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RESUMO 

No presente trabalho de conclusao de curso busca-se analisar se a falta de 

conhecimento pelos advogados no procedimento dos recursos civeis pode ocasionar a 

morosidade processual e qual a implicancia deste resultado para a classe juridica e 

para o direito das partes. Constata-se que os recursos possuem funcao essencial 

dentro da sistematica processual, pois, atraves deles e que os sujeitos podem alcancar 

o reexame da materia ja discutida por outro orgao judicial, partindo do principio que o 

juiz a quo pode cometer equivocos ou mesmo injusticas em seu julgamento. Sob o 

prisma metodologico sera utilizada a pesquisa bibliografica, constituida principalmente 

de artigos cientificos e livros, visto que permite a cobertura de uma gama de fenomenos 

muito mais ampla. O metodo utilizado para a analise dos dados consiste no metodo 

indutivo, ou seja, partindo de principios particulares e chegando a generalizacao como 

um produto posterior do trabalho de coleta dos dados particulares. A pesquisa e 

documentada em tres capitulos: a priori, estuda-se genese historica dos recursos, o 

conceito, sua base etimologica, bem como fazendo-se mencao aos pronunciamentos 

judiciais que estao sujeitos a recursos e a importancia constitucional destes, 

abrangendo suas finalidades, seus efeitos e seus pressupostos de admissibilidade. A 

posteriori, serao elencados os recursos manejados com maior frequencia nas tres 

Camaras Civeis do Tribunal de Justiga do Rio Grande do Norte. Como elemento 

arrematador verifica-se que os resultados da pesquisa possibilitaram afirmar que a 

morosidade dos processos nao se deve apenas ao Judiciario, mas tambem 

inexperiencia de alguns advogados no manejo dos recursos perante o Tribunal, 

incidindo, muitas vezes, em prejuizos para o direito das partes que podem ter seu 

direito prejudicado devido a impetracao equivocada. 

Palavras- chave: Recursos Civeis. Pratica. Morosidade. Inexperiencia. Advogados. 



ABSTRACT 

In this dissertation is analyzed whether the lack of technical knowledge by lawyers 

working in civil appeals procedure may result in procedural delays and what implication 

can result of this to the class and the rights of the parties. It's appears that the resources 

have essential function within the procedural system, because through them the 

individuals can reach the reconsideration of matters already discussed by other judicial 

body, assuming that the judges may make mistakes or injustices when sentencing. 

Methodologically, it will be used literature, consisting mainly of scientific articles and 

books, as it allows coverage of a range of much wider phenomena. The method used for 

data analysis consists of the inductive method, ie, starting from particular principles and 

coming to the generalization as a product of the later work of collecting private data. The 

research is documented in three chapters: first, its studied the genesis of historical 

appeals, its concept, its etymological basis, and it is made reference to judicial 

statements that are subject to appeals and the constitutional significance of these 

appeals, including its objectives, its effects and their assumptions of admissibility. After it 

will be listed the resources managed with greater frequency in the three civil chambers 

of Rio Grande do Norte Supreme Court. As part bidder it finds that the survey results 

allowed to state that the length of proceedings is not only fait of the judiciary but also 

result of the inexperience of some lawyers in handling cases before the Court, 

conducing often on damage to the right of parties who may have impaired their right due 

to filing misleading. 

Keywords: Civil Appeals. Practice. Length. Inexperience. Lawyers. 
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1 INTRODUQAO 

A atividade jurisdictional, desde longa data, evidencia sua propensao a 

pacificacao dos conflitos atraves da correta aplicacao da norma. Para tanto, utiliza-se 

do processo como via instrumental para dirimir as expectativas de direito que emergem 

a partir do exercicio do direito de acao. 

Essa intensa atividade endoprocessual e exercida e presidida pelos sujeitos 

processuais, ou seja, partes e o juiz, sendo este o responsavel pelo comando da 

marcha processual e unico investido do poder jurisdicional de dizer o direito as partes. 

Considerando a genese humana da autoridade judicial tem-se que estes podem 

em seu julgamento cometer equivocos ou mesmo injusticas. Diante desta natureza de 

falibilidade do ser julgador e que foi pensado na possibilidade de reexame desses 

juizos decisorios. 

Essa nova possibilidade que se abriu aos contendores recebeu a nomenclatura 

de duplo grau de jurisdigao, que mais tarde recebeu protecao constitucional, revestindo-

se da funcao direcionada a sanar a inseguranca acarretada pelas decisoes de uma 

unica instancia e responsavel pela consagracao dos recursos, instrumentos colocados 

a disposicao das partes para a total defesa de seus direitos e interesses. 

Os recursos possuem funcao essencial dentro da sistematica processual, pois, 

atraves deles e que os sujeitos podem alcancar o reexame da materia ja discutida por 

outro orgao judicial. 

Nessa perspectiva, direciona-se a presente investigacao em analisar a dinamica 

dos recursos civeis em sede da segunda instancia, revelando-se este estudo de 

fundamental importancia para os operadores do direito, especialmente para a classe 

de advogados, isto porque, em virtude do exercicio de minhas atividades laborais ao 

longo de dois anos perante a segunda instancia pude observar, atraves do manuseio 

diario de recursos de apelagao, agravos e embargos, frequente dificuldade, por parte de 

alguns componentes desta classe de profissionais, no conhecimento do procedimento 

dos recursos civeis 
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Pesquisar sobre esse assunto revela-se de importancia fundamental, isto 

porque o estudo, sem pretensao de exaurir o tema, tern por finalidade detalhar os 

procedimentos inerentes ao recurso de apelacao, dos agravos e dos embargos de 

declaragao por se mostrarem as especies de recursos mais ajuizados perante a Corte 

de Justica do Estado do Rio Grande do Norte, bem como servir de norte consultivo para 

referidos profissionais. 

Sob o prisma metodologico sera utilizada a pesquisa bibliografica, constituida 

principalmente de artigos cientificos, da doutrina, bem como da legislacao aplicada a 

materia, visto que permitem a cobertura de uma multifaria gamada de fenomenos 

processuais. 

O metodo empregado na analise dos elementos da presente investigacao 

consiste no metodo indutivo, ou seja, partindo de principios particulares e chegando a 

generalizacao como urn produto posterior do trabalho de coleta dos dados particulares. 

Dessa forma, se torna possivel a observacao dos fatos e/ou fenomenos cujas causas 

se deseja conhecer. 

A estrutura da pesquisa sera tratada em tres capitulos distintos, inicialmente 

sera abordada a genese historica dos recursos, o conceito, sua base etimologica, bem 

como fazendo-se mencao aos pronunciamentos judiciais que estao sujeitos a recursos 

e a importancia constitucional destes, abrangendo suas finalidades, seus efeitos e seus 

pressupostos de admissibilidade. 

Em urn segundo capitulo, serao elencados os recursos manejados com maior 

frequencia nas tres Camaras Civeis do Tribunal de Justica do Rio Grande do Norte. 

A posteriori, explica-se detalhadamente o procedimento dos recursos nas 

camaras mencionadas, respondendo a seguinte indagagao: a falta de conhecimento 

pelos advogados dos procedimentos atinentes aos recursos civeis podera contribuir 

para a morosidade da prestagao jurisdicional e, em paralelo, lesionar o direito da parte 

a qual representam em juizo? 

Em remate, e a partir destes enfoques que se espera estar colaborando com os 

operadores do direito, oferecendo subsidios para atuacao dos mesmos na aplicacao da 

legislacao processual civil, uma vez que o presente Trabalho de Conclusao de Curso 

apresenta uma visao global sobre cada urn dos principals recursos existentes dentro do 
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direito processual civil no ambito das camaras civeis do Tribunal, de Justica do Rio 

Grande do Norte fazendo referenda as formalidades exigidas, ao funcionamento, e 

demais repercussoes juridicas decorrentes, possibilitando, assim, que os 

conhecimentos tecnicos necessarios para os aspectos da lei material sejam 

corretamente transpostos para as pecas processuais. 
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2 RECURSO 

2.1 ETIMOLOGIA 

Etimologicamente, o vocabulo recurso origina-se do verbo latino recursare, que 

significa correr para tras apontando no sentido de um novo curso, uma nova 

caminhada, ou seja, a repeticao de um movimento ja praticado. 

Marcus Claudio Acquaviva (1993, p. 1043-1044) traz a seguinte definicao da 

palavra recursos: 

Do latim re + cursus, retorno, volta, repeticao. Denomina-se recurso 'o poder de 
vontade, juridicamente regulado, conferido a parte vencida, ou a outrem, para 
invocar nova decisao, em regra de orgao jurisdicional hierarquicamente 
superior, sobre o objeto formal ou material do processo. 

Camara (2010), em artigo intitulado Requisitos de Admissibilidade dos 

Recursos Civis, entende que "o que se pretende com o recurso e que o Estado-juiz 

percorra novamente o caminho trilhado ate o provimento judicial recorrido, a fim de 

verificar se o mesmo padece de algum vicio". 

Nesse sentido, a interposigao do recurso provoca-se uma renovacao do 

processo perante o orgao ad quern, uma vez que com a interposigao do recurso nao se 

tern um novo processo, mas a continuagao do processo originario perante o orgao de 2° 

grau. 

Na exegese da palavra, e possivel descobrir a finalidade do institute atinente 

em fazer desaparecer a situagao configurada com a decisao desfavoravel, apesar de 

nao fornecer um conceito estritamente tecnico dos recursos. 
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2.2 CONCEITO DE RECURSO 

O legislador, diferentemente do que fez com outros institutos, nao incluiu na Lei 

o conceito de recurso, limitando-se apenas a elencar no Estatuto Processual Civil (art. 

496 1) os recursos existentes em nosso sistema. 

Os meios fornecidos para os litigantes impugnarem as decisoes variam entre os 

sistemas. No sistema brasileiro e possivel fazer uso dos recursos e das acoes 

autonomas de impugnagao, entretanto, nao se pode esquecer que existem alguns 

incidentes processuais, tais como a Reclamacao Constitucional e a Suspensao de 

Seguranca, que, apesar de nao se confundirem com os meios de impugnagao, pois nao 

possuem identica finalidade, acabam por propiciarem o mesmo resultado (CHEIM 

JORGE, 2009). 

Nesta mesma linha de raciocinio afirma Araken de Assis (2008, p. 35-36): 

O criterio eminentemente formal, ou seja, o de considerar recurso simplesmente 
o meio de impugnagao apontado no art. 496, revela-se insatisfatorio, a despeito 
da larga aceitacao em outros sistemas juridicos. Por exemplo, a 
processualistica alema distingue os recursos (Rechtsmittel) dos demais meios 
de impugnagao, chamados de remedios (Rechtsbehelfe) por essa via, 
acrescentando os efeitos suspensivos e devolut ive Impedindo o recurso, a teor 
do art. 497, a formacao da coisa julgada, permitindo o reexame do provimento e 
dependendo de expressa previsao legal, ha acoes impugnativas, como o 
habeas corpus, cuja pendencia preenche todas as exigencias, sem que seja 
recurso. 

1 Art. 496. Sao cabiveis os seguintes recursos: 
I - apelacao; 
II - agravo; 
III - embargos infringentes; 
IV - embargos de declaracao; 
V - recurso ordinario; 
VI - recurso especial; 
VII - recurso extraordinario; 
VIII - embargos de divergencia em recurso especial e em recurso extraordinario. 
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O recurso tern uma funcao essencial dentro da sistematica processual, pois e o 

principal meio utilizado para a impugnagao das decisoes judiciais ja que atraves dele a 

parte pode alcancar o reexame da materia ja discutida por determinado orgao judicial. 

Para Flavio Cheim Jorge (2010, p. 28) o recurso e uma forma de renovar o 

exercicio do direito de agao em uma fase seguinte do procedimento. Caracteriza-se, 

pois, em ultima analise, como uma extensao do direito de agao e de defesa 

Motenegro Filho (2008, p. 24) conceitua o recurso como: 

Instrumento de uso endoprocessual, que pode (mera faculdade) ser utilizado 
pela parte, pelo terceiro prejudicado e/ou pelo Ministerio Publico, voltando-se ao 
ataque de pronunciamento judicial que causa gravame ao recorrente, com o 
objetivo de determinar a sua reforma, a sua invalidacao, a sua integracao e/ou 
seu esclarecimento. 

E, apos esse conceito, passa a concluir: 

Traco que Ihe e marcante diz respeito a apresentacao no interior do proprio 
processo do qual a decisao combatida se origina, evitando a configuracao da 
preclusao processual, dizendo respeito a perda da oportunidade de praticar o 
ato em face da fluencia do prazo (art. 183 do CPC), em grau minimo ou maximo 
(coisa julgada material). 

Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart (2006, p. 518), peremptorios, 

definem recursos como os meios de impugnagao de decisoes judiciais, voluntarios, 

internos a relagao juridica processual em que se forma o ato judicial atacado, aptos a 

obter deste a anulagao, a reforma ou o aprimoramento. 

Recurso, no dizer do notavel jurista Barbosa Moreira (2007, p. 207) e o remedio 

voluntario idoneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidagao, o 

esclarecimento ou a integragao de decisao judicial que se impugna. 

Em resumo dos termos expostos, ha que se dizer que em nosso sistema so e 

admissivel recurso contra decisoes judiciais, ou seja, contra provimentos judiciais que 
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tenham conteudo decisorio (sentengas, decisoes interlocutorias e acordaos), sendo 

irrecorriveis, portanto, os despachos de mero expediente e provimentos desprovidos de 

qualquer conteudo decisorio (art. 504 do CPC 2). 

