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RESUMO 

A presente pesquisa tern como principal objetivo analisar a discussao sobre a 

penhora on-line, apresentando-a como ferramenta de grande ajuda ao processo 

executivo, uma vez que ela e mecanismo capaz de auxilia-lo na missao de tornar-se 

verdadeiramente eficaz. Ao longo da elaboracao do trabalho foi utilizado o metodo 

dedutivo de abordagem. Na busca dos argumentos que viessem a subsidiar tal 

problematica de pesquisa, empregou-se os metodos bibliografico, com a utilizacao 

de doutrinas e trabalhos cientificos de estudiosos do tema, o historico evolutivo para 

demonstrar a evolucao das abordagens existentes, o metodo comparativo para fazer 

um paralelo entre os diversos pensamentos doutrinarios e por fim, o metodo 

exegetico juridico com a interpretacao de dispositivos legais que tratam dos institutos 

relacionados. Todos os autores pesquisados reconhecem a existencia de uma crise 

da execucao, que tern como consequencia a ineficiencia do judiciario em fazer 

cumprir suas sentencas em tais lides, uma vez que, atualmente, com os 

instruments disponiveis ao devedor e muito dificil a localizacao de seu patrimonio, 

ja que este nao tern mais a mesma caracteristica de outrora. Atualmente e muito 

comum a utilizacao de terceiros, como cumplices, na tentativa de ocultar o 

patrimonio, como tambem da utilizacao do sistema financeiro, ja que, com o grande 

avanco da informatica e das tecnologias de comunicacao, tornou-se facil a 

circulacao de valores depositados em bancos, ate porque muitos acreditam estarem 

protegidos pelo sigilo bancario. Tal situagao persiste mesmo depois de recentes 

alteracoes havidas no CPC. No entanto, o convenio firmado entre o poder Judiciario 

e o Banco Central, o Bacen Jud, constitui grande inovacao, pois permite que, de 

fato, tenha-se a efetividade da tutela jurisdicional executiva, ao tornar agil a 

identificacao de valores depositados junto as instituicoes financeiras, possibilitando, 

assim a concreta satisfacao do credor. 

Palavras-chave: Penhora on-line. Execugao. Efetivagao. 



ABSTRACT 

This research has the main objective of analyzing the discussion on the attachment 

online, presenting it as a tool of great assistance to the executive process, since it is 

a mechanism to assist in the mission to become truly effective. In search of the 

arguments that such issues were to subsidize research, we used the methods 

literature, the use of doctrines and scientific work of scholars of the subject, the 

historical evolution to demonstrate the evolution of existing approaches, the 

comparative method to make a connection between the many doctrinal thoughts and 

finally, the exegetical method to the interpretation of legal provisions that deal with 

related institutes. All authors researched recognize the existence of a crisis of 

execution, which leads to inefficiency of the judiciary to enforce its judgments in such 

disputes, once, in nowadays, with the instruments available to the borrower is very 

difficult to locate their assets, since it no longer has the same characteristic of old 

times. Currently it is very common to use the "stooge" in an attempt to hide assets, as 

well as the financial system since, with the great advancement of computer and 

communication technologies, it became easy movement of the amounts deposited in 

banks, and because many believe they are protected by bank secrecy. This situation 

persists even after recent changes made in the CPC. However, the agreement 

between the judiciary and the Central Bank, the Bacen Jud, is a major innovation 

because it allows, in fact, make up the effectiveness of judicial executive, to make 

quick identification of cash deposited with financial institutions, thus allowing the 

concrete satisfaction of the creditor. 

Key-words: Attachment online. Execution. Effectuation. 
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1 INTRODUQAO 

O individuo em sociedade sera deparado, varias vezes, com situacoes em 

que seus interesses serao atacados por outros ou ate mesmo pelo proprio Estado. 

Em tais ocasioes Ihe sera permitido pleitear em juizo a satisfacao de seus direitos 

por meio da atuacao do Poder Judiciario, que se expressara por via da utilizacao do 

processo, seja ele de conhecimento, cautelar ou executive 

Dentre estes, o processo executivo tera caracteristica singular, uma vez 

que sera por meio dele que o Estado Juiz tornara efetiva suas decisoes, obrigando 

os jurisdicionados ao cumprimento das determinagoes, inclusive na hipotese em que 

estes se negarem a faze-lo, onde utilizara a violencia legitima para fazer-se cumprir. 

Neste contexto varias serao as ferramentas a disposigao do judiciario 

para se fazer obedecido. Uma delas sera penhora on-line, nomenclatura dada ao 

convenio Bacen Jud, celebrado entre o Poder Judiciario e o Banco Central do Brasil, 

que possibilitara a busca e o bloqueio de valores depositados em conta corrente e 

ou aplicacoes financeiras, em todo o territorio nacional, em nome de devedores 

constantes no polo passivo de agoes de execucao por quantia certa. 

O presente trabalho monografico tera por objetivos fomentar a discussao 

sobre a correta utilizacao da penhora on-line e vai situa-la na execucao por quantia 

certa, buscando identificar possiveis falhas e apontara alternativas para sua 

melhoria. Assim sera possivel compreende-la como alternativa para a efetivagao da 

tutela executiva, que visa a satisfacao de credito junto a urn devedor que ja teve a 

oportunidade, mas nao adimpliu a obrigacao, desequilibrando a ordem social. 

De igual forma, a pesquisa se justificara, na medida em que versara sobre 

tema atual e de grande utilidade, pois sera muito comum ter valores depositados em 

instituicoes financeiras, bem como o terao os devedores porventura constantes em 

agoes de execucao, objeto da atuacao de muitos estudantes do direito, e ao coletar 

opinioes, alinha-las e contrapo-las estar-se-a colaborando com o amadurecimento 

do instituto, pois apesar de a penhora on-line ja estar a disposicao dos tribunais 

desde 2002, sua inclusao nos dispositivos legais e relativamente recente e ainda 

encontra-se aplicadores do direito que sao contrarios a sua utilizacao, apesar da 

maioria encontrada manifestar-se a favor. 

Durante a producao e elaboragao da pesquisa utilizar-se-a o metodo 
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dedutivo de abordagem alem de que se fara necessario o emprego do metodo 

bibliografico, estudo teorico da doutrina pertinente ao tema, que buscara 

desenvolver uma analise aprofundada sobre a atuacao da penhora on-line junto a 

execucao por quantia certa e das limitacoes impostas a ambas pela legislacao 

vigente, alem de outras limitagoes apregoadas contra ambas por juristas e 

operadores contrarios a efetivagao da tutela executiva, oportunidade na qual sera 

utilizado o metodo comparative para fazer o paralelo entre os diversos pensamentos 

doutrinarios, o metodo historico evolutivo para demonstrar a evolugao das 

abordagens existentes e por fim, o metodo exegetico-juridico, que visa interpretar 

dispositivos legais que subsidiam a materia. 

A organizagao do trabalho estara dividida em tres capitulos, no qual o 

primeiro buscara contextualizar toda a discussao e abordara a execugao como o 

processo pelo qual o Poder Judiciario, utilizando-se do poder coercitivo, impora aos 

jurisdicionados suas decisoes quando estes nao a cumprirem por iniciativa propria, 

apesar de muitos falarem em crise da execugao, processo de desgaste do instituto, 

causado pelo constante intento dos devedores em postergar o cumprimento das 

decisoes ou ate mesmo tornar perpetuo o seu descumprimento, situagao que gera 

impunidade e descrenga da populagao frente ao judiciario. 

No segundo capitulo buscar-se-a estudar melhor a penhora, ferramenta 

que possibilitara a identificagao do patrimonio do devedor que sera destinada ao 

adimplemento da obrigagao, mas que em muitos casos nao conseguira cumprir seu 

papel, uma vez que o devedor buscara impedir a sua eficacia, utilizando-se de 

artificios como as impenhorabilidades, ou ainda do sistema financeiro, 

extremamente agil em fazer o dinheiro circular entre varias contas tornando-o 

irrastreavel para as ferramentas tradicionais de persecugao processual. 

Por ultimo sera abordada a penhora on-line propriamente dita, que se 

mostrara uma iniciativa do Poder Judiciario e do Banco Central, com potencial de ser 

meio de efetivagao a tutela jurisdicional, emanada na execucao por quantia certa, e 

que se tornara meio de combater a atuagao do devedor quando sua intengao for 

ocultar o patrimonio por meio dos meandros oferecidos pela grande estrutura 

desenvolvida pelas instituigoes financeiras. 
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2 DO P R O C E S S O DE EXECUQAO 

A problematica da penhora on-line se da dentro do processo de execugao, 

motivo pelo qual inicia-se este trabalho com urn capitulo dedicado a este tema. Com 

isto busca-se possibilitar a melhor compreensao do instituto, inclusive quanto as 

expectativas depositadas sobre ele, no que diz respeito a superagao dos problemas 

enfrentados devido a crise da execugao. 

2.1 Consideragoes iniciais 

Em um Estado de Direito, fruto da evolugao da sociedade, de nada 

adiantaria o discurso sobre a elaboragao de boas leis e garantias de direitos se nao 

houvesse ferramentas capazes de torna-los efetivos. Intimamente ligado a ideia de 

individuos dotados de direitos esta a ideia de processo, uma vez que este e um meio 

de garantir a efetividade das garantias daqueles. 

Pode-se ver ainda que, via de regra, a tutela dos direitos individuals esta a 

cargo de cada um. O judiciario nao ira, de oficio, agir na defesa de direitos. Nas 

palavras do mestre Elpidio Donizetti: 

Ve-se que a jurisdicao que e exercida pelos juizes e tribunals nao age de 
oficio, nao sai a procura de litigios para serem resolvidos. Os juizes 
aguardam a provocacao, feita por meio da acao, cujo inicio se da com a 
distribuigao da petigao inicial. Com a provocacao, a jurisdicao inicia-se, mas 
seus movimentos nao sao livres; ao contrario, devem obedecer a metodo 
estabelecido em lei. Em outras palavras, a agao provoca a jurisdicao, que, 
por sua vez, atua por meio do processo. (DONIZETTI, 2007, p.23) 

O processo, seria assim, o metodo, definido em lei, a ser utilizado para 

que se possa atingir determinado objetivo na obtengao de jurisdicao e que por sua 

vez sera o elo de ligagao entre as partes, promovente e promovido, e o juiz. 

Ha que se verificar, porem, que ha duas figuras semelhantes, mas que 

devem ser diferenciadas, uma vez que ambas sao necessarias para a garantia da 

jurisdigao. Fala-se, aqui, de processo e procedimento. 

Processo e o vinculo juridico estabelecido entre as partes e o juiz, e a 
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fen-amenta disponibilizada para consecucao da composicao da lide, enquanto que 

procedimento e o conjunto de passos que se da ao longo do processo. E a forma de 

exteriorizagao do processo. Para melhor entendimento reproduz-se nova licao de 

Elpidio Donizete: 

Utilizando-se da comparacao feita pelo eminente Prof. Jose Rubens Costa, 
o processo esta para o contrato (relagao juridica) assim como o 
procedimento esta para o instrumento do contrato (a materializacao, o 
escrito da relacao juridica). (DONIZETTI, 2007, p.24) 

O processo pode ser classificado de tres formas: Conhecimento, 

Execugao e Cautelar. Essa classificacao se da pelo objeto pretendido pelo autor da 

agio, seja o reconhecimento de um direito ou de relagao juridica por meio do 

processo de conhecimento, ou quando o proponente busca a satisfacao de um 

credito ou direito amparado em titulo executivo, ocasiao em que se dara o processo 

de execugao e por ultimo quando pretende-se a preservagao de um direito que 

encontra-se sob forte ameaga, da qual possa restar situagao irreparavel, situagao 

em que tera vez o processo cautelar. 

A natureza juridica do processo e de relagao juridica, que se processa 

diante do direito publico, uma vez que envolve a jurisdigao realizada por um sujeito 

de direito publico. 

Para estabelecimento da relacao processual e exigida a observancia dos 

chamados pressupostos processuais subjetivos, quais sejam competencia do juiz, 

capacidade das partes e representagao por advogado; e os pressupostos objetivos, 

compreendidos por forma procedimental adequada, inexistencia de litispendencia ou 

coisa julgada e petigao apta. 

2.2 Agao de Execugao 

Como foi visto o processo pode ser classificado em Processo de 

Conhecimento, de Execugao ou Cautelar. Este trabalho deter-se-a melhor ao 

processo de execugao, uma vez que e nele onde ver-se-a atuar o objeto do trabalho, 

a "penhora on-line". 
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A execugao visa a satisfacao de um credito, que embora amparado por 

um titulo executivo, uma sentenga definitiva ou um titulo extra judicial, nao foi 

adimplido de forma espontanea pelo devedor, restando ao credor a ultima alternativa 

que e a busca do judiciario para constrigao do patrimonio do devedor inadimplente 

para, assim ver assegurado seu direito. 

E uma importante ferramenta de controle social, que visa dar seguranca 

as relagoes comerciais e tambem serve como meio de coercao ao cumprimento das 

decisoes do proprio judiciario. 

O processamento da execugao passou, recentemente, por uma grande 

alteragao com a lei 11.232/05, pois os procedimentos de liquidagao de sentengas 

previstos no CPC, ate entao, no Livro II - Do processo de execugao (arts. 603 a 611) 

foram transferidos para o Livro I - Do processo de Conhecimento (arts. 475-A a 475-

H), na pratica isto significa que a partir desta alteragao a execugao de sentenga 

passa a ser uma fase do processo de conhecimento e nao mais um processo 

autonomo. Isto quer dizer que, de posse de uma sentenga definitiva, basta uma 

simples petigao no processo principal para dar inicio a sua execugao, dispensando-

se, assim, a propositura de nova agao em autos proprios. Tudo isso, alem de 

representar economia processual, ja que nao havera nova citagao, mas apenas 

intimagao, trara ganhos financeiros ao exequente que nao tera despesas com custas 

e preparos. 

Cumpre lembrar, ainda, que existem execugoes que permanecem sobre a 

vigencia da lei anterior em virtude das suas especificidades, necessitando de um 

processo de execugao isolado, como e o caso da execugao contra a Fazenda 

Publica (art. 730 do CPC), uma vez que o regime dos seus bens e diferente do dos 

bens part iculars, e da execugao de alimentos (art. 732 do CPC), em face do seu 

carater subsistencial. 

Retomando a alteragao trazida pela lei 11.232/2005, ve-se que, com 

certeza, ha beneficios ao exequente, pois ao tornar o processo mais celere, torna-se 

efetivo o preceito constitucional da razoavel duragao do processo, previsto no art. 5, 

LXXVII da CF/88, dispositivo incluido a constituigao por meio da EC n° 45. 

A legitimidade para propositura da agao esta estabelecida no proprio CPC, 

em seus artigos 566 e 567, no primeiro tem-se as hipoteses ordinarias, quando o 

proprio credor e o exequente, e extraordinarias, quando o Ministerio Publico, 

autohzado por lei, estara autorizado a pleitear em nome proprio direito alheio. Ja no 
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segundo artigo estao previstas as circunstancias de legitimagao ativa sucessiva, nas 

quais pessoa diferente do credor podera promover a execugao ou nela prosseguir, 

seja por meio da sucessao entre vivos ou causa mortis, veja-se: 

Art. 566. Podem promover a execugao forgada: 
I - o credor a quern a lei confere titulo executivo; 
II - o Ministerio Publico, nos casos prescritos em lei. 
Art. 567. Podem tambem promover a execucao, ou nela prosseguir: 
I - o espolio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por 
morte deste, Ihes for transmitido o direito resultante do titulo executivo; 
II - o cessionario, quando o direito resultante do titulo executivo Ihe foi 
transferido por ato entre vivos; 
III - o sub-rogado, nos casos de sub-rogagao legal ou convencional. 

Ja a legitimidade passiva, consistente daqueles que figurarao como 

devedores, tern sua previsao no art. 568 do CPC: 

Art. 568. Sao sujeitos passivos na execugao: 
I - o devedor, reconhecido como tal no titulo executivo; 
II - o espOlio, os herdeiros ou os sucessores do devedor; 
III - o novo devedor, que assumiu, com o consentimento do credor, a 
obrigagao resultante do titulo executivo; 
IV - o fiador judicial; 
V - o responsavel tributario, assim definido na legislagao propria. 

Quanto a competencia para julgamento da execugao tem-se duas 

situagoes principals. A primeira e o caso da execugao de sentenga, onde conforme o 

art. 475-P do CPC, se processara diante do juizo em que foi prolatada. Ja no caso 

de agao de execugao fundada em titulo extrajudicial cabe a regra do art. 576 do 

CPC, segundo o qual sera processada diante do juizo competente, observadas para 

a sua determinagao as regras do processo de conhecimento, contidas no livro I, 

titulo IV, Capitulos II e III. 

