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RESUMO: Este ensaio explora uma abordagem que conecta os conceitos de 
administração da justiça e organizações institucionalizadas, compreendidas como 
aquelas que, infundidas de valor, constituem a base das propriedades institucionais 
de um sistema social. O objetivo foi caracterizar as cortes constitucionais como 
organizações institucionalizadas e examinar as condições para sua legitimidade. 
Por meio de uma revisão narrativa da literatura, analisou-se inicialmente a 
articulação entre as dimensões institucional e organizacional da legitimidade 
dessas cortes, isto é, entre sua autoridade instituída e as ações ordinárias que 
desempenham, especialmente por meio de suas decisões judiciais. Além disso, 
partindo da premissa de que a legitimidade dessas cortes envolve um esforço 
processual contínuo, discutiu-se a dinâmica de manutenção da condição de 
organização institucionalizada sob quatro perspectivas: legitimidade, 
liminaridade, vulnerabilidade e ilegitimidade. A análise contribui para a 
compreensão dos impactos teóricos e práticos dessa abordagem, oferecendo 
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subsídios para pesquisas nos campos dos estudos organizacionais e da 
administração da justiça, com foco na estruturação do Estado, no funcionamento 
do Poder Judiciário e na preservação da ordem democrática. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Legitimidade; organizações institucionalizadas; cortes 
constitucionais; crise; administração da justiça. 
 
ABSTRACT: This essay explores an approach that connects the concepts of 
administration of justice and institutionalized organizations, understood as those 
infused with value, form the basis of the institutional properties of a social system. 
The aim was to characterize constitutional courts as institutionalized organizations 
and examine their legitimacy conditions. Through a narrative literature review, the 
study initially analyzed the articulation between the institutional and 
organizational dimensions of the legitimacy of these courts, that is, between their 
established authority and the ordinary actions they perform, mainly through their 
judicial decisions. Additionally, based on the premise that the legitimacy of these 
courts involves a continuous procedural effort, the study discussed the dynamics 
of maintaining the status of an institutionalized organization from four 
perspectives: legitimacy, liminality, vulnerability, and illegitimacy. The analysis 
contributes to the understanding of the theoretical and practical impacts of this 
approach, providing insights for research in the fields of organizational studies and 
the administration of justice, with a focus on state structuring, the functioning of 
the judiciary, and the preservation of the democratic order. 
 
KEYWORDS: Legitimacy; institutionalized organizations; constitutional courts; 
crisis; administration of justice. 
 
INTRODUÇÃO 

Este ensaio busca aproximar a noção de administração da justiça do conceito de 
organizações institucionalizadas, aqui compreendidas como aquelas infundidas de 
valor e constituintes das propriedades institucionais fundamentais de um sistema 
social. A discussão está delimitada ao Supremo Tribunal Federal (STF) e justifica-
se pelo prestígio decorrente de sua missão de concretizar os objetivos 
constitucionais. Parte-se do pressuposto de que a presunção de legitimidade 
teoricamente atribuída a essa organização é de natureza transitória e sustentada 
socialmente ao longo do tempo, podendo variar conforme determinadas condições 
e contextos. 

 Nesse sentido, para aprofundar a compreensão da legitimidade das cortes 
constitucionais, é essencial examinar o conceito de organização institucionalizada. 
Essas organizações são assim denominadas em razão de suas propriedades 
institucionais e do forte apelo simbólico que exercem na ordem social à qual 
pertencem. Em outras palavras, são organizações que não apenas dependem da 
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associação com valores e crenças do ambiente institucional, mas, em grande 
medida, os representam (Zelditch, 2004). A desconsideração dessa premissa pode 
enfraquecer a autoridade judicial e o reconhecimento dos tribunais no 
ordenamento jurídico (Bybee & Narasimhan, 2015). Consequentemente, é 
fundamental reconhecer que “os tribunais são instituições governamentais e os 
juízes são agentes da sociedade” (Garoupa & Ginsburg, 2015, p. 2).  

 Diante dessa perspectiva, no contexto do ordenamento jurídico brasileiro, 
destaca-se o STF como instância máxima do Poder Judiciário e responsável pela 
guarda da Constituição. O tribunal é composto por 11 ministros nomeados pelo 
Presidente da República após aprovação no Senado Federal. Nas últimas décadas, 
a partir da promulgação da Constituição de 1988 (CF/88), observou-se um 
progressivo fortalecimento do papel institucional do Poder Judiciário (Campos, 
2014) e uma ampliação da atuação do STF na vida em sociedade (Arguelhes, 2009). 

No campo das organizações institucionalizadas, a legitimidade destaca-se como 
um componente fundamental (Guimaraes et al., 2018; Guimaraes et al., 2020) e 
pode ser abordada a partir de duas dimensões interdependentes: a institucional e 
a organizacional. O foco na legitimidade institucional refere-se à justificação da 
ordem social no âmbito das relações de autoridade. Já a legitimidade 
organizacional direciona-se às unidades organizacionais que dão vida às 
instituições, considerando o alinhamento das ações organizacionais ao sistema 
social no qual estão inseridas (Suchman, 1995). Examinar a legitimidade das cortes 
constitucionais sob essas duas dimensões requer a análise dos aspectos que 
sustentam sua avaliação social e justificação (Edelman, 2002), o que implica 
considerar empiricamente os contornos da legitimidade e do processo de 
legitimação tanto no nível institucional quanto no organizacional Guarido Filho et 
al., 2018; Guimaraes et al., 2020). 

À luz dessas considerações, eventos recentes têm intensificado o debate sobre a 
legitimidade do STF, trazendo à tona diferentes dimensões dessa questão. Um 
exemplo é o debate em torno da atuação dos ministros (Arguelhes & Ribeiro, 2018), 
além de aspectos organizacionais, como estratégia de comunicação e mídia (Falcão 
& Oliveira, 2013), morosidade processual (Abramo, 2010) e poder de agenda 
(Barbosa & Esteves, 2020). Além disso, questões relacionadas à politização do STF, 
no contexto do ativismo e do populismo judicial (Silva & Vieira, 2022), assim como 
fenômenos como a supremocracia (Vieira, 2008; Glezer & Vilhena,2024) e a 
juristocracia (Hirschl, 2020), que discutem a concentração e a transferência de 
poderes às cortes, também reforçam essa questão. 

Discutir a legitimidade das cortes constitucionais como organizações 
institucionalizadas envolve, portanto, considerar o contexto social no qual estão 
inseridas. A adoção do contexto como elemento central permite refletir sobre a 
constituição das bases para lidar com as pressões exercidas sobre essas 
organizações, bem como sobre as referências que orientam sua atuação. Além da 
imersão institucional, essa abordagem possibilita evidenciar a suscetibilidade ao 
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julgamento social e às interações que podem transcender tanto a autonomia legal 
presumida quanto a independência institucional dos tribunais. 

