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RESUMO 

Cuida este trabalho monografico de analisar a interrelacao entre os embargos 
declaratorios e os recursos extraordinarios e especiais, onde os primeiros funcionam, 
em muitos dos casos, para preencher o requisito de ordem especifica dos segundos, 
chamado prequestionamento, garantindo o acesso do recorrente a via extraordinaria. 
Cumpre advertir que o prequestionamento e uma criacao jurisprudential, 
desenvolvida apos a reforma constitucional empreendida pela Emenda n. 45 de 2004, 
que, entre outras medidas, introduziu o art. 102-A a Carta Politica, conferindo ao 
Supremo Tribunal Federal liberdade para complementar a lei escrita, por meio da 
emissao de Sumulas que a partir de sua publicacao na imprensa oficial, vinculam todos 
os tribunals do pais e os orgaos da administracao direta e indireta. Usando dessa 
prerrogativa o Pretorio Excelso interferiu no procedimento dos excepcionais criando o 
dito obice recursal, cujo fito e filtrar o grande volume de acoes distribufdas 
sistematicamente nas cortes superiores, que se acumulam a espera de julgamento, e a 
sobrecarga acaba por protrair a definitividade dos julgamentos, afastando a prestacao 
jurisdicional de sua funcao social de dar efetividade ao direito material. A Emenda 45, 
na verdade, e um marco que inseriu no Direito brasileiro uma tendencia sincretica, 
pois positivou em ambito constitucional a expressao da razoavel duracao do processo, 
o que afetou sensivelmente o processo civil, tendencia que esta refletida na funcao 
atribufda ao prequestionamento, como tambem nas recentes alteracoes realizadas na 
lei processual. Busca-se, nesta oportunidade, analisar os efeitos do fenomeno 
sincretico no processo civil, com enfoque no sistema de recursos, mais especialmente 
no procedimento dos recursos excepcionais. Por meio de uma abordagem dialetica, 
sera desenvolvida tese, no sentido de demonstrar as vantagens de um processo 
sincretico; antitese, que consiste no suposto prejufzo na seguranca juridica decorrente 
do abandono ao rigor traditional das formas; e sintese, onde se apontara possfveis 
solucoes para o aparente conflito de principios. O procedimento metodologico sera o 
historico, o dedutivo e monografico. Feitas estas anotacoes, ao final ficara 
demonstrado a importancia da atuacao jurisprudencial na construcao da logica do 
moderno direito processual, quando os tribunals abandonaram a traditional posicao 
de apenas aplicar a vontade legislativa, passando a condicao de verdadeira fonte do 
Direito. 

Palavras-chave: Embargo Declaratorio, Prequestionamento, Sincretismo Processual, 
Reforma do Judiciario. 
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ABSTRACT 

Take care of this monograph to describe the interrelationship between the 
declaratory embargos and extraordinary and special resources, where the first act, 
in many cases to meet specific requirement of the order of seconds, the call 
prequestionamento, providing access via the applicant's extraordinary . Should be 
warned that the prequestionamento is a judicial creation, developed since the 
constitutional reform undertaken by the First Amendment 45, 2004, which among 
other measures, introduced the art. The 102-Policy Letter, giving freedom to the 
Supreme Court to supplement the written law, through the issuance of the 
Abridged from its publication in the official press, binding on all courts of the 
country and the bodies of the direct and indirect. Using this prerogative the 
Praetorium Exalted interfere in the procedure of creating the so-called exceptional 
appellate obstacle, whose aim is to filter the large volume of shares distributed 
systematically in the higher courts, which accumulate awaiting trial, and the 
overload ends up bulging the finality of judgments, aside the adjudication of its 
social function of giving effect to the substantive law. The 45th Amendment, in 
fact, is a landmark in Brazilian law entered a syncretic trend as positive in the 
constitutional field the expression of reasonable duration of the process, which 
noticeably affected the civil suit, a trend that is reflected in the role assigned to 
prequestionamento, as well as the recent changes made in procedural law. The 
aim is to take this opportunity to analyze the effects of civil procedure in syncretic 
phenomenon, focusing on system resources, particularly in the exceptional 
features of the procedure.Through a dialectical approach, the thesis will be 
developed in order to demonstrate the advantages of a syncretic process, 
antithesis, which is the alleged loss in legal certainty through the rigor of the 
abandonment of traditional forms, and brief, where they will point to possible 
solutions the apparent conflict of principles. The methodological approach will be 
historical, deductive and monograph. Having made these notes, the end will be 
shown the importance of judicial role in building the modern logic of procedural 
law, when courts have abandoned the traditional position apply only to legislative 
will, from the condition of the true source of law. 