Assevera, porem, o mestre Elpidio Donizetti: 

A jurisprudencia, entretanto, fixou a seguinte ordem para determinagao do 
foro competente para a execugao lastreada em titulo extrajudicial: a) foro de 
eleigao; b) lugar do pagamento e c) domicflio do reu. (DONIZETTI, 2007, 
p.24) 

Nao basta, porem, legitimidade e juizo competente para ter-se a 

possibilidade de propositura da execucao, faz-se necessario ainda cumprir os 

requisitos contidos no art. 580 do CPC, quais sejam o inadimplemento do devedor e 
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a existencia do titulo executivo. 

Inadimplente e aquele que tendo a oportunidade de cumprir a obrigagao 

liquida certa e exigivel nao o faz de forma espontanea e deliberada, caracterizando o 

calote, situagao etica e juridicamente inaceitavel, uma vez que fere o acordo entre as 

partes, quando se trata de contrato, e mais grave ainda a dignidade da justiga, 

quando tem-se um titulo executivo judicial. 

Titulo executivo e aquele capaz de gerar obrigagoes para as partes. 

Podem ter duas naturezas: Titulo executivo extrajudicial, que consiste em contrato 

celebrado entre as partes, respeitando-se as formalidades previstas em lei (v. g. 

Cheque, Nota Promissoria, Cedula de Credito, etc); e o titulo executivo judicial e 

constituido por sentenga emitida em juizo, e por isso revestido de toda a forga 

exequente, capaz de obrigar o cumprimento estritamente de acordo com seus 

termos. 

Cumpre lembrar, porem, que para que um titulo tenha eficacia em uma 

execugao ele deve atender as exigencias do art. 586 do CPC. Deve portanto versar 

sobre obrigagao certa, liquida e exigivel. 

A certeza da obrigagao se dara quando devidamente descrita no titulo 

executivo, sem deixar duvidas de que a intengao era faze-la constar por escrito no 

instrumento da obrigagao. 

A liquidez caracteriza-se pela individualizagao da obrigagao. Nao se pode 

cobrar uma divida ou uma prestagao qualquer sem que se saiba em que consiste. A 

obrigagao deve ser, portanto, determinada quanto a quantidade, especie e forma. 

Nas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (2005, p. 102): 

"liquida e a obrigagao certa quanto a existencia e determinada quanto ao seu 

objeto". 

Por ultimo a exigibilidade sera verificada quando vencida, isto e, quando 

nao puder ser submetida a termo, condigao ou qualquer outra limitagao, 

caracterizando, assim, a mora do devedor. 

2.3 Das fraudes praticadas pelo devedor 

O objeto da execugao e a satisfagao do credor por meio da constrigao 
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judicial efetuada sobre o patrimonio do devedor, uma vez que este nao adimpliu a 

obrigagao por sua propria vontade, sendo necessaria a atuacao coercitiva do Estado 

para preservar os interesses do titular de direitos crediticios. 

No entanto, para que a atuacao do Estado seja eficaz e necessario que o 

patrimonio do devedor seja suficiente para honrar as dividas em execugao, o que e 

conhecido como solvencia. E necessario que haja a real possibilidade de que, indo 

em busca do patrimonio do devedor se consiga o necessario a satisfagao dos 

creditos. 

Diferentemente, se o patrimonio do devedor nao for suficiente a satisfagao 

das obrigagoes perante o credor sera considerado insolvente e a agao de execucao 

nao podera ser usada, oportunidade na qual tera vez o concurso de credores 

previsto nos procedimentos de recuperagao judicial. 

Desta forma, em muitas situagoes, e mais vantajoso para o devedor ser 

considerado insolvente e passar pelo processo de recuperagao judicial onde Ihe 

serao garantidas mais vantagens e melhores condigoes de pagamento, o que ele 

pode forgar por meio da diminuigao intencional do seu patrimonio, caracterizando 

verdadeira fraude. 

Hodiernamente tal situagao nao chega a ser chocante, pois e bastante 

comum ver individuos que mantem parcela consideravel de bens em nome de 

terceiros, ja na intengao de nao ser perseguido por eventuais execugoes, como e 

comum ainda, a alienagao do patrimonio, de forma ficticia e com a anuencia do 

adquirente na mesma intengao. 

O Codigo Civil Brasileiro, em seu art. 158, preve a possibilidade de 

anulagao dos "negocios de transmissao gratuita de bens ou remissao de divida, se 

os praticar o devedor ja insolvente ou por eles reduzidos a insolvencia", trata-se, 

aqui, do instituto da fraude contra credores, pratica ignobil com a finalidade unica de 

preservar, ilegalmente, certo padrao de vida ao devedor, frente ao dano causado ao 

credor e a desmoralizagao da propria sociedade. Para melhor compreensao sao 

utilissimas as palavras dos mestres Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart: 

A fraude contra credores e instituto de direito material, representando defeito 
do negocio juridico que importa alienagao ou oneracao patrimonial, 
praticado por quern esta em condicao de insolvencia - criada por fato 
anterior ou pelo prOprio negOcio juridico - em prejuizo dos seus credores. 
(MARINONI e ARENHART, 2008, p. 262) 
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0 reconhecimento da fraude contra credores e condicionado a 

propositura, por parte do credor, da agao pauliana, onde devera expor as razoes e 

fatos que o levam a entender que houve fraude na alienagao praticada pelo devedor 

No entanto, para que seja reconhecida a fraude e necessaria a 

identificagao de alguns elementos elencados pela doutrina, conforme lembrados 

pelos ja citados mestres: 

a necessidade de que haja ato de disposigao que implique redugao do 
patrimonio ativo do devedor, a preexistencia de credores, o prejuizo a estes 
acarretado pelo ato e a insolvencia do devedor, seja em decorrencia do ato 
inquinado ou por razao anterior a ele. (MARINONI e ARENHART, 2008, p. 
263). 

A agao ilegal do devedor, na tentativa de tornar-se insolvente para nao 

honrar os compromissos pode ocorrer depois de instaurada agao judicial que vise a 

solugao da situagao de inadimplencia ou que possa reconhece-la. Estaria-se, assim, 

diante da fraude a execugao, situagao muito mais grave, pois "nao atinge apenas os 

interesses dos credores, afetando diretamente a autoridade do Estado concretizada 

no exercicio jurisdicional", como lembram Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz 

Arenhart (2008, p. 264), que ainda ensinam: 

Havendo agao judicial em andamento, o interesse na manutengao do 
patrimonio do executado nao e mais apenas do credor, mas tambem da 
jurisdicao, cuja atividade atua sobre este conjunto de bens. Em razao disto, 
a fraude a execucao nao se limita a gerar efeitos no campo processual, 
sendo tambem tipificada como delito (art. 179 do CP). (MARINONI e 
ARENHART, 2008, p. 263) 

Ora, nao poderia deixar de ser assim, pois constitui violagao gravissima a 

ordem social o atentado a dignidade da justiga, ao, por meios ilicitos, impedir a sua 

atuagao efetiva. A fraude a execugao diferentemente da fraude contra credores nao 

necessita de agao autonoma e podera ser reconhecida por meio de decisao 

interlocutoria dentro da agao existente e causara a ineficacia relativa da alienagao ou 

oneragao praticada pelo devedor, fazendo com que estas nao surtam efeito perante 

a execugao, "e como se, para a execugao, a alienagao ou a oneragao do bem nao 

tivesse ocorrido" (Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz Arenhart, 2008, p. 266). 

Mesmo que a alienagao praticada pelo devedor nao seja suficiente para 

torna-lo insolvente, tambem tera vez a fraude a execugao quando o devedor onerar 
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bem objeto de penhora, conforme pode ser observado nas palavras de Elpidio 

Donizetti: 

Se o reu em uma agao de cobranca de R$ 10.000,00 tern patrimonio 
constituido de bens mOveis e imoveis de grande valor, nao sera a alienagao 
de um automovel que vai caracterizar fraude a execugao, a menos, 
obviamente que esse ja tenha sido penhorado na execugao. (DONIZETTI, 
2007, p. 532) 

Pode-se verificar ainda, que tal previsao visa dar efetividade ao processo 

executivo, uma vez que e inadmissivel tomar um bem ja penhorado e aliena-lo a 

terceiros, desfazendo-se assim a garantia da agao. 

2.4 Evolugao do processo de execugao 

Apesar de todo o arcabougo a disposigao do credor, na maioria das vezes 

a agao de execugao nao tern tido sucesso na efetivagao do seu proposito, a entrega 

do bem a quern de direito. Nao que estes nao estejam sendo reconhecidos pelo 

judiciario, mas por que, mesmo depois de ter enfrentado todas as dificuldades de um 

processo de conhecimento, o credor encontra muitos obstaculos a efetivagao do 

conteudo da sentenga que o beneficiou. 

Para entender este fenomeno sera seguida a seguinte linha de raciocinio: 

No initio, quando os primeiros homens comegaram a se relacionar, formando os 

primordios de uma sociedade a ordem era assegurada pela forga dos proprios 

individuos e quando alguem se sentia prejudicado com determinada situagao, fazia 

por onde o que considerasse justo fosse aceito pelos outros pela imposigao dessa 

vontade por meio da violencia. Caso nao fosse capaz de faze-lo a solugao seria 

sujeitar-se aos designios do mais forte. Para esclarecimento deste ponto de vista 

reproduz-se as palavras abaixo: 

Nas fases primitivas da civilizagao dos povos, inexistia um estado 
suficientemente forte para superar os impetos individualistas dos homens e 
impor o direito acima das vontades dos particulares: por isso nao s6 
inexistia um Orgao estatal que, com soberania e autoridade, garantisse o 
cumprimento do direito, como ainda nao havia sequer as leis (...) Assim, 
quern pretendesse alguma coisa que outrem o impedisse de obter haveria 



20 

de, com sua pr6pria forca e na medida dela, tratar de conseguir, por si 
mesmo, a satisfagao de sua pretensao. (CINTRA, GRINOVER e 
DINAMARCO, 2006, p. 27) 

Esta e a epoca anterior a vida em sociedade prophamente dita, o periodo 

em que pequenos grupos combatiam entre si em busca de recursos para 

sobrevivencia. A maioria era nomade e ao chegar em uma regiao em que houvesse 

outro grupo estava instaurado o conflito marcado pela violencia. Esta forma de 

resolugao de conflitos e conhecida por auto-tutela, onde o proprio individuo exerce 

suas razoes, utilizando-se da forca como o melhor argumento. Pode-se verificar algo 

de suas caracteristicas das fases seguintes, inclusive na atualidade, onde o 

injusticado sente-se tentado a exercer a justiga pelas proprias maos, so que agora 

nao mais pela inexistencia do Estado, e sim pela ineficiencia jurisdicional. 

Com a vida em sociedade mostrou-se necessaria a organizacao das 

condutas para que restasse assegurada certa ordem e seguranca para os 

individuos. Uma das primeiras ordenangas juridicas que se tern noticia e o Codigo 

de Hamurabi, conhecido pela maxima: "olho por olho, dente por dente". 

E um grande salto comparado a etapa anterior, tendo-se em vista a 

inclusao de novos conceitos: dano e reparagao. Para pleitear a justica e necessaria 

a violagao de um direito, visto que anteriormente simplesmente ter forca para impor 

sua vontade ja era suficiente para bradar-se titular de direitos em detrimento dos 

demais. Porem verifica-se ainda, uma caracteristica bastante marcante, que e a 

retaliacao, melhor compreendida pela punigao ao dano causado a outrem com a 

imposicao do mesmo dano, e na mesma proporgao ao infrator da ordem. 

E, para todos, uma visao barbara da reparagao de danos, uma vez que 

nao esta presente prophamente o elemento reparagao, mas somente o de punigao, 

e a excegao do eventual efeito educativo perante a sociedade, esta nao estaria se 

beneficiando em nada com o sofrimento causado aquele individuo, nem tampouco a 

vitima de seu ato lesivo. 

Esta reflexao que e feita hoje tambem ganhou espago na sociedade 

antiga e a punigao pessoal, por meio de suplicios aplicado infrator, foi sendo 

substituida por outras formas de punigao, como a prisao e o degredo, e iniciou-se a 

aplicagao do elemento reparagao, pois o patrimonio daquele que causou o dano foi 

visto como fonte de recursos para a reparagao dos danos causados ao inocente, que 

agora nao e somente aquele que pleiteia a vinganga contra quern Ihe causou mal, 



21 

mas tambem busca reparagao do status quo, melhor dizendo: a vltima quer que sua 

situagao volte a ser, se nao identica, mas ao menos o mais semelhante possivel 

aquela imediatamente anterior ao momento em que se deu o dano. 

A visao do patrimonio do infrator, e nao mais seu corpo, como responsavel 

pelos danos causados representou um grande avango para a sociedade e em 

consequencia para o Direito. Esta evolugao no pensamento e no tratamento dado 

aos devedores e chamada de humanismo, pois, como viu-se, a figura do 

inadimplente perante a sociedade passou a ser vista de forma menos vingativa e 

violenta, uma vez que seu corpo nao precisaria mais passar por suplicios para expiar 

o dano causado a outrem. 

Porem, esta visao "humanista", foi ganhando espago no meio social. O 

devedor, que antes era tratado com furia, passou a gozar de direitos, seu patrimonio 

que antes era responsavel por suas dividas, e respondia pelos danos causados, 

agora passou a ser protegido em nome da dignidade da pessoa humana, conceito 

sacramentado pela convengao dos direitos do homem. 

As impenhorabilidades tern origem histbrica. Trata-se de humanizagao da 
execugao civil. Na antiguidade, o devedor respondia com sua liberdade e 
com seu proprio corpo por dividas, mas posteriormente, essa rigidez foi 
cedendo lugar a normas de responsabilidade patrimonial. (PUCHTA, 2009, 
p. 5) 

O patrimonio do devedor ainda e responsavel pelas dividas e danos, 

porem e assegurada ao inadimplente, causador de danos, uma sobrevivencia digna 

para si e sua familia. 

Tais garantias encontram abrigo no ordenamento juridico patrio com as 

impenhorabilidades impostas ao processo de execugao, previstas no art. 649 do 

CPC 1, e ainda na previsao do art. 620 do CPC, segundo o qual o processo deve 

1 Art. 649. Sao absolutamente impenhoraveis: 
I - os bens inalienaveis e os declarados, por ato voluntario, nao sujeitos a execucao; 
II - os moveis, pertences e utilidades domesticas que guarnecem a residencia do executado, 

salvo os de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um 
medio padrao de vida; 

III - os vestuarios, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado 
valor; 

IV - os vencimentos, subsidios, soldos, salarios, remuneragoes, proventos de aposentadoria, 
pensoes, peculios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao 
sustento do devedor e sua familia, os ganhos de trabalhador autOnomo e os honorarios de 
profissional liberal, observado o disposto no § 3° deste artigo; 

V - os livros, as maquinas, as ferramentas, os utensilios, os instrumentos ou outros bens 
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seguir o meio menos gravoso para o devedor. As impenhorabilidades sao fortemente 

criticadas por constituirem de lista rigida e demasiadamente extensa, ja o dispositivo 

do meio menos gravoso e utilizado de forma deturpada pelos defensores de 

devedores que desrespeitam a jurisdicao, alem de mostrar-se como forte atentado a 

dignidade humana do credor, uma vez que o processo deveria correr em favor do 

seu interesse, na forma do art. 612 do CPC 2 . 

2.5 Crise da execugao 

Com o quadro desenhado ate entao tem-se o individuo que, prejudicado 

por um terceiro que Ihe causou dano ou descumpriu obrigagoes contratuais, e 

obrigado a buscar a tutela do judiciario. Na sua Jornada, enfrenta o processo de 

conhecimento, combatendo todos os artificios utilizados pelo devedor, gastando com 

a contratagao de advogado, custas, deslocamentos e muito mais e que de posse de 

uma sentenga que transitou em julgado nao conseguira obter seu direito pois o 

devedor esta protegido sob o manto das impenhorabilidades, ou ja escondeu seu 

patrimonio. 

