 
est� hoje. 
N�s ainda temos muita dificuldade em rela��o ao nosso mecanismo, 
porque tem um vi�s pouco pragm�tico. Ent�o, os treinamentos em 
media��o l� s�o treinamentos de “como fazer”, e ainda hoje os 
treinamentos que se v� aqui, na faculdade ou fora dela, s�o 
treinamentos de “o que �”, dentro de um perfil filos�fico. Uma 
abordagem que n�o faz sentido. N�o adianta. Eu brinco sempre 
dizendo que n�o adianta apenas dar um treinamento de anatomia 
para os m�dicos. Tem que ter algum componente de 
desenvolvimento de habilidade. O grande problema que n�s temos 
at� hoje em media��o � que n�s ainda estamos na anatomia. A 
t�cnica, n�o s� pouco se domina, como quase n�o se menciona. Isso 
� at� caracter�stica de Faculdade de Direito, que discute muito 
dentro de um campo deontol�gico e pouco dentro de um campo 
um pouco mais pragm�tico. J�ri simulado, audi�ncias simuladas, 
isso � uma parte muito pequena da nossa forma��o. 

REDUnB: At� que ponto isso n�o � uma estrutura cultural do Brasil 
e at� que ponto isso pode ser imitado? Como o senhor v� essa 
adapta��o?
Prof. André Gomma: Eu vejo de uma forma bastante jocosa. 
Quando a forma��o produz resultados desastrosos, n�s 
aprendemos pela tentativa e erro e acabamos criando bons 
programas de desenvolvimento de t�cnica. Por exemplo, avia��o. 
Avia��o requer um aprendizado bastante pragm�tico: tem que 
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saber pilotar. N�o posso s� saber meteorologia, aerodin�mica, 
planejamento de v�o... Eu tenho que saber pilotar. Se eu n�o 
souber pilotar, eu vou ter sinais claros de que eu n�o sei pilotar 
[risos]. Outro exemplo, cirurgia. Eu tenho evid�ncias claras de uma 
forma��o deficiente. Na media��o, eu tamb�m tenho que ter 
necessariamente treinamento com vi�s pragm�tico, se n�o eu n�o 
tenho bons mediadores. 
� uma caracter�stica brasileira, � um componente cultural na 
Am�rica Latina: ter muitos cursos de forma��o de mediadores que 
discutem o que �, novas tend�ncias, mas n�o chegam a fazer. A� 
temos mediadores que dizem: “N�o devo mediar porque esse caso 
n�o merece.” Francamente, se � um m�dico de uma cirurgia 
bari�trica ou de uma cirurgia est�tica de nariz dizendo isso, eu 
concluo em curt�ssimo tempo que esse cara n�o est� sabendo fazer 
cirurgia. Ou se � um piloto de avi�o que estragou tr�s trens de 
pouso ou tr�s aeronaves no �ltimo ano, concluo que tem alguma 
coisa muito deficiente nessa forma��o. 
No nosso caso, se o Direito, usando a conceitua��o do Boaventura 
de Sousa Santos, � um conjunto de normas, processos e pr�ticas de 
resolu��o e preven��o de conflitos, e tenho alunos que saem da 
Faculdade resolvendo os conflitos com oposi��o de for�a ou 
aplica��o da norma positivada, resultando em usu�rios da Justi�a 
claramente n�o satisfeitos, eu chego � mesma conclus�o: tem 
alguma coisa muito deficiente no processo de forma��o desses 
profissionais.  
No Direito, ainda h� algo pior: um discurso floreado que passa uma 
falsa impress�o de que a pessoa domina aquilo que faz. No fundo, o 
Direito tem que ser sin�nimo de pacifica��o. Se n�o se sabe 
pacificar � porque n�o se sabe aplicar o direito. E isso tem que ser 
visto com esse grau de simplicidade. O nosso meio acad�mico, da 
Am�rica Latina como um todo, da Europa um pouco, � permeado de 
um grande rebuscamento intelectual, de baixa resposta e de, 
principalmente, baixa mensura��o dessas respostas. Nele, eu n�o 
preciso ter um Direito que funcione. Eu preciso de um Direito que 
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seja bonito. Ou seja modismo.
Eu sempre comento que, na minha �poca de gradua��o, quem fosse 
fazer uma disserta��o de mestrado e n�o citasse o Canotilho teria 
muito problema para ter uma men��o elevada. Hoje a men��o � a 
Habermas, a Luhmann, a Dworkin e alguns outros. S�o os autores da 
moda. Ent�o, quando me perguntam como a media��o se adapta ao 
Brasil, eu respondo, francamente: muito melhor que muitos desses 
escritores. O problema � que esses autores j� v�m por interm�dio 
de doutrinadores consagrados no Brasil. Mas se preocupam muito 
com a forma e pouco com o resultado. Ent�o fica a cr�tica. E, � claro, 
que � uma cr�tica muito forte: que n�s temos um grande problema 
no nosso pa�s que � uma baixa preocupa��o com a efetividade do 
pacificador. 
Uma observa��o positiva � que a Faculdade de Direito da UnB tem 
se preocupado muito com isso. Foi a primeira faculdade do Brasil a 
desenvolver uma disciplina em media��o que trabalhasse t�cnicas, 
trabalhasse “como se faz”. Tivemos em PAD, uma disciplina 
especificamente sobre t�cnicas de Negocia��o. Tivemos tamb�m 
um excelente programa de Direito do Consumidor, de Direito 
Econ�mico, que t�m abordagens sobre “como se faz”. Sem, 
contudo, abandonar a linha que, historicamente, � muito relevante 
na nossa Faculdade, que � a Sociologia do Direito, a Filosofia do 
Direito, que, vamos dizer, permaneceu coexistindo bem com essas 
abordagens mais pragm�ticas e que, inclusive, d�o um respaldo a 
essas abordagens pragm�ticas.