Keywords: Declaratory Embargo, Prequestionamento, Syncretism Procedure, 
Judicial Reform. 
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1. INTRODUgAO 

A presente pesquisa debruca-se sobre a analise do papel dos embargos 

declaratorios opostos contra decisoes tomadas em ultima instancia na via ordinaria, 

com fito de gerar prequestionamento de materia federal, preenchendo, assim, 

requisito especifico de admissibilidade dos recursos especial e extraordinario, nos 

termos dos artigos 102, III e 105, III, da Constituicao Federal de 1988. 

O trabalho sera dividido em tres partes, abordando todo o complexo de 

fatores que envolvem o tema. Cumpre ressaltar que o estreitamento da interrelacao 

entre os embargos declaratorios e os recursos excepcionais e, na verdade, resultado 

do fenomeno do sincretismo processual, conjunto de polfticas que buscam dar rapidez 

a prestacao jurisdicional, afetando sensivelmente as bases do processo civil moderno, 

em especial a seara recursal. 

0 metodo de abordagem usado nestas anotacoes e essencialmente dialetico, 

consagrando a trilogia tese, antitese e sintese: busca-se analisar, primeiramente, as 

vantagens do processo sincretico (tese), em contrapartida, analisa-se, tambem, a 

suposta reducao do elemento certeza na decisao judicial, devido ao abandono do rigor 

formalista nos procedimentos (antitese); e por fim, serao apresentadas solucoes para 

o dito conflito (sintese). 

No capitulo inicial serao abordados os aspectos gerais do sistema recursal 

brasileiro e as principals reformas havidas recentemente no Codigo de Processo Civil, 

que simplificaram os procedimentos e reduziram o poder de recorribilidade da parte 

no processo judicial. 

Ainda nesta primeira parte, se abordara as vicissitudes e peculiaridades dos 

embargos declaratorios, sua controversa natureza jun'dica, e sua importancia instru

mental na dinamica do moderno direito processual civil. 

0 segundo capitulo sera dedicado aos recursos excepcionais, instrumentos 

garantidores da higidez do ordenamento juridico, meio pelo qual sao devolvidas as 
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cortes de jurisdicao superior todas as acoes judiciais que reclamem controle incidental 

de constitucionalidade. Conforme se vera, o ambito de atuacao destes recursos e 

restrito, e so terao seguimento quando o recorrente estiver munido de uma equacao 

logica apta a demonstrar erro in judicando no pronunciamento judicial na origem. 

Cumpre advertir, desde logo, que a dita restricao ao seguimento dos 

excepcionais existe no campo teorico, mas tern pouca eficiencia pratica. Nao ha na 

dinamica procedimental nenhum instrumento de efeito ergo omnes que filtre os 

processos que atingem a via extraordinaria, por tal motivo, uma leva enorme de acoes 

judiciais se acumulam a espera de julgamento nos tribunals superiores. 

Por essa razao, o Supremo Tribunal Federal, amparado pela liberdade que Ihe 

foi conferida depois da "reforma do judiciario", empreendida pela Emenda 

Constitucional n. 45 de 2004, passou a exigir a ventilacao da materia federal na decisao 

recorrida1, como condicao especifica para o seguimento dos recursos especiais e 

extraordinarios. Nao basta que a parte tenha arguido a eficacia da norma federal em 

suas manifestacoes, mas seu apelo deve ser sobreposto pela manifestacao do 

magistrado no ato decisorio. 

O dito obice recursal e chamado prequestionamento, esta apoiado na 

necessidade de filtrar as acoes que terao seguimento ate a fase extraordinaria, 

combatendo a sobrecarga dos tribunals superiores, dirimindo, ainda que timidamente, 

o problema social relacionado com a demora na devolucao da prestacao jurisdicional. 

Feitas estas anotacoes, se entrara efetivamente no merito da pesquisa, o 

terceiro capitulo cuidara de descrever a interrelacao dos embargos declaratorios com 

os recursos excepcionais, ressaltando, para isso, novo papel da jurisprudencia, de 

verdadeiro agente fomentador da logica do Direito, articulador do processo judicial 

com os novos valores e anseios sociais, papel esse adquirido apos a reforma do 

judiciario. 

1 Sumula n. 282 do STF: "E inadmissi'vel o recurso extraordinario, quando nao ventilada, na decisao 
recorrida, a questao federal suscitada." 
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Entre as contr ibutes de maior relevancia da atuacao da jurisprudence esta a 

insercao do prequestionamento como requisite especifico dos recursos excepcionais, a 

propria corte maxima determinou, quando da edicao da Sumula 3562, que o ponto 

omisso sob o qual nao forem opostos embargos declaratorios nao cabera recurso 

extraordinario por faltar o requisito do prequestionamento. 

