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RESUMO 

A prescricao tributaria encontra-se disciplinada no ordenamento jurfdico brasileiro da 

atualidade e enseja varios questionamentos acerca da admissibilidade da sua 

declaracao de offcio pelo magistrado, o que faz justificar a importancia da tematica 

ora abordada. Tomando como base os princfpios da seguranca jurfdica e da paz 

social, deve a prescricao pautar-se em atender as premissas do Devido Processo 

Legal e da Razoavel Duracao do Processo. A respeito disso, investiga-se o 

procedimento especial adotado em sede de Execucao Fiscal, tendo em vista que a 

propria Lei n° 6.830/1980, apesar de lei ordinaria, traga delineamentos a serem 

observados pelo julgador no processo executivo fiscal. Ademais, o Codigo de 

Processo Civil, como regramento a ser utilizado subsidiariamente na Execucao 

Fiscal, disciplina o reconhecimento de offcio da prescricao como regra geral, 

ensinamento totalmente modificado pela reforma da execucao promovida a partir do 

ano de 2006. O esboco teorico regula-se pelo metodo dedutivo, fazendo urn deslinde 

por meio do metodo historico e hermeneutico jurfdico, desdobrando-se atraves de 

pesquisa bibliografica, com coleta de documentagao indireta e interpretagao 

legislativa, com o fito de solucionar o seguinte problema: admite-se que o 

magistrado ex officio possa declarar a incidencia da prescrigao tributaria nos 

processos executivos fiscais? Para tanto, objetiva-se inquirir a possibilidade da 

declaracao de offcio da prescrigao tributaria na Execucao Fiscal, reconhecendo-a 

como prescrigao intercorrente, utilizando-se da legislagao pertinente, dos 

fundamentos constitutionals, do posicionamento jurisprudencial e da constatagao 

das benesses com ela advindas. Por fim, perquira-se que diante da presente 

analise, constata-se a admissao do reconhecimento da prescrigao tributaria em sede 

de Execugao Fiscal, como meio idoneo a assegurar todas as determinagoes legais, 

jurisprudenciais e doutrinarias acerca do tema. 

Palavras-chave: Prescrigao tributaria. Execugao Fiscal. Declaragao ex officio. 



ABSTRACT 

The prescription tax is disciplined, actually, in the Brazilian legal system and leads to 

several issues about the admissibility of it statement ex officio to the magistrate, 

which justify the importance of the subject addressed now. Based on the principles of 

legal and social peace, the prescription should be guide on meeting the assumptions 

of Due Process of Law and the Reazonable Process Lifetime. In this regard, this 

research investigates the special procedures adopted at the enforcement authority, 

considering that the Law No. 6.830/1980, although statutory law, traces ways to be 

observed by the judge in the executive authorities. Moreover, the Code of Civil 

Procedure, as a normative discipline to be used alternatively in despite of the 

enforcement authority, governs the recognition of the office prescription as a general 

rule, orientation completely modified by the implementation of execution authority 

reform promoted from the year 2006. The theoretical outline is governed by the 

deductive method, making a demarcation by the historical and hermeneutical-

normative basis, doing it through a literature review, with collection of indirect 

documentation and legislative interpretation, with the aim to solve the following 

question: it is possible that the magistrate ex officio may declare the incidence of the 

tax prescription in tax enforcement proceedings? Therefore, the objective is to 

investigate the possibility of declaring ex officio the tax prescription in the 

enforcement authority, recognizing it as intercurrent prescription, using the relevant 

law, the constitutional law, jurisprudence position and the finding of benefit from it 

arising. Finally, on this analysis, there is the admission of the recognition of the tax 

prescription established in the Enforcement Authority, as suitable means to ensure all 

legal, jurisprudence and doctrine requirements. 