Em consonância com essa abordagem, é possível reconhecer a natureza 
processual (Suddaby et al., 2017) da legitimidade de cortes constitucionais. Essa 
perspectiva reflete a dinâmica contestada, multivocal e política do fenômeno da 
legitimidade, o que exige uma reflexão sobre o processo de manutenção da 
condição de organização institucionalizada. Neste ensaio, essa questão foi 
analisada a partir de quatro perspectivas: legitimidade, liminaridade, 
vulnerabilidade e ilegitimidade. A primeira, amplamente conhecida, caracteriza-se 
pela predominância de consenso sobre as bases legitimadoras da atuação das 
cortes. A segunda descreve um cenário marcado pela ausência de consenso sobre 
essas bases de legitimação. A terceira aponta para uma tendência de consenso 
quanto à invalidação social dessas bases legitimadoras. Por fim, a quarta 
perspectiva evidencia a invalidação social das bases legitimadoras dessas 
organizações. 

A presente discussão oferece contribuições teóricas e empíricas para os campos 
dos estudos organizacionais, da administração pública e da administração da 
justiça. Do ponto de vista teórico, embora a administração estude diversos tipos de 
organizações, a análise das cortes constitucionais tem sido tradicionalmente 
deslocada para áreas como o direito, a ciência política e a sociologia. Esse cenário 
evidencia uma lacuna e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para aprofundar a 
compreensão dessas cortes como organizações, explorando suas dinâmicas 
internas, seus processos decisórios e sua relação com o ambiente institucional. Sob 
o prisma empírico, o uso de desdobramentos analíticos vinculados à noção de 
legitimidade exerce uma influência significativa na realidade cotidiana das cortes 
constitucionais. As variações na dimensão institucional impactam a esfera 
organizacional e vice-versa. Esse processo, por sua vez, gera efeitos sobre a própria 
estruturação do Estado, do Poder Judiciário e até mesmo sobre a manutenção da 
ordem democrática. Assim, destaca-se a importância do componente processual e 
da natureza político-discursiva desse fenômeno. 

A metodologia deste ensaio fundamenta-se em uma revisão narrativa da 
literatura, com ênfase em estudos clássicos e contemporâneos sobre organizações 
institucionalizadas e legitimidade, particularmente no contexto das cortes 
constitucionais. A revisão foi conduzida por meio de levantamento bibliográfico 
seletivo, orientado pelo referencial teórico do institucionalismo organizacional, 
com destaque para os conceitos de organizações institucionalizadas (Selznick, 1994; 
Zelditch, 2004) e legitimidade organizacional (Scott, 2008; Suchman, 1995; Suddaby 
et al., 2017). Além disso, adota-se a abordagem sociojurídica de Edelman (1992), 
que examina a interseção entre os campos organizacional e legal. Adicionalmente, 
ampliou-se a seleção bibliográfica para fomentar diálogo interdisciplinar com os 
estudos da ciência política (Gibson et al., 1998; Gibson & Nelson, 2015) e do direito 
(Agra, 2005; Mariano, 2010; Vieira, 2018). A articulação desses referenciais 
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possibilita análise da legitimidade das cortes sob uma perspectiva 
multidimensional, considerando as interações entre atores institucionais e o 
ambiente normativo em que operam. 

Cumpre destacar que este estudo integra um projeto de pesquisa que investiga 
as implicações da crise social e das tensões decorrentes de contextos críticos sobre 
a legitimidade das cortes constitucionais. No âmbito dessa pesquisa mais ampla, 
examina-se como o aumento do protagonismo judicial, especialmente em períodos 
de crise, pode desgastar a autoridade dessas instituições, caracterizando o 
fenômeno do "elastecimento judicial". Argumenta-se que a intensificação do papel 
das cortes nesses momentos pode fragilizar sua posição institucional, 
desencadeando uma crise discursiva que desafia sua legitimidade. Diante desse 
cenário, o ensaio apresenta um segmento da discussão com o intuito de responder 
à seguinte questão de pesquisa: quais são as condições para a preservação da 
legitimidade das cortes constitucionais em contextos de crise?   

Sendo assim, por meio da aproximação entre as noções de administração da 
justiça e organizações institucionalizadas, este ensaio teve como objetivo 
caracterizar as cortes constitucionais como organizações institucionalizadas e 
examinar as condições para sua legitimidade. No desenvolvimento do trabalho, 
inicialmente, apresentaram-se algumas definições sobre legitimidade e 
organizações institucionalizadas. Em seguida, analisou-se a perspectiva das cortes 
constitucionais enquanto organizações institucionalizadas, diferenciando e 
articulando as dimensões institucional e organizacional da legitimidade dessas 
organizações. Ademais, partindo da premissa de que a legitimidade das cortes 
constitucionais resulta de um esforço processual contínuo, buscou-se elaborar a 
dinâmica de manutenção da condição de organização institucionalizada a partir de 
quatro perspectivas: legitimidade, liminaridade, vulnerabilidade e ilegitimidade. 
Por fim, foram delineadas as implicações teóricas e práticas decorrentes da 
discussão, fornecendo subsídios para uma futura agenda de pesquisa. 
 
2. LEGITIMIDADE E ORGANIZAÇÕES INSTITUCIONALIZADAS 

Do ponto de vista teórico, algumas definições preliminares auxiliam na 
sustentação da discussão proposta por este ensaio. Nesse sentido, esta seção 
articula duas frentes conceituais interligadas: a. cortes como organizações 
institucionalizadas e b. legitimidade como fenômeno de interesse. A primeira 
explora as características de organizações institucionalizadas, ressaltando suas 
particularidades. A segunda desloca a discussão para o componente da 
legitimidade, abordando suas variações conceituais, a multidimensionalidade do 
conceito e a perspectiva de processo e discurso como elementos essenciais para a 
compreensão do fenômeno. 

No tocante à noção de cortes como organizações institucionalizadas, é 
fundamental salientar que, enquanto sistemas abertos, tais organizações 
“dependem, para sua sobrevivência, dos recursos de um ambiente institucional” 
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(Zelditch, 2004, p. 29). Em outras palavras, são assim denominadas em razão do 
alinhamento de suas propriedades institucionais à ordem social em que estão 
inseridas, o que envolve “normas, valores e crenças, especialmente crenças que 
definem e classificam os atores organizacionais e seus participantes e teorizam suas 
funções” (Zelditch, 2004, p. 29). Esse aspecto remete ao processo de transformação 
de uma organização em instituição, pautado na articulação entre indivíduo, 
organização e comunidade (Selznick, 1994). 