2 Sumula n. 356 do STF, cuidou em que "o ponto omisso da decisao, sobre o qual nao foram opostos 
embargos declaratorios, nao pode ser objeto de recurso extraordinario, por faltar o requisito do 
prequestionamento". 
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2 OS EMBARGOS DECLARATORIOS E O SISTEMA RECURSAL BRASILEIRO 

0 sistema de recursos e composto por instrumentos taxativamente dispostos 

em lei, cujo frto e impugnar as decisoes do Poder Judiciario, assegurando que os jui'zes 

e tribunais observem, com o devido rigor, os principios e regras por onde se definem a 

acao judicial. 

0 processo judicial e a forma de dar concretude ao Direito-norma, previsto 

abstratamente nos diplomas legislatives, sob o prisma do processo e possfvel 

compreender o Direito como decisao judicial. 

E oportuno destacar a elegante prelecao feita por Paulo de Tarso Ramos 

Ribeiro, "a ideia de direito como decisao e, possivelmente, uma das mais importantes 

contr ibutes do positivismo jurfdico para a compreensao do papel do Estado e do 

proprio Direito na sociedade moderna"3. 

A construcao decisao judicial depende da diligencia da parte no processo, em 

esgotar os argumentos favoraveis as suas pretensoes, e da sensibilidade do julgador, 

em conhece-los, manifestando-se nos limites do que foi pedido me conformidade com 

os ditames da lei e de seu livre convencimento. 

No Brasil consagrou-se o sistema Democratico Constitucional de Direito (art. 

I 9 , caput da CF/88), e entre as caracterfsticas tipicas desse sistema esta o prinefpio 

que todas as decisoes do Poder Judiciario devem ser, necessariamente, fundamen-

3 RAMOS RIBEIRO, Paulo de Tarso. Direito e Processo: Razao Burocracia e Acesso a Justica. Max 
Limonad. Sao Paulo, 2002.- P 31. 
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tadas (art. 93, IX4), de forma coerente e clara, e que contra elas caberao os recursos 

que a lei determinar (art. 5 9, LV)5. 

Gracas a combinacao desses dois mandamentos constitucionais surgiram os 

embargos declaratorios, como recurso apto a garantir o aperfeicoamento das decisoes 

judiciais cuja fundamentacao esteja insatisfatoria. 

Cumpre, desde logo, advertir que, o judiciario nao pode esquivar-se de 

apreciar violacao a direito, o juiz natural devera, necessariamente, manifestar-se sobre 

todos os pedidos formulados, justificando o provimento, ou nao, de cada um, sob pena 

de ter sua decisao embargada. 

Quanto ao papel dos litigantes, devem ser diligentes e ao terem ciencia das 

decisoes que Ihes forem desfavoraveis, averiguar cuidadosamente a fundamentacao 

que as acompanham, manejando os embargos declaratorios, quando necessario, e 

evitando prejuizos para sua ampla defesa. 

A guisa de ilustracao cite-se a possibilidade de perda no direito de interpor 

outros recursos no curso do processo por preclusao de materia nao embargada, pois, 

muito embora seja determinacao constitucional uma fundamentacao completa nas 

decisoes judiciais, a negligencia do interessado leva a maxima "dormientibus non 

succurrit jus" (o direito nao socorre aos que dormem). 

As recentes alteracoes realizadas pelo legislador constituinte derivado6, 

ressaltando a necessidade de promover mais celeridade ao processo, motivou 

mutacoes na lei adjetiva7 (reduzindo o poder de recorribilidade), que acabaram por 

alargar a importance dos aclaratorios e suas hipoteses de cabimento, principalmente 

4Constituicao Federal de 1988. Art. 93 - IX - todos os julgamentos dos orgaos do Poder Judiciario serao 
publicos, e fundamentadas todas as decisoes, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presenca, 
em determinados atos, as proprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a 
preservacao do direito a intimidade do interessado no sigilo nao prejudique o interesse publico a 
informacao; (Redacao dada pela Emenda Constitucional n? 45, de 2004) 
5 Constituicao Federal de 1988. Art. 5? -LV - 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; 
6 Na chamada reforma do judiciario, feita pela EC n. 45/2004. 
7 Alteracoes promovidas pelas Leis 11.187/05, 11.232/05, 11.276/06, 11.277/06 e 11.280/06. 
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quando do acionar da via extraordinaria, fenomeno que sera tratado no curso deste 

trabalho. 

2.1 0 SISTEMA RECURSAL BRASILEIRO 

Um sistema recursal capaz de forcar o reexame dos pronunciamentos 

emanados do poder judiciario representa, indiscutivelmente, interesse direto da 

justica, por construir presuncao de certeza na decisao judicial. 

Por outro lado, se esse sistema for exacerbadamente intrincado pode afetar a 

estabilidade do processo, afastando-o da sua fungao social, e embaracando o direito 

da parte a um li'dimo processo legal. A abertura para reiterados recursos protrai a 

definitividade do julgado, que em muitos dos casos o recorrente sequer encontra-se 

munido de equacao juridicamente logica, para justificar sua resistencia ao 

pronunciamento jurisdicional. 