REDUnB: Como foi a cria��o da disciplina que o senhor ministra 
hoje, Arbitragem, Media��o e Negocia��o?
Prof. André Gomma: Foi muito simples. Foi uma conversa, salvo 
engano, com o Jos� Geraldo, atual Reitor, que, na �poca era Diretor 
da Faculdade. Na verdade, eu n�o me lembro se foi com o Jos� 
Geraldo ou com o Dourimar, porque teve uma �poca em que o Z� 
era o Vice-Diretor da Faculdade e o Dourimar era o Diretor. 
“Essa disciplina PAD ser� lecionada para o quarto semestre. 
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Precisava haver uma disciplina pr�pria para esse tema. Vamos 
abrir”? “Vamos”. Eu me lembro que foi algo extraordinariamente 
desburocratizado. “Ent�o, escreve a Ementa, escreve o Programa.” 
A� duas semanas depois j� estava montado. E, no semestre 
seguinte, j� estava em curso. 

REDUnB: Por que a necessidade de uma mat�ria pr�pria? 
Prof. André Gomma: Primeiro, a id�ia de colocar Arbitragem, 
Negocia��o e Media��o numa disciplina s� � a cara de d�cada de 
90. Hoje as grandes faculdades j� est�o separando: uma disciplina 
de Arbitragem, uma de Media��o e uma de Negocia��o. N�s 
tamb�m ter�amos tranquilamente conte�do para uma disciplina ou 
duas para Arbitragem, duas ou tr�s de Media��o e duas ou tr�s de 
Negocia��o. H� conte�do para isso j�.

REDUnB: E o que falta?
Prof. André Gomma: Prof. Andr� Gomma: Antes de qualquer coisa, 
faltam docentes, embora at� hoje contemos com um grande 
n�mero de volunt�rios, que adoram fazer esse trabalho. Tamb�m 
faltam livros-textos. � o que pega para os docentes de Bras�lia, que 
j� � um centro de refer�ncia do Brasil em resolu��o de disputas, que 
tem instrutores com excelente forma��o, mas n�o t�m um livro-
texto. Mas � algo que, n�o tenho a menor d�vida, ser� resolvido em 
cinco anos. 