Keywords: Prescription tax. Enforcement Authority. Declaration ex officio. 
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1 INTRODUQAO 

Diante da importancia dada aos princfpios nos sistemas normativos dos dias 

atuais, esta pesquisa abordara de forma detalhada e sistematizada a possibilidade 

da declaracao de offcio da prescrigao tributaria em sede de Execucao Fiscal. Para 

tanto, considerar-se-a as disposicoes da Constituigao Federal, enfocando os 

princfpios da seguranga jurfdica e da paz social, o disposto no Codigo Tributario 

Nacional, o qual preve a prescrigao como hipotese da extingao do proprio credito 

tributario, bem como a letra da Lei n° 6.830/1980 (Lei de Execugao Fiscal) e do 

disciplinamento do Codigo de Processo Civil acerca da declaracao da prescrigao 

A prescrigao tributaria, diferentemente da prescrigao civil, constitui mais do 

que uma mera defesa do consumidor. O Codigo Tributario Nacional considera-a 

como hipotese de extingao do credito tributario, indo alem da extingao da pretensao 

e atingindo tambem o direito material em si. No ambito tributario, a prescrigao ganha 

mais espago e aproxima-se mais da decadencia, porem, o campo que as 

diferenciam reside na realizagao do langamento. 

O estudo da possibilidade da declaracao de offcio da prescrigao no curso do 

processo executivo fiscal mostra-se de suma importancia, tendo em vista que as 

garantias constitucionais do Devido Processo Legal e da Razoavel Duragao do 

Processo rezam pela necessidade de processos celeres e que agasalhem aqueles 

que nao descansam para o direito, como forma de assegurar a seguranga das 

relagoes juridicas, sociais e economicas, acarretando tambem a extingao de 

situagoes potencialmente litigiosas. 

Analisar o instituto da prescrigao como urn todo seria tornar enfadonho o 

estudo. Por isso, e que se limitara a prescricao tributaria em sede de execucao 

fiscal, fazendo-se, para isso, exame aprofundado do instituto, considerando-o como 

especie diferente da concepgao dada na seara civil. 

Em razao disso, levar-se-a em consideragao a prescrigao como decurso de 

lapso temporal estipulado em lei, no qual o titular do direito permanece inerte, nao 

fazendo jus a protegao do mesmo. 

Assim, tal pesquisa cientffica justifica-se pela necessidade de sedimentar-se 

entendimento diante da possibilidade ou nao da declaragao da prescricao tributaria 

de offcio pelo juiz na Execugao Fiscal, ja que a gama de processos executivos 
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paralisados e ja prescritos assoberbam o Poder Judiciario. Acrescente-se a isso o 

fato de tribunals ja estarem posicionando-se acerca do assunto, a exemplo dos 

Tribunais de Justica do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. 

Destarte, indaga-se se pelos dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais que regem a prescrigao tributaria no Brasil, admite-se que o 

magistrado ex officio possa declarar a incidencia de tal instituto nos processos 

executivos fiscais? 

Com o fito de resolver tal questionamento, a presente pesquisa cientffica 

pautar-se-a no estudo do ordenamento jurfdico e da construgao doutrinaria, tendo 

como suporte o metodo de abordagem dedutivo, procedendo-se a uma analise de 

casos gerais de reconhecimento da prescrigao, principalmente no ambito civil, de 

onde surgiu tal instituto, para passar ao estudo das especificidades da prescricao 

tributaria nos processos executivos fiscais, de forma a desenvolver urn raciocfnio 

progressive do instituto. O metodo dedutivo regra-se por uma cadeia ligada de 

racioefnios, levando do geral ao particular para gerar conclusoes. 

Desta feita, os metodos de procedimento a serem utilizados na pesquisa 

consistem no historico e no hermeneutico-jurfdico. O primeiro, ou seja, o metodo de 

procedimento historico, trata da investigagao de acontecimentos, como o 

nascedouro de urn instituto jurfdico, fazendo-se, assim, uma analise historico-

evolutiva do fato pesquisado, de forma a considerar que as circunstancias da vida 

social na atualidade, das instituigoes e dos costumes, sao construgoes do passado, 

mostrando a importancia de pesquisar suas rafzes. Por outro lado, o metodo 

hermeneutico-jurfdico pauta-se na busca por informagoes sistematizadas na 

legislagao investigada, considerando-se o texto constitucional, as especies 

normativas, jurisprudencia e doutrina, enfim, uma analise da ordem jurfdica que 

norteia o instituto. 