Neste sentido Anita Caruso Puchta, procuradora do estado do Parana 

afirma: 

moveis necessarios ou uteis ao exercicio de qualquer profissao; 
VI - seguro de vida; 
VII - os materiais necessarios para obras em andamento, salvo de essas forem penhoradas; 
VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela familia; 
IX - os recursos piiblicos recebidos por instituigoes privadas para aplicagao compulsbria em 

educagao, saude ou assistencia social; 
X - ate o limite de 40 (quarenta) salarios minimos, a quantia depositada em caderneta de 

poupanga. 
§ 1° A impenhorabilidade nao e oponivel a cobranga do credito concedido para a aquisicao do 

proprio bem. 
§ 2° O disposto no inc. IV do caput deste artigo nao se aplica no caso de penhora para 

pagamento de prestagao alimenticia. 
§ 3° (vetado) 

2 Art. 612. Ressalvado o caso de insolvencia do devedor, em que tern lugar o concurso universal 
(art. 751, III), realiza-se a execugao no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de 
preferencia sobre os bens penhorados 
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A humanizagao da execugao no Brasil, excedeu os limites, exagerou na 
protecao de quern nao honra compromissos ou nao repara 
espontaneamente danos causados. Esse excesso de protecao do 
patrimonio inadimplente ensejou uma crise, pois banalizou e sedimentou a 
cultura da procrastinagao e de ofensa a dignidade do lesado em seus 
direitos, visto que nao esta em conformidade com a dignidade humana 
permanecer anos sem a tutela de seus direitos ou ate mesmo nunca 
conseguir tal tutela por causa de uma execugao em crise. Tambem afronta a 
dignidade humana arcar com os custos de um processo sem resultados. 
(PUCHTA, 2009, p. 99) 

A mesma opiniao e compartilhada por Guilherme Goldschmidt, advogado 

militante do estado do Rio Grande do Sul: 

Ironicamente, devido a burocracia e a formalidade do processo executivo, 
que se realiza sem atingir os resultados praticos e materials da execucao, a 
situagao do devedor no Brasil parece ser confortavel, haja vista a 
procrastinagao das demandas na intengao de afastar a satisfagao do credor. 
A carencia e a insuficiencia de meios executivos para satisfazer direitos - no 
caso, creditos - sao fatores que devem ser solucionados, no sentido de 
tornar a prestacao jurisdicional mais efetiva. 
(...) 
Dai, diz-se que o processo de execucao esta em crise, devido, em grande 
parte, a sua ineficacia ou, no minimo, seu distanciamento da eficiencia que 
socialmente se espera, apesar dos estimulos do legislador na busca de 
resultados mais visiveis como, por exemplo, a introdugao de novas leis que 
alteram o C6digo de Processo Civil. (GOLDSCHMIDT, 2008, p. 27 e 28). 

A situagao do judiciario perante a sociedade e tao delicada, a sensagao 

de impunidade e tao presente, que muitos autores falam de crise da execugao, como 

um fenomeno real e nao apenas como figura de linguagem. 

No meio corporativo atual, um grande debate e incentivado pelas 

empresas, a mitigagao de riscos. Para disseminar esta ideia entre seus 

colaboradores as empresas contratam consultorias, que diga-se de passagem nao 

sao nada baratas, para analisarem seus processos e a condutas dos trabalhadores e 

identificarem situagoes de risco. 

Tal preocupagao se da, principalmente, porque ninguem gosta de perder e 

esta e uma situagao desagradabilissima a todos, quer instituigoes privadas, quer 

publicas, quer pequenos empresarios, quer grandes corporagoes. 

O estudo dos riscos e voltado para varios horizontes, tais quais o risco 

financeiro, que e a perda de recursos monetarios, o risco de acidentes, que causa 

perdas de pessoal e tambem monetarias e ainda o risco de Imagem, que pode ser 

entendida como a possibilidade de ver o nome da instituigao associada a crimes, 

incompetencia ou escandalos. 
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Entre os estudiosos do tema ha quern garanta que de todos os risco o que 

trara mais prejuizos se nao for devidamente mitigado e o ultimo, o risco de imagem, 

pois se uma pessoa ou instituicao tern sua imagem desacreditada perante a 

sociedade, dificilmente e a altissimos custos tera sua imagem restaurada, sem 

forcas para soerguer-se ou ate mesmo para sobreviver. A solucao sera fechar as 

portas e esta nao pode ser uma alternativa para o poder judiciario e o processo 

executivo, frutos de grandes lutas do povo e da democracia. 

Desta forma o judiciario, ao buscar, por iniciativa propria, convenios com o 

Banco Central do Brasil, visando dar maior celehdade ao cumprimento de suas 

decisoes, mitigando um de seus gargalos, esta trabalhando na reversao do 

descredito do qual a instituicao goza perante a nagao, fato evidenciado por pesquisa 

de opiniao publica divulgada recentemente, que questionava sobre a confianca das 

pessoas nas instituigoes e nos profissionais do pais, onde os juizes, representantes 

do poder judiciario, aparecem apenas em 11° lugar, com apenas 62% de 

credibilidade, perdendo para profissionais como bombeiros, carteiros e publicitarios e 

a frente de policiais, executivos de banco e politicos3. 

Tem-se hoje a seguinte realidade: trabalha-se com um Codigo de 

Processo Civil elaborado em 1973 e a Constituicao e de 1988, a legislacao que trata 

do processo de execugao esta contaminada com elementos de humanismo 

exagerado voltado a protegao do devedor, dotando-lhe de inumeras ferramentas 

para que, se querendo, continue inadimplente. 

Nao se pode esquecer que vive-se o seculo XXI. O grande avango das 

midias digitals e algo assombroso e as formas de relacionamento foram alteradas 

substancialmente, inclusive as relagoes de trabalho e economicas. O dinheiro nao 

precisa mais ser transportado, ao menos fisicamente, com os individuos e a poucos 

"cliques" ele pode viajar por tantos destinos diferentes que se torna praticamente 

impossivel identificar sua verdadeira origem. E portanto, neste contexto que nao se 

pode deixar de dar o devido valor a "penhora on-line", ferramenta ja bastante 

utilizada no processo do trabalho, onde deu provas de seu valor, e que precisa ser 

melhor utilizada nos demais ramos do direito para combater a agao de verdadeiros 

criminosos, que ao se beneficiarem da lentidao dos processos judiciais e das 

3 Conforme dados de pesquisa divulgada em artigo disponivel em : 
<http://www.ecaderno.com/profissional/noticias/778/pesquisa-mostra-quais-as-profissoes-de-
maior-confianca.html>. Acesso em 17/11/2010. 

http://www.ecaderno.com/profissional/noticias/778/pesquisa-mostra-quais-as-profissoes-de-maior-confianca.html
http://www.ecaderno.com/profissional/noticias/778/pesquisa-mostra-quais-as-profissoes-de-maior-confianca.html
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ferramentas rudimentares de que dispoe o judiciario, no linguajar popular "tiram 

onda" com todo o sistema e a sociedade e fazem a vitima de ilicitos sofrer duas 

vezes, a primeira pelo proprio ilicito praticado ou dano causado e a segunda por ver 

que nao tera seu direito, reconhecido pelo juiz, assegurado. 
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3 DA PENHORA 

Na persecugao do patrimonio do devedor far-se-a necessario o uso da 

penhora, ferramenta capaz de tornar concreta a satisfagao do credor, razao pela 

qual nos deteremos, neste segundo capitulo, ao seu estudo, identificando tambem 

os limites criados pelo legislador a sua utilizacao. 

3.1 Conceito e efeitos da penhora 

A efetivagao jurisdicional, buscada por meio da agao de execucao por 

quantia certa e a entrega ao credor do credito reconhecido e que foi 

deliberadamente inadimplido pelo devedor. 

A propria natureza da agao de execugao e bastante singular, como bem 

explicitado por Enrico Tullio Liebman: 

(...) dada a indole nao contraditoria do processo de execugao a citagao nao 
e feita prophamente, para convocar o demandado a de fender-se, pois a 
prestagao jurisdicional executiva nao tende a qualquer julgamento de merito. 
O chamamento do devedor e especificamente para pagar ou dar bens a 
penhora, conferindo-lhe, dessa forma, uma ultima oportunidade de cumprir 
sua obrigagao e, na falta submete-la imediatamente a atuacao dos orgaos 
judiciarios que procedem a execugao. (LIEBMAN apud GOLDSCHMIDT, 
2008, p. 55) 

Ora, o devedor ja teve varias oportunidades para adimplir sua obrigagao, 

porem nao o fez. E agora, o Estado, provocado pelo credor tera que agir, buscando 

a regularizagao da situagao, preservando, todavia, interesses diversos, bem como o 

interesse do credor, a dignidade do devedor, a celeridade processual, a paz social e 

a dignidade da justiga. 

Com a propositura da agao de execugao e o deferimento da inicial pelo 

juiz, o devedor sera citado para que providencie o pagamento da divida no prazo de 

tres dias e ainda sera informado de que, nao o fazendo, devera nomear bens a 

penhora, tantos quanto necessarios ao cumphmento da obrigagao. 

Conforme o art. 652, § 1° do CPC, tendo sido o devedor devidamente 
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citado e nao efetuado o pagamento nem nomeado bens a penhora fica o oficial de 

justica autorizado a efetuar a penhora de bens do seu patrimonio suficientes a 

garantia da execucao. 

A evolugao da sociedade e junto dela do Direito, fez chegar ao conceito 

de que o patrimonio do devedor e nao mais seu proprio corpo responderia por 

obrigacoes perante terceiros, em virtude de sua relacoes comerciais ou ainda de 

danos causados por suas atitudes e em decorrencia do risco de sua atividade. Na 

execugao, portanto a responsabilidade e patrimonial, e os bens do devedor, ou de 

terceiro a quern a lei autorize a constrigao, e que serao vinculados. 

E ai que surge a penhora, ferramenta processual necessaria a 

identificagao e individualizagao da parte do patrimonio que sera utilizada para o 

pagamento da obrigagao. Neste sentido toma-se as palavras a seguir: 

Ate a penhora, a responsabilidade patrimonial do executado e ampla, de 
modo que praticamente todos os seus <bens respondem por suas dividas 
(art. 591 do CPC e art. 391 do CC). Por meio da penhora, sao 
individualizados os bens que responderao pela divida objeto da execugao. 
(MARINONI e ARENHART, 2008, p. 254) 

A penhora constitui, assim, uma resposta do Estado ao clamor do credor, 

ja que este, ja obteve varias respostas negativas e nao teve outra alternativa senao 

a busca da tutela jurisdicional para resguardar seus direitos. Pode-se entende-la 

como: 

o exercicio da atividade coativa do Estado, obrigando seus suditos a 
comportarem-se em conformidade com a regra de direito, sob pena de seus 
bens tornarem-se relativamente indisponiveis. 
(...) 
A penhora e o ato de constrigao judicial, atraves do qual o estado retira o 
poder de dispor que o devedor tern em relacao ao seu patrimonio, com o 
objetivo de fazer cumprir a obrigagao de pagar quantia certa, contida no 
titulo executivo, satisfazendo o credor, sem chegar a constituir um direito 
real ou um ato de expropriacao em si mesmo (CAIO JUNIOR, 2009, p. 677). 

A expropriagao, neste contexto, seria a efetiva retirada dos bens do 

patrimonio do devedor e a conversao destes bens em dinheiro para o pagamento da 

obrigagao executada, ou ainda, a entrega direta ao credor. A penhora funciona, 

entao como ato necessario, e previo, a satisfagao do credito, pois somente depois 

de identificados os pertences do devedor que tornarao a obrigagao cumprida e que 
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poder-se-a visualizar um final feliz para o credor. 

Odete Grasselli, estudiosa do Direito, em sua obra intitulada penhora 

trabalhista on-line, ajuda a compreender a importancia da penhora a execucao: 

Seu objetivo primordial reside do destacamento de bens pertencentes ao 
devedor sobre os quais se farao concentrar e atuar a mencionada 
responsabilidade patrimonial. Trata-se, portanto, do marco initial do 
procedimento executOrio. Sua ausencia desagua na impossibilidade material 
de conseguir os recursos necessarios a quitagao forcada daquilo que foi 
reconhecido judicialmente como sendo devido ao exequente. (GRASSELLI, 
2007, p. 49) 

A intengao do legislador com a penhora e fazer com que o devedor se 

sinta coagido a cumprir a obrigagao, uma vez que em nao o fazendo passara pelo 

constrangimento de ver seus bens penhorados para satisfagao de seus credores. 

Porem na mesma proporgao que serve de estimulo, dota o processo de meios para 

fazer com que o credor nao fique para sempre prejudicado, sem receber a prestagao 

que e sua por direito. 

No entanto, a muito se foi o tempo em que a garantia de uma divida podia 

ser simplesmente a palavra entre os "compadres" ou "um fio de barba", infelizmente 

nao sao raras as vezes em que negociagoes promissoras, dotadas de todas as 

aparencias necessarias para que se acredite na boa indole dos contratantes, nao 

tern o final desejado. Tem-se dai o grande numero de agoes onde o estado e 

convocado a solucionar a lide, e que a alternativa sera a penhora do patrimonio 

daquele que busca o enriquecimento proprio com os bens alheios. 

A prestagao do Estado precisa, portanto, ser eficaz e pontual e para tanto 

deve se aparelhar com ferramentas capazes de tornar esta prestagao efetiva, 

principalmente devido a grande procura da sociedade pela jurisdigao. Ainda mais 

hoje com as novas doutrinas sobre a responsabilidade, em que e muito mais facil 

tipificar atitudes lesivas, quer sejam praticadas por entidades publicas ou 

particulares, quer por individuos. 

A penhora, e por assim dizer, uma ferramenta meio para a satisfagao do 

credito. Por meio dela e que o processo de expropriagao para obtengao de recursos 

suficientes a satisfagao do credor podera lograr exito, situagao condicionada a que 

se consiga identificar bens suficientes e de boa liquidez no mercado. 

Os efeitos que dela decorrem terao, portanto a mesma natureza mediata, 

como ato executivo, que gera efeitos de ordem processual e material, ja que nao 
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estara resolvida a lide. No processo, a penhora sera capaz de: 

Individualizar a parcela do patrimonio do executado que respondera pela 

divida, ja que a execugao nao pode exceder o limite do credito em questao, situagao 

que feriria o principio segundo o qual a execugao deve, sempre que possivel, buscar 

a menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 620 do CPC. 

Garantir a execugao, na medida em que a agao tera bens vinculados com 

o fim de assegurar a sua efetividade. 

Dar ao credor a preferencia diante de eventuais novos credores, uma vez 

que a regra do art. 612 do CPC estabelece que a preferencia sera dada aquele que 

primeiro efetuar a penhora, pois quern for inerte ou deixar que os outros ajam 

primeiro ficara apenas com o que sobrar da alienagao dos bens do devedor. 

Ja na esfera patrimonial os efeitos da penhora serao sentidos pelo 

devedor na medida em que sera privado da posse direta dos bens penhorados, que, 

embora ainda componham seu patrimonio, nao estarao disponiveis a alienagao, 

aguardando apenas a deliberagao quanto ao seu destino. Sendo assim, todo ato que 

importe em alienagao de bem anteriormente penhorado sera ineficaz com relagao a 

execugao. Neste sentido toma-se a seguinte ligao: 

Realizada a penhora, os bens constritos tornam-se indisponiveis para o 
devedor - que nao pode aliena-los ou onera-los eficazmente. A penhora nao 
retira do titular a propriedade do bem, mas torna inoperante o poder de 
disposigao sobre ele. Vale dizer que qualquer 6nus real, alienagao ou, enfim, 
qualquer ato que retire o valor de comercializagao dos bens penhorados e 
ineficaz em relacao a execugao em que a penhora se deu. (MARINONI e 
ARENHART, 2008, p. 254) 

Desta forma, percebe-se que o devedor nao perdera a propriedade sobre 

o bem, nem tampouco sera necessariamente destituido de sua posse, pois podera 

ser nomeado depositario, permanecendo com o bem, so que agora, responsavel 

pela sua guarda e conservagao. 

3.2 Tipos de penhora 

A penhora efetuada por oficial de justiga e a mais conhecida forma de 

penhora. E aquela realizada quando, findo o prazo de tres dias do art. 652 do CPC, 
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e nao tendo o devedor efetuado o pagamento, nem nomeado bens a penhora, o 

oficial de justica estara autorizado a proceder com a penhora de bens do devedor na 

quantidade necessaria a satisfagao do credito exequendo. 

O oficial de justica devera, assim, efetuar diligencias no sentido de que 

sejam identificados bens do devedor, e deve ainda ter a precaucao de identificar o 

animus do devedor em ocultar seu patrimonio, ja que se nao adimpliu 

espontaneamente a obrigagao muito provavelmente fara qualquer coisa para evitar 

que a penhora seja eficaz. Desta forma a penhora deve de dar no local em que os 

bens sejam encontrados, mesmo que reconhecida a propriedade do devedor 

estejam sob a posse, detengao ou guarda de terceiros, conforme norma extraida do 

art. 659, § 1° do CPC. 

A penhora devera se dar em dias uteis, no horario compreendido entre as 

6:00 h e 20:00 h, obedecendo o preceito do art. 172 do CPC. Deve-se observar, 

porem que os atos que houverem sido iniciados podem ser concluidos mesmo 

depois das 20:00 h, visando evitar o prejuizo a ser causado pelo seu adiamento. 

Vale lembrar tambem que em casos excepcionais, podera o juiz autorizar que a 

penhora se de em domingos e feriados ou ainda em horario diferente do 

mencionado. 