Debater a noção de organizações institucionalizadas em diálogo com o campo 
de administração da justiça (Guimaraes et al., 2018) implica deslocar o raciocínio 
para a ótica legal, na qual se situam as cortes constitucionais. Destaca-se, portanto, 
a concepção de ambiente legal como o espaço de constituição e formatação da 
legalidade (Edelman, 1992). É nesse ambiente que as organizações atuam 
coletivamente na construção do sentido legal e na sua difusão no campo 
organizacional (Edelman et al., 2001, 2010). Em que pese a aproximação entre os 
estudos organizacionais e socio-legais (Edelman & Suchman, 1997; Scott, 1994), esse 
espaço tem sido historicamente negligenciado pelo campo da administração 
(Greenwood et al., 2008). 

No que tange ao paralelo entre ambiente institucional e legal, observa-se a 
dualidade entre o campo organizacional e o 1)campo legal. A distinção entre esses 
dois campos reside na diferença entre as lógicas de eficiência e racionalização, 
típicas dos campos organizacionais, e as lógicas de regras e direitos, associadas aos 
campos legais (Edelman et al., 2010). Como recorte mesoanalítico (Kluttz & 
Fligstein, 2016), há diversas possibilidades de conceituação do campo, sendo 
adotado, nesta análise, o enfoque na noção de diálogo e discussão (Machado-da-
Silva et al., 2006). Adicionalmente, considera-se o campo legal como o conjunto 
composto por “tribunais, legislaturas, agências administrativas, academia jurídica 
e todos os atores jurídicos, bem como as diversas partes que entram no sistema 
jurídico de forma ocasional” (Edelman et al., 2011, p. 900). 

Compreender as cortes constitucionais como organizações institucionalizadas 
implica reconhecer que, embora participem da formulação das regras que regem o 
funcionamento da sociedade, elas também integram esse sistema social. Assim, 
operam dentro dos domínios legais e organizacionais que as definem (Guimaraes 
et al., 2020), o que reforça a relevância da análise de sua legitimidade como 
fenômeno de interesse. Nesse contexto, estudos sobre a legitimidade de 
organizações com características semelhantes têm sido conduzidos com o objetivo 
de aprofundar a compreensão desse fenômeno (Bybee & Narasimhan, 2015; Gibson 
et al., 1998; Luz et al., 2019; Luz et al., 2021). 

A partir disso, desdobra-se o componente da legitimidade como um fenômeno 
de interesse que emerge da relação entre autoridade e consenso (Selznick, 1994). 
Nessa direção, embora seja um conceito central nas teorias organizacionais, a 
legitimidade ainda é considerada conceitualmente frágil (Suddaby et al., 2017). O 
termo abrange diversos objetos e níveis de análise (Johnson et al., 2006), estando 
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frequentemente associado a elementos como ordem institucional, validade social, 
obediência e desempenho organizacional (Diniz, 2006; Fix-Fierro, 2003; Johnson et 
al., 2006; Mariano, 2010). Dessa forma, algo é considerado legítimo “se estiver de 
acordo com as normas, valores, crenças, práticas e procedimentos aceitos por um 
grupo” (Zelditch, 2001, p. 33). 

A legitimidade é frequentemente abordada sob duas perspectivas: de um lado, 
como dependente de uma audiência social e, de outro, como resultante de um 
processo coletivo vinculado à construção social da realidade. Nessa perspectiva, 
torna-se essencial analisar o processo interpretativo associado a uma estrutura 
social específica, cuja finalidade é traduzir ou reforçar a existência de uma entidade 
social, que pode corresponder a “um grupo, uma estrutura de desigualdade, uma 
posição de autoridade, ou uma prática social” (Berger et al., 1998, p. 380).  

Quando transposto para o contexto organizacional, compreender uma 
organização como legítima implica considerá-la sustentada por princípios ligados 
à dinâmica social na qual está inserida (Berger et al., 1998; Rossoni, 2016).  Sob essa 
perspectiva, a legitimidade adota um enquadramento que contextualiza a ação 
organizacional em relação aos parâmetros de uma ordem social (Dowling & Pfeffer, 
1975; Suchman, 1995).  

Ao lado disso, no âmbito do institucionalismo organizacional (DiMaggio & 
Powell, 1991; Greenwood et al., 2008), o conceito de legitimidade organizacional 
enfatiza que, além da disponibilidade de recursos e informações, fatores como 
aceitação e credibilidade são fundamentais para a sobrevivência e perpetuação da 
organização no ambiente social (Scott, 2008). Para além da imersão institucional, 
evidencia-se também a suscetibilidade ao julgamento social e às interações, que, no 
caso das cortes constitucionais, podem não se limitar à autonomia legal presumida 
ou à independência institucional. 

Esse arcabouço permite discutir a legitimidade no contexto das cortes 
constitucionais, considerando a incorporação desse elemento ao campo da 
administração da justiça (Guimaraes et al., 2018). Isso se deve ao fato de que, por 
serem organizações institucionalizadas e dependerem fortemente da presunção de 
legitimidade, a manutenção dessa condição representa um desafio significativo 
(Guimaraes et al., 2020). Nesse sentido, a argumentação deste ensaio enfatiza os 
esforços voltados à investigação da interdependência entre governança e 
legitimidade dos tribunais, uma temática ainda pouco explorada no campo da 
administração (Guimaraes et al., 2020). 

Para as cortes constitucionais, é fundamental ressaltar o caráter 
multidimensional da legitimidade, que se desdobra em legitimidade institucional 
e organizacional (Guarido Filho et al., 2018). A perspectiva institucional concentra-
se na aceitação da autoridade legal ou em sua legitimação, enquanto a abordagem 
organizacional diz respeito à representação operacional das instituições (Guarido 
Filho et al., 2018). Nesse enquadramento multidimensional, ambas as perspectivas 
exercem influência mútua. O reconhecimento dessa distinção abre caminho para 
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reflexões acerca dos processos de fragilização da base de apoio difuso das cortes 
constitucionais (Boddery et al., 2022). 

O contorno de campo também evidencia a dinâmica processual e a capacidade 
agêntica dos atores na defesa e mobilização de interesses específicos. Suddaby, 
Bitektine e Haack (2017) contrastaram as perspectivas de propriedade, processo e 
percepção e destacaram que a legitimidade resulta da construção social. Nesse 
processo, múltiplos atores sociais, principalmente no nível de campo, agem 
intencionalmente para promover ou resistir a mudanças, reforçando o papel da 
agência na conformação da realidade (Suddaby et al., 2017). Esse debate insere-se 
na discussão recente sobre as perspectivas de propriedade, validade e consenso, 
sendo que as duas últimas enfatizam os níveis coletivo e meso de análise (Haack et 
al., 2021). 