Atualmente, os especialistas tern discutido muito sobre a efetividade do direi

to material como atividade fim da jurisdicao, e pouco a pouco esta se abandonando a 

ideia de processo com fim em si mesmo , mas, na verdade, necessita articular-se com 

os paradigmas do direito material9. 

E nessa esteira que o Processo Civil brasileiro como um todo esta se 

reestruturando, uma serie de mudancas na lei inclina o processo ao desapego ao 

tecnicismo arcaico, herdado do Codigo de Bizaiud, passando, assim, a valorar 

procedimentos mais sincreticos, habeis a dar simplicidade a prestacao jurisdicional10. 

MONTENEGRO FILHO, Misael, Curso de Direito Processual Civil, v. 2. 6 Ed. Sao Paulo, Atlas, 2010. P. 
102 

9 Silvio de Salvo Venosa, no prefacio da obra de Misael Montenegro Filho, manifestando-se a favor da 
reformulacao do processo aduz, "o Codigo Civil de 2002 abre um novo leque de conjecturas e 
meditacoes acerca da aplicacao do direito, apontando indubitavelmente novos caminhos para o 
processo, caminhos mais humanos mais sociais e mais eticos". Curso de Direito Processual Civil, v. 2. 6 
Ed. Sao Paulo, Atlas, 2010. 
1 0 PAGANO, Claudio Miranda. O sincretismo processual e as medidas de urgencia.Disponivel no sitio < 
http://jus.com.br/revista/texto/9638/o-sincretismo-processual-e-as-medidas-de-urgencia> Acesso em 
18/09/11 

http://jus.com.br/revista/texto/9638/o-sincretismo-processual-e-as-medidas-de-urgencia
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As recentes alteracoes no Codigo de Processo Civil, como a que unificou os 

processos de conhecimento e execucao11, ou a que admitiu que as medidas de 

urgencia fossem incorporadas a fase de cognicao12, por exemplo, ilustram bem a ideia 

do fenomeno sincretico, que afetou com especial afa os procedimentos recursais. 

Os recursos estao encartados na lei processual como uma das formas de 

impugnacao das decisoes judiciais, ao lado das agoes autonomas de impugnacao13, e 

dos sucedaneos recursais14. 

A caracteristica marcante dos recursos e a possibilidade de se desenvolverem 

dentro dos mesmos autos em que e proferida a decisao impugnada, prolongando, 

assim, a litispendencia do processo15, diferenciando-os das demais formas de 

impugnacao das decisoes. 

Melhor dizendo o recurso e uma continuacao do exercicio do direito de acao, em 

grau de jurisdicao mais elevado, assim, "entende-se, que recurso e um direito, 

objetivamente previsto na lei. Subjetivamente, este direito manifesta-se com o agir do 

recorrente"16. 

1 1 0 mesmo juiz que conduz o procedimento cognitive seguira na fase executiva, "podendo se falar em 
modulos, ou simplesmente fases de cognicao e execucao de um unico processo, o processo sincretico" 
MARTINHO, Jorge Eduardo de Souza. Breves Reflexoes sobre o Sincretismo Processual e a Efetividade da 
Tutela Jurisdicional. Disponivel no Sftio < http://www.uj.com.br/ 
publicacoes/doutrinas/5569/Breves_Reflexoes_sobre_o_Sincretismo_Processual_e_a_Efetividade_da_T 
utela_Jurisdicional> Acesso em 18/09/11) 
1 2 Da mesma forma ilustra com precisao o fenomeno do sincretismo processual, a incorporacao das 
medidas de urgencia e antecipacao de tutela a fase de conhecimento, dirimindo a polemica que "sob o 
argumento de diversidade de finalidades, a processuali'stica mais conservadora sempre buscava evitar 
que a tutela cautelar pudesse ser concedida no corpo do processo de conhecimento"12, por faltar-lhe a 
caracteristica da satisfatividade, devendo ser tratada em procedimento apartado. Nao obstante os ditos 
argumentos levantados, a legislacao acabou por condensar medidas de natureza satisfativa e 
instrumental na fase cognitiva, em nome da celeridade, e humanizacao do processo. 
13 Agao autdnoma ataca a decisao judicial em autos separados, autonomos em relacao aqueles que 
contem a decisao impugnada. Estao enquadradas neste modo de impugnacao das decisoes: a 
reclamagao constitucional, o embargo de terceiro, a acao rescisoria, entre outros. 
14 Sucedaneos recursais, por sua vez, englobam todos os outros modos de impugnacao das decisoes, que 
nao se encaixem na ideia de recurso, nem de acao autdnoma. Sao exemplos de sucedaneos recursais o 
pedido de reconsideracao, a correicao parcial, entre outros. 
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