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INTRODU<;:AO

A demanda do sistema de justi�a brasileiro tem se apresentado significativa

e crescente, realidade que nao significa, necessariamente, possuam os indivíduos

índice satisfatório de facilidade no acesso il justi�al, estejam a levar suas pretens6es

ao sistema de justi�a adequadamente ou mesmo que confiem e estejam satisfeitos

com a eficiencia do sistema de resolu�ao de conflitos.

Ao contrário, pesquisa realizada pela Funda�ao Getulio Vargas demonstrou

que 58,3% dos entrevistados acreditam que o acesso il justi�a no Brasil é inexistente

ou difícil, 78,1% que o custo do Poder Judiciário é elevado, 59,1% que o Poder Judi

ciário nao é competente ou tem pouca competencia para solucionar conflitos, 92,6%

que o Judiciário resolve os conflitos de forma lenta ou muito lenta, revelando-se o

índice de confian�a no sistema de justi�a em 5,9 pontos'.

No mesmo sentido, pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Economica

Aplicada, com o objetivo de medir os indices de percep�ao social da popula�ao sobre

uma série de servi�os de utilidade pública, apresentou uma avalia�ao geral bastante

crítica da justi�a, de 4,55, diante de questao que solicitava a atribui�ao de nota de

zero a dez3•

Na tentativa de distinguir os vários aspectos que informam a percep�ao ge

ral dos entrevistados, a pesquisa solicitou a avalía�ao de dimensOes específicas que

a literatura sugere serem relevantes na forma�ao de juízos sociais sobre a justi�a4.

As dimens6es que mais importam a este estudo sao aquelas relativas ao custo e

a facilidade no acesso, com médias de 1,45 e 1,48, respectivamente, em urna escala
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e os Municipios que nao sao sede de Comarca e, igualmente, entre o Poder

Judiciário e Universidades, para a cria�ao de Postos Avan�ados de

Justi�a Comunitária 168

Anexo H - Resolu�ao n.' 870, de 29 mar�o de 2011, do Conselho da Magistra'

tura do Tríbunal de Justi�a do Rio Grande do Sul 174

1 - A expressao acesso a justic¡:a será utilizada neste estudo como slnonimo de acesso ao direito ou acesso

ao sistema de justic;:a, express6es, todavia, mais amplas que acesso ao Poder Judlciário ou acesso aos

tribunais, como se demonstrará ero seu curso.

2 - A pesquisa foi realizada nos meses de janeiro, fevereiro e marC;o de 2010 e ouviu 1.598 pessoas em todo o

Brasil. Cf. Fundac;ao Getúlio Vargas. Refatório ICJ/Brasil. DIsponivel em http://www.direitogv.com..br/

default.aspx?Pagld=HTICVQTP&ID=267,.. Acesso em 28.4.2010.

3 - Cf. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÓMICA APLICADA. Sistema de Indicadores de Perce�{jo Social 
Justl�a, p. 5. Djsponível em ..http://www.ipea.gov.br/portallindex.php?option=com_content&view=

artide&id=6141&ltemid=2,.. Acesso em 5.1.2011.

4 - "Sao elas: i) a rapidez na decisao dos casos; ii) a faciUdade no acesso; iii) o baixo custo, para que todos

os cidadaos possarn defender os seus dlreitos; Iv) a capacidade de produzir decisOes boas, que ajudem

a resolver os casos de forma justa; v) a honestidade dos integrantes da justll;:a e a capacidade desta em

punir os que se envolvem em casos de corrupl;:ao; e vi) a imparcialidade da justic;a, decorrente de sua

capacldade de tratar ricos e pobres, pretos e brancos, homens e mulheres, enfim, todos de maneira

igual. Para tanto, solicitou.se aos entrevistados que avaliassem como a justic;a está em cada urna dessas

dimens6es: se multo mal; mal; regular; bem; ou muito bem." Ibidem, p. 5'6.