2.3 A EVOLUQAO HIST6RICA DOS RECURSOS 

Encontra-se o primeiro esboco da revisao dos julgados ainda na Republica 

Romana. De certo que aquela epoca nao se pode atribuir a este exercicio o nome 

propriamente de recursos, entretanto, podemos enxergar as primeiras linhas desses 

instrumentos quando a parte sucumbente na demanda tinha a possibilidade de pedir de 

outro juiz uma medida que retornasse a situacao ao estado anterior ou sustasse a 

eficacia da primeira decisao. 

Segundo as anotacoes de Laspro (1995, p. 29): 

0 direito processual romano, dividiu-se em tres fases.quais sejam; a legis 
actiones, a per formulas e a extraordinario cognitio. Revela o estudioso que a 
legis actionis e a per formulas possuiam natureza privada e a terceira, ou seja, 
extraordinario cognitio natureza publica. 

Consta que o processo privado consubstanciava-se em duas subfases, uma na 

presenca do magistrado e a outra na presenca de um arbitro, pessoa escolhida pelas 

partes, de acordo com suas vontades. Nesta fase nao vigia o principio segundo o qual o 

juiz nao pode se escusar de proferir uma decisao, sendo comum a recusa por parte 

desta autoridade. Nessa epoca, a marca do processo era a sua formalidade, ser 

cercado de misticismos e exclusivo dos cidadaos romanos. 

Outro fato importante dessa epoca e que so havia cinco especies de acoes: a 

actio sacramenti, a idudicis postulatio, a condictio, a manus injectio e a pignoris capio. 

2 Art. 504. Dos despachos nao cabe recurso. 
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Nao sendo possivel ao cidadao provocar a jurisdigao caso a situagao nao se adequasse 

a uma dessas acoes. 

E importante ressaltar que devido ao fato do sistema em comento nao abarcar 

litigios envolvendo outras pessoas que nao os cidadaos romanos e em razao do 

niimero limitado de acoes e que surgiu a per formulas. Esse novo sistema se 

caracterizava por duas fases distintas: na primeira existia um magistrado que concedia 

a formula na presenga das partes, e segunda com o juiz, que instruia e decidia o 

conflito dentro dos limites da formula anteriormente estabelecida. Nao havendo 

subordinagao entre eles. 

A per formulas durou ate a ascensao de Otaviano Augusto ao poder quando se 

deu a concentragao de poderes, revelando a imprescindibilidade do controle da 

atividade judiciaria. 

Diante desse novo cenario politico, surgiu a extraordinario cognitio, e o 

processo passa a ter apenas uma fase. Tinha por caracteristicas desenvolver-se 

perante um funcionario publico que cumulava a fungao de julgar, tambem era escrito e 

havia hierarquia judiciaria. 

Em seu magisterio, Laspro nos ensina que nem todas as fases do processo 

romano admitiam o direito de recorrer e isso era bastante compreensivel devido as 

peculiaridades dos sistemas, pois, consoante descrito em linhas anteriores nas agoes 

da lei, o julgador era o rei, o que se vislumbrava ser inadmissivel recorrer de uma 

decisao por ele prolatada. Na per formulas existia a figura do arbitro que era escolhido 

pelas partes e assim deveriam aceitar a decisao do juiz. 

Naquela epoca caso as partes se deparassem com algum tipo de injustiga no 

julgado poderiam fazer de impugnagao, que nao eram propriamente recursos. Dentre 

esses instrumentos destacam-se: a intercessio politico de controle dos magistrados. 

Existia a suspensao do ato, contudo, nao a sua substituigao; a infitiatio, isto e a via para 

obstar a execugao de sentenga eivada de vicio; a restitutio in integrum, que era o meio 

usado para nao se divulgar um resultado injusto, mesmo que juridicamente perfeita. 

Segundo Laspro (1995, p. 29), pode-se dizer que e na extraordinario cognitio 

que se observa o momento precursor do direito de recorrer, isto com o surgimento da 
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appellatio, voltada para atacar o julgado sob vergasta, possibilitando a uniformizacao 

dos julgamentos. 

Quanto ao tema, afirma Leonardo Greco (2003, p. 2): 

Apelava-se tanto das sentencas, quanto das decisoes interlocutorias. A 
apelacao tinha sempre efeito suspensivo e renovava a causa por inteiro perante 
o juizo ad quern, repetindo-se as fases postulatoria, instrutoria e decisoria e 
podendo ser formulados novos pedidos e alegadas novas questoes de fato e 
de direito, tanto pelo autor quanto pelo reu, inclusive inquiridas novas 
testemunhas. 

Comentando o assunto diz Laspro (1995, p. 42) que: 

[...] nao havia necessidade de se interpor o recurso de apelacao nos casos, por 
exemplo, de ausencia de pressupostos processuais relativos as partes ou ao 
juiz, irregularidade posterior na relacao processual regularmente constituida, 
sentencas proferidas fora dos limites da controversia, sentencas decretadas 
sem respeitar a forma, sentencas viciadas na formulacao. 

Pelo que se observa da epoca, a Codificacao de Justiniano, procurou reverter 

esse quadro e fazer viger o poder imperial que havia sido enfraquecido diante da 

morosidade da justica romana. 

Nesse aspecto, Leonardo Greco (2003, p. 2) nos revela que algumas medidas 

foram tomadas, tendo ele as elencado: 

[,,,] proibiu as apelacoes contra decisoes interlocutorias, reduziu as apelacoes 
sucessivas a tres instancias e determinou que, apos dois anos de tramitagao, 
se extinguiria a instancia recursal que nao tivesse chegado ao fim. 

Feitas essas consideracoes iniciais, acerca da historia dos recursos no berco da 

civilizacao romana, mister que algumas consideracoes sejam tecidas sobre a genese da 
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evolucao do sistema processual civil no Brasil a fim de conhecer as raizes do sistema 

recursal.. 

2.3.1 Os recursos no Direito Brasileiro 

Um movimento de emancipacao, independentemente de seus resultados, 

amarra um povo ao estrangeiro. Nao ha como ignorar as influencias da legislacao 

alienigena no Brasil, assim como em diversas outras nacoes que, processo semelhante, 

tambem conquistaram sua independencia. 

Em 1808, com o refugio de Dom Joao no Brasil cria-se a Casa de Suplicacao 

do Rio de Janeiro, onde as revistas por graca do soberano passam a ser analisadas, 

esse foi o primeiro passa para uma construcao de um judiciario independente em terras 

brasileiras. 

Em territorio nacional a Assembleia Nacional Constituinte de 1823 previu que o 

Brasil ficaria submetido as leis Portuguesas, mesmo apos sua independencia, nesse 

passo, em materia processual preponderaram as previsoes das ordenacoes Filipinas, 

as quais Laspro (1995, p. 72) sintetiza: 

[...] interesses como ius novarum (LXXXIII), reformatio in pejus (LXXII), a 
impossibilidade do revel verdadeiro apelar (LXXIX). Tambem sao mantidas a 
possibilidade julgamento de recursos pelo senhor do territorio (LXXI), o efeito 
suspensivo da apelacao (LXXI 11), a recorribilidade da sentenca que por direito e 
nenhuma (LXXV), a aplicacao da decisao de segunda instancia a todos os 
litisconsortes, ainda que um deles tenha recorrido (LXXX) e o recurso de 
terceiro (LXXXI). 

O Brasil e materia do direito processual civil so veio a ampliar o direito de 

recorrer com a entrada em vigor da Constituicao Imperial de 1824, em cujo texto se 

garantiu esse direito de forma ilimitada, em franca adocao aos liames da 

processualistica das Assembleias Francesas pos Revolucao Francesa de 1789. 
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Afinal, apos a Revolugao Francesa foi travado um grande debate sobre a 

manutencao ou nao do sistema recursal e o resultado foi positivo, conforme licoes de 

Santos (2001, p. 81): 

A reagao contra a venalidade da justica tomou corpo nos fins do seculo XVIII. 
Na Assembleia Constituinte Francesa debateu-se vivamente o assunto, 
chegando-se mesmo a sugerir a supressao dos recursos. Predominou, todavia, 
a ideia de mante-los, subordinando-os ao sistema do duplo grau de jurisdicao, 
que se estendeu as legislacdes dos povos contemporaneos. 
Assim, vale transcrever a previsao do art 158 da Carta Politica da epoca: "Para 
julgar as causas em segunda, e ultima instancia havera nas Provincias do 
Imperio as Relacoes, que forem necessarias para a comodidade dos povos. 

Cumpre destacar que o Codigo de Processo Criminal de 1832 foi o precursor no 

que pertine a tratar de processo civil,isto porque determinava que o unico instrumento 

apto a impugnar sentenca definitiva ou com forca de definitiva era a apelacao. Por sua 

vez, em 1850 foi realizada a primeira reforma de direito processual e quando se deu a 

aprovacao do Codigo Comercial Brasileiro, onde este versava que as causas civeis 

seriam julgadas conforme as regras das Ordenacoes e as comerciais. 

A regulamentagao das causas civeis se deu com o Decreto n° 737/50, o qual 

previa os seguintes recursos: 

Os Embargos, que eram dirigidos ao mesmo juiz que a proferiu; o recurso de 

Revista que possuia admissibilidade restrita; a Apelacao que era usada em face de 

decisoes que atingiam o merito da causa. Este tipo de recurso, de regra recebida no 

duplo efeito: devolutivo e suspensivo, salvo nas hipoteses do art 652 (nao ser agao 

ordinaria nem embargos a execugao ou de terceiro) cujo efeito era somente devolutivo. 

Previram tambem os agravos sendo estes entendidos como uma 

complementagao a apelagao no que diz respeito ao reexame da decisao. 

Ja em 1871, a Lei n° 2033, com a finalidade de encerrar as problematicas 

advindas da dualidade de processos, impos a compilagao das normas processuais 

vigentes, cujo ato foi realizado pelo Conselheiro Antonio Joaquim Ribas e recebeu seu 

nome, Consolidagao Ribas. Referido instrumento manteve os quatro recursos e 
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somente a apelacao e os agravos garantem o duplo grau de jurisdicao e a apelacao 

pode ser utilizada para impugnar qualquer sentenca. 

2.3.2 Republica 

A Consolidacao Ribas sucumbiu ao Regulamento 737 imposto pelo Decreto 

763/90 e em 1891, com a promulgacao da nova Constituigao, ficou estabelecido a 

publicacao de Codigos de Processo Civil por cada Estado da federagao. Porem, alguns 

Estados, preferiram continuar sendo regidos pelo Regulamento 737, por entenderem 

nao haver sentido transcrever suas regras e mudar o rotulo para Codigo Estadual de 

Processo Civil. 

Nessa epoca o recurso de revista foi substituido pelo recurso extraordinario, 

sendo, inclusive, possivel, anular, bem como reformar a decisao contraria a lei; e 

inserida a carta testemunhavel; e inadmissivel a interposicao de mais de um recurso 

contra a mesma decisao. 

2.3.3 Codigo de Processo Civil de 1939 

Por volta do ano de 1934, o Brasil ganhou um novo texto constitucional e a 

Uniao passou a ter competencia legislativa em materia processual, o que leva, em 

1939, ao surgimento do Codigo de Processo Civil unificado. 

Fale ressaltar que o art 808 do referido diploma legal disciplinava os recursos 

de apelacao, embargos de nulidade ou infringentes do julgado, agravos (de 

instrumento, de peticao e no auto do processo), revista, embargos de declaracao e 

recurso extraordinario. 
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2.3.4 O Codigo de Processo Civil de 1973 

As pesadas criticas feitas pela doutrina, bem como o surgimento de varias leis 

extravagantes levaram o governo Federal a incumbir Alfredo Buzaid, professor da 

Faculdade de Direto de Sao Paulo, de elaborar o anteprojeto do Codigo de Processo 

Civil. 

No anteprojeto do Codigo de 1973, Alfredo Buzaid apesar de intencionar trazer 

uma visao mais simples e racional do sistema recursal findou por seguir a a tradigao 

positivista e formalista herdada historicamente. Este anteprojeto foi revisto pelos 

renomados juristas Jose Frederico Marques, Luis Machado Guimaraes e Luis Antonio 

de Andrade, tendo sido o instrumento submetido ao Congresso Nacional que o aprovou 

e o promulgou atraves da Lei 5.869/73, surgindo assim o novo Codigo de Processo Civil 

atualmente em vigor. 

O Codigo de Processo Civil possui 1.220 artigos, divididos em cinco livros: I - do 

processo de conhecimento; II - do processo de execucao; III - do processo cautelar; IV -

dos procedimentos especiais; V - das disposicoes finais e transitorias. 

Consta que em 1990, discussoes foram iniciadas com a finalidade de inserir 

reformas no Codigo de Processo Civil. Na epoca debatendo-se a questao envolvendo a 

celeridade e a rapidez da prestagao Jurisdicional, tendo entrado em vigor leis diversas 

leis com o fito de agilizar o tramite das demandas, importando-se de outros sistemas 

institutos como a tutela antecipada e a agao monitoria. 