Nesse aspecto, realizar-se-a esbogo do perfil historico do instituto e das 

feigoes que ganhou no ordenamento civil, passando-se ao exame de suas 

peculiaridades advindas ao longo do tempo na seara tributaria, encarregando-se da 

interpretagao da construgao legislativa dessa evolugao. 

Desse modo, sera utilizada nesse trabalho cientifico reflexao teorica, 

sustentada pela pesquisa bibliografica, documentagao indireta e analise documental 

como tecnicas de pesquisa. 
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Sendo assim, reunir-se-a os resultados de maneira concisa e coordenada, 

pretendendo facilitar o estudo do instituto da prescrigao tributaria e da Execucao 

Fiscal e torna-lo satisfatorio, analisando-se, para tanto, a ordem jurfdica vigente no 

pais acerca do assunto, formada pela legislagao, doutrina e jurisprudencia patrias. 

A referida pesquisa tern como objetivo geral inquirir a possibilidade da 

declaracao ex officio da prescricao tributaria na Execugao Fiscal, enquanto 

prescrigao intercorrente. Consideram-se, portanto, objetivos especificos: analisar a 

legislagao pertinente ao instituto da prescrigao e ao processo executivo fiscal; 

perquirir os fundamentos constitucionais da prescrigao; investigar os princfpios da 

seguranga jurfdica e da paz social; verificar os beneffcios advindos da declaracao de 

offcio da prescrigao e examinar posicionamentos jurisprudenciais acerca da 

declaragao de offcio pelo magistrado. 

Com a finalidade de assegurar tais objetivos, essa pesquisa cientffica tratara 

no primeiro capitulo dos aspectos gerais da prescricao como instituto de direito 

privado, enfocando a sua evolugao historica, destacando o seu nascedouro no 

Direito Romano, bem como esculpindo delineamentos acerca do seu conceito 

enquanto perda da pretensao e nao do direito de agao, vez que direito 

constitucionalmente protegido. Ainda no referido capftulo, tragar-se-a linhas sobre 

circunstancias que suspendem ou interrompem a prescrigao e tambem acerca das 

especies de prescricao conhecidas na ordem jurfdica brasileira. 

Seguindo essa linha de raciocfnio, passar-se-a, em capitulo intermediario, ao 

exame da Execugao Fiscal, procedimento processual diferenciado, regulado por lei 

propria (Lei n° 6.830/1980), destacando-se o seu conceito, os elementos que a 

compoem e os princfpios que Ihe dao fundamento. Ademais, estudar-se-a a 

natureza jurfdica, as condigoes e o procedimento a ser adotado no curso do 

processo executivo fiscal, levando em conta o Codigo de Processo Civil como 

diploma subsidiario ao procedimento em analise. 

Por fim, cuidara especificadamente do estudo da prescrigao tributaria e das 

possibilidades que a legislagao, doutrina e jurisprudencia abrem para que ela seja 

declarada de offcio pelo magistrado. Assim, o foco sera direcionado ao conceito 

dado a prescrigao no ambito tributario, avultando-se a elucidagao da Constituigao 

Federal de 1988 da exigencia de Lei Complementar que discipline o instituto da 

prescricao e a consequente recepgao do Codigo Tributario Nacional como Lei 

Complementar. Alem disso, observar-se-a os dispositivos do Codigo Tributario 
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Nacional, em especial aqueles que tratam o instituto como forma de extingao do 

credito tributario, juntamente com a decadencia, atribuindo-lhe os mesmos efeitos, e 

tambem fomentar uma interpretagao da Lei de Execugao Fiscal, do Codigo de 

Processo Civil e da Medida Provisoria 449, convertida na Lei n° 11.941/2009. 

De tal sorte, ponderar-se-a nesta pesquisa o instituto da prescricao tributaria 

como meio de livrar o devedor da dfvida tributaria ou nao tributaria. Sendo assim, 

estar-se-ia obstando a continuagao do processo executivo fiscal, tendo em vista a 

inercia do titular do direito durante certo lapso de tempo, ou seja, da Fazenda 

Publica. 
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2 A S P E C T O S DA PRESCRIQAO 

Apresentar os aspectos gerais da prescricao significa trata-la como institute 

buscando o seu nascedouro, constante do Direito Privado e, principalmente, sob a 

seara cfvel. Sendo assim, ocupa-se de fazer breve historico do instituto, desde a sua 

primeira expressao, tracando, em linhas gerais, a evolugao a qual fora submetida, 

bem como destacar a proporcao atingida no tratamento das relacoes juridicas e 

sociais, elucidando nocoes conceituais, fundamentos jurfdicos, requisitos, especies e 

importancia. 