No caso de resistencia oferecida pelo devedor, ou ainda o fechamento 

das portas onde se encontrem os bens a serem penhorados, o oficial de justiga 

podera solicitar ao juiz ordem de arrombamento ou auxilio de forga policial tal 

previsao encontra abrigo nos arts. 660 a 662 do CPC. 

Outra modalidade de penhora e a efetuada por termo nos autos. Na 

pratica consiste na efetivagao da penhora dos bens indicados pelo devedor 

mediante aceitagao do credor ou ainda deferimento do juiz, mesmo que aquele 

tenha manifestado-se contra. Sera processada mediante lavratura de termo de 

penhora pelo proprio escrivao no cartorio onde a agao e processada. Tal 

procedimento nao evita que porventura seja necessaria diligencia por parte do oficial 

de justiga para avaliagao. 

A penhora pode ocorrer ainda no rosto dos autos, ou seja, pode ocorrer 

que o devedor seja titular de um direito pleiteado em agao diversa, ocasiao em que 

sera efetuada anotagao na capa dos referidos autos (de onde se origina a expressao 

"rosto dos autos"). 

Neste caso a situagao e, diga-se de passagem, curiosa, pois o credor da 
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agao de execugao se sub-rogara dos direitos do devedor e passara a ter legitimidade 

para defender os interesses do executado, uma vez que se tornaram seus proprios 

interesses. 

Semelhante a penhora no rosto dos autos e a penhora de creditos, pois 

pode ser que o executado seja titular de creditos, um bem que, fazendo parte do 

patrimonio do devedor estara, tambem sujeito a penhora. Neste caso alem da 

intimagao necessaria do devedor sera necessaria tambem a intimagao do terceiro 

devedor para cientifica-lo de que nao deve efetuar o pagamento diretamente ao 

executado. 

Uma nova modalidade de penhora e a chamada penhora "on-line", onde o 

juiz, do se proprio gabinete, sem a intervengao de oficial de justiga, ou qualquer 

outra pessoa, utilizando-se de ferramenta tecnologica, por meio da internet efetua 

ordens de busca de valores depositados em conta-corrente ou em aplicagoes 

financeiras em nome do executado em todo o sistema financeiro nacional e na 

mesma ocasiao determina o bloqueio destes recursos para pagamento da 

obrigagao objeto da execugao. 

Esta penhora, em virtude de seu carater revolucionario, uma vez que 

utilizando-se de recursos informatizados via rede mundial de computadores, tern 

causado grande avango da prestagao jurisdicional, facilita o encontro de bens do 

devedor e a consequente satisfagao do credor. 

3.3 Institutos correlatos 

Paralelamente ao estudo da penhora e necessario verificar a existencia 

de outras ferramentas que, em determinados momentos, serao necessarias a sua 

concretizagao, motivo pelo qual sao expostos a seguir: 

3.3.1 Arresto 

Outro instituto importante ao estudo da penhora e o arresto. Embora 
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possa parecer insignificante nao se deve toma-lo por tao pouco. 

E possfvel que em sendo proposta a execugao, o devedor nao seja 

localizado para citacao mas o oficial de justiga encontre bens do seu patrimonio 

disponiveis a penhora. Neste caso, o arresto consistira em excepcionalidade, onde o 

meirinho agira de oficio e autorizado pela lei, de maneira cautelar, no intuito de 

garantir a execugao. 

Conforme o art. 654 do CPC, tendo-se exaurido o prazo de 10 dias da 

intimagao do arresto ou o prazo do edital de citagao o arresto se convertera em 

penhora com a finalidade de satisfazer o credor. 

3.3.2 Deposito 

Para cumprimento ao art. 664 do CPC, efetuada a penhora, devera o 

oficial de justiga proceder com a apreensao e o deposito dos bens ora constritos. O 

deposito consiste na nomeagao da pessoa que ficara responsavel pela guarda e 

manutengao do bem penhorado, o depositario. 

Na praxe nao e comum verificar a existencia de depositario judicial, 

situagao que leva, na maioria das vezes a nomeagao do proprio devedor como fiel 

depositario, principalmente quando a penhora recair sobre bem de dificil remogao. 

Porem nada impede que o exequente tambem seja nomeado, situagao que pode ate 

significar antecipagao do resultado da lide com a satisfagao do credor, nas hipoteses 

em que se der a adjudicagao dos bens penhorados. 

Cabe lembrar que de acordo com o Codigo Civil Brasileiro, ha somente 

duas hipoteses de prisao civil, em que o devedor sera punido tambem com a 

privagao de liberdade: o inadimplemento de prestagao alimenticia e o depositario 

infiel. Tudo isto para reforgar a importancia do encargo que assume o fiel depositario. 
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3.3.3 Avaliagao 

Com sua nova redagao, o art. 680 do CPC ampliou a competencia do 

oficial de justiga, que agora alem de efetuar a penhora tambem e responsavel por 

proceder com a avaliacao dos bens penhorados, ato a ser realizado no mesmo 

momento da penhora. A avaliacao sera efetuada por meio de laudo, que por sua vez 

fara parte o auto de penhora e deve confer a descriminagao dos bens, com suas 

caracteristicas e indicacao do estado de conservacao e o valor atribuido pelo 

meirinho (art. 681 do CPC). 

Ha porem, a possibilidade de que em algumas situagoes em que o oficial 

de justiga nao conseguira efetuar a avaliagao em virtude da especificidade do bem, 

situagao na qual o juiz determinara avaliador com conhecimentos especificos 

necessarios para a verificagao do valor. 

Segundo Jose Caio Junior, a avaliagao consiste no 

ato processual por meio do qual o oficial de justiga ou o perito nomeado pelo 
juiz, utilizando-se dos seus conhecimentos tecnicos e cientificos, atribui 
valor economico aos bens que sofreram constrigao judicial, salvo se a 
apreensao judicial recair em moeda corrente no pais, hipotese em que esse 
procedimento e dispensado. (CAIO JUNIOR, 2009, p. 692) 

A avaliagao tern grande importancia para a efetivagao da penhora, pois e 

por meio dela que se pode verificar o valor dos bens penhorados e com isso 

identificar se eles sao suficientes ou ainda se ha excesso de penhora. 

Se, por ventura, so for encontrado um bem do devedor e este tiver valor 

economico superior ao da execugao, conforme estipulado pela avaliagao, a penhora 

persistira sobre a totalidade do objeto, porem quando da alienagao o seu a parte do 

seu produto, o montante de recursos apurado, que exceder o quantum cobrado sera 

devolvido ao devedor. 

Ha todavia, situagoes onde a avaliagao nao sera necessaria, como e o 

caso do art. 684 I, quando o exequente aceitar o valor apresentado oferecido pelo 

devedor quando da nomeagao de bens a penhora ou ainda na substituigao de 

penhora. Tem-se tambem a hipotese prevista no inciso segundo do mesmo art. 684 

do CPC que se dara quando os bens penhorados consistirem em titulos ou 

mercadorias que tiverem cotagao em bolsa, comprovada por certidao ou publicagao 
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especial. 

Como foi visto a avaliacao serve tambem para identificacao do eventual 

excesso de penhora, situagao na qual o juiz podera determinar o levantamento a 

constrigao que recai sobre parte dos bens ou ainda a substituicao por outros 

suficientes a satisfagao do credito. Tal providencia ou ainda a ampliagao da penhora, 

que pode ser solicitada quando depois da avaliagao for verificado que os bens nao 

sao suficientes, pode se dar a qualquer momento, motivada por requerimento do 

interessado e ouvida a parte contraria, de acordo com a regra do art. 685 do CPC. 

A avaliagao como ato processual deve se guiar pelos mesmo principios 

do processo bem como a publicidade e o contraditorio, para tanto, vale lembrar as 

palavras de Marinoni, quanto ao procedimento da avaliagao: 

Esta avaliagao deve ser submetida a adequado contraditorio, permitindo a 
efetiva participagao das partes durante toda a diligencia, desde o instante 
initial, em que se define o estado e as caracteristicas do bem, ate o final do 
procedimento avaliatorio, podendo a parte, se for o caso, inclusive indicar 
assistente tecnico. (MARINONI e ARENHART, 2008, p. 285) 

Nao poderia ser diferente, principalmente porque trata-se aqui de uma 

constrigao patrimonial, um dos bens protegidos pela Constituigao e que, embora 

legitima, deve sempre observar os limites da lei para que nao haja o risco de 

excessos e de violagao da ordem processual. 

3.3.4 Auto de penhora 

O auto de penhora consiste no documento elaborado pelo oficial de 

justiga e que resumira as providencias necessarias a efetivagao da penhora ja vistas 

ate aqui: apreensao, deposito e avaliagao dos bens objeto de constrigao. 

Segundo o art. 664 do CPC a penhora sera considerada efetuada 

mediante a lavratura do auto de penhora e o artigo seguinte da o conteudo que deve 

estar no referido auto, bem como I - a indicagao do dia, mes, ano e lugar em que foi 

feita; II - os nomes do credor e do devedor; III - a descrigao dos bens penhorados, 

com os seus caracteristicos; IV - a nomeagao do depositario dos bens. 

O laudo de avaliacao tambem fara parte do auto de penhora de acordo 
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com a regra do art. 681 do CPC. 

Embora esteja previsto que o auto deve conter a documentacao de todas 

as providencias descritas acima, pode ocorrer que uma ou outra nao possa ser 

realizada no mesmo dia das outras e portanto nao constara no auto, como e o caso 

da avaliagao a ser efetuada por perito nomeado pelo juiz. Tal situagao nao invalida a 

penhora. A previsao em tela visa, sim dar celeridade aos atos processuais, 

simplificando a sua efetivagao. 

3.4 Ordem de gradagao da penhora 

O legislador, preocupado com a efetivagao do instituto, buscou formas de 

torna-lo eficaz quanto ao objetivo, que e possibilitar a entrega da quantia executada 

ao credor, uma vez que deve-se sempre buscar a penhora de bens que possibilitem 

a real solugao da lide, pois como assevera Marinoni "nao se deve realizar penhora 

sobre bem de baixa liquidez. Caso isso ocorra, a penhora devera ser substituida." 

A solugao apresentada pelo legislador foi a criagao da gradagao dos bens 

destinados a penhora, positivada no art. 655 do CPC: 

Art. 655. A penhora observara, preferencialmente, a seguinte ordem: I -
dinheiro, em especie ou em deposito ou aplicacao em instituigao financeira; 
II - veiculos de via terrestre; III - bens moveis em geral; V - bens imoveis; V -
navios e aeronaves; VI - agoes e quotas de sociedades empresarias; VII -
percentual do faturamento de empresa devedora; VIII - pedras e metais 
preciosos; IX - titulos da divida publica da Uniao, Estados e Distrito Federal 
com cotacao em mercado; X - titulos e valores mobiliarios com cotacao em 
mercado; XI - outros direitos. § 1o Na execucao de credito com garantia 
hipotecaria, pignoraticia ou anticretica, a penhora recaira, preferencialmente, 
sobre a coisa dada em garantia; se a coisa pertencer a terceiro garantidor, 
sera tambem esse intimado da penhora. § 2o Recaindo a penhora em bens 
imoveis, sera intimado tambem o conjuge do executado. 

A ordem ora apresentada leva em conta o nivel de liquidez do bem, ou 

seja a maio ou menor facilidade de converter o bem penhorado em dinheiro para 

entrega ao credor. 

Sera visto, assim, que o dinheiro, quer em especie ou em deposito ou 

aplicagao financeira esta no topo da lista, uma vez que nao seria necessario 

qualquer ato necessario a sua conversao, podendo desde logo ser utilizado para 
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resolugao da prestagao e os titulos da divida publica e titulos mobiliarios aparecem 

nas ultimas posigoes em virtude da dificuldade que ha em converte-los em valores 

monetarios dada a baixa liquidez uma vez que a exigibilidade de tais titulos, quase 

sempre, nao e inferior a dez anos, e alguns tern que esperar 20 (vinte) ou 30 (trinta) 

anos para se tornarem exigiveis perante o emissor. 

Deve-se, porem adotar a gradagao legal como parametro e nao como 

regra rigida, pois com o passar do tempo e da conjuntura economica a ordem la 

estabelecida pode se tornar defasada, como tambem o pode com relagao as 

diferentes regioes e situagoes encontradas. Pode ainda ser interessante ao proprio 

exequente receber bem do devedor que nao obedega a sequencia estipulada, haja 

vista atendimento de seus proprios interesses. Neste sentido: 

A eleigao dos bens penhoraveis nao e arbitraria, nem para o oficial de 
justiga, nem para as partes da execugao. Atendendo-se aos principios do 
resultado da execugao - pelo qual a execugao deve ocorrer da forma mais 
proveitosa para o devedor - e do menor sacrificio do executado - em razao 
do qual a execugao nao deve ir alem do estritamente necessario para a 
satisfagao do credito (art.620 do CPC) -, estabelece-se preferencia legal em 
favor de certos bens para a realizagao da penhora. (MARINONI e 
ARENHART, 2008, p. 269) 

A pesar da nao arbitrariedade destacada, nao se deve agir no sentido de 

limitar ou impedir a atuacao da penhora. O dinheiro, quer em especie ou em 

deposito ou aplicagao em instituigao financeira devera, sempre que possivel ser o 

bem buscado, principalmente pelas vantagens oferecidas, ja que nao necessitara de 

etapas outras para a alienagao e realizagao da satisfagao do credor. 

3.5 Impenhorabilidades 

O patrimonio do devedor, a priori, e o responsavel pelas dividas 

assumidas e reparagao dos danos causados a terceiros. Sendo assim, diante da 

negativa do executado em pagar a prestagao devida o Estado Juiz, por meio da 

penhora, gravara de onus a parcela do seu patrimonio para posterior alienagao e 

pagamento. 

No entanto, com o surgimento de teorias defendendo os direitos humano 
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e, pleiteando mecanismos de protecao a dignidade da pessoa humana, foram 

criados mecanismos de protecao ao individuo como os remedios constitucionais, o 

Habeas corpus, o mandado de seguranga, mandado de injungao e habeas data, que 

sao mecanismos com os quais o individuo podera se defender da arbitrariedade do 

estado. 

Para tanto, inclusive, ha um tratado internacional, o pacto de San Jose da 

Costa Rica, que consiste no acordo entre varias nacoes do mundo, entre elas o 

Brasil, para estipular os direitos basicos do ser humano, estabelecendo limites para 

a atividade estatal. 

No rol deste movimento foram criados, tambem mecanismos de protecao 

ao devedor, pois em termos humanistas, nao se poderia excutir o patrimonio do 

devedor sem limites ate a sua liquidacao total. 

Trata-se aqui das conhecidas impenhorabilidades, garantias asseguradas 

ao executado por lei, conforme a previsao contida no Codigo de Processo Civil (arts. 

648 e 649) e no Codigo Civil (arts. 1.711ss). 

O bem de familia, compreendido como imovel urbano ou rural, nos limites 

da lei, utilizado como residencia da familia do executado e gravado com o respectivo 

onus no registro de imoveis, bem como os bens moveis que guarnecem a casa, 

desde que nao considerados superfluos e necessarios a manutengao de padroes 

minimos de conforto, nao estao sujeitos a agao executiva, uma vez que constitui 

direito do devedor para conservacao de sua dignidade a manutengao de um lar para 

a familia. 

Os vencimentos, subsidios, soldos, salarios, remuneragoes, proventos de 

aposentadoria, pensoes, peculios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua familia, os 

ganhos de trabalhador autonomo e os honorarios de profissional liberal (art. 649, IV 

do CPC) igualmente constituem patrimonio impenhoravel do devedor, uma vez que 

possuem natureza alimentar, excegao dada pelo § 2° do referido artigo, quando a 

penhora for destinada ao pagamento de prestagao alimenticia. 

Tambem nao estarao sujeitos a penhora os livros, as maquinas, as 

ferramentas, os utensilios, os instrumentos ou outros bens moveis necessarios ou 

uteis ao exercicio de qualquer profissao (art. 649, V), o seguro de vida (art. 649, VI), 

os materiais necessarios para obras em andamento, salvo se essas forem 

penhoradas (art. 649, VII), os recursos publicos recebidos por instituigoes privadas 
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para aplicacao compulsoria em educagao, saude ou assistencia social (art. 649, IX), 

ate o limite de 40 (quarenta) salarios minimos, a quantia depositada em caderneta 

de poupanca.(art. 649, X), os recursos publicos do fundo partidario, recebidos nos 

termos da lei, por partido politico (art. 649, XI). 