Ainda sob a perspectiva processual, os processos de legitimação podem ser 
compreendidos de três formas: linguagem e comunicação, processos de teorização 
e ideias de identificação/categorização (Suddaby et al., 2017). A primeira forma, 
adotada como parâmetro neste ensaio, refere-se ao uso da linguagem e da 
comunicação como instrumentos de construção de significado, exemplificado pelo 
emprego intencional e estratégico do discurso persuasivo, da tradução e da 
narrativa. 

Isso reforça a base discursiva do processo de legitimação. Berger e Luckmann 
(1996, p. 129) afirmam que a “legitimação ‘explica’ a ordem institucional 
outorgando validade cognoscitiva a seus significados objetivados. … [Ela] justifica 
a ordem institucional dando dignidade normativa a seus imperativos práticos”. 
Para Bourdieu (2014), esse processo corresponde à noção de capital linguístico, 
possuído por determinados atores que exercem influência sobre a construção da 
realidade. Segundo o autor, “as palavras não são simplesmente descritivas da 
realidade, mas constroem a realidade. … Ter a última palavra é ter o poder sobre a 
representação legítima da realidade” (Bourdieu, 2014, p. 431). Dada sua relevância, 
os aspectos discursivos integram os processos comunicativos relacionados ao 
impacto legal, o qual depende da natureza da mensagem e dos fluxos relacionais 
que a fazem circular, atribuindo-lhe maior ou menor validade (Friedman, 2016). 

Integrando as três perspectivas em uma dinâmica processual de campo, o jogo 
da legitimidade ocorre, em grande medida, sobre bases discursivas. Violações – ou 
mesmo a mera percepção de violação, por parte de uma organização, das normas, 
crenças, valores ou procedimentos socialmente aceitos – acarretam consequências 
associadas à perda de confiança e ao questionamento da legitimidade 
organizacional  (Zelditch, 2001). Em resposta, justificativas passam a fazer parte do 
processo comunicativo: a “justificação é um processo de legitimação que normaliza 
atos inesperados e impróprios” (Zelditch, 2001, p. 7). 

Nessa perspectiva, destacam-se categorias para a análise do processo 
discursivo, tais como legitimacy accounts (Creed et al., 2002; Elsbach, 1994; Lamertz 
& Baum, 1998; Luz et al., 2019; Sheridan & Mote, 2017) e framing (Benford & Snow, 
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2000; Creed et al., 2002) ou frames (Luz et al., 2021). A primeira categoria evidencia 
as estratégias discursivas empregadas pelas organizações para invocar sua 
legitimidade organizacional (Ashforth & Gibbs, 1990), enquanto a segunda ressalta 
a dinâmica processual de emolduração da realidade. 

Diante disso, as seções seguintes apresentam a argumentação do ensaio em dois 
eixos principais relacionados às cortes constitucionais. O primeiro busca 
caracterizar essas cortes como organizações institucionalizadas, destacando as 
dimensões institucional e organizacional associadas à sua legitimidade. O segundo, 
com o objetivo de operacionalizar a dinâmica de campo, explora perspectivas 
voltadas à manutenção da condição dessas entidades como organizações 
institucionalizadas. 
 
3. CORTES CONSTITUCIONAIS COMO ORGANIZACIONAIS INSTITUCIONALIZADAS: 
ARTICULAÇÃO ENTRE O INSTITUCIONAL E O ORGANIZACIONAL 

Com o objetivo de caracterizar as cortes constitucionais como organizações 
institucionalizadas, esta seção adota duas perspectivas de análise. A primeira 
examina o processo de infusão de valores nessas cortes, considerando sua relação 
com o contexto jurídico e social das democracias. Além disso, delineia a dimensão 
institucional da legitimidade e a imagem dessas cortes como organizações 
institucionalizadas. A segunda perspectiva também analisa a infusão de valores, 
porém com ênfase em aspectos relacionados à construção negociada, à constituição 
multivocal e à sua natureza política. Destaca-se, assim, a dimensão organizacional 
da legitimidade e a imagem das cortes constitucionais como organizações. 

 Nota-se, por isso, um esforço para distinguir a autoridade instituída das cortes 
constitucionais das funções ordinárias que exercem, especialmente no âmbito de 
suas decisões judiciais. O foco nessas cortes justifica-se tanto pela sua 
fundamentação na relação entre indivíduo, organização e comunidade (Selznick, 
1994) quanto pela significativa relevância e repercussão social de seus atos (Castro, 
2019; Farganis, 2012; Scheb & Lyons, 2001). 

Essa distinção remete inicialmente ao debate mais amplo sobre a legitimidade 
jurisdicional, no qual se insere a questão da legitimidade institucional das cortes 
constitucionais. A partir dessa constatação, surge uma reflexão sobre as bases que 
conferem legitimidade a essas instituições, uma vez que, diante da “função de 
intérpretes últimos da Constituição, há necessidade de se conferir… maior teor de 
legitimidade, fazendo com que seus julgados sejam amplamente aceitos pela 
sociedade, aumentando a intensidade normativa da Constituição” (Agra, 2005, p. 
21). Em outras palavras, “a maior incidência de atuação da jurisdição constitucional 
não é um mal em si, mal é a ausência de legitimidade” (Agra, 2005, p. 107). Assim, 
a questão central consiste em saber se as decisões judiciais encontram respaldo na 
sociedade. 

Na realidade brasileira, a investigação da legitimidade do STF no âmbito da 
jurisdição constitucional é recorrente. Esse debate ocorre, por um lado, em razão 
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do arranjo institucional nacional, que privilegia os Poderes Executivo e Judiciário 
em detrimento do Poder Legislativo, resultando, segundo Mariano (2010), na 
atribuição da competência para o controle de constitucionalidade ao STF como uma 
questão problemática quando invocados o princípio da soberania popular e o 
poder constituinte. Por outro lado, manifesta-se quando o exercício da função do 
STF gera tensão entre o político e o jurídico, afrontando o princípio da separação 
dos poderes (Vieira, 2018). 

Ao examinar a literatura internacional, observa-se que a discussão sobre a 
legitimidade judicial é igualmente abrangente. Destacam-se, por exemplo, estudos 
sobre a legitimidade institucional que analisam símbolos judiciais (Gibson et al., 
2014), processos de suporte difuso (Gibson et al., 1998) e variáveis como ideologia 
e satisfação com o desempenho (Gibson & Nelson, 2015). Além disso, merecem 
atenção pesquisas que investigam a influência da dimensão relacional entre os 
poderes Legislativo e Judiciário na tomada de decisão da Suprema Corte dos 
Estados Unidos (Clark, 2009). 