O aparato historico do instituto guiara a pesquisa no sentido do seu 

desenvolvimento no ambito civil, indo desde uma concepcao romana do instituto, 

passando por uma fase intermediaria marcada pela influencia germanica e 

chegando-se, finalmente, ao disciplinamento dado na ordem jurfdica brasileira. 

2.1 NOQOES HIST6RICAS DO INSTITUTO DA PRESCRIQAO: UMA 

ABORDAGEM DO DIREITO PRIVADO 

Tomar como base o instituto da prescrigao constitui ardua tarefa, vez que o 

mesmo encontra suas rafzes na mais remota antiguidade. Apesar de haver previsao 

jurfdica e autonoma da prescrigao na Constituigao Federal (CF - CF/88), bem como 

no Codigo Tributario Nacional (CTN) e Codigo Civil (CC), ha que se ocupar da busca 

do seu nascimento, do direito de onde surgiu instituto de tanta grandeza e 

importancia. 

Para tanto, leve-se em consideragao que o instituto da prescrigao tern como 

nascedouro o Direito Romano. Desenvolveu-se nos moldes do Direito Privado, mais 

especificadamente sob a seara civil. Desde sempre, vem suscitando especulagoes 

filosoficas e provocando muitas atribulagoes. 

Segundo dispoe Monteiro (2003), o termo prescrigao teve origem da palavra 

latina praesciptio, ou seja, escrito posto antes ou propositura tardia de uma 

demanda. Acrescenta Venosa (2006, p. 572) que o vocabulo derivou-se "do verbo 
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praescribere, formado por prae e scribere" e deve ser utilizado no sentido de 

escrever antes ou no inicio. 

Aduz o mencionado autor que inicialmente o instituto da prescricao era 

desconhecido no Direito Romano. Originariamente, em Roma, predominava a ideia 

de perpetuidade das agoes, de total desprezo a prescricao, nao havendo punicao a 

inercia do titular do direito, o qual poderia exercita-lo a qualquer tempo, gerando 

forte inseguranca nas relacoes juridicas da epoca. Contudo, assevera que em 

decorrencia do perfodo anuo de jurisdicao do pretor surgiu o entendimento da 

temporariedade das acoes e, disso, a necessidade de delimitacao do tempo dentro 

do qual as acoes deveriam ser propostas, traduzindo consciencia de garantia de 

estabilizacao das relacoes juridicas e sociais. 

Nesse aspecto, afirma Monteiro (2003, p. 333) que a prescrigao, a essa 

epoca, era utilizada apenas como "meio de defesa, atribuido ao possuidor contra 

terceiros, era colocada na formula expedida pelo pretor antes da demonstration", 

fato que possibilitava ao magistrado uma analise de merito da lide no tocante 

apenas a prescrigao aquisitiva, notoriamente exposta pela Lei das XII Tabuas, a qual 

so privilegiava cidadaos romanos e atingia apenas coisas romanas. Assim sendo, 

para o reconhecimento da prescrigao deveriam estar presentes dois requisitos 

basicos, quais sejam a inercia do titular de direito e o transcurso de lapso temporal, 

o qual se resumia apenas a urn ano, chamado, nessa epoca, de annus utilis. 

Ao longo do tempo, o conceito etimologico da prescricao sofreu 

modificagoes, tendo origem no processo formulario, o qual se desenvolveu a partir 

do ano de 149 a.C ate o Seculo III da era Crista (VENOSA, 2006). De acordo com 

Monteiro (2003, p. 331), "CASSIODRO preferiu chama-la de patrona generis 

humani, CICERO finis sollicitudinis et periculi litium e JUSTINIANO denominou-a de 

impium praesidium". 