Ja em anos seguintes uma comissao de juristas coordenada pelo Instituto 

Brasileiro de Direito Processual e pela Escola Nacional da Magistratura, encabecada 

por Athos Gusmao Carneiro e Salvio de Figueiredo Teixeira, desenvolveu significativo 

estudo com o objetivo de aperfeicoar a legislacao processual, tendo resultado na 

elaboracao de tres anteprojetos para a reforma do CPC, convertidos nas Leis 10.352, 

10.358/01 e 10.444/02. 

Destas a Lei 10.352/01 alterou o instituto do reexame obrigatorio; o efeito 

suspensivo da apelacao, que passou a nao mais existir nas sentencas onde haja a 

confirmagao da antecipagao dos efeitos da tutela antecipada; consagrou a referida lei 
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maiores poderes aos relatores do agravo de instrumento, e possibilitou ao advogado 

declarar que as pecas juntadas no agravo de instrumento sao autenticas, dentre outros. 

Contudo, em um primeiro momento as inovacoes mais importantes e que 

poderao gerar controversias de interpretacao referem-se aos poderes dos relatores dos 

agravos de instrumento, previstos no art. 527 do CPC. 

A Lei 10.352/01 trouxe, dentre outras, alteracoes substanciais quanto ao 

instituto do reexame obrigatorio; ao efeito suspensivo da apelacao, que passa a nao 

mais existir nas sentencas onde haja a confirmacao da antecipacao dos efeitos da 

tutela antecipada; consagra maiores poderes aos relatores do agravo de instrumento, a 

possibilidade de o proprio advogado declarar que as pecas juntadas no agravo de 

instrumento sao autenticas, dentre outros. 

Contudo, em um primeiro momento as inovacoes mais importantes e que 

poderao gerar controversias de interpretacao referem-se aos poderes dos relatores dos 

agravos de instrumento, previstos no art. 527 do CPC. 

2.4 PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS SUJEITOS A RECURSOS 

O caput do art. 162 3 do Estatuto Processual Civil enumera os atos judiciais 

como sendo as sentencas, decisoes interlocutorias e despachos, entretanto, os atos 

judiciais nao sao somente os pronunciamentos judiciais, pois o ju iz tambem pratica atos 

materials instrutorios no processo, tais como oitiva das partes e de testemunhas, 

interrogator^ interditando, realizagao de inspecao judicial. 

Quanto aos pronunciamentos judiciais, as decisoes interlocutorias e as 

sentencas se enquadram como provimentos judiciais (ou decisoes judiciais), sendo os 

unicos atos judiciais passiveis de impugnagao. Os despachos, atos de mero impulso ao 

processo e sem conteudo decisorio, praticados pelo juiz de oficio ou a requerimento de 

qualquer das partes, nao sao passiveis de recursos ou qualquer outro meio de 

impugnagao. 

3 Art. 162. Os atos do juiz consistirao em sentencas, decisoes interlocutorias e despachos. 
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As decisoes interlocutorias resolvem questoes incidentes no curso do 

processo e nao tern o condao de porf im ao procedimento de cognigao no primeiro grau 

de jurisdicao. 

Insta ressaltar que o proprio legislador utiliza a sua conceituacao de forma 

equivocada. Assim, o art. 338 4 do CPC fazia alusao ao "despacho" saneador que, na 

verdade, nao e um despacho, mas sim uma decisao interlocutoria, tanto que a redacao 

do referido dispositivo legal foi alterada. Do mesmo modo, o art. 930 5 , paragrafo unico, 

do Codigo Processual Civil, fala em "despacho" que concede ou nao a liminar 

possessoria, quando se trata, na verdade, de decisao interlocutoria. 

As sentengas sao os pronunciamentos do magistrado cujos conteudos 

substanciam as materias previstas nos artigos 267 6 (sentencas terminativas) ou 269 7 

(sentencas definitivas) do CPC e que, segundo a maioria da doutrina, pora fim a um 

procedimento (e nao mais ao processo) na primeira instancia. 

Art. 338. A carta precatoria e a carta rogatoria nao suspendem o processo, no caso de que trata o art. 
265, IV, b, senao quando requeridas antes do despacho saneador. 
Art. 338. A carta precatoria e a carta rogatoria suspenderao o processo, no caso previsto na alinea b do 
inciso IV do art. 265 desta Lei, quando, tendo sido requeridas antes da decisao de saneamento, a prova 
nelas solicitada apresentar-se imprescindivel. (Redagao dada pela Lei n° 11.280, de 2006). 

5 Art. 930. Concedido ou nao o mandado liminar de manutencao ou de reintegragao, o autor promovera, 
nos 5 (cinco) dias subsequentes, a citacao do reu para contestar a agao. 
Paragrafo unico. Quando for ordenada a justificagao previa (art. 928), o prazo para contestar contar-se-
a da intimagao do despacho que deferir ou nao a medida liminar. 

6 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolugao de merito: 
I - quando o juiz indeferir a petigao inicial; 
II - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligencia das partes; 
III - quando, por nao promover os atos e diligencias que Ihe competir, o autor abandonar a causa por 
mais de 30 (trinta) dias; 
IV - quando se verificar a ausencia de pressupostos de constituigao e de desenvolvimento valido e 
regular do processo; 
V - quando o juiz acolher a alegagao de perempgao, litispendencia ou de coisa julgada; 
VI - quando nao concorrer qualquer das condigoes da agao, como a possibilidade juridica, a 
legitimidade das partes e o interesse processual; 
VII - pela convengao de arbitragem; 
VIII - quando o autor desistir da agao; 
IX - quando a agao for considerada intransmissivel por disposigao legal; 
X - quando ocorrer confusao entre autor e reu; 
XI - nos demais casos prescritos neste Codigo. 

7 Art. 269. Havera resolugao de merito: 
I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; 
II - quando o reu reconhecer a procedencia do pedido; 
III - quando as partes transigirem; 
IV- quando o juiz pronunciar a decadencia ou a prescrigao; 
V - quando o autor renunciar ao direito sobre que se funda a agao. 



25 

A sentenga possui requisitos essenciais que estao expressos no artigo 458 do 

Codigo de Processo Civil, quais sejam o relatorio, a fundamentacao e o dispositivo. 

Os acordaos sao os provimentos (atos decisorios) emanados dos Tribunals ou 

das Turmas Recursais. O termo acordao designa tao somente o julgamento realizado 

por um orgao judicial colegiado, sendo que, na essencia, podera o mesmo ter conteudo 

de decisao interlocutoria ou, de outra parte, natureza de sentenga. 

O acordao, como as demais decisoes judiciais, deve conter o nome do relator, 

dos membros que compoe o orgao colegiado, e o resultado da votagao. Caso a votagao 

nao seja unanime, o voto vencido, ou seja, o entendimento divergente, mesmo que de 

um membro apenas, devera ser exposto no acordao. 

Este registro e especialmente significante, uma vez que as decisoes que forem 

proferidas a unanimidade permitem embargos infringentes, por exemplo. 

2.5 A IMPORTANCIA CONSTITUTIONAL DOS RECURSOS 

Uma vez constatada a existencia de conflitos litigiosos, as partes procuram a 

protegao de seu direito pela aquisigao de uma tutela jurisdicional justa e adequada a ser 

proporcionada pelo Estado. A solugao dessas divergencias e feita, de um modo geral, 

atraves de sentenga. 

A impugnagao das decisoes judiciais satisfaz um interesse da parte 

prejudicada, pois e possivel que os interessados continuem na defesa de seus 

interesses e direitos, questionando a forma e o conteudo da sentenga, e, uma vez 

verificado que a lei nao foi corretamente aplicada, obtenham a sua reforma ou nulidade. 

O Recurso corresponde aos interesses gerais da comunidade, porque a 

cancelamento de decisoes erroneas ou viciadas nao so combate os sentimentos de 

Art. 458. Sao requisitos essenciais da sentenga: 
I - o relatorio, que contera os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do reu, bem como o 
registro das principals ocorrencias havidas no andamento do processo; 
II - os fundamentos, em que o juiz analisara as questoes de fato e de direito; 
III - o dispositivo, em que o juiz resolvera as questoes, que as partes Ihe submeterem. 
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inseguranca e injustiga, como favorece a importancia dos Tribunals e a uniformizacao 

jurisprudencial. 

O mestre Arruda Alvim (1987) ao tecer consideracoes sobre o assunto enfatiza, 

com precisao, que a variedade de interpretacoes sobre uma mesma norma compromete 

sensivelmente o principio da isonomia, na medida em que tornariam 

[...] desiguais as condutas exigidas dos que deveriam, nos diversos casos 
'identicos' ou 'semelhantes' (onde esteja em pauta a mesma problematica 
juridica) sofrer um comando igual, precisamente porque a cada norma 
correspondente (= deve corresponded uma unica inteligencia e, pois, uma unica 
conduta ha de ser exigida. 

Flavio Cheim Jorge (2010, p. 33) evidencia que: 

[...] ao lado de propiciar a correcao de uma injustiga, os recursos assumem 
papel importantissimo nao so na correta e equilibrada prestagao da tutela 
jurisdicional, mas tambem no restabelecimento do equilibrio quebrado pela 
diversidade de interpretagoes proporcionadas pelas decisoes judiciais [...]. 

E, apos esse introito, remata que: 

No piano constitucional, a Constituigao Federal de 1998, em seu art. 5°, LV, ao 
cuidar do devido processo legal, erigiu os recursos ao patamar constitucional e 
colocou-os como elemento essencial para a garantia das partes, ao dispor: 'aos 
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral sao 
assegurados o contraditorio e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes. 

Assegurar o direito ao recurso como garantia constitucional nao sugere o 

reconhecimento do direito de recorrer de toda e qualquer decisao e em qualquer fase 

do procedimento que antecede a prestacao da tutela juridica reclamada. Para o 
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renomado jurista J.J. Calmon de Passos (2007, p. 317). o que necessariamente deve 

ser constitucionalmente garantido e o minimo indispensavel para assegurar a coerencia 

entre o direito posto e o direito aplicado, pois, "a garantia inerente a um Estado 

Democratico, portanto, e o controle interno das decisoes judiciais mediante a tecnica 

dos recursos". 

2.6 FINALIDADES DOS RECURSOS 

Segundo Jose Carlos Barbosa Moreira (1993, p. 207), o recurso deve ser 

entendido, no direito processual civil brasileiro, "como o remedio voluntario idoneo a 

ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidacao, o esclarecimento ou a 

integragao de decisao judicial que se impugna". 

A reforma objetiva inverter a sucumbencia. E impugnado o error in judicando 

(vicio no julgamento), quando o magistrado decide inobservando o direito material 

(decide com a lei errada, que nao cabe no processo); inobservando o contexto 

probatorio ou os limites do pedido. Afirma-se que a decisao foi injusta. Reforma = 

cassacao + substituicao (art. 512 9 , CPC). 

A invalidacao objetiva desconstituir, anular, cassar o provimento judicial em 

funcao de error in procedendo (vicio de procedimento). Efeito retro-operativo: retroage-

se ao momento do vicio - estes atos sao invalidados e sao repraticados, normalmente 

pelo 1° grau de jurisdicao. Ocorre quando ainda e necessaria a pratica de determinado 

ato processual antes da prolacao do provimento judicial. Em outras palavras, ainda nao 

era o momento adequado para proferir a decisao judicial. 

O esclarecimento e a finalidade do recurso para tornar claro algo obscuro, ou 

para adocao de uma das posigoes conflitantes entre si. Afasta obscuridade e 

contradicao verificada na decisao impugnada. 

A integragao objetivo do recurso para completar a decisao (suprir omissao). 

9 Art. 512. O julgamento proferido pelo tribunal substituira a sentenga ou a decisao recorrida no que tiver 
sido objeto de recurso. 
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Ressalte-se que o esclarecimento e a integracao sao finalidades do recurso 

denominado Embargos de Declaracao (recurso este que sera estudado no proximo 

capitulo), no qual nao ha modificacao da decisao, pois ou se completa ou se esclarece 

a decisao.' 

Nao se pode olvidar tambem que a interposicao do recurso impede a preclusao 

temporal, prolonga a litispendencia e instaura um novo procedimento na mesma reacao 

processual, qual seja, o procedimento recursal. 

2.7 EFEITOS DOS RECURSOS 

A interposicao de um recurso em um determinado processo faz com que o 

mesmo sofra consequencias naturais, decorrentes da existencia de algo de novo que 

se agrega ao ja existente. Sao efeitos juridicos diversos advindos da existencia desse 

novo ato processual. 

A doutrina costuma apontar tres efeitos da interposicao dos recursos: um deles, 

impedir o transito em julgado, e comum a todos os recursos admissiveis. Ja os outros 

dois (efeito devolutivo e suspensivo) podem ou nao se produzir, diferindo os recursos 

entre si quanto a sua produgao. 

O efeito suspensivo (obstativo) alem de prolongar a litispendencia do recurso, 

mantem a ineficacia do ato judicial impugnado. Em regra, o ato judicial pendente de 

recurso nao produz efeitos de imediato, apenas ganhando eficacia apos o seu transito 

em julgado. 

Todos os recursos sao, em regra, dotados de efeito suspensivo automatico, 

exceto os Agravos, os Recursos Extraordinarios, os Recursos Especiais e as Apelacoes 

em algumas situacoes, dentre as quais as descritas nos incisos do art. 520 1 0 do CPC. 