A argumentação acima realizada delineia a dimensão institucional da 
legitimidade das cortes constitucionais. Nesse contexto, o foco recai sobre a 
autoridade legal em nível institucional, isto é, no âmbito da ordem jurídica e do 
Poder Judiciário. Isso implica a consideração de um nível analítico que interpreta a 
legitimidade como vinculada aos juízos axiológicos relacionados à aceitação da 
autoridade ou ao processo de sua legitimação. 

Nessa esfera, os esforços das cortes constitucionais, enquanto organizações 
institucionalizadas, voltam-se para a garantia da lealdade judicial e a manutenção 
da reserva institucional. O primeiro conceito refere-se à dinâmica de obediência à 
autoridade judicial (Armaly, 2021; Gibson & Caldeira, 2009), enquanto o segundo 
está relacionado à preservação do “reservatório de boa vontade” das cortes 
(Grosskopf & Mondak, 1998, p. 634) ou do capital político dispensável (Mondak, 
1992). A partir desse raciocínio, depreende-se que a ênfase na legitimidade 
institucional influencia a capacidade das cortes constitucionais de se manterem 
como organizações institucionalizadas. 

Sob essa ótica, a legitimidade institucional das cortes constitucionais não se 
restringe à sua preservação como organizações institucionalizadas, mas também se 
manifesta na relação entre a legalidade e a responsividade, duas noções 
fundamentais para a compreensão do Estado de Direito. A primeira diz respeito à 
legitimidade associada à legalidade, fundamentando o poder como subordinado às 
leis e à coerção de uma ordem jurídica (Diniz, 2006). A segunda, por sua vez, 
compreende a legitimidade como um elemento impulsionador do direito e 
facilitador das necessidades e aspirações sociais, remetendo à noção de justiça 
substantiva (Kagan, 2001).  

Dessa forma, a interação entre legalidade e responsividade evidencia a 
necessidade de um equilíbrio dinâmico no exercício do poder jurisdicional. Nonet 
e Selznick (2001), ao problematizarem a adesão irrestrita ao formalismo, 
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argumentam que “uma instituição responsiva conserva a capacidade de 
compreender o que é essencial à sua integridade e ao mesmo tempo leva em 
consideração as novas forças do ambiente social” (Nonet & Selznick, 2001, p. 125). 
A partir dessa perspectiva, os modelos de justificação do poder dependem de 
aceitação social, exigindo que a função jurisdicional esteja em consonância com os 
valores sociais, o poder constituinte e a representação da soberania popular. 

Nesse contexto, as cortes constitucionais emergem como atores centrais na 
mediação entre o ordenamento jurídico e a dinâmica social, desempenhando um 
papel fundamental na consolidação da legitimidade institucional. Como 
instituições, é inegável que apresentam relevância e destaque no contexto jurídico 
e democrático (Silva & Nóbile, 2017), reforçando sua legitimidade institucional. 
Além disso, como organizações infundidas de valor, são ordinariamente 
percebidas como instituições e, portanto, como organizações institucionalizadas 
(Zelditch, 2004), o que sugere uma expectativa de alinhamento social. Alinhar-se 
socialmente implica desempenhar uma função de valor no sistema social mais 
amplo, sinalizando fontes de estabilidade e viabilização de compromissos sociais 
(Selznick, 1994). 

Sob essa ótica, ao considerar as cortes constitucionais não apenas como 
instituições, mas também como organizações, amplia-se a análise sobre sua 
legitimidade. Os elementos relacionados à construção negociada, à constituição 
multivocal e à natureza política dessas cortes tornam-se centrais no debate sobre 
sua legitimidade organizacional (Guarido Filho et al., 2018; Guimaraes et al., 2020). 
Desse modo, argumenta-se que a manutenção do componente institucional da 
legitimidade dos tribunais, assim como sua própria condição de organização 
institucionalizada, é influenciada pela dimensão organizacional dessa 
legitimidade. Esse argumento se fortalece ao reconhecer que a disposição para ser 
e agir como agente moral no contexto social configura uma competência 
institucional fundamental para a defesa da condição de organização 
institucionalizada. Com isso, reforça-se a dimensão responsiva (Kagan, 2001) e a 
imersão social dos tribunais. 

Sob essa perspectiva, em contraste com as abordagens predominantemente 
institucionais, comuns nos estudos jurídicos, o enfoque organizacional aplicado às 
cortes constitucionais permite reconhecer que, embora inseridos no universo mais 
amplo das organizações, os tribunais demandam uma análise diferenciada em 
razão de seu envolvimento direto com eventos e decisões de grande repercussão 
social (Guarido Filho et al., 2018; Guimaraes et al., 2020).  Assim, a atenção se volta 
para a representação institucional das organizações ou, conforme denomina Tyler 
(2006), para os regimes constituídos pelos espaços de atuação de autoridades 
investidas de poder, como juízes ou oficiais de polícia, bem como nas regras 
procedimentais que orientam sua conduta. Logo, o elemento organizacional não se 
confunde com a legitimidade de uma autoridade específica e de suas decisões 
individuais. 
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Dessa forma, ao delimitar a análise no âmbito organizacional das cortes 
constitucionais, torna-se viável abarcar diferentes unidades de análise, como uma 
organização individual, uma coletividade de organizações similares ou uma 
configuração interorganizacional (Fix-Fierro, 2003). Nesse sentido, observa-se 
esforços voltados à mensuração do fenômeno (Badas, 2019) ou à consideração de 
fatores externos, como a polarização política (Zilis & Blandau, 2021). Ocorre que, 
independentemente da unidade analítica adotada, é essencial situá-la em seu 
contexto social. 

Nesse cenário, a análise da interação entre o Poder Judiciário e os atores 
políticos revela-se essencial. Sob essa perspectiva, Brinks e Blass (2017) analisam o 
fortalecimento judicial na América Latina, identificando três dimensões – 
autonomia ex ante, autonomia ex post e escopo de autoridade – que, combinadas 
de diferentes maneiras, resultam em modelos de justiça constitucional que refletem 
interesses políticos. Ginsburg e Elkins (2009) destacam que tribunais 
constitucionais, além do controle de constitucionalidade, exercem poderes 
auxiliares que podem influenciar sua eficácia e envolvimento político. Chilton e 
Versteeg (2018) questionam a independência judicial como garantia de respeito aos 
direitos constitucionais, argumentando que a capacidade de proteção é limitada 
por restrições políticas, estratégias de evasão e alinhamento com preferências 
majoritárias. Assim, a legitimidade judicial é moldada pelo contexto político, indo 
além da autonomia formal. 