Expoe Venosa (2006) que, no transcorrer das inovagoes advindas, 

percebeu-se que as agoes previstas na Lei das XII Tabuas eram insuficientes para 

tratar de todos os casos vivenciados na sociedade romana, entao, abriu-se espago 

para que o pretor, investido por lei, fixasse prazo para real duragao das agoes nao 

previstas pelo direito honorario, fortalecendo, assim, a ideia das agoes temporarias, 

e, como ja se viu, a regra era que ao menos fossem estabelecidas com perfodo de 

urn ano. 
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No mesmo sentido Leal (1978, p. 03 apud Venosa, 2006, p. 572), afirma que 

tal ideia passou a ser desenvolvida 

[...] quando o pretor foi investido pela Aebutia, no ano de 520 de Roma, do 
poder de criar acoes nao previstas no direito honorario, introduziu o uso de 
fixar prazo para a sua duracao, dando origem, assim, as chamadas acoes 
temporarias, em contraprestacao com as acoes de direito quiritario que 
eram perpetuas. Ao estabelecer que a acao era temporaria, fazia o pretor 
procede-la de parte introdutoria chamada praescriptio, porque era escrita 
antes ou no comeco da formula. Por uma evolucao conceitual, o termo 
passou a significar extensivamente a materia contida nessa parte preliminar 
da formula, surgindo entao a acepcao tradicional de extincSo da aceio pela 
expiracao do prazo de sua duracio. 

Ve-se, entretanto, que se evoluiu de uma concepcao de perpetuidade das 

agoes, para urn posicionamento em favor da temporariedade, a qual ficava a cargo 

do pretor. Nesse aspecto, esse referido sujeito deveria demonstra-la logo no inicio 

da formula, ou seja, escreve-la no inicio, com a finalidade de provocar a extingao do 

feito pelo decurso do lapso temporal, no qual se manteve inerte o titular do direito. 

Desta feita, apos esse prazo de urn ano, "o reu podia ilidir os efeitos da 

demanda por meio da excegao praescriptio temporis; nela alegava a carencia da 

agao por parte do autor, por nao have-la ajuizado em tempo adequado" 

(RODRIGUES, 2004, p. 326), funcionando verdadeiramente como meio de defesa 

do devedor. Diante da demonstragao de tal circunstancia, ficava o devedor liberado 

do processo, o que confirma os requisitos acima expostos de inercia do titular do 

direito e o transcorrer do lapso temporal. 

Expoe Venosa (2006) que os ilogismos que cercavam o instituto da 

prescrigao foram corrigidos pela introdugao, por Justiniano, de duas especies de 

prescrigao, a longis temporis praescriptio, semelhante ao usucapiao e cujos prazos 

variavam de dez a vinte anos; e a longissimi temporis praescriptio, oponfvel em 

diversas situagoes, sem que para tanto fosse exigido justo titulo ou posse, na qual o 

prazo era de 30 anos. 

Foi diante disso que caracterizou-se a dupla face da prescrigao, uma 

aquisitiva e uma extintiva, como esclarece Monteiro (2003), a primeira funcionava 

como modo de adquirir a propriedade pela posse prolongada e a segunda como 

forma liberatoria de uma obrigagao pelo decurso do tempo. 

Apesar do direito canonico ter mostrado-se hostil para com a figura da 

prescrigao, considerando-a como nutritiva de pecado (GIORGI, 1907 apud 
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MONTEIRO, 2003), esse instituto, enquanto perda da pretensao do titular do direito, 

ganhou ainda mais relevo no Direito Germanico, sendo considerado como pro bono 

publico, havido numa expressao consagrada por Monteiro (2003, p. 334) como "filha 

do tempo e da paz" e considerada com dupla finalidade, uma aquisitiva e outra 

extintiva de direitos. 

Segundo disposigao do mencionado doutrinador, na pratica, ve-se que o 

Direito Brasileiro segue o modelo germanico, ja sendo defendido por Clovis 

Bevilaqua, o qual tratou no Codigo Civil Brasileiro de 1916 (CC-16) do instituto da 

prescricao, colocando em urn so dispositivo os institutos da prescrigao e da 

decadencia, sem fazer nitida distingao entre urn e outro. A respeito disso, Gagliano e 

Pamplona Filho (2006, p. 524) expoem: 

A lamentavel circunstancia de o CC-16 ter tratado todos os prazos sob a 
denominacao comum de prescrigSo, o que fazia com que o aplicador do 
direito tivesse de se rebelar contra a literalidade do texto legal e contra 
principio basico de hermeneutica, distinguindo onde este nao fazia, com 
base na essentia e sentido do prazo previsto. 