Art. 520. A apelacao sera recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Sera, no entanto, recebida 
so no efeito devolutivo, quando interposta de sentenga que: 
I - homologar a divisao ou a demarcacao; 
II - condenar a prestacao de alimentos; 
IV - decidir o processo cautelar; 
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A concessao do efeito suspensivo aos recursos e materia de ordem publica. 

Liga-se diretamente a efetividade da tutela jurisdicional, em que o legislador estabelece 

as decisoes que terao ou nao eficacia imediata. 

O importante papel do juiz, nesse passo, e regular a efetividade da tutela e a 

satisfacao do direito reconhecido no pronunciamento jurisdicional proferido. Por ser 

materia de ordem publica, o juiz tera ampla liberdade, sem qualquer provocacao das 

partes, para reconhecer a existencia ou nao do efeito suspensivo. 

No efeito devolut ivo a interposicao do recurso devolve a materia para reexame 

do orgao jurisdicional. Assim, quando se interpoe o recurso, realmente ha uma 

transferencia, por intermedio deste ato processual, de determinado objeto que sera 

reavaliado e reanalisado pelo Judiciario, havendo, portanto, relagao de causa e efeito 

entre o recurso e a devolucao da materia. 

Observe-se que de modo geral a devolucao da materia sera realizada por um 

orgao diferente daquele que proferiu a decisao que esta sendo debatida, no entanto 

pode ser o mesmo orgao, como no caso dos Embargos de Declaracao. 

Se analisarmos o efeito devolutivo sob a dimensao horizontal podera se 

observar que o recorrente delimita a extensao da devolucao na medida em somente e 

devolvido aquilo que foi impugnado pela parte no recurso, ficando o orgao julgador 

limitado ao pedido recursal (tantum devolutum quantum appellatum). 

Ja na analise feita sob a dimensao vertical observa-se que o recurso devolve 

automaticamente todos os fundamentos apresentados pelo recorrente. 

Quanto ao chamado efeito traslativo, em que pese a perspicacia em sua 

identificacao, entendemos que nao merece um tratamento distinto do efeito devolutivo. 

Alguns estudiosos afirmam ser impossivel dissociar o efeito traslativo do 

devolutivo, haja vista que o orgao ad quern so podera conhecer materias de oficio em 

sede recursal se houver devolucao, ou seja, se houver interposicao de recurso contra o 

provimento judicial. 

V - rejeitar liminarmente embargos a execucao ou julga-los improcedentes; VI - julgar procedente o 
pedido de instituigao de arbitragem. 
VII - confirmar a antecipacao dos efeitos da tutela; 
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Esse efeito transports as materias de ordem publica para o orgao recursal, 

independentemente de impugnagao especifica do recorrente, uma vez que vigora o 

carater publicista do processo, bem como em virtude de as materias de ordem publica 

poderem ser conhecidas de oficio, e qualquer tempo ou grau de jurisdigao ordinaria. 

2.8 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS 

Subordina-se a admissibilidade do recurso a determinados requisitos ou 

pressupostos, subjetivamente, esses requisitos dizem respeito as pessoas legitimadas 

a recorrer. Objetivamente, sao pressupostos dos recursos: a) a recorribilidade da 

decisao; b) a tempestividade do recurso; c) a singularidade do recurso; d) a adequagao 

do recurso; e) o preparo; f) a motivagao; g) a forma. (THEODORO JUNIOR, 2009). 

O juizo de admissibilidade da maioria dos recursos e feito mais de uma vez. Um 

primeiro pelo orgao prolator do provimento judicial impugnado (juizo previo de 

admissibilidade), com carater provisorio, e outro pelo orgao competente para julgar o 

recurso (juizo definitivo de admissibilidade), nao vinculado ao juizo previo. 

No entanto, o juizo de admissibilidade pode ocorrer tres vezes, tendo em vista 

que o art. 557 do Estatuto Processual Civil determina que: 

0 relator negara seguimento a recurso manifestamente inadmissivel, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com sumula ou com jurisprudencia 
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal 
Superior. 

Caso o recurso nao seja recebido, seja inadmitido ou com seguimento negado 

ocorrera o Juizo previo negativo. E o Juizo definitivo negativo acontecera se o recurso 

nao for conhecido. 
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2.8.1 Requisitos Intr insecos 

Cabimento - e a verificagao da recorribilidade do provimento judicial. Nesse 

aspecto, temos que os despachos, por nao possuirem conteudo decisorio, nao sao 

passiveis de recurso. 

Adequacao - constatado que o ato judicial impugnado e recorrivel, deve-se 

verificar qual a especie recursal prevista em lei para atacar o provimento judicial em 

questao. Por exemplo: para combater uma decisao interlocutoria cabe agravo; para 

impugnar uma sentenga cabe, em regra, apelagao. 

Legit imidade - conforme dispoe o art. 499, do CPC, podem interpor recursos: 

as partes, o Ministerio Publico e o terceiro que, embora nao tenha participado do 

processo, foi prejudicado pelo provimento judicial. 

Interesse - utilidade mais necessidade. De certo modo, a utilidade tern relagao 

com a sucumbencia no juizo a quo. Ha utilidade quando for provavel que haja uma 

decisao que melhor satisfaga o interesse da parte sucumbente. Ja pela necessidade 

ocorre que a parte apenas pode alcangar a tutela almejada por intermedio do recurso 

interposto. 

Inexistencia de fato extintivo ou impedit ivo do direito de recorrer - nao se 

admite o recurso quando o recorrente praticar um ato que, posteriormente, se torna 

incompativel com o direito de recorrer, tal como a desistencia, renuncia e a 

aquiescencia. 

2.8.2 Requisitos Extr insecos 

Tempestividade - Neste requisito deve-se verificar o prazo para interpor cada 

tipo de recurso. Ressalte-se que possuem prazo em dobro para recorrer o Ministerio 

Publico, a Fazenda Publica, os litisconsortes com procuradores distintos e os 

defensores publicos. 
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Preparo - e o pagamento das custas recursais. Deve ocorrer ate o momento da 

interposicao do recurso, uma vez que a peca recursal deve vir acompanhada do 

comprovante de preparo quando a especie recursal exigi-lo. Na hipotese do preparo ser 

insuficiente, podera ser complementado no prazo de cinco dias, caso o contrario sera 

considerado deserto. 

Os recursos interpostos pela Fazenda Publica, Ministerio Publico e beneficiarios 

da justica gratuita estao isentos de adiantamento de preparo. 

Regularidade Formal - regras impostas pelo legislador da qual necessita que 

se observem certos preceitos de forma. 

O codigo traz regras especificas quanto a alguns recursos, mas, de um modo 

geral, se exige a interposicao por meio de peticao, na qual devem constar as partes, os 

fundamentos de fato e de direito e o pedido. Tal disposigao vem prevista no art. 514 no 

que tange ao recurso de apelacao; arts. 524 e 525 quanto ao recurso de agravo; e art. 

541 para os recursos especiais e extraordinarios. 

Aos recursos que nao possuem estipulacao especifica, se aplicam as regras 

gerais, podendo, no entanto, o sistema impor normas especiais em relagao a alguns. 

Apesar da previsao de normas especificas relativas a cada recurso, existem tambem 

caracteristicas essenciais para a regularidade formal, aplicaveis, indistintamente, a 

todos, tais como a peticao tern que esta assinada e que o subscritor deve ter 

procuracao com poderes para o recorrente nos autos. 
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3 OS RECURSOS CJVEIS DE APELAQAO, AGRAVOS RETIDO, INTERNO E POR 

INSTRUMENTO E DOS EMBARGOS DE DECLARAQAO 

3.1 APELAQAO CJVEL 

A apelacao apresenta-se como o recurso padrao, isto porque sua disciplina 

aplica-se, no que for cabivel, tambem aos demais recursos. 

De acordo com o art. 513 do Codigo de Processo Civil, da sentenga cabera 

apelacao, ou seja, qualquer tipo de sentenga proferida em qualquer especie de 

procedimento ou processo, seja de jurisdigao voluntaria ou contenciosa, pode ser objeto 

de recurso de apelagao, desde que a decisao judicial possa enquadrar-se na definigao 

dada pelo art. 162, § 1° 1 1 , do CPC. 

Apelagao, portanto, e o recurso que se impoe das sentengas dos juizes de 

primeiro grau de jurisdigao para levar a causa a reexame dos tribunals do segundo 

grau, visando a obter uma reforma total ou parcial da decisao impugnada, ou mesmo 

sua invalidacao. (AMARAL SANTOS, 2001) 

O prazo para interposigao da apelagao e de quinze dias, nos termos do art. 

508 1 2 do CPC, devendo tal prazo ser contando a partir da intimagao da sentenga (a qual 

podera ser feita em audiencia de instrugao e julgamento, ou atraves do Diario Oficial), 

na forma do disposto no art. 184 1 3 do Estatuto Processual. 

1 1 Art. 162. Os atos do juiz consistirao em sentengas, decisoes interlocutorias e despachos. 
§ 1 2 Sentenga e o ato do juiz que implica alguma das situagoes previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei. 

1 2 Art. 508. Na apelagao, nos embargos infringentes, no recurso ordinario, no recurso especial, no recurso 
extraordinario e nos embargos de divergencia, o prazo para interpor e para responder e de 15 (quinze) 
dias. 

1 3 Art. 184. Salvo disposigao em contrario, computar-se-ao os prazos, excluindo o dia do comego e 
incluindo o do vencimento. 
§ 1 2 Considera-se prorrogado o prazo ate o primeiro dia util se o vencimento cair em feriado ou em dia 
em que: 
I - for determinado o fechamento do forum; 
II - o expediente forense for encerrado antes da hora normal. 
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A norma legal garante a contagem do prazo em dobro a Fazenda Publica 1 4 , ao 

Ministerio Publico como parte ou como fiscal da lei, ao defensor dativo e aos 

litisconsortes 1 5 representados nos autos por diferentes procuradores, desde que mais 

de um tenha sucumbido aos termos do pronunciamento judicial. 

A apelacao deve ser interposta perante o proprio juizo que prolatou a sentenga 

hostilizada, determinando a legislacao que o recorrente forneca no ato da interposicao 

do recurso, o recolhimento das custas, juntamente com a comprovacao nos autos, sob 

pena de desercao. 

Misael Montenegro Filho (2008, p. 140) lembra que: 

Em primeiro lugar, o recorrente deve capear o recurso com peticao dirigida a 
autoridade que prolatou a decisao impugnada, indicando os nomes das partes, 
o numero do processo e o anuncio de que a peticao contem as razoes do apelo 
anexas, solicitando o encaminhamento da especie ao tribunal competente, apos 
a realizacao do juizo de admissibilidade diferido e da abertura de prazo para 
que a parte contraria ofereca contra-razoes, em respeito ao principio do 
contraditorio e da ampla defesa. 

O recurso em exame deve ser interposto por petigao escrita dirigida ao juiz (art. 

514 do CPC), a qual devera conter: 

I) nomes e qualificacao das partes; 

II) os fundamentos de fato e de direito; 

III) o pedido de nova decisao. 

A Lei n° 9.800 1 6 , de 26 de maio de 1999, admite o uso de fax para todas as 

peticoes, inclusive as dos recursos, desde que se faca chegar ao tribunal, ate cinco dias 

depois do fim do respectivo prazo, o original da pega retransmitida magneticamente. 

Art. 188. Computar-se-a em quadruplo o prazo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte 
for a Fazenda Publica ou o Ministerio Publico. 

1 5 Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ao contados em dobro os 
prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. 

1 6 Art. 1 2 E permitida as partes a utilizagao de sistema de transmissao de dados e imagens tipo fac-simile 
ou outro similar, para a pratica de atos processuais que dependam de petigao escrita. 
Art. 2 2 A utilizagao de sistema de transmissao de dados e imagens nao prejudica o cumprimento dos 
prazos, devendo os originais ser entregues em juizo, necessariamente, ate cinco dias da data de seu 
termino. 
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Recebido o feito no tribunal, tera ele registro proprio e distribuicao perante os 

orgaos competentes do tribunal (toda a tramitacao do presente recurso esta disposta no 

fluxograma exposto no anexo, bem como no ultimo capitulo da presente pesquisa). 

O paragrafo 1°, do art. 518, do CPC reza que o juiz nao recebera o recurso de 

apelagao quando a sentenga estiver em conformidade com sumula do Superior Tribunal 

de Justiga ou do Supremo Tribunal Federal. Ora, se a sentenga assegura o 

posicionamento exposto em sumula do STJ ou do STF, nao ha motivo para admitir que 

a parte possa se limitar a interpor apelagao repetindo assuntos definidos na sumula e 

estabilizados no tribunal ad quern. 

Nesta linha de raciocinio Marinoni e Arenhart (2006, p. 540) explicam que: 

Em tais circunstancias, a abertura de uma livre oportunidade para a 
interposicao da apelagao nao so traria prejuizo ao direito fundamental a 
duragao razoavel do processo, como tambem ocasionaria um acumulo 
despropositado de recursos e processos nos tribunals, particularmente nos 
casos de "agoes repetitivas". E incontestavel que a interposigao exagerada de 
recursos resulta na lentidao do servigo jurisdicional e, portanto, aprofunda a 
Crise do Poder Judiciario, que tern o grave compromisso de atender ao direito 
constitucional de todo cidadao a uma resposta jurisdicional tempestiva. 