REDUnB: Um pouquinho do Grupo de Trabalho em Resolu��o 
Apropriada de Disputa - GTRAD518. Como foi a experi�ncia de formar 
o grupo e de coordenar uma produ��o acad�mica? 
Prof. André Gomma: A proposta do GT foi muito em fun��o da 
�poca do CA. O CA funcionava e funciona at� hoje por qu�? Porque 
est� na m�o de aluno. Um grupo de pesquisa vai funcionar bem se 
estiver na m�o de aluno. Esse foi sempre um componente muito 

518 http://vsites.unb.br/fd/gt/rad/
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forte que fez com que, em algumas gestões do grupo de pesquisa, 
ele tivesse uma produção espetacular, quando estava, 
efetivamente, bem gerido por alunos. Então a característica que 
sempre marcou muito foi o tipo de alunos que eram selecionados 
para o grupo de pesquisa: eram aqueles que tinham algum tipo de 
protagonismo, de pró-ativismo, de iniciativa. 
Começou com quatro alunos. Hoje todos estão hoje seguindo a 
carreira pública, se desenvolvendo espetacularmente bem. Eles 
comentam muito o efeito positivo que a participação no GT trouxe 
para eles, até mesmo, para aprenderem a gerir um grupo, a se 
relacionar dentro de um grupo em que as pessoas tem ciúmes, 
competitividade, mas, ainda assim, entendem que o grupo precisa 
seguir como um núcleo de produção. 
O GT chegou a ter doze pesquisadores, não necessariamente com 
uma produção acadêmica melhor do que quando tinha seis. O que 
mostra, do ponto de vista de gestão, algo muito rico: que o GT pode 
ser do tamanho do número de alunos com iniciativa que ali tenham. 
E é exatamente a mesma coisa no CA. Por que no CA não temos, a 
cada eleição, sete chapas diferentes? Por que muitas vezes, 
estourando, tivemos duas? Porque a característica dos grupos é, 
muitas vezes, ter alunos com pouca iniciativa e isso não é culpa do 
aluno. Eu sempre comento que isso é culpa da nossa formação de 
ensino básico e ensino fundamental. O nosso ensino fundamental e 
médio tolhe em grande parte a criatividade e a iniciativa do aluno. 
Então o aluno chega à Faculdade ainda esperando receber tudo 
mastigado do professor. E, a partir desse momento, realmente, a 
gente tem poucos alunos com iniciativa. Se a gente tivesse um 
primeiro semestre em que isso fosse trabalhado de outra forma, 
talvez a gente pudesse ter mais alunos com iniciativa. 
Não obstante, o Direito se desenvolveu muito bem, com excelentes 
grupos de pesquisa. Naturalmente o GTRAD não foi o primeiro. O 
grupo do Professor José Geraldo o antecedeu com uma produção 
espetacular. Depois veio o grupo do Professor Márcio Iório, o GETEL 
(Grupo de Estudos em Direito das Telecomunicações), que também 
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tem uma produ��o acad�mica espetacular. E muitos outros. Mas, 
no fundo, o princ�pio do GT � o protagonismo dos alunos. O aluno 
toma a frente, o aluno tem que resolver, o aluno tem que trabalhar. 
E h� algumas hist�rias interessantes, sendo uma delas a do F�bio 
Portela, que hoje � professor. Na �poca ele era aluno do sexto 
semestre e desenvolveu textos que usei no semestre seguinte, 
quando dava aula no curso de p�s-gradua��o da Funda��o Get�lio 
Vargas, em S�o Paulo. Ent�o, o F�bio, no sexto semestre, escreveu 
um artigo que, no semestre seguinte, passou a ser usado como 
texto b�sico do curso de p�s-gradua��o na FGV de S�o Paulo. Isso 
porque tinha um enorme potencial e o colocou esse potencial em 
uso. E por iniciativa de quem? N�o minha, como coordenador ou 
orientador, mas dele, pois eu simplesmente dizia: “voc�s t�m que 
achar algum tema de interesse. Voc�s j� fizeram a disciplina, viram 
temas que lhes interessam. Agora corram atr�s, fa�am o trabalho e 
eu vou apenas indicar livros e coordenar”. Na �poca, o F�bio 
conversou com o irm�o do John Von Neumann, que � um dos 
percussores da teoria dos jogos, desenvolvido na d�cada de 50, hoje 
j� falecido. 
Esse foi o tipo de trabalho de efetiva pesquisa que foi desenvolvido. 
Isso tudo foi em fun��o do protagonismo dos alunos. Muitos outros 
alunos n�o esperaram do professor que pesquisa fazer. Eles faziam 
o que era do interesse pr�prio e eu simplesmente indicava os livros 
relevantes de cada campo. Ent�o, acaba sendo essa a marca desse 
projetos: os alunos t�m carta branca para correr atr�s. 
E um detalhe que eu achei muito legal do GT � que, algumas vezes, 
eu fui voto vencido. Eu achava que algo tinha que ser feito assim. 
Claro que �s vezes dava vontade de levar a bola pra casa e dizer que 
ningu�m mais jogaria [risos]. Mas faz parte de um bom trabalho de 
gest�o estimular o pessoal.