Diante disso, a análise da legitimidade das cortes constitucionais não pode se 
restringir à sua independência formal, exigindo a consideração de aspectos 
institucionais e organizacionais interdependentes (Guimaraes et al., 2020). Dessa 
influência mútua decorrem diferentes perspectivas analíticas relacionadas à 
manutenção da condição de organização institucionalizada. Superada a noção de 
legitimidade como atributo singular e presumido, abre-se espaço para explorar os 
elementos que estruturam a interação entre as esferas organizacional e institucional 
dessas cortes. 

Para aprofundar essa análise, é fundamental compreender a dinâmica por meio 
da qual essas dimensões se articulam na prática. Sob essa perspectiva, a 
caracterização das cortes constitucionais como organizações institucionalizadas 
permitiu diferenciar as dimensões institucional e organizacional da legitimidade. 
Com base nessa distinção, observou-se a necessidade de articular essas dimensões 
para compreender o processo de manutenção da condição de organização 
institucionalizada, aspecto que será abordado na próxima seção. 
 
 
4. PERSPECTIVAS LIGADAS À CONDIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONALIZADA DAS 

CORTES CONSTITUCIONAIS 
Como referência para a discussão proposta, o Quadro 1 apresenta um percurso 

analítico fundamentado em quatro perspectivas relacionadas à manutenção da 
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condição de organização institucionalizada: legitimidade, liminaridade, 
vulnerabilidade e ilegitimidade. Essas perspectivas são classificadas com base na 
definição, na articulação das dimensões, na lealdade judicial, na reserva 
institucional, na articulação de atores (internos e do campo), no nível de debate, nos 
componentes discursivos e na representação social. 
 
Quadro 1 - Perspectivas ligadas à manutenção da condição de organização 
institucionalizada. 

Perspectiva Legitimidade Liminaridade Vulnerabilidade Ilegitimidade 

Definição 

Consenso sobre as 

bases 

legitimadoras 

Ausência de 

consenso 

sobre as bases 

legitimadoras 

Tendência de 

consenso sobre a 

invalidade social 

das bases 

legitimadoras 

Invalidade social 

das bases 

legitimadoras 

Articulação de 

dimensões 

Instituição e 

organização 

preservadas 

Instituição ou 

organização 

questionada 

Instituição e 

organização 

questionadas 

Instituição e 

organização 

invalidadas 

Lealdade 

judicial 

Obediência à 

autoridade 

Desafio à 

autoridade 

Subversão à 

autoridade 

Anulação da 

autoridade 

Reserva 

institucional 
Alta Intermediária Intermediária/Baixa Baixa 

Articulação 

atores 

(internos/campo) 

Dispersão Coalizão Coesão Dispersão 

Nível de debate Reduzido Localizado Extensivo Reduzido 

Componentes 

discursivos 

“Os tribunais 

importam para a 

democracia e para 

a sociedade” 

“Os juízes 

recebem altos 

salários, os 

processos 

judiciais são 

morosos etc.” 

“Os tribunais não 

cumprem sua 

função de fazer 

justiça e precisam 

ser reformados 

etc.” 

"Independentemente 

do que fazem, os 

tribunais são 

irrelevantes." 

Componente 

interpretativo 

Cortes como 

organizações 

institucionalizadas 

Cortes como 

organizações 

liminares 

Cortes como 

organizações 

vulneráveis 

Cortes como 

organizações 

ilegítimas 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 
A perspectiva de legitimidade, situada no extremo do continuum proposto, 

abrange a definição de consenso sobre as bases legitimadoras que delimitam a 
organização em análise. Nessa abordagem, as dimensões institucional e 
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organizacional da legitimidade dessas organizações permaneceriam preservadas, 
ou seja, pouco suscetíveis a críticas sociais. Dessa forma, infere-se que seriam 
observados tanto a obediência à autoridade judicial quanto um elevado grau de 
reserva institucional. Ainda sob essa perspectiva, a articulação entre os atores seria 
fragmentada e pouco coordenada, caracterizando-se pela ausência de uma 
interação coesa ou contínua dos diversos participantes do campo. Isso resultaria 
em um reduzido nível de debate, uma vez que a troca de ideias e a construção 
coletiva de soluções seriam limitadas pela falta de engajamento efetivo entre os 
envolvidos. Exemplos discursivos desse componente incluem o reforço do papel 
dos tribunais na democracia e na sociedade, derivado da interpretação das cortes 
como organizações institucionalizadas. 

Nesse ponto do continuum, destaca-se a condição máxima de estabilidade da 
autoridade conferida a uma organização, resultante da dinâmica de articulação 
entre instituição e organização. No caso dos tribunais, trata-se do que Raz (1980) 
descreve como o estado de autoridade para enunciar as razões legais reconhecidas 
por um sistema jurídico. Em outras palavras, a autoridade dos tribunais depende 
da capacidade normativa e da legitimidade percebida, sustentada pela coerência 
decisória, transparência, previsibilidade e adesão aos princípios jurídicos. 

Ao deslocar a compreensão para a noção de liminaridade, observa-se a ausência 
de consenso quanto às bases legitimadoras, configurando uma situação em que se 
questiona uma das dimensões da legitimidade associadas a essas organizações. Em 
outras palavras, tanto os elementos relacionados às atividades cotidianas quanto a 
própria essência da organização podem estar sob escrutínio social, ainda que de 
forma não simultânea. Nessa perspectiva, as coalizões em nível de campo geram 
um debate localizado, geralmente enfatizando questões vinculadas ao componente 
organizacional, como a elevada remuneração de juízes, a morosidade do sistema 
judiciário e a insatisfação com decisões judiciais, entre outros fatores. Esse cenário 
sugere um desafio à autoridade judicial e a existência de uma reserva institucional 
intermediária, conduzindo à interpretação das cortes como organizações liminares. 

Diante desse quadro, situar as cortes em uma condição de liminaridade significa 
posicioná-las em um contexto intermediário de crítica e reflexão. Cunha e Cabral-
Cardoso (2006, p. 210) descrevem esse espaço como um “estado paradoxal onde as 
coisas são ao mesmo tempo uma coisa e outra”. Por sua vez, Tempest e Starkey 
(2004, p. 509) atribuem a esse estágio uma condição de ambiguidade, caracterizada 
por estar “‘no meio’, nos limites das estruturas sociais existentes e onde emergem 
novas estruturas”. No caso das cortes, essa condição implica a aceitação da crítica 
sem, contudo, representar uma ameaça, conforme já indicado por atores do STF 
(Dolzan, 2018), da academia (Arguelhes et al., 2020) e do Poder Executivo 
(Medeiros & Kattah, 2023). 