Entretanto, cabe agravo de instrumento com base no art. 522, caput17, do CPC, 

da decisao que nao admitir o recurso de apelagao baseando-se na alegagao de que a 

sentenga esta em conformidade com sumula do STJ ou do STF. O agravo de 

instrumento, no entanto, devera evidenciar a inaplicabilidade da sumula em face da 

situagao concreta ou a necessidade da revisao do entendimento nela consolidado, caso 

contrario podera ser considerado meramente protelatorio. 

Paragrafo unico. Nos atos nao sujeitos a prazo, os originais deverao ser entregues, necessariamente, 
ate cinco dias da data da recepgao do material. 

1 7 Art. 522. Das decisoes interlocutorias cabera agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida, salvo 
quando se tratar de decisao suscetivel de causar a parte lesao grave e de dificil reparagao, bem como 
nos casos de inadmissao da apelagao e nos relativos aos efeitos em que a apelagao e recebida, 
quando sera admitida a sua interposigao por instrumento. 
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Interposta a apelacao, alem do impedimenta ao transito em julgado da 

sentenga, produzem-se o efeito devolutivo e em alguns casos o efeito suspensivo. 

A apelagao tern devolutividade ampla permitindo a impugnagao de qualquer 

vicio encontrado na sentenga, seja vicio de forma {error in procedendo), seja vicio de 

julgamento (error in judicando). 

Os vicios formais farao com que a sentenga seja anulada pelo tribunal, devendo 

os autos retornar ao juizo a quo para a elaboragao de nova decisao, desta feita livre 

dos erros formais anteriormente encontrados. No que tange a alegagao de erro de 

julgamento, havera substituigao da sentenga proferida por nova decisao do tribunal, 

analisando novamente o caso sem a necessidade de retornar o feito para o primeiro 

grau de jurisdigao. 

O efeito devolutivo, no presente recurso, transfere ao tribunal, o conhecimento 

da materia impugnada. Deste modo, se a apelagao tiver atacado toda a materia da 

sentenga, a decisao sera completamente devolvida ao tribunal, o que nao acontecera 

na mesma extensao, caso a apelagao ataque apenas alguns pontos da decisao de 

primeiro grau. 

Na extensao do efeito devolutivo (como estudado no topico 2.6 - Efeitos dos 

Recursos - do presente estudo), analisada sob a dimensao horizontal, podera se 

observar que o recorrente delimita a extensao da devolugao na medida em somente e 

devolvido aquilo que foi impugnado pela parte no recurso, ficando o orgao julgador 

limitado ao pedido recursal (tantum devolutum quantum appellatum). 

Com excegao de fatos que nao foram alegados em primeiro grau de jurisdigao 

por motivo de forga maior 1 8, nao se pode inovar na apelagao, sendo vedada a arguigao 

de fatos novos (exclusao do ius novorum), nao obstante, nao compete ao magistrado a 

quo intervir na questao de fato novo, nem mesmo evitar a assungao do recurso que 

nele se fundamente. A tese baseada em fato novo sera diametralmente apreciada e 

decidida pelo orgao ou camara de segundo grau. 

Entretanto, dentro da esfera da devolugao, o tribunal contemplara todas as 

questoes levantadas e debatidas no processo, mesmo que a sentenga recorrida nao as 

Art. 517 do CPC. As questoes de fato, nao propostas no juizo inferior, poderao ser suscitadas na 
apelagao, se a parte provar que deixou de faze-lo por motivo de forga maior. 
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tenha julgado por completo (art. 515 1 9 , § 1°, do CPC), como nos casos do juiz de 

primeiro grau, ao proferir sentenga de merito, acolher arguigao de prescrigao, rejeitando 

o anseio da parte, o tribunal, ao contemplar a apelagao por esta interposta, podera, 

negando a prescrigao, passar a apreciar os outros aspectos que compoem o objeto do 

processo. 

Quanto a profundidade do efeito devolutivo da apelagao, ha que se afirmar que 

esta e identica a profundidade da cognigao exercida pelo juizo a quo para o fim de 

proferir a sentenga recorrida (GREGO FILHO, 1996). A devolugao, portanto, e plena, 

uma vez que ao julgar o merito da apelagao, podera o tribunal observar todas as 

questoes que poderiam ter sido examinadas de oficio e o juizo de primeiro grau nao o 

fez, mesmo que elas tenha sido, ou nao, debatidas pelos litigantes no juizo a quo. 

Willian Santos Ferreira (2002, p. 161-162) observa que a norma do art. 515, § 

3°, do CPC permite a reformatio in peius. Isto porque, tendo sido proferida a sentenga 

terminativa em primeiro grau de jurisdigao, e tendo o autor interposto apelagao, sera 

possivel ao tribunal ad quern, julgando desde logo o merito, pronunciar-se pela 

improcedencia do pedido por ele formulado ao ajuizar sua demanda. 

Esta reformatio in peius, conclui o renomado doutrinador, e absolutamente 

legitima, ja que o tribunal nada mais estara fazendo do que emitir desde logo um 

pronunciamento sobre o merito que, depois, seria emitido de qualquer modo. 

Alem do efeito devolutivo, produz a apelagao, em regra, efeito suspensivo. 

Lembrando, que o efeito suspensivo so nao se produzira nos casos expressamente 

previstos em le i 2 0 . 

1 9 Art. 515. A apelagao devolvera ao tribunal o conhecimento da materia impugnada. 
§ 1° Serao, porem, objeto de apreciagao e julgamento pelo tribunal todas as questoes suscitadas e 
discutidas no processo, ainda que a sentenga nao as tenha julgado por inteiro. 

2 0 Art. 520. A apelagao sera recebida em seu efeito devolutivo e suspensivo. Sera, no entanto, recebida 
so no efeito devolutivo, quando interposta de sentenga que: 
I - homologar a divisao ou a demarcagao; 
II - condenar a prestagao de alimentos; 
III - revogado pela Lei 11.232, de 2005 
IV - decidir o processo cautelar; 
V - rejeitar liminarmente embargos a execugao ou julga-los improcedentes; 
VI - julgar procedente o pedido de instituigao de arbitragem. 
VII - confirmar a antecipagao dos efeitos da tutela; 
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Nos casos em que a apelagao seja recebida sem efeito suspensivo, a sentenga 

apelada sera desde logo eficaz. Assim, sendo condenatoria a sentenga, sera possivel a 

sua "execugao provisoria" 2 1. 

Humberto Theodoro Junior (2009, p. 586) acrescenta que: 

Mesmo nas hipoteses expressamente previstas, para que a apelagao tenha 
efeito apenas devolutivo, pode o relator, diante das particularidades da causa, 
determinar a suspensao do cumprimento da sentenga, ate que o tribunal julgue 
o recurso. Para tanto, o apelante formulara requerimento que podera constar 
das proprias razoes recursais ou de petigao a parte. 0 pedido de suspensao 
tera de demonstrar a ocorrencia de risco de 'lesao grave e de dificil reparagao'. 

Remata expondo que em outros termos, cabera ao apelante demonstrar a 

configuragao do fumus boni iuris e do periculum in mora, em grau que nao permita 

aguardar o normal julgamento do recurso. 

A Lei n° 11.276/2006 trouxe alteragao de efeito no sistema recursal esta 

expressa no art. 518 do Codigo de Ritos, onde o legislador institui a sumula impeditiva 

de recurso, ou como preferem alguns doutrinadores a sumula impedit iva de apelagao. 

Nesse ponto existem inumeras discussoes pois a doutrina entende que se nao 

ha como se atribuir a sumula impeditiva de recurso o mesmo status e efeito processual 

que a sumula vinculante. Discutem tambem acerca da incursao dessa sumula na 

discricionariedade, independencia e a imparcialidade que sao corolarios para um 

processo justo. 

As reflexoes acerca do caso em discussao dizem respeito a possibilidade do 

juiz desobedecer de forma deliberada a sumula por ser inconstitucional e neste caso 

nao caberia nenhum recurso, exceto o mandado de seguranga por violar norma legal 

expressa, ou o magistrado conhece o art. 518 § 1°, decide pela constitucionalidade do 

dispositivo, mas enseja que a questao exposta a seu crivo nao se adequa exatamente 

ao que diz a sumula. 

Art. 521 . Recebida a apelagao em ambos os efeitos, o juiz nao podera inovar no processo; recebida so 
no efeito devolutivo, o apelado podera promover, desde logo, a execugao provisoria da sentenga, 
extraindo a respectiva carta. 
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Nessa segunda hipotese, havera a devida motivacao e desse despacho 

recebendo o recurso de apelagao cabera agravo de instrumento. Neste caso merece 

uma observacao. De certo que contra recebimento de apelagao nao ha recurso, porem, 

deve ser observado que agora a ordem e inversa, ou seja, nao receber apelagao, 

portanto, na especie, denota-se que o juiz nao deixou simplesmente de aplicar o 

dispositivo, ele fundamentou, apresentando razoes de fato e de direito. Cabivel, 

portanto, o instrumento. 

3.2 AGRAVO 

O mestre Humberto Theodoro Junior (2009, p. 599) conceitua o agravo como 

sendo o recurso cabivel contra decisoes interlocutorias (art. 522), ou seja, contra os 

atos pelos quais "o juiz, no curso do processo, resolve questao incidente" (art. 162, § 

2°). Em outras palavras, o agravo volta-se para combater as decisoes interlocutorias 

(art. 162, § 2°, CPC) proferidas em qualquer especie de processo (conhecimento, 

execugao ou cautelar), qualquer que seja o procedimento (ordinario, sumario, especial, 

exceto o sumarissimo), seja de jurisdigao contenciosa ou voluntaria. 

Com o advento da Lei n° 9.139/95, o recurso em questao passou a denominar-

se meramente agravo, que admite o processamento sob a forma de retido ou de 

instrumento. 

3.3 AGRAVO RETIDO 

A utilizagao do agravo retido e a regra e e utilizado em face de decisoes 

interlocutorias que nao sejam capazes de gerar a parte grave dano de dificil ou incerta 

reparagao. Este tipo de recurso fica retido nos autos e e apreciado como preliminar do 

Recurso de Apelagao, se houver provocagao nesse sentido (art. 523 §1°). 
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Esta especie de recursos nao exige preparo, independe de pecas obrigatorias 

ja que fica entranhado nos autos principais, o que se revela uma vantagem perante o 

de instrumento. Na verdade a alteracao processual ocorrida no ano de 2002 procurou 

aumentar o campo de cabimento do agravo na modalidade retido nos autos, inclusive 

trazendo hipoteses onde ele e obrigatoriamente retido. 

Destarte, recebido o recurso, podera o relator: negar-lhe seguimento; converte-

lo em agravo retido, quando nao se tratar de questao envolvendo urgencia no 

pronunciamento jurisdicional ou quando inexistir perigo de lesao aos interesses 

debatidos na demanda; alem de assegurar a possibilidade de concessao de efeito 

suspensivo ou a antecipacao da tutela em sede recursal. 

Alias, a modificacao quanto a conversao em agravo retido atendeu aos 

reclamos dos operadores do direito, eis que visa desafogar a grande quantidade de 

recursos existentes nos Tribunals Estaduais, levando em conta que o agravo de 

instrumento, muitos dos quais sequer conhecidos, representa uma parcela significativa 

dos recursos que se acumulam nas Cortes Locais. Portanto, em ultima analise, a 

intengao do legislador foi oferecer um meio de atribuir maior poder ao relator em 

determinar o retorno do recurso para o processamento em primeira instancia, 

convertendo em retido. 

Em certas situacoes o agravo retido e inadequado ou inutil, como nos casos em 

que ha questoes nao sujeitas a preclusao, ou nos casos em que a decisao judicial 

provoca imediato prejuizo irreparavel ou de dificil reparacao, necessitando reexame 

imediato pelo tribunal. 

Nos termos do art. 522, com redacao dada pela Lei 11.187/2005, de qualquer 

decisao interlocutoria so se admite agravo na forma retida a ser protocolada no prazo 

de dez dias, obviamente somente no caso em que referida decisao nao seja capaz de 

causar a parte lesao grave e de dificil reparagao, bem como naqueles casos de 

inadmissao da apelagao e nos relativos aos efeitos em que a apelagao e recebida, 

quando sera admitida a sua interposigao por instrumento. 

Mister ressaltar que essa especie de recurso fica entranhada nos autos e so e 

apreciado caso a parte apele do julgado, sendo obrigatoria o seu requerimento para 
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que o agravo seja apreciado no tribunal em sede de preliminar. Caso nao haja pedido 

neste sentido o recurso nao sera conhecido. 

Uma vez interposto o agravo, o agravado e ouvido no prazo de dez dias, 

podendo o magistrado reformar sua decisao. Cumpre ainda destacar que das decisoes 

interlocutorias proferidas na audiencia de instrugao e julgamento o recurso deve ser 

interposto oral e imediatamente, devendo constar sucintamente no termo de audiencia 

as razoes do agravante. 

3.4 AGRAVO DE INSTRUMENTO 

O agravo de instrumento generico tern por objeto decisao interlocutoria de 1° 

grau de jurisdigao capaz de causar a parte lesao grave ou de dificil reparagao, sendo 

cabivel tambem nos casos de inadmissao da apelagao e nos relativos aos efeitos em 

que o recurso de apelagao e recebido, bem como quando o procedimento e 

inconciliavel com a modalidade retida, como no caso da execugao. 

O agravo de instrumento deve ser apresentado diretamente no tribunal ad quem 

(art. 524 2 2 do CPC), dentro do prazo de dez dias. Diversamente disso, o prazo para o 

recurso e em dobro (20 dias) para a Fazenda Publica e para o Ministerio Publico (art. 