REDUnB: O que o senhor sugere para estimular mais a iniciativa dos 
alunos?
Prof. André Gomma: A professora Loussia Felix est� conduzindo 
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uma reforma de grade curricular. Eu acho que uma disciplina sobre 
resolu��o de conflitos, no primeiro semestre, seria muito 
importante. E dentro dessa disciplina algo que comportasse a 
discuss�o de processos criativos. Tanto que a primeira leitura de 
quem entra no GT � o livro “A emo��o e a regra”, de Domenico de 
Masi, que � um professor italiano que exp�e exatamente grupos 
criativos de trabalho. No fundo, n�s temos uma forma��o b�sica, no 
ensino m�dio e no fundamental, muito deficiente e que desestimula 
a criatividade. Por exemplo, se o aluno tem um problema 
matem�tico que me � apresentado, ele tem que achar solu��es 
daquele problema matem�tico, necessariamente, pelo formato ou 
pela estrutura que aquele instrutor quer que ele chegue. Se ele 
achar uma solu��o para aquela quest�o matem�tica por outro 
mecanismo, ainda que mais longo, ele recebe nota menor porque o 
professor diz: “n�o, aqui � mais curto, esse � o formato certo”. Qual 
o grande problema nisso? Muitas vezes aquela solu��o mais longa � 
importante para outro tipo de problema. Eu tenho que estimular 
esse tipo de efetividade, ainda que, naturalmente, n�o possa ser 
feito no ensino m�dio, mas, pelo menos, no in�cio do curso de 
Direito. Isso comportaria muito bem.

REDUnB: E a sua profiss�o de magistrado, como foi a escolha e a 
concilia��o entre a magistratura e a media��o? Em princ�pio, n�o 
seriam atua��es divergentes?
Prof. André Gomma: N�o, pelo contr�rio. A tend�ncia na 
Magistratura � contribuir para que o Judici�rio seja um centro de 
pacifica��o da sociedade, que as pessoas busquem n�o para ter o 
juiz como sentenciante, o que seria exce��o, mas para ter o juiz 
como maestro de uma orquestra com uma s�rie de instrumentos: 
alguns desses instrumentos autocompositivos e outros, 
heterocompositivos. 
Os instrumentos heterocompositivos o juiz tem dominar. E os 
autocompositivos ele tem que entender. Como um maestro mesmo, 
que, embora toque muito bem determinado instrumento, ele n�o 
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será o instrumentista principal, e embora não toque outros 
instrumentos, ele precisa entender. É nesse sentido é que a própria 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
tem trabalhado para que os magistrados brasileiros entendam o 
que é a mediação, porque ela funciona e porque ela é tão 
importante para um bom programa público de resolução de 
conflitos, que é o Poder Judiciário. 
A minha relação como magistrado com a UnB e com o próprio 
Grupo de Trabalho foi maravilhosa. Não poderia ser melhor, 
porque, como magistrado, uso muita coisa que foi desenvolvida 
pelo Grupo de Trabalho. Vou pegar o exemplo do próprio manual de 
mediação judicial, que, no ano de 2009, saiu com uma grande 
tiragem de 3.000 exemplares, distribuídos pelo Brasil inteiro. Hoje 
ele é utilizado por inúmeros magistrados. Eu acho ótimo. Uma 
relação muito feliz e simbiótica.