Por outro lado, ao analisar a perspectiva relacionada à vulnerabilidade, 
observa-se uma tendência de consenso quanto à invalidade social das bases 
legitimadoras, o que implicaria questionamentos e ameaças aos componentes 
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institucionais e organizacionais da legitimidade das cortes constitucionais. Nesse 
contexto, configura-se um cenário de subversão à autoridade judicial e de 
enfraquecimento da reserva institucional, resultando em articulações voltadas à 
coesão e em um intenso volume de debates no campo. O discurso comumente 
adotado nessa abordagem contorna a ideia de que os tribunais não servem para 
fazer justiça, exigindo, portanto, seu aperfeiçoamento. Dessa perspectiva, decorre 
a interpretação das cortes como organizações vulneráveis. 

Dessa forma, a concepção de vulnerabilidade implica situar os tribunais em um 
contexto de risco, no qual tanto suas características organizacionais quanto sua 
autoridade encontram-se sob escrutínio. Na prática, essa condição manifesta-se em 
diferentes sintomas. A questão pode ser exemplificada por fatos amplamente 
divulgados pela mídia, como comportamentos e pedidos de impeachment contra 
ministros do STF (Estadão Conteúdo, 2023; Mattos, 2023; Zucchi, 2023), além da 
realização de manifestações sociais que demandam o fechamento da própria corte 
(CNN, 2022; Dutra & Caixeta, 2020; G1, 2021a).  

Por fim, em casos extremos, o último ponto do continuum remete à perspectiva 
de ilegitimidade, que representaria o consenso acerca da invalidade das bases 
organizacionais e institucionais legitimadoras das cortes constitucionais. Tal 
cenário implicaria a anulação da autoridade judicial, resultante da baixa reserva 
institucional. Sob essa ótica, a estratégia de articulação dos atores no campo seria 
caracterizada pela dispersão, ou seja, pela falta de coordenação e pela fragmentação 
das ações e esforços entre os diversos participantes, em razão do reduzido nível de 
debate e engajamento sobre a organização. Como ilustração, nesse contexto, 
independentemente das ações ou omissões dos tribunais, estes não seriam capazes 
de cumprir a missão para a qual foram designados. Assim, prevaleceria a 
interpretação das cortes como organizações ilegítimas. 

Em suma, a primeira perspectiva refere-se a um cenário em que se observa a 
preservação tanto da instituição quanto da organização, correspondendo à 
condição ideal de legitimidade. A segunda perspectiva indica um contexto no qual 
a organização ou a instituição são questionadas, situando-se em um estado de 
liminaridade, ou seja, intermediário entre o legítimo e o ilegítimo. A terceira 
perspectiva remete a uma situação de vulnerabilidade, na qual tanto a organização 
quanto a instituição estão sob questionamento. Por fim, a quarta perspectiva 
representa uma condição de invalidação social da instituição e da organização. 

Considerar a articulação entre as quatro perspectivas mencionadas proporciona 
uma visão abrangente sobre a manutenção das cortes constitucionais como 
organizações institucionalizadas. A primeira perspectiva, que aborda a 
preservação da instituição e da organização em uma situação ideal de legitimidade, 
sublinha a importância de manter práticas e políticas que reforcem a confiança e o 
reconhecimento público das cortes. A segunda perspectiva, que trata da condição 
de liminaridade, destaca a necessidade de vigilância contínua e ajustes para evitar 
que a organização caia em uma posição ambígua, onde a legitimidade possa ser 
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questionada. A terceira perspectiva, ao refletir sobre a vulnerabilidade, reforça a 
importância de mecanismos robustos de autocorreção e transparência para 
enfrentar possíveis crises de legitimidade. Finalmente, a quarta perspectiva, que 
observa a condição de invalidade social, ilustra a gravidade das implicações que 
podem surgir quando a legitimidade é severamente comprometida, evidenciando 
a necessidade de estratégias de reabilitação para restaurar a confiança e a validade 
da instituição. 

Essas perspectivas fornecem um quadro abrangente para compreender e 
gerenciar as dinâmicas complexas que sustentam a legitimidade e a 
institucionalização das cortes constitucionais. A Figura 1 ilustra a articulação entre 
as dimensões organizacional e institucional das organizações institucionalizadas, 
destacando a dinâmica da legitimidade ao longo de diferentes condições. 

 
Figura 1 - Perspectivas associadas à condição de organização institucionalizada. 

Fonte: Elaborada pelos autores.  

 
A análise dessas dinâmicas evidencia que a legitimidade não é um atributo 

estático, mas um processo contínuo de validação e ajuste, no qual as organizações 
precisam responder estrategicamente às pressões do ambiente institucional. Assim, 
a articulação entre as dimensões organizacional e institucional, conforme ilustrado 
na Figura 1, permite compreender como as cortes constitucionais transitam entre 
diferentes condições de legitimidade e quais mecanismos podem ser mobilizados 
para sua preservação. Essa compreensão é essencial para o fortalecimento das 
instituições, uma vez que possibilita o desenvolvimento de estratégias voltadas à 
manutenção da confiança pública e à mitigação de ameaças à sua estabilidade.  

Na prática, essa proposta analítica contribui para a compreensão dos 
movimentos de contestação à legitimidade do Poder Judiciário e, especificamente, 
das cortes constitucionais, ao evidenciar como diferentes fatores históricos, 
políticos e sociais influenciam a percepção pública sobre essas organizações. Ocorre 
que a legitimidade desse poder tem sido questionada globalmente, refletindo a 
percepção dos cidadãos sobre seu papel e independência. Exemplos dessa 
dinâmica podem ser observados em distintos contextos. Nos Estados Unidos, 
pesquisas indicam um declínio histórico na confiança na Suprema Corte (Brenan, 
2024). No Paquistão, estudos mostram que a percepção pública sobre a 
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legitimidade judicial é influenciada por experiências passadas (Asif, Fazal e Akbar, 
2024). Em Israel, protestos em 2023 evidenciaram preocupações com a proposta de 
reforma da Corte Superior, vista como uma ameaça à sua independência (BBC 
News, 2024). No Brasil, os eventos de 8 de janeiro de 2023 demonstraram a 
insatisfação de parte da população com o STF, acusado de politização (Supremo 
Tribunal Federal, 2024). 