188 do CPC), para os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores nos autos (art. 

191 do CPC) e para os Defensores Publicos. 

A petigao de interposigao do agravo de instrumento deve conter a exposigao do 

fato e do direito, as razoes do pedido de reforma da decisao e o nome e o enderego 

completo dos advogados, constantes do processo. 

Alexandre Freitas Camara (2006) justifica a necessidade de indicagao dos 

nomes e enderegos dos advogados, ja que o recurso e apresentado diretamente ao 

2 2 Art. 524. O agravo de instrumento sera dirigido diretamente ao tribunal competente, atraves de peticao 
com os seguintes requisitos: 
I - a exposigao do fato e do direito; 
II - as razoes do pedido de reforma da decisao; 
III - o nome e o enderego completo dos advogados, constantes do processo. 
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tribunal ad quem, sendo necessario que os magistrados que irao julgar o agravo de 

instrumento saibam quem sao os advogados do agravante e do agravado. 

Sobremais, a peticao, segundo Misael Montenegro Filho (2008, p. 86-87), 

tambem devera conter os pedidos proprios da peca de agravo, assim apresentados: 

1) Pedido de atribuigao de efeito suspensivo ou do deferimento da tutela 
antecipada recursal, possibilitando a suspensao dos efeitos do ato judicial 
atacado, para tanto sendo exigida a demonstragao da existencia do periculum 
in mora, justificando a pronta intervengao do relator. 
2) Pedido de expedicao de oficio a autoridade judicial de 1 a Instancia, para 
prestacao das informacoes e de intimacao da parte agravada, para oferecer 
contra-razoes ao recurso, a ser aperfeigoada na pessoa do advogado do 
recorrido, devendo o agravante, para tanto, apresentar o enderego profissional 
do causidico que representa a parte contraria. 
3) Pedido de intimagao do representante do Ministerio Publico, decidindo o 
relator se e (ou nao) hipotese que reclama intervengao em exame. 
4) Pedido de merito, consistindo no pleito de reforma da decisao atacada, 
com o reconhecimento da nulidade do pronunciamento, acarretando a 
invalidagao dos atos processuais posteriormente praticados. 

Outrossim, o recurso e apresentado juntamente das pecas obrigatorias, tais 

como: copia da decisao recorrida, certidao da intimacao da decisao recorrida, copias 

das procuracoes outorgadas aos advogados do agravante e do agravado, bem como 

eventuais substabelecimentos. O comprovante de preparo tambem deve acompanhar o 

agravo de instrumento, no entanto, e de ser relevado que o instrumento do agravo nao 

precisa ser autenticado, desde que o advogado se responsabilize pela autenticidade 

das pecas. 

O juizo de admissibilidade e feito apenas no juizo ad quem. 

Oportuno se torna dizer que nao cabe sustentacao oral no julgamento do 

agravo de instrumento, em decorrencia da previsao do art. 554 2 3 do CPC. 

O relator pode, singularmente, em decisao monocratica, barrar o recurso em 

juizo negativo de admissibilidade quando o recurso e manifestadamente inadmissivel, 

1 Art. 554. Na sessao de julgamento, depois de feita a exposigao da causa pelo relator, o presidente, se 
o recurso nao for de embargos d e c l a r a t o r s ou de agravo de instrumento, dara a palavra, 
sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, pelo prazo improrrogavel de 15 (quinze) minutos para 
cada um, a fim de sustentarem as razoes do recurso. 
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ou julgar o seu merito. Pode, ainda, converter o agravo de instrumento em agravo 

retido, remetendo o recurso ao primeiro grau, caso entenda nao ser hipotese de grave 

lesao e de dificil reparacao. Dessa decisao do relator cabera apenas reconsideracao 

para o mesmo e embargos de declaragao, pois tal provimento e classificado como 

irrecorrivel. 

O art. 526 2 4 do CPC preve que o agravante informara ao juizo a quo, ate tres 

dias apos interpor o agravo de instrumento no tribunal, a interposigao feita. Caso o 

agravante nao informe ao juizo a quo, e o agravado nao noticie a falta da referida 

informagao, o recurso sera conhecido. Todavia, caso o agravante nao informe ao juizo 

de primeiro grau, e o agravado comunique a nao informagao ao juizo a quo, o recurso 

nao sera conhecido. O tribunal nao pode conhecer de oficio essa materia de 

comunicabilidade do recurso. 

Ao mesmo tempo, o agravo de instrumento pode vir a nao ser julgado, se o juiz 

de primeiro grau retratar-se, consoante o art. 529 2 5 do CPC, pois o mesmo restara 

prejudicado. 

Cumpre-nos assinalar que o relator pode fazer pedido de informagoes ao orgao 

a quo, que tera 10 (dez) dias para responder, pode, ainda, abrir o contraditorio 

(contraminuta em 10 dias) e ouvir o Ministerio Publico, se for o caso, em 10 (dez) dias. 

Urge registrar que o agravo de instrumento nao possui efeito suspensivo 

automatico, cabendo ao agravante requerer tal efeito ao relator. Pode ocorrer tambem a 

solicitagao de efeito suspensivo de uma decisao negativa, entretanto, suspender os 

efeitos de uma decisao negativa e conceder o que foi negado (antigamente era 

chamado de efeito suspensivo ativo). O Codigo de Processo Civil resolveu tratar o 

'efeito suspensivo ativo' como 'antecipagao de tutela recursal' (art. 527 2 6 , III, do CPC). 

Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (tres) dias, requerera juntada, aos autos do processo de copia da 
peticao do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposigao, assim como a relagao dos 
documentos que instruiram o recurso. 
Paragrafo unico. O nao cumprimento do disposto neste artigo, desde que arguido e provado pelo 
agravado, importa inadmissibilidade do agravo. 
' Art. 529. Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisao, o relator considerara prejudicado o 
agravo. 
' Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribunal, e distribuido incontinenti, o relator: 
[...] 
Ill - podera atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 558), ou deferir, em antecipagao de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensao recursal, comunicando ao juiz sua decisao; 
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3.5 O AGRAVO INTERNO 

O agravo interno e um recurso interposto em face de decisao monocratica de 

Relator em recursos no ambito dos proprios Tribunals. E o tambem chamado "agravo 

regimental", previsto nos regimentos internos dos tribunals. 

No caso do Tribunal de Justica esta especie de recurso esta previsto no art. 324 

de seu Regimento e e cabivel em face de decisao de Presidente ou de Relator, que 

causar prejuizo ao direito da parte, devendo ser impetrado no prazo de cinco dias da 

publicacao do julgado. 

A peticao do agravo sera submetida ao prolator da decisao, que podera 

reconsidera-la ou submeter o recurso a julgamento pelo orgao competente, 

computando-se tambem o seu voto. 

Quando o recurso versar sobre o indeferimento liminar do pedido de revisao 

criminal, o Relator nao participara da votagao. Se for dado provimento ao recurso, o 

Desembargador que proferir o primeiro voto vencedor sera o Relator do acordao. O 

agravo interno nao tern efeito suspensivo e nem estara sujeito a preparo. O objetivo a 

ser alcancado com este instrumento e levar a decisao ao conhecimento do orgao 

colegiado competente a fim de que este se manifeste a favor ou contra. Outra 

caracteristica do agravo interno e que nao ha previsao de contraditorio, embora alguns 

doutrinadores admitam que se encontra implicito a exemplo de Nelson Nery Junior. 

3.6 EMBARGOS DE DECLARAQAO 

O recurso de embargos de declaragao (previsto nos arts. 535 a 538, do CPC) e 

cabivel contra todo e qualquer provimento judicial (principio da ampla embargabilidade) 

que contenha os vicios de obscuridade, contradigao ou omissao, objetivando novo 
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pronunciamento pelo mesmo orgao prolator da decisao embargada a fim de esclarece-

la (sanar obscuridade ou contradigao) ou integra-la (sanar omissao). 

Segundo entendimento de Vicente Miranda (1990), Alexandre Freitas Camara 

(2006), Humberto Theodoro Junior (2009) os embargos de declaragao sao cabiveis 

contra qualquer provimento judicial de conteudo decisorio: sentengas, acordaos e, 

apesar do silencio da lei, decisoes interlocutorias. 

Conforme entendimento da jurisprudencia, o julgamento do recurso de 

embargos de declaragao sempre que possivel deve ser realizado pelo proprio juiz que 

prolatou a sentenga hostilizada, sob pena de nulidade da nova decisao judicial. 

Esse recurso e apresentado ao proprio juiz que prolatou a decisao judicial 

impugnada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, e como regra, interrompe o prazo para 

apresentagao do recurso seguinte, seja apelagao, recurso especial e/ou extraordinario. 

Assim como nos demais recursos, o prazo e contado em dobro (10 dias) para a 

Fazenda Publica e para o Ministerio Publico (art. 188 do CPC), para os litisconsortes 

que tiverem diferentes procuradores nos autos (art. 191 do CPC) e para os Defensores 

Publicos. 

Para apresentar a regularidade formal os embargos devem ser apresentados 

em petigao unica, escrita e descrevendo de forma clara e precisa onde reside a 

obscuridade, a contradigao ou a omissao no provimento recorrido. A petigao deve esta 

direcionada ao juiz prolator da decisao interlocutoria ou sentenga, ou ao relator do 

acordao, devendo haver pedido de novo provimento judicial esclarecedor ou integrativo 

do provimento judicial embargado. 

Tenha-se presente que nos embargos de declaragao nao existe necessidade de 

preparo recursal e que a parte vencedora tambem pode embargar, pois a obscuridade, 

a contradigao ou a omissao do provimento atinge a todos os litigantes, e o chamado 

interesse recursal sui generis. 

Quando interpostos no tribunal, cabera ao relator do acordao embargado por o 

recurso em mesa, na sessao seguinte, para o julgamento. 

E de verificar-se que a legislagao nao anteve o contraditorio nos embargos de 

declaragao, uma vez que a finalidade deste recurso e o aclaramento da decisao ja 
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proferida. Nao existindo, portanto, ensejo para o oferecimento do de contra-razoes nos 

embargos de declaragao. 

Excepcionalmente, quando o julgamento dos embargos de declaragao puder 

ensejar efeito modificativo substancial do provimento judicial, alterando-lhe o conteudo 

a ponto de acarretar nova sucumbencia, a doutrina majoritaria e a jurisprudencia 

afirmam ser necessaria a intimagao da parte embargada para apresentar contra-razoes 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade da decisao que julgar os embargos. 

Os embargos de declaragao sao possuem efeito devolutivo improprio, ja que 

seu julgamento (devolugao da materia) e da competencia do proprio orgao prolator da 

decisao embargada. 

Outrossim, a interposigao dos embargos declaratorios, em regra, suspende a 

eficacia do provimento judicial embargado. Porem, a regra de suspensao da eficacia do 

provimento deve seguir a regra do recurso que seria interposto da decisao embargada 

ou que possa ser interposto apos o julgamento dos embargos. Somente se aquele 

recurso gozar de efeito suspensivo e que os embargos de declaragao tambem 

possuirao esse efeito. 

A interposigao dos embargos interrompe o prazo de todas as partes envolvidas 

no processo para interposigao de outros recursos. De tal modo, uma vez julgados os 

embargos, o prazo para os outros recursos e devolvido a todas as partes em sua 

totalidade. 

Se alguma das partes recorrer de uma decisao que, posteriormente sofra 

modificagao devido a interposigao de embargos declaratorios, a parte que ja havia 

recorrido tern o direito de complementar o seu recurso se a decisao recorrida tiver 

sofrido modificagao (principio da complementaridade). 

O risco imanente ao julgamento do recurso de embargos de declaragao diz 

respeito a possibilidade de o magistrado que o contempla chegar a conclusao que o 

mesmo seria protelatorio, ou seja, que teria sido impetrado com a intengao de dificultar 

o seguimento normal do processo, demorando a execugao da sentenga em desfavor do 

embargante. 

Em sendo considerado procrastinatorio, submete o recorrente ao pagamento de 

multa no valor correspondente a ate 1 % do valor da causa. Em havendo reiteragao, a 
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multa pode ser elevada a ate 10% do valor da causa, apenas permitindo-se que o 

vencido ingresse com o recurso principal caso efetue o recolhimento da multa. 

Em qualquer das hipoteses, a decisao judicial impositiva da penalidade deve 

ser fundamentada, sob pena de nulidade. 

Ao apreciar os embargos, o orgao julgador devera julga-los por meio de 

provimento judicial que contenha a mesma natureza do ato judicial embargado. Assim, 

se os embargos forem opostos contra sentenga, serao julgados por sentenga. Se forem 

interpostos contra decisao interlocutoria, serao decididos por decisao interlocutoria. Se, 

por sua vez, forem opostos contra acordao, serao julgados por acordao. 

Por essa razao, ha entendimento doutrinario no sentido de que nao e possivel o 

relator, valendo-se dos poderes que Ihe sao conferidos pelo art. 557 do CPC, negue 

seguimento ou julgue monocraticamente os embargos de declaragao interpostos contra 

um acordao, haja vista que o recurso so podera ser julgado por novo acordao, e nao 

por decisao monocratica. 
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4 PROCEDIMENTO DOS RECURSOS NAS CAMARAS ClVEIS 

Conforme explanado anteriormente, os recursos sao contemplados, em geral, 

pelo Tribunal imediatamente superior. 