REDUnB: Como foi o aprendizado prático da mediação e a aplicação 
na sua vida pessoal e profissional? Demorou muito tempo? Conte 
um pouco sobre esse processo.
Prof. André Gomma: Eu curto muito a aplicação de técnicas de 
resolução na vida pessoal. Minha esposa Silvana está aqui para 
confirmar isso. Eu aprendo muito com a mediação. Em 
treinamentos, eu sempre falo que a gente acaba aprendendo a 
resolver conflitos em casa e com as pessoas que estão mais 
próximas. Até porque algumas técnicas de resolução de disputas 
foram apuradas em função de relacionamentos pessoais, que, volta 
e meia, entram em conflito. Eu sempre comento que o próprio 
pacificador tem que ter o reflexo da vida profissional na vida 
pessoal.

REDUnB: Você acha que é um dom e que você já nasceu com isso?
Prof. André Gomma: A Silvana está rindo [risos]. A Silvana e eu 
namorávamos quando eu era estudante de direito, há 15 anos e a 
gente brigava muito. E, dez anos depois do meu mestrado, nós nos 
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reencontramos e voltamos a namorar. Ela viu o quanto eu mudei 
nesse per�odo. 
Silvana: N�o � de nascen�a [risos].
Prof. André Gomma: Eu acompanhei a experi�ncia de alguns alunos 
do grupo de pesquisa e vi que a media��o foi muito �til para eles 
tamb�m. Um deles – prefiro n�o mencionar o nome porque ele 
exerce uma fun��o de agente pol�tico – era muito descuidado 
verbalmente. Muitas vezes ofendia a pessoa sem querer. Depois ele 
veio dizer que para ele o curso de medi��o foi muito importante, 
porque ele aprendeu muito e melhorou muito tamb�m. 
Recentemente eu encontrei com ele e ele est� outra pessoa. O que 
eu acho que aconteceu com ele: provavelmente ele economizou dez 
anos de aprendizado em fun��o disso. Ele aprenderia, na vida 
profissional, a ter cuidado de qualquer forma, mas, em fun��o da 
media��o, ele aprendeu um pouco mais r�pido. Eu acho que, de 
certa forma, foi isso. 
E eu acho que o maior m�rito � fazer o que o Maur�cio, aquele meu 
primeiro professor de Introdu��o ao Direito, conseguiu fazer, em 
suas aulas, que � passar uma vis�o positiva do Direito. Direito n�o 
como um mecanismo de opress�o de classe dominada, n�o como 
um mecanismo de enriquecimento de alguns favorecidos, Direito 
para trabalhar em um escrit�rio, Direito para passar num concurso 
p�blico. Mas Direito como efetivo instrumento de pacifica��o. Isso � 
o que eu acho que todos os alunos do grupo de pesquisa ganharam 
muito, os alunos de gradua��o que fizeram a disciplina tamb�m e 
eu como aluno de Mestrado. Acreditar nesse Direito, por si s�, j� � 
um grande ganho.