De primeira mao percebe-se como e extensa a relagao de bens 

impenhoraveis, alem de ser demasiadamente rigida, nao abrindo margem para 

flexibilizagao, o que gera graves criticas por parte dos operadores de direito do pais, 

como por exemplo: 

As normas de impenhorabilidades no Brasil sao rigidas, nao tern 
flexibilizagao necessaria para atender o direito fundamental de agao e inibir 
exageros na protegao do devedor renitente que possui altos rendimentos, 
habita em residencias luxuosas e possui alto padrao de vida. Como as 
regras de impenhorabilidade no Brasil diferem das de outros paises, pois e 
rfgida e contraria a direitos fundamentals e a Constituigao Federal, elas 
ensejam desvirtuamento da norma. Esta e desvirtuada, pois protege luxos e 
superfluos em detrimento de quern busca o bem da vida numa lide. 
(PUCHTA, 2009, p. 100). 

Embora veja-se que o processo de execugao deve se orientar tambem 

em principios que garantem a dignidade do devedor e reconhecem nele um 

individuo dotado de direitos, nao se pode esquecer que o objetivo da execugao e a 

satisfagao do credito objeto da lide e que se o devedor possui direito a dignidade, de 

igual forma ou ate maior tambem a possui o credor, que e duplamente lesado, a 

primeira vez quando ve seu credito inadimplido e a segunda ao ver que esta, 

indiretamente, bancando a boa vida do devedor. 

Esta situagao consiste em grave afronta a dignidade da propria justiga, 

que nos moldes da legislagao atual nao tera o que fazer para impedir que o devedor 

continue gozando de altos salarios e bens, ditos de familia com valores em muito 

superiores ao necessario para uma vida digna. 

Tal situagao de incongruencia da norma com principios constitucionais e 

com a etica ja foi inclusive objeto de tentativa de alteragao por meio da lei 

11.382/2006 que sugeria a inclusao do paragrafo terceiro ao art. 649 do CPC e do 

paragrafo unico do art. 650, que segundo a proposta rezariam assim: 

§ 3° do art. 649. Na hipotese do inciso IV do caput deste artigo, sera 
considerado penhoravel ate 40% (quarenta por cento) do total recebido 
mensalmente acima de 20 (vinte) salarios minimos, calculados ap6s 
efetuados os descontos de imposto de renda retido na fonte, contribuicao 
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previdenciaria oficial e outros descontos compulsorios. 
Paragrafo unico do art. 650: tambem pode ser penhorado o imovel 
considerado bem de familia, se de valor superior a 1.000 (mil) salarios 
minimos, caso em que apurado o valor superior em dinheiro, a quantia ate 
aquele limite sera entregue ao executado, sob clausula de 
impenhorabilidade. {apud PUCHTA, 2009, p. 126) 

Tais dispositivos seriam responsaveis por criar um limite ao exagero que e 

considerar toda mansao ou todo salario, impenhoraveis, mesmo que sejam uma 

verdadeira afronta ao bom senso, pois evidentemente haveriam situagoes em que os 

requisitos minimos de sobrevivencia estariam em muito superados. 

No entanto referidos dispositivos foram objeto de veto presidential 

quando da aprovagao da reforma processual de 2006. Segundo o executivo: "a 

tradigao juridica brasileira e no sentido da impenhorabilidade, absoluta e ilimitada, de 

remuneragao", e deu-se igual tratamento a parte que fala do imovel bem de familia. 

Parte da doutrina ja se manifestou a respeito do veto, a exemplo de Luiz 

Guilherme Marinnoni e Sergio Cruz Arenhart: 

Veto presidential a projeto de lei so pode ocorrer em face de 
inconstitucionalidade ou por ser a regra contraria ao interesse publico (art. 
66, § 1° da CF). Contudo as pr6prias razoes do veto evidenciam que as 
regras nao incidiam em nenhuma da hipbteses. O veto adverte a 
razoabilidade das previsoes, que corrigiriam decorrente da ilimitada 
aplicacao dos dogmas da impenhorabilidade e do bem de familia.[Marinoni 
e Arenhart complementam que:] alem disso, o veto viola frontalmente a 
clausula da proibigao de protecao insuficiente. De fato, ao vedar a penhora 
sobre parcela de altos salarios ou sobre bens de vulto, o executivo 
inviabiliza a protecao adequada do direito fundamental a tutela jurisdicional 
efetiva (MARINONI e ARENHART apud PUCHTA, 2009 p. 128) 

O curioso e observar que, embora, eivado de vicios, como apontado 

acima, o veto foi efetivado e tornou ineficaz as previsoes que traziam instrumentos 

para relativizagao das impenhorabilidades. Nao e correto admitir que tal situagao 

perdure. Nossos legisladores devem levantar-se mais uma vez e tornar concreto o 

anseio da sociedade, que nao ve com bons olhos as impenhorabilidades de 

mansoes de valores bem alem do necessario a uma vida digna e de salarios 

exorbitantes, que afrontam a dignidade do credor e da propria justiga. 
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4 DA PENHORA ON-LINE E O PRINCIPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA 

JURISDICIONAL 

Com o advento das novas tecnologias de comunicacao e a constante 

busca por parte do devedor por artimanhas que o fagam permanecer inadimplente, 

fez-se necessario que o Poder Judiciario, em conjunto com o Banco Central do 

Brasil, criassem uma nova forma de penhora, a penhora on-line, que utilizando-se de 

ferramenta moderna e da internet busca limitar a negativa perante o credor e tornar 

efetiva a prestagao jurisdicional. 

4.1 Surgimento da penhora on-line e terminologia empregada 

Com a mini reforma processual trazida pelas leis 11.232/2005 e 

11.386/2006 foram criadas ferramentas que visam tornar o processo mais celere, 

atualizando-o as novas necessidades da sociedade, inclusive quanto a 

transformagao do processo de execugao de sentenga em fase de execugao, entre 

outras alteragoes promovidas pelos mencionados dispositivos legais. 

Estas mudangas deixam claro ainda mais o carater dialetico do Direito, 

uma vez que este tende a se adaptar as novas condigoes sociais e ainda mais o 

ramo processual, que deve garantir ferramentas para assegurar a efetivagao das 

garantias previstas no direito material. Neste sentido toma-se as palavras de Anita 

Caruso Puchta: 

As inovagoes processuais tendem a direcionar-se a uma ordem juridica 
justa, porque nao basta uma infindavel previsao de direitos materiais 
infraconstitucionais e um amplo catalogo de direitos e garantias 
fundamentals na Constituigao Federal, sem a correspondente tutela 
executiva idonea, ou seja, sem o instrumento apto a realiza-los. A 
problematica e muito mais antiga do que parece. Aristbteles ja havia escrito 
sobre o assunto no classico Politica. Para Aristbteles, a ausencia de tutela 
executiva compromete a sociedade civil (PUCHTA, 2009, p. 17) 

Sem desprestigiar, porem, a importancia das mudangas processuais 

trazidas pela mini reforma, ha quern nao as considerem as mais importantes a 
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modernizacao do processo de execugao, uma vez que segundo alguns a "penhora 

on-line", mesmo nao consistindo em dispositivo processual e sim procedimental, 

tomou o lugar de vedete das execucoes atraindo grande numero de admiradores, e 

tambem de combatentes, desde 2002, quando foi viabilizada por meio de um 

convenio celebrado entre o poder judiciario trabalhista e o Banco Central. 

O convenio possibilitou a criacao do sistema Bacen Jud, um software, que 

em linhas gerais permite o bloqueio de recursos depositados em conta-corrente ou 

aplicacoes financeiras, em nome do devedor, diretamente pelo juiz da agao por meio 

da internet. O uso desta ferramenta tern se mostrado de grande serventia aos 

interesses do credor, pois sao enormes as vantagens a ele inerentes ao dispensar o 

tramite de oficios em papel, despesas com diligencias de oficial de justiga, avaliador 

e leiloeiro. Ate o devedor, que na maioria das vezes era nomeado depositario do 

bem penhorado nao sera submetido a tal obrigagao. Com a penhora eletronica 

elimina-se, ainda, a necessidade de hastas publicas e os tao prejudiciais: prego vil e 

despesas desnecessarias. 

Por estas e outras razoes que este convenio tern causado boas 

impressoes e posicionamentos como o do Sr. Democrito Reinaldo Filho, juiz de 

direito do estado do Pernambuco, em artigo publicado no sitio Jus Navigandi, 

segundo o qual "a criagao do sistema de penhora eletronica do Banco Central trouxe 

maior efetividade ao processo de execugao do que qualquer reforma da legislagao 

processual". 

Pode-se ainda verificar as afirmagoes apresentadas por Luiz Guilherme 

Marinnoni e Sergio Cruz Arenhart, sobre a penhora de dinheiro do executado para 

pagamento de suas obrigagoes junto aos credores: 

A penhora de dinheiro e a melhor forma de viabilizar a realizagao do direito 
de credito, ja que dispensa todo o procedimento destinado a permitir a justa 
e adequada transformagao de bem penhorado - como o imovel - em 
dinheiro, eliminando a demora e o custo de atos como a avaliacao e a 
alienagao do bem a terceiro. 
Alem disso, tal especie de penhora da ao exequente a oportunidade de 
penhorar a quantia necessaria ao seu pagamento, o que e dificil em se 
tratando de bens imoveis ou mbveis, os quais possuem valores 'relativos' e, 
por isto mesmo, sao objeto de venda em leilao publico, ocasiao em que a 
arrematacao pode ocorrer por prego inferior ao de mercado. 
(...) 
Ora, se o exequente, para penhorar dinheiro, necessita saber se o 
executado possui - e em que local - dinheiro depositado em instituicao 
financeira, ele deve ter ao seu dispor uma forma que Ihe garanta esta 
verificacao. Para viabilizar o acesso a tais informag6es, o Superior Tribunal 
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de Jus t in , o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho da Justica Federal 
firmaram convenio com o Banco Central - ha bastante tempo - por meio do 
qual os juizes com senhas cadastradas tern acesso, por meio da internet, a 
um sistema de consultas - desenvolvido pelo Banco Central do Brasil e 
denominado Bacen Jud. (MARINONI e ARENHART, 2008, p. 274 e 275) 

A "penhora on-line", compreendida como o procedimento de bloqueio 

eletronico de recursos nas contas bancarias dos devedores, possibilitada pelo 

sistema Bacen Jud, surgiu como iniciativa do poder judiciario, em convenio com o 

Banco Central como solugao para otimizagao da troca de oficios entre as duas 

instituigoes, com vistas a verificagao da existencia de saldos em conta-corrente e em 

aplicagoes financeiras, ate o valor da execugao de provaveis clientes do sistema 

financeiro nacional. 

Por meio do "Convenio de cooperagao tecnico-institucional como Banco 

Central do Brasil, para fins de acesso ao Sistema BACEN JUD", celebrado em 05 de 

maio de 2002, pela justiga do trabalho e o Banco Central, foi langado, via WEB, a 

rede mundial de computadores, tambem conhecida por internet, a ferramenta Bacen 

Jud 1.0, que permitia aos juizes cadastrados emitirem ordens de pesquisa e 

bloqueio de valores vinculados aos CPF ou CNPJ informados. Tal ordem era 

repassada as instituigoes financeiras participantes do sistema financeiro nacional, 

que por sua vez, ao cumphrem o mandado respondiam via oficio, diretamente ao juiz 

que emitira a ordem. Nao havia, portanto, controle no proprio sistema do 

cumprimento das ordens. 

Reproduz-se abaixo parte do convenio, donde pode-se verificar as 

diretrizes e a forma de operacionalizagao do mesmo: 

CLAUSULA PRIMEIRA (...) 
PARAGRAFO UNICO - Por intermedio do Sistema BACEN JUD, o TST e os 
Tribunals signatarios de Termo de Adesao, poderao, dentro de suas areas 
de competencia, encaminhar as instituigoes financeiras e demais instituigoes 
autorizadas a funcionar pelo BACEN oficios eletrOnicos contendo 
solicitagoes de informagoes sobre a existencia de contas correntes e 
aplicagoes financeiras, determinagoes de bloqueio e desbloqueio de contas 
envolvendo pessoas fisicas e juridicas clientes do Sistema Financeiro 
Nacional, bem como outras solicitagoes que vierem a ser definidas pelas 
partes, (apud LIMA, 2005, p. 113) 

Vale lembrar que esta primeira versao do sistema foi alvo de varias 

criticas, principalmente no que tange a demora relativa aos desbloqueios de valores 

que excedessem o quantum executivo, ja que a mesma ordem poderia ser cumprida 
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em mais de uma agenda bancaria, bastando para tanto que o cliente apresentasse 

saldo em mais de uma conta. 

Esta situagao se manifestou deveras comum, ja que e quase impossivel 

para uma empresa funcionar sem manter conta-corrente em alguma instituicao 

financeira, ou ate em mais de uma, devido as facilidades para pagamento de 

fornecedores e empregados, alem de diminuir o risco causado pela manutengao de 

dinheiro em especie nas dependencias da empresa. 

A demora no desbloqueio do excesso de penhora acontecia, 

principalmente porque, embora a ordem de bloqueio chegasse aos bancos no dia 

seguinte a sua emissao, a resposta dos bancos sobre o cumprimento do mandado 

dependia da confecgao de oficio escrito, que por sua vez passaria por diversas mao 

ate chegar ao conhecimento do Juiz. 

A inovagao trazida pela "penhora on-line", como ja se viu causou muito 

boa impressao em uma parcela significativa da sociedade, porem outra parcela, nao 

tao numerosa, mas com muito certeza barulhenta, foi e ainda e e contra a sua 

aplicagao e para defenderem seus interesses utilizam-se disso, o eventual excesso 

de penhora, e de outros argumentos para combate-la. 

Para o bem da sociedade, as criticas dos que viam seus interesses 

escusos ameagados e daqueles que nao tern compromisso com a efetivagao dos 

direitos garantidos na Constituigao, nao foram suficientes para interromper a 

aplicagao da nova ferramenta e o seu aperfeigoamento. De igual entendimento sao 

os mestres Luiz Guilherme Marinnoni e Sergio Cruz Arenhart: 

Realmente, o que imports e evitar que a penhora on line nao se desgaste 
em razao de situagoes pontuais - obviamente contornaveis - que possam 
trazer eventuais inconvenientes ou prejuizos. Assim, por exemplo, 
considerando-se a tecnologia necessaria para a efetivagao desta penhora, 
ja e possivel localizar e indisponibilizar com precisao o montante que deve 
ser penhorado, evitando que a penhora on line eventualmente recaia sobre 
mais de uma conta corrente ou de aplicacao do executado. Alias, caso isso 
aconteca, cabera ao executado - que nao cumpriu a sentenga ou nao 
adimpliu o titulo executivo - demonstrar o excesso de penhora, requerendo 
a sua corregao, sem que isto possa soar como algo despropositado. 
(MARINONI e ARENHART, 2008, p. 277) 

A versao atual do sistema, chamada de Bacen Jud 2.0, contem diversas 

melhorias advindas das criticas que a primeira versao do sistema sofreu. 

Agora nao so a ordem de indisponibilidade, como tambem as respostas 
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dos bancos sao enviadas por via eletronica, mediante a insergao no proprio Bacen 

Jud, o que faz com que o Juiz, dois dias uteis depois da emissao do mandado ja 

tenha, na tela do seu computador o resultado, bem como os valores 

indisponibilizados e com isso a identificacao de um eventual excesso de penhora, 

podendo, neste mesmo momento e agindo ex oficio determinar o levantamento das 

indisponibilidades porventura existentes alem do valor necessario a satisfagao do 

credito executado. 

Outra providencia que pode ser tomada por meio do sistema Bacen Jud, 

com sua nova versao 2.0, e a transferencia dos recursos ora tornados indisponiveis 

ao devedor para conta judicial remunerada e posterior entrega ao credor. 

A responsabilidade pela manutengao do software e do Bacen, que 

mantem equipes especializadas, dedicadas a manutengao e aperfeigoamento do 

sistema. 

O Sistema Financeiro Nacional e reconhecido internacionalmente como 

um dos mais modernos e equipados tecnologicamente, situagao fruto de grandes 

investimentos dos bancos em tecnologia e de intervengoes do Banco Central para a 

melhoria e adaptagao as novas necessidades da sociedade e do mercado. 

O Banco Central, juntamente com o CMN, Conselho Monetario Nacional, 

sao orgaos de controle e fiscalizagao do mercado financeiro nacional, responsaveis 

pela implementagao de normas rigidas elaboradas segundo criterios proprios e em 

consonancia com acordos internacionais, como e o caso dos acordos de Basileia I e 

II, que visam dar maior transparencia as transagoes financeiras, mediante rigida 

cartilha de mitigagao do risco operational e combate a crimes como evasao de 

divisas, sonegagao fiscal, terrorismo e lavagem de dinheiro. 