Obtempera-se que pela limitagao contida no CC-16, as diferengas tragadas 

entre a prescricao e a decadencia eram demonstradas apenas por construgoes 

doutrinarias, vez que o compendio normativo elaborado por Bevilaqua era silente 

sobre o assunto, cuidando tao-somente da previsao sob a nomenclatura de 

prescrigao, para todos os prazos. 

Em virtude disso, as inovagoes introduzidas no Codigo Civil de 2002, sob 

influencia da evolugao do pensamento doutrinario e da propria necessidade social, a 

prescrigao tratada na parte geral do Codigo Civil Brasileiro e na legislagao ordinaria 

e aquela compreendida como perda da pretensao. A usucapiao, tratada como Direito 

Real pelo ordenamento brasileiro, mesmo sendo hipotese de prescrigao, por 

mostrar-se como prescrigao aquisitiva, na qual urn individuo adquire a propriedade 

pela inercia do titular, e trabalhada tao-somente nesse ramo do Direito Civil. 

Ademais, acrescentou-se, no diploma de 2002, uma serie de criterios a 

serem observados para diferenciagao entre prescricao e decadencia, considerando-

se a primeira como perda da pretensao de pleitear em jufzo o seu direito e a 

segunda como caducidade, perecimento do direito material. 
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2.2 FUNDAMENTO DA PRESCRIQAO: PRINClPIOS DA SEGURANQA JURJDICA E 

DA PAZ SOCIAL. 

Levando-se em consideragao o requisite- basico de transcurso de lapso 

temporal, nitida e a concepgao de que os institutos juridicos sofrem grande 

influencia pelo transcorrer do tempo. Sendo assim, configura-se o tempo como fato 

jurfdico natural, o qual irradia efeitos no tratamento das relacoes juridicas existentes 

em uma sociedade e, como expoem Gagliano e Pamplona Filho (2006, p. 507), 

geram "grandes repercussoes no nascimento, no exerefcio e extingao de direito". 

Dentro dessa afirmagao, contida esta a ideia de que o tempo que regula 

relagoes juridicas e sociais pode funcionar como fato gerador da aquisigao de 

direitos, da mesma forma, mostrar-se com forga modificativa, condicionando o 

exerefcio de direitos e, tambem, apto a subverter com a morte certos direitos ou 

pretensoes decorrentes de sua violagao. 

Citando-se como exemplo a usucapiao, instituto de Direito Real, 

compreendida enquanto prescricao aquisitiva de direitos e que possibilita a obtengao 

da propriedade pela implementagao de requisitos e pelo transcurso de certo lapso 

temporal, tem-se que funciona o tempo como fato gerador de urn direito. 

Por outro lado, sendo caracterizado pela forma modificativa, encontra pleno 

respaldo na teoria das capacidades, vez que urn indivfduo, pelo decurso do tempo, 

passa de urn estagio de absoluta incapacidade, para urn de relativa incapacidade e, 

posteriormente, adquire a capacidade plena para a pratica de atos da vida civil. 

O lapso temporal pode ainda atuar como condicionante do exerefcio dos 

direitos, como observado no divorcio, em que a lei estipula prazo a ser transcorrido, 

para fins de que o interessado possa exercer tal direito potestativo. Diante disso, 

afirma-se que sendo condicionador, o tempo obstara o exerefcio do direito ate que 

totalmente decorrido o lapso estipulado pela lei. 

Finalmente, o tempo pode fulminar de morte institutos juridicos, como nos 

casos de prescrigao e decadencia, em que a pretensao do titular do direito nao 

merece mais protegao jurfdica, seja pelo perecimento dessa dita pretensao ou pela 

caducidade do direito material. A respeito dessas duas hipoteses, alerta-se que 

havera de estar presente a inercia do titular do direito no deslindo do lapso temporal. 