Os autos enviados ao tribunal serao registrados no protocolo no dia de sua 

chegada a Corte, competindo a secretaria processar a sua numeracao e ordena-los 

para distribuicao, tudo nos termos do art. 547 2 7 do CPC. Versa, como se averigua 

naturalmente, de dispositivo que trata de questoes administrativas, aferindo uma 

atribuicao a secretaria do tribunal. 

Em seguida, e realizada a distribuicao do feito, nos termos do regimento interno 

do tribunal, obedecendo sempre a observancia dos principios da publicidade, da 

alternatividade e do sorteio (art. 548 2 8 do CPC), a fim de assegurar a distribuicao 

equitativa e impessoal dos feitos. 

Araken de Assis (2008 p. 35-36) explica que: 

A necessidade de distribuicao se prende a composicao do tribunal. E um orgao 
colegiado distinto. Existindo varios juizes, classificados em camaras ou em 
turmas (art. 555, caput), e, portanto, orgaos dotados de competencia 
concorrente para julgar a materia versada no recurso, urge repartir os feitos, de 
forma mais ou menos equanime, incumbir a um dos seus integrantes -
chamados de desembargadores - julga-los (art. 557), no procedimento 
abreviados, ou relata-los (art. 549, paragrafo unico) e emitir o respectivo voto, 
no procedimento pleno. 

Sobre o assunto Barbosa Moreira (2007, p. 560) tambem esclarece que: 

Art. 547. Os autos remetidos ao tribunal serao registrados no protocolo no dia de sua entrada, 
cabendo a secretaria verificar-lhes a numeracao das folhas e ordena-los para distribuicao. 
Paragrafo unico. Os servicos de protocolo poderao, a criterio do tribunal, ser descentralizados, mediante 
delegacao a oficios de justica de primeiro grau. 
' Art. 548. Far-se-a a distribuicao de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se os 
principios da publicidade, da alternatividade e do sorteio. 
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[...] estas regras referente ao modus procedendi da distribuicao 
entre os orgaos fracionarios, mas tambem na distribuigao devem 
ser observadas nao so quanto a distribuigao entre os orgaos 
fracionarios, mas tambem na distribuigao entre os membros que 
compoem cada orgao. 

Assim, por exemplo, se um magistrado recebeu uma apelagao, para ser o 

relator, so podera receber outra quando todos os componentes do orgao fracionario que 

integra tiverem recebido apelagoes (SANTOS, 1996). 

Apos a distribuigao do feito, conforme a observancia obrigatoria dos tres 

principios supracitados, os autos deverao ser remetidos a conclusao do relator, o qual 

devera analisar o processo elaborando uma exposigao sistematica dos pontos 

controvertidos sobre o que trata o recurso. 

Feito isso, devolvera os autos a secretaria judiciaria com a aposigao do seu 

visto, entretanto, na pratica, esse visto torna-se desnecessario, uma vez que o mesmo 

constara do relatorio, que o art. 549 2 9, paragrafo unico, do CPC, designa de 'exposigao'. 

De posse do recurso, o relator tern competencia para negar-lhe seguimento (art. 

557 3 0, caput, do CPC), e sob, determinadas condigoes, dar provimento ao mesmo, 

conforme predispoe o art. 557 3 1, § 1°-A, do CPC. Nada impede, porem, que o relator 

remeta o julgamento do recurso ao orgao fracionario do tribunal. 

Ressalte-se que ha opiniao no sentido que a competencia estabelecida no art. 

557, caput, e imperativa, nao se concebendo o seguimento de recurso inadmissivel, 

enquanto o provimento constitui simples faculdade do relator (CARVALHO, 2008), 

todavia, nao existe sangao para inercia do relator nos casos de seguimento de recurso 

inadmissivel, motivo pelo qual a obrigatoriedade mostra-se inutil. 

1 Art. 549. Distribuidos, os autos subirao, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a conclusao do relator, 
que, depois de estuda-los, os restituira a secretaria com o seu "visto". 
Paragrafo unico. O relator fara nos autos uma exposigao dos pontos controvertidos sobre que versar o 
recurso. 

1 Art. 557. O relator negara seguimento a recurso manifestamente inadmissivel, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com sumula ou com jurisprudencia dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 
' § 1°-A Se a decisao recorrida estiver em manifesto confronto com sumula ou com jurisprudencia 
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator podera dar provimento ao 
recurso. 
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Nos casos de apelagao, embargos infringentes e agao rescisoria, os autos, 

apos envio de relatorio do relator, serao levados a conclusao do revisor. O revisor, 

conforme art. 5 5 1 3 2 , § 1°, do CPC, sera o magistrado que se seguir ao relator na ordem 

descendente de antiguidade na composigao do orgao a que coube por distribuigao a 

competencia para apreciar o feito. 

Cabe ao revisor colocar nos autos o seu visto e em seguida solicitar a inclusao 

do feito em pauta de julgamento. Saliente-se que o revisor, salvo motivo de forga maior, 

devera integrar a turma julgadora do feito. 

O art. 551, § 3°, do Estatuto Processual Civil ressalta que nos recursos 

interpostos nas causas de procedimentos sumarios, de despejo e nos casos de 

indeferimento liminar da petigao inicial, nao havera revisor. Nestes casos, o proprio 

relator devera solicitar a inclusao do processo em pauta de julgamento, o que ocorre 

tambem nos casos em que nao ha revisao, tais como os recursos em agravo de 

instrumento, recurso especial, recurso extraordinario, entre outros. 

Apos, a designagao do dia de julgamento, a pauta sera publicada no Diario 

Oficial por pelo menos quarenta e oito horas antes da realizagao da sessao. 

Cabe ao relator, no dia da sessao de julgamento, apresentar o relatorio do 

recurso, em seguida (nao se tratando de embargos de declaragao ou agravo de 

instrumento) os advogados das partes poderao, caso entendam necessario, proceder a 

sustentagao oral de suas razoes pelo prazo de quinze minutos. 

Reza o art. 565 do CPC, em poucas palavras, que se o advogado desejar 

proferir sustentagao oral podera requerer que na sessao imediata seja o feito julgado 

em primeiro lugar, sem prejuizo das preferencias legais. Tendo sido o requerimento 

subscrito pelos advogados de todos os interessados, a preferencia sera concedida na 

mesma sessao. 

Na sequencia, passa-se ao julgamento que devera ocorrer sempre por numero 

impar de magistrados, iniciando-se pelo relator, seguindo-lhe, prontamente, o revisor se 

existir. 

Art. 551 . Tratando-se de apelagao, de embargos infringentes e de agao rescisoria, os autos serao 
conclusos ao revisor. 

§ 1° Sera revisor o juiz que se seguir ao relator na ordem descendente de antiguidade. 
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Para o julgamento de apelagoes e agravos, e necessario a presenca de tres 

membros, incluindo o presidente, no entanto, o art. 101, § 1°, da LC 35/79, e mais 

abrangente e impositivo, determinando que participem apenas tres membros das 

camaras ou das turmas, "se maior o numero de composigao de umas ou outras", 

ressalva feita aos embargos infringentes ou de divergencia. 

No momento do julgamento os componentes da camara ou turma devem votar 

no juizo de admissibilidade e, sendo positivo este juizo, passa-se ao juizo de merito. 

Deste modo, qualquer preliminar devera ser, obviamente, apreciada antes do merito. 

No momento em que um magistrado sentir necessidade de estudar melhor a 

causa, podera pedir vista dos autos, caso em que o julgamento sera suspenso, 

recomecando este na sessao seguinte a devolugao dos autos. Na sessao em que 

seguir o julgamento, a continuagao do exame feito que ja tivesse sido iniciado ocorrera 

antes do inicio dos demais julgamentos. 

Proferidos os votos, o presidente da camara ou turma divulgara o resultado, 

indicando para redator do acordao o relator ou, se este for vencido, o magistrado que 

tiver prolatado o primeiro voto vencedor. 

Acordao e a pega escrita representativa do julgamento colegiado 3 3, obedecera 

a estrutura da sentenga, atraves de relatorio, fundamentagao e dispositivo, mas antes 

de qualquer um deles, o acordao contera a ementa 3 4 . 

A ementa sintetiza as teses juridicas adotadas no julgamento e sua ausencia 

constitui omissao para os efeitos do cabimento dos embargos de declaragao. No 

entanto, o defeito nao torna nulo o acordao, ja que o art. 458, do CPC, nao caracteriza 

como elemento essencial da pega. 

A data do acordao sera a do dia do em que ocorreu o julgamento do processo. 

Lavrado o acordao, a secretaria judiciaria providenciara sua publicagao no orgao oficial 

no prazo de dez dias 3 5 . Observe-se que o prazo de dez dias e improprio nao atingindo 

de modo algum, a decisao, caso eventual descumprimento, seja imputavel a secretaria 

Art. 163. Recebe a denominagao de acordao o julgamento proferido pelos tribunals. 
Art. 563. Todo acordao contera ementa. 

' Art. 564. Lavrado o acordao, serao as suas conclusoes publicadas no orgao oficial dentro de 10 (dez) 
dias. 
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ou aos servigos do orgao oficial. Da publicacao fluira o prazo para interposigao de 

eventuais recursos. 

Nao sendo interposto recurso, a baixa ao juizo de origem e o ultimo ato de 

procedimento recursal no segundo grau, salvo, as causas de competencia originaria do 

tribunal. 

4.1 DOMlNIO DO PROCEDIMENTO DOS DIVERSOS RECURSOS CIVEIS PELO 

ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE I 

A Lei n° 8.906/1994 que instituiu o Estatuto da Advocacia, dispos em seu art. 1°, 

inciso I, que a postulagao a qualquer orgao do Poder Judiciario e aos juizados especiais 

e atribuigao exclusiva de profissional inscrito na Ordem. 

Dessa sorte, a regra e que nao cabe ao particular ajuizar demandas em defesa 

de seus direitos, a excegao daqueles casos afetos ao procedimento nos Juizados 

Especiais. 

Em virtude desse fato e notoria a necessidade do dominio, por parte do 

causidico, dos diversos procedimentos civeis a fim de assegurar o direito para o qual foi 

contratado para defender. 

No caso dos recursos civeis, como vimos, o advogado deve saber se valer do 

recurso correto para atacar a decisao proferida contra os interesses da parte que 

representa, bem como dominar o procedimento previsto na legislagao e no Regimento 

Interno. 

Cada recurso possui o seu tramite, conforme alinhavado em paragrafos 

anteriores, sendo bastante recomendavel a leitura pormenorizada destes no que pertine 

aos requisitos intrinsecos e extrinsecos a fim de que possa o recurso ser conhecido. 

Uma vez conhecido o recurso por ser cabivel a especie, ser tempestivo, serem 

as partes legitimas, estar instruido com as pegas necessarias e estar assinado em pega 

original, o relator passa a analisar a possibilidade de ser acolhido, no caso dos 

embargos, ou provido no caso de apelo e de agravo. O pedido deve ser bem formulado 
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e seguir as regras atinentes ao recurso ao qual se maneja. No caso do agravo retido, 

ha necessidade de que conste expresso na apelacao pleito para que o recurso seja 

analisado em sede de preliminar ao merito, tambem deve ser pedido no caso do agravo 

de instrumento o efeito suspensivo, uma vez que ao relator e obstado atribuir esse 

efeito de oficio. Nesta especie de recurso o advogado deve ter bastante cuidado para 

acostar todas as pecas necessarias ao julgamento do recurso e as facultativas, pois, 

ocorre o fenomeno da preclusao, nao sendo possivel abrir prazo para diligencias apos 

seu ajuizamento, como previsto no art. 13 do CPC. 

Ainda sobre o Agravo de instrumento deve ser ressaltado que seu manejo so 

cabe em caso de urgencia, devendo ser pedida a atribuicao de efeito ativo somente 

quando a decisao de primeiro grau indeferir pedido de antecipacao de tutela. Nos 

demais casos, pugna-se pela suspensao da decisao quando o ato judicial for passivel 

de ocasionar dano de dificil ou incerta reparacao ou pugna-se pela reforma da decisao 

se for visivel que o pedido de suspensao em nada modificara o dano. 

Vale salientar que, uma vez nao identificado o perigo da demora o agravo e 

convertido em retido, sendo esta decisao irrecorrivel, cabendo apenas pedido de 

reconsideracao. Nao cabe agravo regimental/interno, entretanto, pode o relator 

considerar como pedido de reconsideragao. 

Nao sendo caso de conversao do instrumento em retido, cabe o agravo interno 

em cinco dias, sendo necessario rememorar que este nao possui efeito suspensivo o 

que pode implicar na perda de prazo para outros recursos. 

Como visto pelos exemplos acima citados o advogado deve ser diligente nas 

causas submetidas a reexame, especialmente porque o Poder Judiciario, tanto tern o 

dever de oferecer a prestagao jurisdicional, como tambem de faze-lo com eficiencia e 

celeridade, porem, desde que inteligentemente provocado. 

A resposta de uma prestagao jurisdicional celere depende de inumeros fatores, 

dentre eles o correto manejo dos instruments e e fato noticiado que o Poder Judiciario 

conta com o descredito de parcela da sociedade em razao da morosidade de seus 

servigos. 