REDUnB: O senhor pode nos contar um caso que a media��o foi um 
sucesso e um caso que foi um desastre? 
Prof. André Gomma: Eu acho que tem algumas hist�rias muito boas 
de Media��o. A que eu mais gosto de citar � a de um casal que 
estava se separando e o c�njuge n�o queria participar da media��o. 
Ele achava que n�o ia se segurar e que ia agredir a esposa. Ele falou 
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que, durante o casamento, nunca bateu nela, mas que estava com 
tanta raiva que n�o ia conseguir se segurar. Foi uma media��o 
muito longa, com uma s�rie de componentes humanos muito ricos. 
Mas, ao final da media��o, ela contou uma piada, e ele riu. Naquele 
momento eu falei: puxa, aquele que n�o se relacionava com sua ex 
a ponto de acreditar que ia se descontrolar, hoje, j� interage de 
uma forma a ter uma din�mica t�o boa e t�o positiva com ela. Eu 
achei maravilhoso. 
Uma hist�ria de fracasso � dif�cil dizer, porque, mesmo em casos em 
que n�o se fecha acordo, existe em algum grau, um tipo de 
componente de aproxima��o das partes. Muitas vezes, a gente tem 
a tenta��o de dizer que a media��o � bem-sucedida se as partes 
fecharem um processo judicial. Na verdade n�o � assim. Essas 
partes podem, depois, come�ar a conversar, a interagir, a se 
entender.
Teve um caso de uma media��o na Bahia, que ocorreu com uma 
senhora perto dos 70 anos de idade, que estava separando do 
marido. Ela comenta que o marido tinha gastado duas heran�as que 
ela tinha recebido de tios. E, al�m disso, ele tinha transmitido 
doen�a ven�rea para ela. E ela dizia: “como � que o senhor quer 
que eu chegue a algum tipo de entendimento com uma pessoa 
assim?” Isso, no fundo, mostra que o pr�prio processo de resolu��o 
de conflitos tem um grande componente emocional, com que 
precisa ser lidado. E, naquela �poca, a comarca onde eu atuava e 
ainda atuo n�o tinha ainda um programa de gest�o de m�goas bem 
consolidado. At� hoje esse programa de gest�o de m�goas ainda 
est� sendo consolidado para que esse tipo de usu�rio possa gerir 
melhor as suas m�goas para depois ser encaminhado para a 
media��o. Ent�o, pode-se dizer que foi uma media��o est�ril, 
porque saiu sem grandes mudan�as. Isso porque seria necess�rio 
fazer um melhor endere�amento dessa m�goa que essa senhora 
sentia.

REDUnB: O senhor falou da Bahia. Voc� trabalha em v�rias regi�es 
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do Brasil. Tem alguma peculiaridade da Bahia em rela��o a outros 
lugares, no que diz respeito a maior ou menor afinidade com a 
media��o?
Prof. André Gomma: Tem. Em rela��o ao Brasil e a outros pa�ses 
tamb�m. O brasileiro, usando a express�o do S�rgio Buarque de 
Holanda, � um “homem cordial”. Ele adere � media��o de uma 
maneira mais eficiente. Alguns dizem: “n�o, pera�, mas isso quer 
dizer tamb�m que o brasileiro � mais apaixonado muitas vezes 
pelos pr�prios conflitos”. Muitas vezes, quando o mediador pega 
um caso em que a parte est� muito irritada, quer dizer que ela se 
importa muito com o caso. E, a partir do momento em que ela est� 
muito irritada com determinado caso, ela tem no mediador algu�m 
para dizer: “jovem, eu estou vendo que voc� est� bastante irritado, 
isso significa que voc� se importa muito, ent�o como � que a gente 
vai abordar esse caso?”. Ent�o, de qualquer forma, essa 
caracter�stica do brasileiro facilita muito. 
E o baiano, sem d�vida, � muito cordial, muito atencioso, muito 
simp�tico, como regra, o que acaba fazendo com que os �ndices de 
composi��o l� sejam um pouquinho melhores do que em alguns 
outros estados, mas n�o necessariamente melhores do que o resto 
pa�s. S�o s� algumas caracter�sticas culturais. Vou pegar, por 
exemplo, o caso do Rio Grande do Sul, que � um estado com um dos 
maiores, sen�o o maior, acesso � justi�a, muito porque os usu�rios 
litigam muito e querem muito ouvir a opini�o ou a manifesta��o do 
pr�prio magistrado, porque tem menos componentes de 
“baianidade”, vou colocar nessa express�o. 

REDUnB: Professor, uma curiosidade nossa � sua opini�o sobre a 
aplica��o da media��o nos casos de anistia, pois ainda n�o 
encontramos formas eficientes de resolver juridicamente essa 
quest�o. A media��o poderia ser feita nessas situa��es?
Prof. André Gomma: Nossa anistia, do ponto de vista de conflito 
social, foi um processo simples. Simples, eu digo, em compara��o 
com o que aconteceu, por exemplo, na �frica do Sul, no apartheid. 