Na mesma linha, Venosa (2006, p. 567) acrescenta que 
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[...] o exercicio de um direito nao pode ficar pendente indefinidamente. Deve 
ser exercido pelo titular dentro de determinado prazo. Isto nao ocorrendo, 
perdera o titular a prerrogativa de fazer vale o seu direito. 0 tempo exerce 
[...] influencia abrangente no Direito, em todos os campos. 

Aduz ainda o referido autor que se a possibilidade do exerefcio de um 

determinado direito estivesse indefinida no tempo, dar-se-ia margem a instabilidade 

social, ou seja, perpetua-lo seria gerar forte incerteza nas relagoes jurfdicas, sociais 

e economicas. Destarte, o tempo, com prazo estabelecido em maior ou menor 

espaco, deve por fim a relagao jurfdica cujo direito permaneceu sem exerefcio, como 

decorrencia de tendencia moderna que pretende restringir o exerefcio dos direitos ao 

transcurso de lapso temporal e a concepgao de agoes temporarias, tomando como 

base o prinefpio da paz social e a tranquilidade da ordem jurfdica. 

Acerca disso, Cunha Gongalves (1930, p. 633 apud Monteiro, 2003, p. 331) 

demonstra que "a prescrigao e indispensavel a estabilidade e a consolidagao de 

todos os direitos; sem ela, nada seria permanente". Desta feita, pode-se dizer que a 

prescrigao nao se caracteriza como instituigao infqua, que favorece o nao-

pagamento das obrigagoes e que fere preceito milenar de dar a cada um o que e 

seu, pelo contrario, ela somente surge diante da morosidade do exerefcio dos 

direitos por seus titulares, como castigo a sua inercia, sendo, portanto, de agao 

benefica patente, atendendo tanto a interesses individuals liberatorios, quanto 

principalmente a interesses sociais. 

Enfatiza Monteiro (2003) que e inegavel a utilidade da prescrigao, estando 

ela em consonancia com a equidade e com a moral. Sua admissao e imprescindfvel 

para uma sociedade bem organizada. Apesar de o tempo ser fato jurfdico natural, 

como anteriormente exposto, o instituto da prescrigao, bem como o da decadencia, 

sao construgoes jurfdicas, consideradas como fatos juridicos em sentido estrito, vez 

que criados pelo ordenamento jurfdico e sedimentados pela doutrina jurfdica. 

Deste modo, da mesma forma que o Direito em geral, enquanto instituigao 

jurfdica, a prescrigao e norteada por uma serie de princfpios, os quais Ihe atribuem 

fundamento e importancia na vida social. Assim sendo, dentre os princfpios 

conhecidos pelo direito patrio, a prescrigao aproveita como fundamento a seguranga 

jurfdica e a pacificagao social (paz social), com o fito de evitar a verificagao de litfgios 

perpetuos e cessar situagoes potencialmente litigiosas. 
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Isso ocorre porque, como obtemperam Gagliano e Pamplona Filho (2006, p. 

509), "o ordenamento jurfdico deve buscar prever, na medida do possivel, a 

disciplina das relagoes sociais, para que todos saibam como devem se portar para o 

atendimento das finalidades que pretendam atingir". Acrescentam que o principal 

fundamento da existencia de um direito e, portanto, a garantia da pacificagao social. 

Aludem os referidos autores que para assegurar a estabilidade social e a 

seguranga jurfdica, necessaria se faz a limitagao temporal das relagoes jurfdicas, 

evitando-se, com isso, o estabelecimento de procedimentos jurfdicos perpetuos, 

para impedir a obrigagao sem restrigao temporal, deixando-se a merce do titular. 

Este, que por negligencia, deixou de exercitar o direito em tempo habil, 

permanecendo inerte, devera arcar com as consequencias de sua morosidade. 

Sendo assim, deve o instituto da prescrigao funcionar como "consequencia e 

garantia de uma consciencia de cidadania, e nao uma 'ameaga eterna' contra os 

sujeitos obrigados". 

Na mesma linha, e o pensamento de Pitas (2005), o qual assegura que a 

prescrigao e mecanismo decorrente da deliberagao fundamental que garante 

validade ao proprio direito, isto e, o alicerce onde reside a necessidade e a validade 

do Direito, ensejando consciencia e certeza de que as coisas permanecerao como 

estao, dentro de todas aquelas situagoes esperadas, de forma a assegurar a 

estabilidade das relagoes sociais, economicas e jurfdicas. 