Pois bem, a partir desta perspectiva, surge a hipotese desta morosidade na 

prestagao jurisdicional ser em parte devida a ausencia de dominio por parte de alguns 
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advogados no manejo dos recursos que, por sua vez, obriga a intimacao destes para 

repetir o ato, juntar pecas faltantes, assinar o ato, providenciar diligencias, dar 

andamento ao feito sob pena de arquivamento dos autos, pagar o preparo, etc. 

Ora, o advogado preocupado com o direito do seu cliente deve adotar o 

ensinamento indicado por Eduardo Couture (apud ZULIANI 2003, p. 131), no qual 

afirma: "o direito esta em constante transformacao. Se nao acompanhas, seras cada 

vez menos advogado". 

As mudancas legislativas, ininterruptas, reunidas as novas tendencias 

jurisprudenciais majoraram o dever de diligencia do advogado, infligindo a este a 

necessidade permanente de se atualizar. 

Ao analisarmos os recursos sopesados pelas camaras civeis dos tribunals, e 

certo nos depararmos com uma quantidade significativa de recursos que possuem seu 

seguimento negado em funcao de perda de prazos, ausencia de documentos 

essenciais, enfim, erros grosseiros, sejam, de direito ou de fato. 

Indubitavel e que todas essas acoes ou omissoes, sejam elas dolosas ou 

culposas, sao potencialmente aptas a originar um desequilibrio juridico-economico ao 

cliente. 

Neste sentido deve-se dizer que a falta de conhecimento pelos advogados do 

procedimento dos recursos civeis pode ocasionar a morosidade processual, incidindo, 

muitas vezes, em prejuizos para o direito das partes que podem ter seu pleito 

prejudicado devido as impetragoes equivocadas. 

A pratica de manusear os recursos civeis exige conhecimentos tecnicos, 

necessarios para que os aspectos da lei material sejam perfeitamente transpostos para 

as pecas processuais. 

Com efeito, o causidico nao tern o dever de patrocinar os interesses de 

qualquer pessoa, contudo, se assinar contrato com um cliente necessitara buscar todos 

os aparatos juridicos para protege-lo. A obrigacao assumida nao se atrela ao sucesso 

ou insucesso do processo, basta que sejam utilizados os meios capazes a arrimar o 

anseio do seu cliente, independentemente do resultado final da demanda. 

Acontece, que inumeras vezes os advogados por nao saber qual o recurso 

cabivel e os consequentes efeitos que dele decorrem, findam por interpor recursos em 
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quantidades excessivas que e justamente uma das principals causas da morosidade da 

Justica. 

Cumpre ratificar que a falta de preparo de muitos advogados na atuacao em 

segunda instancia implica em um resultado danoso para a classe juridica que ante a 

morosidade da tramitacao dos processos em dissintonia do direito com a realidade 

social culmina por ficar desacreditada. 

Ja e tempo de os operadores do Direito perceberem, notadamente o Poder 

Judiciario, que o sistema positivo isoladamente considerado, efetivamente nao e capaz 

de resolver todos os problemas que nascem nas sociedades contemporaneas e que a 

devida aplicacao da legislacao na pratica processual e de suma importancia para a 

credibilidade da classe juridica e principalmente para a efetivagao do direito da parte. 

Deve ser ressaltado que o atual Codigo de Processo civil passa atualmente 

por novo processo de mudanga, consoante se averigua a partir da Comissao de 

Juristas encarregada de elaborar o Anteprojeto do Novo Codigo de Processo Civil, 

instituida pelo Ato n° 379, de 2009, do Presidente do Senado Federal. 

A comissao e encabecada por Luiz Fux (Presidente) e Teresa Arruda Alvim 

Wambier (Relatora) e Adroaldo Furtado, Fabricio Benedito Cerezzo, Pereira Filho, 

Bruno Dantas, Elpidio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro Junior, Jansen Fialho de 

Almeida, Jose Miguel Garcia Medina, Jose Roberto dos Santos Bedaque, Marcus 

Vinicius Furtado Coelho e Paulo Cesar Pinheiro Carneiro. 

Diz a comissao que a ideologia norteadora dos trabalhos fulcra-se em conferir 

maior celeridade a prestagao da justiga, para tanto, foram criados novos institutes e 

outros que existem atualmente foram abolidos por se revelarem ineficientes ao longo do 

tempo, merce da inclusao de onus financeiro aptos a desencorajar as aventuras 

judiciais que abarrotam as Cortes Judiciais do nosso pais. 

Imbuidos desse ideario, a Comissao propoe, em relagao aos recursos as 

seguintes modificagoes: 

a) Inclusao das acoes autonomas de impugnagao no Livro de Recursos. 
b) Unificar os prazos recursais em quinze dias uteis salvo os embargos de 
declaragao. 
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c) Determinar a ausencia de preclusao no 1° grau de jurisdigao, extinguindo-se 
a figura do agravo, ressalvado o agravo de instrumento para as decisoes de 
urgencia satisfativas ou cautelares. 
d) Fixacao ampliativa dos honorarios, a cada recurso nao provido 
(Sucumbencia Recursal) 
e) Estabelecimento de um unico recurso de apelagao no qual a parte 
manifestara todas as suas irresignagoes quanto as decisoes interlocutoria 
proferidas no curso do processo. 
f) Extingao dos embargos infringentes, devendo constar o dever de o 
magistrado, cujo voto nao tenha prevalecido, relata-lo expressamente, 
considerando-se este voto declarado como sendo integrante do acordao para 
todos os efeitos, inclusive para fins de prequestionamento. 
g) Os recursos tern, como regra, apenas o efeito devolutivo, inclusive quanto a 
Fazenda Publica, sendo que, em casos excepcionais o efeito suspensivo 
devera ser requerido nos moldes atuais. 
h) O recurso de apelagao continua sendo interposto no 1° grau de jurisdigao, 
admitido o juizo de retratagao em consonancia com Siimulas dos Tribunals 
Superiores ou nos termos do atual artigo 543, relegando-se o juizo de 
admissibilidade formal para o 2° grau de jurisdigao. 
i) Manutengao do atual artigo 557, substituindo-se no dispositivo legal a 
expressao "jurisprudencia dominante", por criterios menos fluidos:como 
entendimento consoante a sumula dos Tribunals Superiores ou a decisao 
representativa da controversia, tomada com base no regime dos atuais artigos 
543-B e 543-C. 
j) A Tese adotada no recurso repetitivo passa a ser de obediencia obrigatoria 
para os Tribunals locais. 
k) Nos casos em que o Egregio Supremo Tribunal Federal entenda que a 
questao versada no recurso extraordinario e de ordem infraconstitucional 
impoe-se seja o mesmo remetido ao Superior Tribunal de Justiga, por decisao 
irrecorrivel.aproveitando-se a impugnagao interposta . 
I) Nos casos em que o Superior Tribunal de Justiga entenda que a questao 
versada no recurso especial e de ordem constitucional, impoe-se a remessa ao 
Supremo Tribunal Federal que se entender pela competencia do primeiro pode, 
reenviar o recurso ao STJ, por decisao irrecorrivel. 
m ) 0 recurso extraordinario e o recurso especial decididos (acolhidos) com base 
em uma das causas de pedir ou em uma das razoes de defesa permitem ao 
Superior Tribunal de Justiga ou ao Supremo Tribunal Federal o julgamento das 
demais materias, ainda que com relagao a elas nao tenha havido 
prequestionamento, sendo certo que, concluindo-se, ex officio ou a 
requerimento da parte pela . Necessaria produgao de provas, o processo sera 
remetido ao 2° grau de jurisdigao, para a realizagao da diligencia necessaria. 
n) O acordao que examine apenas um dos fundamentos da apelagao ou da 
resposta e desde que interpostos embargos de declaragao, permitira sejam 
considerados todos os temas debatidos em eventual recurso especial ou 
extraordinario. 
o) Nos casos dos atuais artigos 543-B e 543-C, retratando-se o Tribunal a quo 
quo remanesce a sua competencia para julgar as demais questoes que nao 
foram decididas pelo Tribunal Superior., cabendo, em relagao as mesmas os 
recursos respectivos. 
p) Cabem embargos de divergencia de acordaos comparaveis, que versem 
questoes identicas, sejam de merito ou de admissibilidade recursal. 
q) Extingui-se a uniformizagao de jurisprudencia, por forga do atual artigo 555, 
paragrafo 1°, do Codigo de Processo Civil. 
r) Extinguir a remessa necessaria. 
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s) No inciso V da acao rescisoria substitui-se a expressao "ofensa a literal 
disposicao de lei" por "ofensa ao direito", verificavel independentemente de 
exame de prova - salvo se tratar de ofensa a lei processual. 
t) Esclarecer as hipoteses de cabimento das acoes anulatorias de atos judiciais 

Consoante se averigua nas proposicoes feitas pela renomada Comissao, ha a 

reducao do numero de recursos atualmente em vigencia, podendo ser destacado a 

eliminacao dos embargos infringentes e do agravo retido. A regra a ser adotada e uma 

unica impugnagao da sentenga em sede de primeira instancia, podendo neste 

instrumento serem manifestadas todas as suas irresignagoes em face dos atos 

decisorios proferidos no curso do processo, preservando-se a tutela de urgencia 

impugnavel de imediato por agravo de instrumento. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

A impugnagao das decisoes judiciais atende um interesse da parte prejudicada, 

pois e possivel que os litigantes persistam na defesa de seus interesses e direitos, 

impugnando a forma e o conteudo da sentenga, e, uma vez determinado que a norma 

nao foi perfeitamente aplicada, alcancem a sua reforma ou nulidade. 

Se e certo que ao Estado incumbe solucionar os conflitos a ele levados, nao e 

menos certo que a demora nessa solugao e extremamente danosa. Quanto mais rapida 

for a entrega da tutela jurisdicional, com maior tranquilidade vivera a sociedade. 

Nao apenas o acesso ao Poder Judiciario, mas o seu adequado funcionamento 

e essencial para a credibilidade e a legitimidade do Judiciario. Para que isso acontega, 

entretanto, e imperativo que o exercicio da advocacia, considerado indispensavel a 

reivindicagao e a defesa dos direitos, seja tempestivo, adequado e objetivo. 

A pretensao originalmente deduzida no presente trabalho foi a de verificar a 

atual situagao juridica dos recursos, especificando, sobretudo, os recursos de maior 

demanda nas camaras civeis dos tribunals. 

Com efeito, verificou-se que o despreparo de muitos advogados quando da 

atuagao na instancia superior implica em prejuizos para o direito das partes e majora 

ainda mais a morosidade no Judiciario. 

Assim, tendo em vista tais parametros, e confrontando-se os elementos 

colhidos no decorrer do trabalho, pode-se concluir, que a culpa da morosidade na 

prestagao jurisdicional nao se reveste apenas na culpa do Poder Judiciario, mas 

tambem na falta de conhecimento de muitos advogados sobre as particularidades dos 

recursos civeis. No escopo de atenuar a quantidade abrasadora de recursos interpostos 

erroneamente e com isso desobstruindo o Judiciario dos grandes numeros de 

processos, essa pesquisa proporciona subsidio para o profissional que e instado a 

elaborar as pegas processuais recursais e a atuar nas camaras civeis. 
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ANEXO A - TRAMITAQAO DO RECURSO DE APELAQAO 

Interposigao do recurso 

Decisao negando 
seguimento ao recurso 

I 
Interposigao do agravo 
de instrumento 

Juizo positivo de admissibilidade do recurso, 
com mengao relativa ao efeito 

em que e recebido 

Intimagao do recorrido para 
Apresentagao das contra-razoes 

Oferecimento das contra-razoes 

I 
Remessa do processo ao Tribunal competente 

I 
Autuagao e distribuigao do recurso ao relator 

Negativa de seguimento ao 
recurso 

T 
Remessa do processo ao Ministerio 
Publico 

r 
Agravo legal Devolugao ao relator com parecer 



Encaminhamento ao orgao 
competente, seguindo o 
correspondente julgamento 

Remessa ao revisor 

Inclusao do feito em pauta 
Sessao do julgamento 

I 
Leitura do relatorio 

1 
Sustentagao oral 

Colheita de votos 

Resultado do julgamento 

Interposigao dos embargos de declaragao, dos embargos infringentes, 
do recurso especial e/ou do recurso extraordinario 

Fonte: MONTENEGRO FILHO, 2008. 
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ANEXO B - TRAMITAQAO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Interposigao do recurso 

Conversao do agravo 
de instrumento em 
agravo retido 

atribuigao de efeito 
suspensivo ao recurso 
ou antecipagao da tutela 
antecipada recursal Negativa de 

seguimento ao 
recurso 

Expedigao de oficio para colheita de informagoes 
e intimagao do agravado para impugnar o recurso 

Recebimento de 
informacoes do Juiz e das 
impugnacoes do agravado 

Vista ao Ministerio Publico 

Parecer 

Agravo do art. 557 do CPC 

Inacolhimento do agravo 

Destrancamento do recurso 

Inclusao em pauta 

1 
Julgamento 

Interposigao do recurso 
especial e/ou do recurso 
extraordinario 

Fonte: MONTENEGRO FILHO, 2008. 
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ANEXO C - TRAMITAQAO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAQAO 

Interposigao do recurso 

i 
Decisao Judicial 

i 
Apresentagao de novo recurso de embargos de declaragao 

1 
Decisao 

i 
Interposigao do recurso principal (apelagao ou 

recurso especial e/ou extraordinario 

Fonte: MONTENEGRO FILHO, 2008. 