400

Ou em compara��o com o processo acompanhado de genoc�dios 
que aconteceu na Europa Oriental e em outras regi�es. E alguns 
desses pa�ses resolveram melhor que n�s. 
No exemplo da �frica do Sul, ap�s uma situa��o de opress�o 
extraordin�ria, e com a quebra do apartheid, foi criado um 
mecanismo chamado “Verdade e reconcilia��o”, em que, 
eventualmente, um policial que tivesse sido opressor em rela��o a 
um negro participaria de um processo de resolu��o de disputa e, no 
final desse processo, ele pediria desculpa � v�tima e a v�tima estaria 
preparada para, efetivamente, fazer a reconcilia��o. 
Francamente, o processo de anistia n�o se resolve com 
compensa��o pecuni�ria. Vamos pegar um exemplo: eu ofendi 
algu�m e ele entra com uma a��o de danos morais. � com dinheiro 
que eu vou restaurar a honra dele? Nunca. � com um bom processo 
autocompositivo, em que o mediador vai virar para mim e falar: “o 
que voc� queria desse algu�m?”. E eu vou responder “eu queria que 
ele me respeitasse naquele outro tempo”. Ent�o o mediador vai 
perguntar: “voc� quer deixar isso registrar isso de alguma forma?

“ Dessa maneira, eventualmente, aconteceria a repactua��o 
social, a reconstru��o do v�nculo. 
E, realmente, no Brasil, n�s ainda nos equivocamos muito, de novo, 
em fun��o de falta de t�cnica. Mas a solu��o desse problema seria 
absolutamente vi�vel, sobretudo, em raz�o de exemplos que n�s 
temos que, embora muito mais complicados, constru�ram respostas 
muito positivas. Ainda mais hoje, em um mundo de f�cil acesso � 
literatura. Temos tamb�m o exemplo neozeland�s, e outros, que 
s�o exemplos muito bonitos e que funcionariam muito melhor, at� 
mesmo para a conscientiza��o daquele segmento da sociedade que 
ainda insiste que o golpe foi necess�rio ou ainda insiste que a 
viol�ncia usada no golpe era necess�ria. Quando colocamos o 
opressor face a face com a v�tima come�amos a humanizar o 
conflito. 

REDUnB: Essa � uma concep��o diferenciada de Justi�a, em rela��o 
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a que estamos acostumados. O senhor poderia falar um pouco mais 
sobre ela?
Prof. André Gomma: No fundo, a Justi�a � um valor, como a beleza 
� um valor. Eu venho sempre dizendo que as minhas filhas s�o as 
meninas mais lindas do mundo, e quem tem filha mulher, 
provavelmente, vai discordar. Por qu�? Porque a beleza � um valor. 
O que eu acho lindo algu�m pode n�o achar. E o que eu acho justo 
algu�m pode tamb�m n�o achar. Agora, a partir do momento em 
que eu tenho duas pessoas que vivem um processo de resolu��o de 
disputa, se essas pessoas s�o empoderadas a apresentar aquele 
valor, como a beleza � um valor, elas podem pintar juntos um 
quadro. E fazer com que o quadro fique bom para os dois olhares, 
para que ambas parem e falem que est�o satisfeitas. O mesmo vale 
para o processo de resolu��o de disputas. Trabalha-se num 
processo em que os dois virem e falem: “estou satisfeito com essa 
resolu��o”. A� h� Justi�a.