Com a implementagao da parceria entre o Judiciario e o Banco Central, 

este buscou reafirmar seu compromisso com o pais ao dotar o sistema judiciario de 

ferramenta capaz de contribuir para a efetivagao de direitos e mitigagao de uma 

grande deficiencia do processo de execugao ao oferecer um instrumento tecnologico 

e banco de dados da mais alta importancia ao combate de devedores, que ao se 

negarem a cumprir com sua obrigagao, utilizando-se de meios escusos, ameagam a 

dignidade da justiga, dos credores e inclusive do sistema financeiro como com a 

concorrencia desleal, ja que quando uma empresa nao cumpre com suas obrigagoes 

perante fornecedores, empregados, ou ainda perante individuos lesados por praticas 

ilegais, tern grande vantagem economica diante daquelas que buscam o exercicio da 
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atividade segundo a lei e a justica. 

Uma coisa que talvez tenha chamado atencao e o fato de estar-se falando 

sobre "penhora on-line" e termos utilizado, em muitos casos, a denominagao 

bloqueio, indisponibilidade ou Bacen Jud ao inves de "penhora on-line". Para 

esclarecer as possiveis duvidas e melhor situar o objeto de estudo, faz-se 

necessaria a diferenciacao entre diferentes institutos juridicos, quais sejam bloqueio 

e penhora no contexto do direito processual e do processo executivo. Para tanto 

toma-se a licao de Guilherme Goldschmidt: 

Verifica-se que bloqueio significa apenas uma barreira ou protecao, uma 
especie de redoma, na qual o valor bloqueado permanece na propria conta 
onde foi localizado, tornando-se indisponivel ao seu titular. 
Ja penhora e ato de apreensao judicial, pelo qual se tomam bens do 
devedor para que neles se cumpra o pagamento da divida ou a satisfacao 
da obrigagao objeto da execugao. (GOLDSCHMIDT, 2008, p. 61) 

Sendo assim poderia ser dito que o sistema Bacen Jud, em um primeiro 

momento nao efetua a tao aclamada "penhora on-line", mas sim uma etapa anterior 

a efetiva penhora, o bloqueio eletronico. Este e o motivo pelo qual ao se referir ao 

procedimento em questao foi utilizada esta ultima nomenclatura, ou ainda 

indisponibilidade. 

Neste sentido pode-se tornar a ligao de Carlos Henrique Bezerra Leite, 

que a tomou de Aurelio Aguiar Barreto: 

O nome correto e bloqueio eletronico de conta corrente ou aplicacao 
financeira e nao 'penhora on line'. Diz ele: Esse autor, alias, defende uma 
nitida distingao entre o bloqueio e penhora, ressaltando que aquela cria uma 
protegao com o escopo de impedir que o objeto bloqueado seja penetrado 
ou acessado por outrem, colocando-o a salvo de ataques de terceiros, como 
uma esp6cie de redoma para que o dinheiro bloqueado nao possa ser 
utilizado pelo titular, embora permanecendo na mesma conta de dep6sito ou 
aplicagao financeira, enquanto que esta significa ato judicial que se 
apreendem ou se tomam bens do devedor para que neles se cumpra o 
pagamento da divida ou da obrigagao executada, ou seja, pela penhora os 
bens sao tirados do poder ou da posse do devedor, para servir de garantia a 
execugao atraves de autorizagao judicial expressa que determina a retirada 
do dinheiro da conta corrente e depositado em conta especifica de deposito 
judicial, vinculada a determinado processo e totalmente a disposicao do 
juizo que expediu a ordem de penhora (apud COUTO, 2010, p. 35) 

Outro questionamento que pode ser levantado e sobre o uso da 

expressao "on-line", uma vez que por tal expressao entende-se algo que acontece 

instantaneamente e na verdade nao e o que acontece com o convenio Bacen Jud, 
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da forma como ele funciona atualmente. 

Quando o Juiz "loga" no sistema, por meio de senha pessoal cadastrada, 

e emite a ordem de indisponibilidade, esta sera repassada, pelo Banco Central, as 

instituigoes financeiras no dia seguinte, que por sua vez cumprirao ou nao o 

mandado, dependendo para tanto da existencia de recursos em nome dos indicados 

na ordem, e incluirao a informacao sobre o cumprimento da ordem no proprio 

sistema. A compilacao de todas as respostas enviadas pelos bancos sera feita pelo 

Bacen e enviada ao Juiz que emitiu a ordem no dia util seguinte. 

Desta forma verifica-se que o procedimento nao se da realmente de forma 

"on-line" na acepcao de instantanea, mas sim, que ele utiliza o meio eletronico, 

propiciado pela ferramenta desenvolvida pelo Banco Central e chamada de Bacen 

Jud, para dar celeridade ao procedimento de penhora anteriormente utilizados pelas 

varas judiciais. 

Pois, como ensina Odete Grasselli (2007, p. 13), "o ato de penhora 'on

line' e o mesmo da penhora traditional" e ainda corrobora Lineu Miguel Gomes: 

Antes se faz o que se fazia via oficio datilografado pelo qual o Juizo pedia 
informagoes, ou por mandado onde o Juizo determinava penhora de 
numerarios do executado na agenda bancaria. (GOMES, apud 
GRASSELLI, 2007, p. 13) 

Ora, este e o entendimento mais correto, pois a simples utilizacao do 
meio eletronico para a busca de bens e efetuacao dos bloqueios nao altera 
substancialmente o ato. A penhora permanece a mesma, porem mais celere e 
efetiva. 

4.2 A justiga do trabalho como pioneira no desenvolvimento e aplicagao da penhora 

on-line 

Como viu-se, o primeiro convenio com vistas a efetivagao da penhora 

eletronica de numerario, foi iniciativa da justiga do trabalho em articulagao como o 

Banco Central do Brasil, que sempre foi conhecida como justiga celere e de 

resultado. Pode-se aqui frisar opiniao de Celio Horst Waldraft em apresentagao a 

obra de Odete Grasselli: 
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Ajurisprudencia e a administracao da jurisdicao nao esperaram o legislador, 
que usualmente se arrasta a modorrentos "passos de cagado", assim como 
o futuro nao espera a desidia dos juristas. (GRASSELLI, 2007, p. 12) 

A justica trabalhista enfrentava um grande problema, o qual poderia ser 

chamado de verdadeiro gargalo, a execucao de suas sentencas, pois ao buscar 

excutir bens dos devedores, se deparavam com a falta total de patrimonio 

penhoravel, uma vez que a pratica da emissao de oficios em papel era lenta o 

suficiente para que fosse dado tempo ao devedor para limpar suas contas e 

transferir seu patrimonio, alem de outro problema bastante dificil de contornar, que e 

o das impenhorabilidades excessivamente numerosas e rigidas do ordenamento 

juridico nacional. 

De igual maneira era excessiva a quantidade de oficios encaminhados 

pelas diversas varas espalhadas pelo pais ao Banco Central para que este pudesse 

fornecer informagoes sobre os ativos financeiros de devedores que se negam a 

honrar os compromissos. E possivel imaginar, assim, a dificuldade do proprio Bacen 

de processar estas muitas solicitagoes, inclusive devido a falta de padronizagao. 

Foi neste contexto de dificuldade para ambos, o judiciario e o sistema 

financeiro, que foi criado pelo Banco Central a ferramenta e oferecida ao judiciario, 

mediante a formalizagao do Convenio de cooperagao tecnico-institucional. 

A utilizagao do bloqueio eletronico em muito contribuiu a execugao 

trabalhista, pois agora o devedor nao poderia se beneficiar da lentidao de meios 

ortodoxos de comunicagao, ou ainda da informagao privilegiada obtida nos cartorios 

ou por meio de gerentes e funcionarios de bancos que nao tern nenhum 

compromisso com a efetividade jurisdicional. Tal situagao e corroborada por Ivanoy 

Moreno Freitas Couto: 

A implementagao da penhora 'on line', e especialmente a sua 
implementagao no ordenamento juridico, revitalizou a justica do Trabalho 
que mantinha na execucao o seu calcanhar de Aquiles. Este instituto hoje e 
o ovinho de endez dos magistrados trabalhistas. 
Salvo melhor juizo, acredita-se ser ela o meio mais utilizado pela 
magistratura trabalhista para dar efetividade as execugoes, muitas vezes 
usado com grande avidez, sem a devida cautela, tal a facilidade que o 
convenio BACEN/JUD tern proporcionado para os bloqueios por meio do 
sistema eletronico. (COUTO, 2010, p. 7) 

A despeito de quern, como a autora citada, pode considerar exagero na 

utilizagao do convenio, verifica-se que a indisponibilidade dos recursos agora 
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procGSsada por meio de uma ordem direta do juiz aos bancos, eliminando a 

influencia ma dos interlocutores, o ruido da comunicacao e a lentidao do meio 

utilizado, sem duvidas trouxe novos horizontes a execugao outrora colocada em 

cheque por individuos que, com praticas escusas, atentavam contra sua dignidade e 

do proprio poder judiciario. 

Nao demorou para que aplicadores do direito, atuantes em outras searas 

tambem pleiteassem a possibilidade de utilizagao da penhora on-line em suas 

demandas executivas. De tal forma foi o clamor que o referido convenio foi ratificado 

por todos os demais tribunals regionais da Justiga Comum e da Justiga Federal. 

Ademais, o legislative, mesmo que de forma tardia, tambem tratou de 

incluir a penhora on-line no arcabougo juridico nacional, primeiramente por meio da 

inclusao do art. 185-A do CTN efetuada por meio da Lei Complementar 118/05 e 

mais adiante com a alteragao do art. 655, I e a implementagao do art. 655-A, ambos 

do CPC e com redagao dada pela lei n° 11.382/2006. 

4.3 Posicionamentos doutrinarios quanto a aplicagao da penhora on-line 

Toda unanimidade e burra. esta e uma frase atribuida por muitos ao 

grande dramaturgo brasileiro Nelson Rodrigues. Longe de se ater as questoes 

porventura advindas de tal proposigao o que se quer e realgar que o sistema Bacen 

Jud tambem possui seus adversarios. No entanto tal situagao nao se apresenta de 

forma negativa, pois e gragas as criticas que se pode crescer e no caso concreto, 

identificar as falhas para viabilizar melhores versoes com a corregao dos problemas. 

Desta forma ha os questionadores a legitimidade do convenio, afirmando 

que ao permitir o processamento de ordens por meio diverso do praticado ate entao, 

o judiciario estaria invadindo a esfera do legislativo ao infingir normas processuais, 

que so podem ser alteradas por meio de iniciativa da uniao, conforme a constituigao 

federal. 

Tal e o posicionamento de Jose Carlos de Araujo Almeida Filho: 

Quando estamos tratando de penhora, estamos tratando de processo. E 
para legislar sobre processo, por disposigao constitutional, temos 
competencia exclusiva da uniao. A penhora e ato processual inserido no 
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processo de execucao e nao comporta regulamentacao diversa do que 
aquela prevista no CPC, sob pena de grave violacao ao art. 22, I da 
Constituicao. 
A situagao se agrava quando analisamos o texto da Emenda Constitucional 
n° 32 de 2001, que altera o art. 62 da Constituicao e, de forma clara, proibe 
a edicao de Medida Provisoria: 'II - que vise a detencao ou o sequestra de 
bens, de poupanca popular ou qualquer outro ativo financeiro.' 
O sistema Bacen Jud nada mais e do que verdadeiro sequestra e detencao 
de ativo financeiro... (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 29-30) 

No entanto nao deve ser esquecida a licao de Amauri Mascaro 

Nascimento em prefacio a obra de Ivanoy Moreno Freitas couto, que ao contrario, 

afirma ser perfeitamente possivel a elaboragao do convenio uma vez que nao se 

esta criando legislagao processual mas apenas ferramenta instrumental: 

(...) a penhora on-line, tendo um carater instrumental, nao pode e nao deve 
ser desprezada, tampouco compreendida como um instrumento processual 
de somenos importancia. Trata-se de um meio relevante para a efetivacao 
do comando sentencial, mas por si so nao e o bastante. Seus beneficios 
nao deverao limitar-se as meras estatisticas ou procedimentacao da 
maquina, mas tambem deverao estar atrelados ao respeito as garantias 
essenciais, a justa e equanime solugao da causa outorgadas pelos 
principios que deverao ser observados. (COUTO, 2010, p. XX) 

No mesmo sentido se posiciona a propria Ivanoy Moreno Freitas Couto, 

mais adiante, ao afirmar: 

Desde a sua instituicao, ja havia quern alegasse a sua ilegalidade por 
elaborar normas de ordem processual cuja competencia era da uniao. 
Discorda-se deste entendimento, considerando que o dito convenio apenas 
regulariza procedimentos referentes a bloqueios que ja eram instituidos por 
nossa legislagao, apenas sendo colocados em pratica de acordo com 
alguns criterios adotados pelos prbprios magistrados que a epoca nao 
dispunham desta novidade tecnologica para imprimir mais agilidade as suas 
decisoes. (COUTO, 2010, p. 32) 

Ora, as ordens de bloqueio de valores em conta-corrente sempre foram 

utilizadas, mediante a emissao de oficios em papel cumpridos por oficial de justiga 

ou enviados pelos correios. O convenio firmado possibilitou que a mesma ordem 

possa ser cumprida com a eliminagao de intermediaries e de forma mais celere e 

eficaz. 

Tal entendimento e tao correto que em 2006, a lei 11.382, que alterou o 

CPC em varios artigos, dentre eles os arts. 655, I e 655-A. Veja-se a seguir: 
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Art. 655. A penhora observara, preferencialmente, a seguinte ordem: 
I - dinheiro, em especie ou em depOsito ou aplicacao em instituicao 
financeira; (Redagao dada pela Lei n° 11.382, de 2006)... 

Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em deposito ou aplicacao 
financeira, o juiz, a requerimento do exequente, requisitara a autoridade 
supervisora do sistema bancario, preferencialmente por meio eletronico, 
informagoes sobre a existencia de ativos em nome do executado, podendo 
no mesmo ato determinar sua indisponibilidade, ate o valor indicado na 
execucao. (incluido pela Lei n° 11.382, de 2006). 
§ 1o As informagoes limitar-se-ao a existencia ou nao de deposito ou 
aplicacao ate o valor indicado na execucao. (Incluido pela Lei n° 11.382, de 
2006). 
§ 2o Compete ao executado comprovar que as quantias depositadas em 
conta corrente referem-se a hipotese do inciso IV do caput do art. 649 desta 
Lei ou que estao revestidas de outra forma de impenhorabilidade. (Incluido 
pela Lei n° 11.382, de 2006). 
§ 3o Na penhora de percentual do faturamento da empresa executada, sera 
nomeado depositario, com a atribuicao de submeter a aprovacao judicial a 
forma de efetivacao da constrigao, bem como de prestar contas 
mensalmente, entregando ao exequente as quantias recebidas, a fim de 
serem imputadas no pagamento da divida. (Incluido pela Lei n° 11.382, de 
2006). 
§ 4o Quando se tratar de execucao contra partido politico, o juiz, a 
requerimento do exequente, requisitara a autoridade supervisora do sistema 
bancario, nos termos do que estabelece o caput deste artigo,informacoes 
sobre a existencia de ativos tao-somente em nome do orgao partidario que 
tenha contraido a divida executada ou que tenha dado causa a violacao de 
direito ou ao dano, ao qual cabe exclusivamente a responsabilidade pelos 
atos praticados, de acordo com o disposto no art. 15-A da Lei no 9.096, de 
19 de setembro de 1995. (Incluido pela Lei n° 11.694, de 2008) 

A alteragao do art. 655, I e a inclusao do art. 655-A, proporcionadas pela 

lei 11.382/2006 vieram ratificar o procedimento ja amplamente debatido, mas que 

nem sempre era utilizado pelo receio de alguns juizes em se armar das inovagoes 

trazidas pela parceria entre o Judiciario e o Bacen. 

O que se precisa, na verdade, e ter em mente que trata-se de execugao 

de um titulo judicial, uma sentenga definitiva, ou de um titulo executivo extra-judicial. 

No primeiro caso ja foi concedido a ambas as partes a garantia do contraditorio e da 

ampla defesa e, se restou sentenga condenatoria, e porque a jurisdigao resolveu o 

conflito, determinando a solugao a ser aplicada ao caso. 

No segundo caso, por sua vez, a forga do titulo ja foi dada pela lei e 

quando as partes escolheram celebrar um contrato, o fizeram declarando a vontade 

e a disposigao de que aquela relacao fosse regida de acordo com a lei do referido 

contrato. 