Diante desse cenário, torna-se essencial compreender os desafios enfrentados 
pelas cortes constitucionais na preservação de sua legitimidade, bem como a 
importância de medidas proativas para fortalecer sua institucionalização. A 
discussão apresentada ao longo deste estudo fornece subsídios para essa análise, 
permitindo avançar para a conclusão, na qual serão sintetizados os principais 
achados e implicações do estudo.  
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O artigo tem como objetivo caracterizar as cortes constitucionais como 
organizações institucionalizadas e analisar as condições que influenciam sua 
legitimidade. Essa abordagem justifica-se pela lacuna histórica de estudos na área 
de Administração voltados à compreensão dos impactos teóricos e práticos dessa 
perspectiva. Assim, apesar da legitimidade presumida atribuída a essas 
organizações, a legitimidade discutida neste ensaio é considerada transitória e 
sustentada socialmente ao longo do tempo. 

Diante desse cenário, foram empregados três esforços argumentativos. O 
primeiro concentrou-se na articulação dos conceitos relacionados às noções de 
cortes como organizações institucionalizadas e de legitimidade como um fenômeno 
de interesse. Nesse sentido, explorou-se o contexto das organizações 
institucionalizadas, ressaltando suas particularidades. Em seguida, abordou-se o 
componente da legitimidade, considerando suas variações conceituais, sua 
multidimensionalidade e a natureza processual e discursiva a ela associada. 

Em um segundo momento, a atenção concentrou-se na argumentação acerca da 
legitimidade das cortes constitucionais enquanto organizações institucionalizadas, 
analisando-as sob duas perspectivas: institucional e organizacional. O objetivo foi 
distinguir a autoridade das cortes constitucionais de suas atividades ordinárias, 
especialmente no que tange às decisões judiciais, além de sustentar a existência de 
uma influência recíproca entre essas duas abordagens. 

Em terceiro lugar, partindo da premissa do esforço processual em torno da 
legitimidade das cortes constitucionais, buscou-se elaborar a dinâmica de 
manutenção da condição de organização institucionalizada a partir de quatro 
perspectivas: legitimidade, liminaridade, vulnerabilidade e ilegitimidade. Esse 
continuum de perspectivas constitui uma lente analítica fundamental para a 
compreensão da estabilidade e da confiança em organizações como os tribunais. A 
análise dessa dinâmica revela que a legitimidade não é um estado fixo, mas um 
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processo em constante evolução, que exige vigilância contínua e adaptação às 
mudanças no ambiente institucional e social. 

 A importância analítica desse continuum reside na capacidade de identificar e 
compreender as diversas condições pelas quais uma organização pode passar, 
permitindo a implementação de estratégias adequadas para preservar ou restaurar 
sua legitimidade. Ao considerar essas perspectivas de forma integrada, torna-se 
possível mapear as transições entre diferentes estados de legitimidade e 
ilegitimidade, fornecendo insights valiosos sobre como tribunais e outras 
instituições podem fortalecer sua posição e responder a crises de maneira eficaz. 
Dessa forma, a articulação entre as dimensões organizacional e institucional 
constitui uma ferramenta essencial para a gestão e a compreensão das dinâmicas 
complexas que sustentam a legitimidade das organizações institucionalizadas ao 
longo do tempo. 

Algumas implicações teóricas decorrem da discussão proposta. A articulação 
entre as quatro perspectivas associadas à legitimidade dos tribunais 
constitucionais, enquanto organizações institucionalizadas, representa um esforço 
para abordar três problemas centrais: (i) a multidimensionalidade da legitimidade; 
(ii) a natureza contenciosa dos processos de legitimação; e (iii) o impacto do 
alinhamento entre expectativas institucionais e a efetividade das atividades 
rotineiras na manutenção da legitimidade. 

O primeiro questiona a visão dicotômica "legítimo versus ilegítimo" associada 
à legitimidade e sustenta uma perspectiva que a concebe como um continuum entre 
esses dois polos. Nessa linha, a depender das variáveis contextuais, as organizações 
podem ser consideradas mais ou menos legítimas. O segundo argumento enfatiza 
a abordagem processual da legitimidade, compreendida como uma construção 
política negociada no campo a partir da interação entre os atores, remetendo à 
noção de legitimidade não como um dado fixo, mas como um processo de 
construção social. Por sua vez, o terceiro destaca as dimensões institucionais e 
organizacionais da legitimidade, bem como as possibilidades de interação entre 
elas. Analisar as cortes como organizações institucionalizadas implica considerar 
as facetas institucionais que conferem estabilidade à sua atuação, mas também 
desloca o foco para a dinâmica de sujeição a julgamentos sociais e às respostas 
organizacionais às quais essas entidades estão submetidas. 

Implicações práticas também foram observadas. A articulação entre a 
administração da justiça e as organizações institucionalizadas, fundamentada em 
desdobramentos analíticos relacionados à noção de legitimidade, transcende o 
refinamento conceitual e exerce um impacto significativo sobre a realidade 
cotidiana das cortes constitucionais. Em um contexto de crise e ameaça autoritária, 
as variações na dimensão institucional podem influenciar a esfera organizacional e 
vice-versa. Esse elastecimento das funções e responsabilidades pode resultar em 
uma crescente concentração de poder por meio de decisões monocráticas e no 
fortalecimento do ativismo judicial, frequentemente desafiando a transparência e a 
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governança. A ausência de transparência e o uso estratégico da mídia para a defesa 
de determinadas posições podem intensificar tensões e comprometer a 
credibilidade das instituições judiciais. Assim, a interação desses fatores pode 
impactar a estruturação do Estado, o funcionamento do Poder Judiciário e a 
preservação da ordem democrática, estabelecendo uma agenda de atenção 
indispensável à integridade e à estabilidade das instituições judiciais. 

Como possíveis extensões, menciona-se a aplicação da presente discussão a 
outros tipos de organizações cuja caracterização, associada à relevância, 
concentração de poder e representação simbólica, se alinhe à perspectiva de 
organizações institucionalizadas. Ademais, a dinâmica das relações entre as cortes 
e o contexto social possibilita a verificação do arcabouço conceitual apresentado em 
cenários de crise, nos quais há maior exposição e intensificação das críticas à 
atuação das cortes constitucionais. Nesses contextos, torna-se essencial avaliar os 
efeitos dos tensionamentos sociais sobre a legitimidade desses tribunais, bem como 
as respostas organizacionais adotadas para mitigar tais impactos. Destaca-se, nesse 
sentido, o risco da hipótese da “armadilha autocrática”, segundo a qual o 
deslocamento da legitimidade do tribunal para uma condição de vulnerabilidade 
se dá no contexto do agravamento das críticas desencadeadas pela reatividade dos 
tribunais na tentativa de restabelecer sua já fragilizada autoridade judicial. 
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