REDUnB: Quais s�o as suas proje��es para o Direito brasileiro?
Prof. André Gomma: Em fun��o do trabalho do Conselho Nacional 
de Justi�a em concilia��o, eu penso que n�s vamos ter, 
provavelmente, um bom programa p�blico de resolu��o de 
conflitos nos pr�ximos dez, vinte anos. Todas essas mudan�as s�o 
mudan�as lentas. Algumas vezes eu acho em cinquenta anos a 
gente vai estar um pouco melhor; outras vezes, em dez. Mas n�o 
em cinco, porque s�o programas de m�dio prazo. Pelo menos n�s 
come�amos a entender, o que � talvez nosso maior desafio, que 
com senten�as n�s estamos resolvendo muito mal os conflitos. 
Frequentemente as pessoas saem brigadas e nunca mais se falam. 
Isso o CNJ claramente j� entendeu. Da� porque a Ministra Ellen 
Gracie come�ou o Movimento pela Concilia��o. Isso � um sinal 
muito positivo. E eu n�o tenho muito pressa porque realmente � 
uma mudan�a cultural. � lenta. As pessoas que est�o � frente, tanto 
essa Ministra, como o Ministro Gilmar, como o pr�ximo Ministro 
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Peluso j� tem sinalizado, s�o gestores que claramente entendem a 
import�ncia de autocomposi��o como forma de efetiva pacifica��o 
social. Eu tenho uma vis�o bastante otimista de processos melhores 
e mecanismos mais eficientes de mensura��o desses resultados.

REDUnB: Professor, o senhor � visto hoje como uma refer�ncia em 
estudo e atua��o, n�o s� por n�s da FD/UnB, mas, tenho certeza, 
por alunos e profissionais do pa�s inteiro. Seu caminho foi inovador 
e sua produ��o foi resultado de trabalho em um sonho. Que 
mensagem o senhor daria para quem tem e deseja executar uma 
ideia diferenciada?
Prof. André Gomma: O Henry Ford falava algo do ponto de vista de 
gest�o de carreira e de valores pessoais perfeito. Ele falava: “se 
voc� acha que algo � poss�vel, voc� est� certo; se voc� acha que 
algo n�o � poss�vel, voc� tamb�m est� certo”. Ent�o, para aquele 
aluno que acha que n�o � poss�vel ter um Direito mais justo, mais 
humanizado, de aproxima��o, de pacifica��o, que acha que 
realmente o Direito vai sempre ser um instrumento de opress�o, ele 
pode n�o estar certo, mas pelo menos para ele aquilo vai ser 
verdade. Agora, se o aluno come�a a acreditar que o Direito pode 
funcionar, que existem processos que verdadeiramente aproximam 
pessoas, que nossa fun��o, como operadores de Direito, � sermos 
gestores de um processo de reaproxima��o de seres humanos, que 
o Poder Judici�rio � um hospital de rela��es sociais, aquilo ser� 
realidade para ele. E o que eu vejo e acho muito positivo � que o os 
alunos que sa�ram do GT e que, verdadeiramente, acreditam 
naquilo que fazem, acabam conseguindo alguns trabalhos e 
resultados bons de realiza��o pessoal. Isso �, talvez, um dos 
maiores segredos de administra��o da vida pessoal: acreditar que o 
nosso trabalho pode ser significativo. E � um componente muito 
importante no programa de resolu��o de disputa. Acho que, de 
certa fora, isso tem norteado muito n�o somente eu, mas outras 
pessoas que trabalham com processo de resolu��o de disputas, que 
s�o pessoas que simplesmente n�o querem n�o acreditar no 
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Direito.

REDUnB: O senhor faria alguma coisa de diferente na sua 
experiência acadêmica?
Prof. André Gomma: Eu brinco sempre que eu me arrependo muito. 
Eu faria muita coisa diferente. Não posso nunca falar que nunca me 
arrependeria de nada. Não. Me arrependo. Faria muita coisa 
diferente. Algumas respostas a provas eu daria de uma forma 
diferente. Mas, essencialmente, a ideia de curtir a vida profissional, 
de curtir a vida acadêmica, de gostar de entrar em sala de aula e de 
ter que curtir uma visão não pomposa do Direito... Eu acho que isso 
aí eu não faria diferente, eu faria de novo.

ANEXOS

1. Registro do Estatuto do Centro Acadêmico de Direito da 
Universidade de Brasília no Diário Oficial do Distrito Federal de 7 
de março de 1994, página 42.
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2. Carta de Possíveis Repercussões da Criação do Curso Noturno
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