Para subsidiar tal entendimento Toma-se aqui o posicionamento do TST, 

emanado na sumula 417: 
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MANDADO DE SEGURANQA. PENHORA EM DINHEIRO (Conversao das 
Orientagoes Jurisprudenciais ns. 60, 61, 62 da SDI - II - Res. 137/05 - DJ 
22.08.2005) 
VI - Nao fere direito liquido e certo do impetrante o ato judicial que 
determina penhora em dinheiro do executado, em execucao definitiva, para 
garantir credito exequendo, uma vez que obedece a gradacao prevista no 
art. 655 do CPC (ex.: OJ n 60 - inserida em 20.09.00); 
VII - Havendo discordancia do credor, em execucao definitiva, nao tern o 
executado direito Ifquido e certo a que os valores penhorados em dinheiro 
fiquem depositados no proprio banco, ainda que atenda aso requisites do 
art. 666, I do CPC (ex.: OJ n. 61 - inserida em 29.09.00); 
VIII - em se tratando de execugao provisoria, fere direito liquido e certo do 
impetrante a determinagao de penhora em dinheiro, quando nomeados 
outros bens a penhora, pois o executado tern direito a que a execucao se 
processe da forma que Ihe seja menos gravosa, nos termos do art. 620 do 
CPC (ex.: OJ n. 62 - inserida em 20.09.00)" (apud COUTO, 2010, p. 100) 

No entanto, mesmo reconhecendo o grande avango que representa o 

reconhecimento do direito do credor de rejeitar bens nomeados pelo devedor quando 

nao seja obedecida a ordem do art. 655 do CPC, ja ha entendimentos em cortes do 

pais, que ampliam a utilizagao do referido dispositivo, considerando a aplicagao da 

penhora on-line ate mesmo em execugoes provisorias como e o caso do exemplo a 

seguir: 

EMENTA 
MANDADO DE SEGURANQA. EXECUQAO PROVISORIA. LEGITIMIDADE 
DA PENHORA ON-LINE SOBRE CONTA-CORRENTE DA EXECUTADA. 
SEGURANQA CONCEDIDA. Fere direito liquido e certo do impetrante o ato 
praticado pela D. Autoridade impetrada que indefere o prosseguimento da 
execugao com a penhora on-line soore os creditos existente na conta 
bancaria da executada, ao fundamento de ser incabivel a penhora em 
dinheiro em execugao provisdria. E isso porque o prdprio Magistrado havia 
reconhecido que tanto a nomeagao de bens pela reclamada como a 
penhora efetivada nos autos pelo Sr. Oficial de Justiga foram feitas mediante 
transgressao do artigo 655 do diploma processual civil, pelo que o 
exequente, ora impetrante, encontra-se em situagao de dificil solugao pois, 
se de um lado enfrenta determinagao da D. Autoridade impetrada de que 
indique "bens livres, desembaragados e de fecil aceitagao comercial, em dez 
dias, sob pen a de remessa ao arquivo", providencia essa que ana's nem o 
Sr. Oficial de Justiga logrou desincumbir de forma satisfatdria, ante o 
comprometimento dos bens existentes com penhoras anteriores, por outro 
lado, depara-se, ainda, com a r decisao ora atacada impedindo-o de 
prosseguir a execugao sobre numer^rio constante da conta banciria 
por ele indicada, nao obstante a determinagao antehormente feita pela 
prdpria D. Autoridade impetrada de que fosse efetuada a constrigao de 
numerario. Nem se cogite que tal excussao deva ser obstada, por se tratar 
de execugao provisoria ou que deva se fazer pelo modo menos gravoso 
para o devedor, nos termos do que dispoe o artigo 620 do Cddigo de 
Processo Civil. E isto porque nao foram encontrados outros bens de 
propriedade da executada aptos para garantir a execugao, al6m do que, o 
exequente, caso nao logre exito na sua busca, corre o risco de ver os autos 
serem arquivados, sendo certo que a empresa 6 que deve correr os riscos 
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de seu empreendimento, pois os creditos trabalhistas sao super 
privilegiados, preferindo a quaisquer outros, a teor do que dispoe o artigo 
186 do Cddigo Tributario Nacional (excegao feita apenas aos creditos 
advindos de acidente de trabalho). Nessa conformidade, outra nao pode ser 
a conclusao senao a de que o ato ora atacado violou direito liquido e certo 
do impetrante, uma vez que obstou o regular curso da execugao sem que 
houvesse qualquer fundamento legal para tanto, sobretudo considerando 
que as penhoras efetivas foram ineficazes, como declare o artigo 656, inciso 
I, do referido Cddigo. Seguranga concedida. 

DECISAO 
Por maioria de votos, vencidos os Exmos. Juizes Floriano Vaz da Silva e 
Delvio Buffulin, rejeitar a preliminar arguida pelo D. Representante do 
Ministerio Publico do Trabalho e, no m$rito, conceder a seguranga definitiva 
para que o MM. Juizo impetrado determine o regular prosseguimento da 
execugao, autorizando a penhora de creditos banc&rios "on-line", nos termos 
da fundamentagao supra. Custas nihil. Do Agravo Regimental: por 
unanimidade de votos, nao conhecer do agravo regimental, por incabivel, 
nos termos da fundamentagao. 

DOE SP, PJ, TRT 2a Data: 21/11/2003, sendo as Ex mas. Juizas do Trabalho 
Vania Paranhos e Anelia Li Chum relatora e revisora, respectivamente. 
Impetrante: Jurandi Costa de Mesquita. Impetrado: ato do Exmo. Juiz da 57a 

Vara de Sao Paulo. Litisconsorte: Sociedade Esportiva Palmeiras.... 
(apud LIMA, 2005, p. 114/115) 

Nao se quer porem defender tal posicionamento, mas apenas demonstrar 

o quanto que o instituto ora em estudo tern sido utilizado e, mediante o necessaria 

debate quanto o seu uso acertado, pode oferecer de beneficios a sociedade ao 

proporcionar a efetivagao de uma tutela jurisdicional tao almejada pelos operadores 

do direito. 

Deve-se ainda refletir quanto aqueles que combatem a utilizagao do 

convenio Bacen Jud, pois nao se pode negar que por tras de discursos contra a 

modernizagao trazida pela penhora on-line ha interesses duvidosos, principalmente 

dos que porventura se beneficiariam da demora do meio anteriormente utilizado Tal 

circunstancia e abordada por Marcio Manoel Maidame, quanto a defesa da penhora 

on-line: 

Aqui se resumem as razoes de ordem ideolOgica contra a penhora on-line. 
Como se pode notar, ha entendimento arraigado na cultura juridica 
brasileira, no sentido de que o processo de execugSo deve tramitar de modo 
a causar nenhum entrave, como se fosse "direito" do executado dever e 
resistir deliberada e indefinidamente aos atos expropriatOrios. Trata-se de 
discurso que tenta maquiar a situagao, afirmando que, ao se instituir o 
bloqueio eletrOnico, "os interesses da coletividade sao colocados em risco" 
(CNT, na ADI 3.203). Na realidade, o interesse da coletividade e que o 
processo atinja seu fim e realize efetivamente a "paz social", pondo termo a 
relacao processual que e sintoma do conflito. 
No cerne da questao encontra-se regra que foi alterada pelas reformas de 
2005-2006. E que antes deste novo panorama o direito de nomear bens a 
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penhora era utilizado como "estrategia" pelo devedor para, tanto quanto 
possivel, postergar ou frustrar os direitos do credor. Entretanto, agora e 
direito do credor indicar bens - o dinheiro figurando em primeiro lugar 
(MADAIME, 2008, p. 296 e 297) 

Mais polemicamente ainda, se posiciona Anita Caruso Puchta, ao 

defender que por tras das dificuldades encontradas na tramitacao e aprovacao de 

leis que tornariam mais efetiva a atuacao do judiciario frente as tentativas do 

devedor de livrar-se da obrigagao, estao interesses dos proprios detentores de 

mandato eletivo, ao se referir ao veto que o projeto de lei n° 51, de 2006, que depois 

veio a se tornar a a lei 11.382/2006, sofreu com relacao aos dispositivos que 

tornariam relativas as impenhorabilidades do bem de familia e de altos salarios: 

O legislador federal precisa estar voltado para uma justica material, para a 
Constituicao da republica e para os direitos fundamentals, que tern como 
essentia a dignidade humana. Aquele que participa do processo legislative 
necessita esquecer um pouco os interesses proprios, pois tal fato contraria 
sua legitimidade em tais cargos. Ao nao flexibilizar normas exageradas de 
protecao do devedor, como impenhorabilidade de mansao e de altos 
salarios, o legislador tern sido bastante partial. Evidentemente, o legislador 
nao mora em casebre e tambem nao percebe baixos salarios. (PUCHTA, 
2009, p.31) 

Entao nao ha que se admitir que uma agao de execugao, ou mesmo a 

fase de execugao reste ineficaz, demasiadamente lenta em virtude do desrespeito as 

instrugoes constitutionals, ja que o seu objetivo e a efetividade jurisdicional, 

entregando a parte vencedora da lide aquilo que reconhecidamente e legalmente e 

seu, pois ao se negar isso se estara contribuindo com a inseguranga juridica, a 

impunidade e o descredito da instituigao do judiciario, que ao contrario e um 

baluarte, uma garantia do Estado Democratico de Direito. 

Ja esta bastante disseminada entre os magistrados e doutrinadores, para 

o bem da efetiva prestagao jurisdicional, a aplicabilidade da penhora on-line, 

principalmente apos as alteragoes recentemente promovidas do Codigo de Processo 

Civil, conforme se ve no caso abaixo: 

EMENTA 
1. PENHORA ON LINE - LEGALIDADE. 
A penhora em dinheiro obedece a gradagao estabelecida no Cddigo de 
Processo Civil (art. 655, I), de aplicagao subsidteria no Processo do 
Trabalho, podendo atingir depdsitos banc&rios, e o sistema on line apenas 
substitui demorados oficios as agendas banc&rias, sendo que o gravame 
imposto ao devedor, nessa hipdtese, 6 o minimo possivel. 
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2. ATO ATENTAT6RI0 A DIGNIDADE DA JUSTIQA. EXECUQAO. 
Comete ato atentatdrio a dignidade da Justiga a executada que tumultua o 
processo, com objetivos claros de procrastinar a execugao que, no presente 
caso, se estende por quase vinte anos sem solugao definitiva, relevando-se 
que as verbas trabalhistas tern cunho salarial. Condena-se a executada ao 
pagamento da multa de 20% do valor do d6bito, a ser revertida em favor do 
credor, na forma do art. 601 do CPC. 

Processo TRT/15a Regiao n. 236-1998-047-15-00-9 (10.325/2003-Agravo de 
Petigao -1, originSrio da Vara do Trabalho de Itapeva/SP) 
{apud LIMA, 2005, p. 113/114) 

Outro questionamento constantemente levantado contra a legitimidade do 

convenio e a alegacao de que o mesmo fere o instituto do sigilo bancario, ora e bem 

verdade que na vida moderna em que vive-se hoje e muito dificil que o cidadao nao 

mantenha relacoes comerciais com os banco quer para efetuar pagamentos e 

transagoes diversas ou apenas para o recebimento de seu salario e para guardar 

suas economias. 

De tal modo e o relacionamento do cidadao com os bancos que de posse 

de informagoes privilegiadas, como extratos bancarios e faturas de cartao de credito, 

pode o mal intencionado saber quase tudo sobre determinada pessoa, bem como 

locais que frequenta, preferencias alimentares, opgoes de lazer e muito mais. 

Sendo assim, o legislador constituinte ja previu a protegao a intimidade 

dos brasileiros, passivel de revelagao com a divulgagao destes tais dados, 

acrescentando ao texto da carta maior os incisos X e XII do art. 5°, elevada, assim a 

qualidade de garantia constitucional. 

A previsao do sigilo bancario fica por conta da lei 4.595/64, em seu art. 38, 

"que regulamenta o dever do sigilo das instituigoes financeiras", conforme dados de 

Guilherme Goldschmidt (2008, p. 74). 

Ora como a penhora possibilitada pelo Bacen Jud leva em conta 

informagoes solicitadas a rede bancaria nacional, e portanto atacada como quebra 

do tao defendido sigilo bancario. 

Deve-se considerar porem que e um equivoco considerar que a ordem de 

pesquisa e bloqueio inserida no sistema pelo magistrado consiste em violagao a 

protegao dos correntistas e poupadores, uma vez seu conteudo consiste em que se 

tornem indisponiveis a quantia depositada ate o necessario a satisfagao do credito 

executado, sem, contudo, ser solicitado os saldos dos respectivos depositos o 

aplicagoes financeiras. 

Ademais, nao pode ser esquecido que a ordem parte de um juiz, 
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devidamente cadastrado junto ao Banco Central, mediante o uso de uma senha 

pessoal, e que este age com o fim da prestagao jurisdicional, buscada pelo 

exequente quando do ajuizamento do necessario processo executivo. No sentido da 

possibilidade de tal situagao o mesmo Guilherme Goldschmidt lembra que: 

a lei complementar n° 105, de 10 de Janeiro de 2001, reguladora do sigilo 
bancario, deixa claro que o segredo das informagoes deve ser preservado, 
permitindo ao juiz sua quebra, ficando o acesso aos dados restrito ao 
proprio magistrado e as partes do processo, com seus respectivos 
advogados. (GOLDSCHMIDT, 2008, p. 75) 

O aplicador do direito nao deve de sentir impedido de buscar a prestagao 

do direito de seu constituinte, nem tampouco o magistrado hesitar quanto ao 

defehmento do bloqueio eletronico por meio do Bacen Jud. A falacia apoiada no 

instituido do sigilo bancario nao tern a fortaleza necessaria, principalmente diante do 

principio da da cooperagao e transparencia patrimonial que norteia o processo de 

execugao. Mais uma vez Anita Caruso Puchta se posiciona magistralmente quanto 

ao assunto: 

O principio da cooperagao e transparencia patrimonial do executado vem 
facilitar a penhora de dinheiro em conta bancaria ou aplicagoes financeiras 
por meio eletrOnico (penhora on-line), ja que um dos argumentos contrarios 
seria o sigilo bancario, e este nao pode prevalecer. Se o devedor deve 
demonstrar a propriedade dos bens que possui, considerando a cooperagao 
e a transparencia patrimonial perante o Poder Executivo do Estado (6rgao 
fazendarios), nao se concebe que ele possa ocultar bens de seu patrimonio 
(dinheiro em conta ou aplicacao financeira) sob a protegao do sigilo 
bancario, perante as Cortes de Justica. (PUCHTA, 2009, p. 83) 

A propria Anita contribui sobremaneira para o esclarecimento desta visao 

mais adiante ao afirmar: 

Veja-se que a transparencia patrimonial do executado, violador de direitos, 
ou seja, violador da ordem juridica, constitui interesse publico superior, 
portanto nao se pode defender a ocultacao de bens do devedor sob o 
escudo do sigilo bancario, que jamais podera prevalecer sobre o 
interesse publico de informacao com vista a efetiva prestagao 
jurisdicional e consequente constrigao de bens, (grifo nosso)(PUCHTA, 
2009, p. 84) 

A atitude do devedor ao colocar em cheque a legalidade do Bacen Jud 

visao tao somente a protelagao da execucao, uma vez que o seu objetivo ja foi 
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suficientemente revelado, qual seja o nao adimplemento da obrigagao, sendo assim 

toda estrategia que, segundo sua visao, propicie a postergacao do momento do 

pagamento para ele sera bem vinda. De tal forma que, sem escrupulos, langara mao 

da tentativa de confundir o judiciario com estes quantos mais argumentos considerar 

capaz de adiar o pagamento. Ora todo o tempo que conseguir sera benefico para ele 

uma vez que os recursos depositados em instituigoes financeiras geralmente 

rendem-lhe juros e outros beneficios mais. 

Porem, o legislador dotou a execugao de ferramenta que visa inibir tal 

pratica qual seja a aplicagao de multa de ate 20% do valor da execugao ao devedor 

que pratique atos considerados atentatorios a dignidade da justiga, como a fraude a 

execugao ou nao indicagao de bens a penhora, conforme previsao dos arts. 600 e 

601 do CPC. 

Nao ha que negar que a nao indicagao dos valores em conta ou aplicagao 

financeira e a posterior efetivagao de penhora sobre tais bens por meio da utilizagao 

do Bacen Jud, encaixam na possibilidade de aplicagao de multa acima mencionada, 

conforme ratifica a procuradora do estado do Parana, Anita Caruso: 

nao pode ele (o devedor) ocultar sua conta bancaria dos poderes da 
jurisdigao, pois o dinheiro em conta corrente constitui bem de seu 
patrimonio, que responde por seus debitos. A ocultagao de bens atenta 
contra a eficaz prestagao jurisdicional do Estado, por isso ha aplicagao 
dessa pena... (PUCHTA, 2009, p. 83) 

Alem do mais a disposigao do art. 475-J do CPC estabelece que "caso o 

devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou ja fixada em liquidagao nao o 

efetue no prazo de quinze dias" estara sujeito a aplicagao de outra multa de 10% do 

valor da execugao, o que acrescentado aos 20% do caso acima lembrado resulta em 

multa total pelo inadimplemento que pode chegar a 30%, percentual que, com 

certeza ira desestimular a protelagao do pagamento. 

Sendo assim, deve-se atentar para tais situagoes e nao deixar barato a 

atuagao criminosa de muitos devedores solicitando o credor a penalidade e nao 

deixando por menos o magistrado. 
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4.4 Da prioridade da penhora de dinheiro 

Ate pouco tempo, com a proposicao de uma agao de execugao, seja ela 

fundada em titulo judicial ou extra-judicial, verificados os requisitos para a 

propositura da agao e deferida a initial, o devedor era citado para pagamento da 

divida em 48 horas ou nomeagao de bens a penhora. 

Nao tendo o devedor indicado os bens a penhora, nem tampouco 

efetuado o pagamento no prazo estabelecido, estaria o oficial autorizado a arrestar 

bens tanto quanto necessarios ao pagamento da divida. Nao sendo encontrado 

bens, como ultima tentativa o juiz, de oficio ou a requerimento do exequente 

encaminharia oficio, por meio do oficial de justiga ou por correios as agencias 

bancarias situadas naquela praga para verificagao da existencia de saldos 

suficientes para quitagao da obrigagao. 

Tal procedimento ocorria nessa ordem apesar do art. 655 do CPC, ja 

antes da reforma trazida pela lei 11.382/06, colocar o dinheiro em primeiro lugar na 

ordem de preferencia da penhora, e o que e o saldo em contas-correntes ou 

aplicagoes financeiras se nao dinheiro? 

Estas sao situagoes que reforgam o que ja foi dito anteriormente quanto a 

crise da execugao, processo que tramita de forma excessivamente lenta, devido as 

etapas ineficazes e fortemente protelatorias a que o credor e obrigado a se submeter 

ate ver seu interesse efetivado. 

Neste sentido toma-se as palavras de Anita Caruso Puchta: 

(...)entendem oneroso o que e prioritario, ou seja, entendem que causa 
gravame o que na realidade lidera o rol legal de bens penhoraveis, visto que 
e o bem de maior alcance pratico para satisfagao do credor na execucao por 
quantia certa. 
Nas decisoes mais condizentes com a ordem legal, ainda se admitia a 
penhora de dinheiro com secundaria, ao decidir que seria possivel somente 
quando nao encontrados outros bens. Veja a incongruencia, deixar como 
secundario o que seria preferential na doutrina e leis processuais. 
(PUCHTA, 2009, p. 48) 

No entanto tal situagao ja se mostrou suficientemente prejudicial, e deve 

ser combatida por todos os operadores do direito, principalmente pelo fato de ja 

haver disposigao legal que prescreve a ordem a ser obedecida, bem como que 



58 

dispoe sobra a maneira preferential que deve ser adotada, a eletronica, como e o 

caso do art. 655-A. 

Nao ha de se deixar de lado, porem o posicionamento de Marinoni e 

Arenhart, que muito colabora a ratificacao de tal entendimento: 

(...) a penhora on line e hoje preferential em relacao a qualquer outro meio 
de penhora. Isto porque o dinheiro, como se ve no disposto no art. 655, I, do 
CPC, e o bem prioritario para a penhora e a via eletronica e o caminho eleito 
pelo art. 655-A, do CPC, para a realizagao da penhora desse tipo de bem. 
Assim sequer e correto entender que que para viabilizar a penhora on line a 
parte deve antes, buscar exaurir outras vias de penhora de penhora de 
outros bens. Tal interpretacao viola ao mesmo tempo, as duas regras acima 
apontadas, nao se sustentando. Por isso, nao resta duvida de que a 
penhora on line de dinheiro e a via preferential, devendo ser priorizada pelo 
judiciario. (MARINONI e ARENHART, 2008, p. 278) 

Pode-se ainda, verificar que a jurisprudencia ja se posiciona no sentido da 

prioridade da penhora sobre numerario, mesmo que este se encontre em conta-

corrente ou aplicagoes em instituigoes financeiras, conforme se ve abaixo: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUQAO. NOMEAQAO DE IMOVEL DE DIFICIL 
VENDA. GRADAQAO LEGAL. PENHORA DE NUMERARIO A 
DISPOSIQAO DA EXECUTADA. ADMISSIBILIDADE. 
Indicado bem imovel pelo devedor, mas detectada a existencia de numerario 
em conta-corrente, preferential na ordem legal de gradagao, e possivel ao 
juizo, nas peculiaridades da especie, penhorar a importancia em dinheiro, 
nos termos dos arts. 656, I, e 657 do CPC. 
(4a. Turma, REsp 537667/SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j . 20.11.03, DJ 
09.02.04). 
(apud REINALDO FILHO, 2006) 

Com este julgado verifica-se que aquilo previsto pela lei, no art. 655 do CPC, 

quanto a preferencia do dinheiro na efetuacao da penhora, tern viabilidade concreta e ainda 

que sua utilizagao possibilita a satisfagao do credor, sem a outrora constante demora 

processual. 

4.5 Penhora eletronica e o principio da efetividade da tutela jurisdicional 

A vida em um Estado de Direito, a exemplo do Brasil pressupoe a 

existencia de garantias aos cidadaos, como tambem de deveres para que a vida se 
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tome suportavel a todos, um modo de garantir que possam todos viver juntos sem 

voltar a barbarie, quando as razoes eram exercidas pela forca. 

A organizacao deste Estado esta baseada na tripartigao dos poderes, 

quais sejam o executivo, legislativo e judiciario, o executivo e o poder responsavel 

por colocar em pratica a administragao da coisa publica, de acordo com as leis 

criadas pelo legislativo. Ja o Judiciario e o poder responsavel por pacificar os litigios 

porventura existentes entre os part iculars e tambem aqueles oriundos da relagao 

do estado com os administrados. 

O judiciario e sua atividade e uma grande conquista da sociedade a ponto 

de termos o garantido na Constituigao Federal em seu artigo 5°, XXXV, a previsao 

de que "a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou ameaga a 

direito", dai pode-se inferir uma caracteristica fundamental da atividade jurisdicional, 

qual seja a prestagao de um servigo a todos, conforme ensinamento de Jose 

Henrique Mouta Araujo, segundo o qual "a jurisdigao e um servigo publico, pelo que 

deve ser prestado da melhor forma possivel e sempre de acordo com os anseios 

sociais" (pagina 42) 

A atividade jurisdicional, como todas as atividades do Estado se guiam por 

normas, quer sejam positivadas - as leis - quer sejam de natureza geral e nem 

sempre postas por escrito - os principios. Tais principios tern por fim guiar a atuagao 

do executivo, do legislador e tambem do juiz quando da aplicagao da lei ao caso 

concreto 

A definigao da efetivagao da justiga e muitas vezes compreendida como o 

proprio acesso a justiga , dada a proximidade existente entre os conceitos, neste 

sentido verifica-se as palavras de Teori Albino Zavascki, apud Jose Henrique Mouta 

Araujo, que chega a defini-las como a mesma coisa: 

O direito fundamental a efetividade do processo - que se denomina tambem 
, genericamente, direito de acesso a justica ou direito a ordem juridica justa 
- compreende, em suma, nao apenas o direito de provocar a atuacao do 
Estado, mas tambem e principalmente o de obter, em prazo adequado, uma 
decisao justa e com potencial de atuar eficazmente no piano dos fatos 
(ARAUJO, 2002, p. 44) 

O mesmo entendimento e compartilhado por Marinoni, ao comentar o 

dispositivo constitucional do art. 5° XXXV, dizendo que a nao exclusao da apreciagao 

pelo poder judiciario consiste em "direito ao provimento e aos meios executivos 
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capazes de dar efetividade ao direito substancial, o que significa direito a efetividade 

em sentido estrito" (Luiz Guilherme Marinoni, apud Vanderlei Ferreira de Lima, 2005, 

p.111) 

Nao se pode portanto, imaginar um cenario em que seja garantido o 

acesso a justica como uma mera figura de linguagem, consistindo na possibilidade 

de o individuo lesado por outrem ir a presenca do magistrado e pleitear a reparagao 

do dano. E necessario mais. Alem de pedir ao judiciario, este deve ser capaz de, 

depois de reconhecido o direito como legitimo, entregar o que for de direito ao seu 

legitimo dono. Neste sentido reproduz-se as palavras de Marcos Neves Fava: 

A eficacia do processo executorio constitui-se no amago da prestagao 
jurisdicional e, sem ela, de nada valem os atos preteritos, as sentencas e 
acordaos bem fundamentados, as petigoes pertinentes, as provas, as 
testemunhas. O momento da entrega concreta do valor corresponde ao 
direito reconhecido nao tern igual noutra fase da lide. (FAVA, apud 
GRASSELLI, 2007, p. 35) 

Afinal de contas este e o objetivo da agao de execugao, pois dotado de 

um titulo executivo ou sentenga definitiva o exequente solicita ao estado juiz que 

obrigue o devedor a adimplir a obrigagao. 

Ora ja foi mostrado neste trabalho que muitos e renomados juristas 

reconhecem a crise da execugao, como uma situagao vexante ao judiciario, que em 

numerosas situagoes se ve impossibilitado de entregar o que de direito ao 

exequente ante a dificuldade de atingir o patrimonio do devedor. 

Por outro lado a penhora eletronica de ativos financeiros possibilitada pela 

utilizagao do convenio Bacen Jud vem possibilitar a amenizagao desta situagao, 

servindo assim, a efetivagao da disposigao constitucional, do ja citado art. 5° XXXV 

da CF, que deseja que todos tenham acesso a jurisdigao e que esta seja 

verdadeiramente eficaz, o que pode ser compreendido como a efetividade da tutela 

jurisdicional. 

As palavras de Salvio de Figueiredo Teixeira ajudam a compreender: 

Se a efetividade nao constitui propriamente um principio informador a 
ciencia processual, mesmo tomando esse como ideia diretora, a encerrar 
conteudo de politica processual, sem embargo de nao constituir principio 
autonomo, repita-se, orienta o interprete e o aplicador da lei quanto a sua 
melhor inteligencia e o seu verdadeiro alcance, inspira o legislador na 
adocao de novos institutos ou mesmo no aprimoramento e na atualizacao 
do sistema legal. Em outras palavras, a efetividade e ideia insita ao instituto 
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do processo e a pr6pria ciencia processual (TEIXEIRA, apud ARAUJO, 
2002, p. 43) 

No entanto, apesar de o convenio que criou o Bacen Jud ter propiciado o 

que muitos consideram uma revitalizacao da execugao, como visto, ha tambem 

aqueles que, talvez motivados por um apego excessivo as praticas do passado, ou 

ate por motivos que nao podem ser revelados, ante a falta de compromisso com a 

busca pela evolugao do bem comum, nao adotaram a nova sistematica. 

Ha que se ver tambem que para que estas pessoas reconhecam a 

importancia do novo instituto e tudo o que ele pode proporcionar e necessario muita 

reflexao e aprimoramento dos eventuais pontos negativos. 

Ao proporcionar o debate poderao, os relutantes, perceberem que as 

vantagens trazidas pela possibilidade de identificar parte significativa do patrimonio 

do devedor, que outrora passaria despercebida a atividade jurisdicional, de forma 

muito mais celere e com resultados efetivos, em muito superarao os argumentos de 

resistencia. Neste sentido, muito importante sao as seguintes palavras: 

Estou neste momento reconsiderando uma opiniao que vinha expressando 
no livro Execugao Civil, onde manifestei extrema preocupagao com a 
efetividade do contraditorio, sob influencia da linha de evolugao no sentido 
de poupar o devedor aos exageros do direito mais antigo; vinha entao 
postulando uma compreensao para com aquele que deixa de colaborar para 
a satisfagao do direito do credor; na consideragao de que toda resistencia 
meramente passiva seria legitima porque ninguem poderia ser obrigado a 
atuar contra seus proprios interesses. Hoje, impressionado com os 
fracassos da execugao por quantia certa, ja nao tenho aquela preocupagao, 
porque nenhum principio e absoluto e nao ha por que dar tanto valor ao do 
contraditorio, a dano da efetividade da tutela jurisdicional (DINAMARCO 
apud PUCHTA, 2009, p. 74) 

Se o objetivo da execugao nao e senao a entrega ao credor do que Ihe e 

de direito, mesmo que para tanto seja necessaria a aplicagao de todo o poder 

coercitivo do Estado e ate o uso da violencia, resta inequivocamente que o Bacen 

Jud, ou para que prefira a penhora on-line, como meio de identificagao e bloqueio de 

saldos em conta corrente ou aplicagoes financeiras, dos devedores que acreditam 

estar impunes, protegidos por institutos que nao foram criados para eles e sim para 

o cidadao que cumpre com seus deveres, tern em muito a contribuir para que a 

efetividade da tutela jurisdicional seja efetiva. 

Para colaborar com o entendimento da questao por este prisma, recorre-

se as ligoes de Luiz Guilherme Marinnoni e Sergio Cruz Arenhart, abaixo: 
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E precise- deixar claro que o direito a penhora on line e corolario do direito 
fundamental a tutela executiva. Lembre-se, (...) que o direito de agao ou o 
direito fundamental a tutela jurisdicional efetiva tern como corolario o direito 
ao meio executivo adequado a tutela do direito material. Nao ha duvida de 
que a penhora on line e a principal modalidade executiva destinada a 
execucao pecuniaria, razao pela qual nao se pode nega-la ao exequente, 
argumentando-se, por exemplo nao ter o orgao judiciario como proceder a 
tal forma de penhora ou nao possuir o juiz da causa senha imprescindivel 
para tanto. Como e 6bvio, qualquer uma destas desculpas constituira 
violaccio do direito fundamental do exequente e falta de compromisso do 
Estado ao seu dever de prestar a justica de modo adequado e efetivo. 
(MARINONI e ARENHART, 2008, p. 277 e 278) 

A penhora on-line, assim compreendida, possibilita a verdadeira 
satisfagao do credor, garantindo que o preceito constitucional do art. 5° XXXV, donde 
extraimos o principio da efetividade jurisdicional, nao reste vago e sem efeito, mas 
tenha a efetividade necessaria e tao almejada por toda a sociedade de homens e 
mulheres de bem. 



63 

5 CONCLUSAO 

Neste momento, resta o sentimento de dever cumprido, pois os objetivos 

pretendidos foram alcangados, uma vez que foi possivel promover a discussao 

sobre o instituto da penhora on-line, alem de que a identificacao de falhas 

contornaveis permitiu apontar melhorias no processamento dos bloqueios de valores 

depositados junto as instituigoes financeiras, quais sejam o excesso de penhora 

originado pelo bloqueio de valores em mais de uma conta corrente do devedor e a 

eventual demora no desbloqueio destes valores. 

P6de-se por meio da pesquisa constatar que a execugao constituiu 

grande conquista na tematica processual ao permitir que, via de regra, apenas o 

Estado possa utilizar da forga para fazer cumprir suas decisoes, excluindo, assim a 

possibilidade da autotutela na sociedade moderna, o que jogaria a todos no caos 

social. 

Porem a execugao, como instituto em cheque diante da sua inefetividade 

frente a individuos que atentam contra sua dignidade e efetividade, deve ser 

considerada prejudicial a todos para, assim, receber a atengao necessaria das 

autoridades que podem modificar o estado em que as coisas se encontram, criando 

e atualizando mecanismos de efetivagao, alem de tornar as decisoes corretas, sem 

apegar-se a institutos e realidades juridicas ultrapassadas. 

Verificou-se, ainda que as impenhorabilidades presentes no ordenamento 

devem ser rediscutidas, inclusive quanto a sua flexibilizagao, possibilitando, assim, 

sua adequagao aos novos anseios da sociedade, bem como para que se impega 

que sejam utilizadas para fins diversos para os quais foram idealizadas. 

A penhora, por sua vez, precisou se adaptar as inovagoes trazidas pela 

modernidade, principalmente dos meios de comunicagao e das relagoes comerciais. 

Constatou-se ainda que o convenio Bacen Jud tern muito a oferecer a 

sociedade e aos que buscam a satisfagao de creditos junto ao judiciario, pois, 

quando tornou eficaz a entrega do que e de direito ao seu legitimo dono promoveu a 

paz social e a igualdade perante os desiguais. 

Os aplicadores do direito e os magistrados nao podem furtar-se a 

responsabilidade, ao nao levantarem a bandeira da Penhora on-line, seja por receio 

do novo, seja para defender interesses escusos, pois assim o fazendo estarao 
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jogando fora todas as conquistas asseguradas em lei, permitindo que o devedor 

renitente reste impune mesmo depois de o Estado ter-se manifestado de forma 

contraria. 

Produziu-se esta pesquisa na esperanga de que a discussao sobre o 

tema permanega em tela, voltada para o constante aperfeicoamento do instituto, e 

que nos proximos trabalhos a serem elaborados sobre o tema possa-se verificar a 

resolugao dos problemas apontados, bem como que a efetivagao da tutela 

jurisdicional nao mais esteja ameagada, pois o uso da penhora on-line possibilitou a 

persecugao dos ativos que outrora eram escondidos e ficavam incolumes a 

persecugao executiva. 
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