Comunga da mesma opiniao Amaral (2000, p. 561 apud GAGLIANO e 

PAMPLONA FILHO, 2006, p. 509), quando afirma 

Com o fim de proteger a seguranca e a certeza, valores fundamentals do 
direito moderno, limitam-se no tempo a exigibilidade e o exerefcio dos 
direitos subjetivos, fixando-se prazos maiores ou menores, conforme a sua 
respectiva funcao. 

No que diz respeito a paz social, enfatiza Pitas (2005) que o Direito tern 

como objetivo assegurar a vida em sociedade, estabelecendo componentes de 

ordem para a mesmo, ou seja, criando mecanismos que garantam a paz social, 

compreendida como harmonia comunitaria. Isso atribui maior razao ao instituto da 

prescrigao, tido como consectario fundamental da harmonia nas relagoes sociais, 

resguardando a propria autoridade do direito. 
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O principio da seguranca jurfdica encontra-se intimamente ligado a 

concepgao do Estado Democratico de Direito, servindo-lhe de sustentagao e sendo-

Ihe inerente e essencial. Vinculado esta aos direitos e garantias fundamentais 

constitucionalmente previstos, os quais sao responsaveis pela sua aplicagao e 

efetividade. Portanto, a obrigatoriedade do direito fundamenta a seguranga jurfdica, 

uma vez que, de acordo com Reale (2002), o conceito de justica esta preso ao 

conceito de ordem de cada sociedade, a qual nao podera deixar de ser reconhecida 

como valor urgente. 

Sendo assim, a ideia de seguranga deve ser considerada como o 

precedente jurfdico, norteador das relagoes sociais e propedeutica da justiga e, 

nesse sentido, a lei atuara como espelho da vontade da sociedade, o que importa 

para o seu aplicador e a tentativa de adequar a norma ao caso concreto, em busca 

da justica social. £ efetivamente isso que ocorre com o instituto da prescricao. 

Possuindo previsao legal, devera o aplicador do direito observa-la, a fim de 

assegurar principio maior do Estado Democratico de Direito, que e o de Justica. 

Caracteriza-se, por conseguinte, o principio da seguranga jurfdica como 

principio constitucional no direito brasileiro. Sustenta Couto e Silva (2005) que a 

seguranca juridica e verdadeiramente um conceito, um principio jurfdico, do qual se 

irradiam duas partes, uma objetiva e outra subjetiva. A primeira compreende a 

limitagao a retroatividade dos atos, consistentes na protegao do direito adquirido, do 

ato jurfdico perfeito. Por outro lado, a de ordem subjetiva, resulta da protegao a 

confianga. 

Diante da notoria interdependencia entre o Direito e a sociedade, tem-se 

como necessaria a manutengao de uma relagao estruturada, para preservar a 

adaptagao dos anseios sociais as normas jurfdicas vigentes, de forma a abranger as 

novas e plurais realidades vivenciadas. Nesse sentido, posta-se o principio da paz 

social, consentaneo do principio da seguranca juridica, e que tern por finalidade 

precipua assegurar o equilibrio, a estabilidade da vida em sociedade. Na paz social, 

procura-se pacificar os conflitos de interesse de forma adequada, assim tambem, 

sob a egide do escopo de justiga e equidade. 

2.3 CONCEITO DE PRESCRIQAO 
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Apos analisar a evolugao historica do instituto da prescricao e elucidar 

alguns de seus fundamentos, passa-se a examinar os concertos doutrinarios e legais 

da prescrigao no ordenamento jurfdico brasileiro, com predominancia do tratamento 

dado pelos civilistas. 

Historicamente erroneamente introduzida nas ordens juridicas como forma 

de tolher a agao, ve-se que, como afirma Bevilaqua (1980, p. 286 apud VENOSA, 

2006, p. 573), a "prescrigao e a perda da agao atribufda a um direito, e de toda a sua 

capacidade defensiva, em consequencia do nao-uso delas, durante um determinado 

espago de tempo". O nao-exercfcio do direito nao Ihe tira a forga, a invalidade do 

direito ocorre pela nao-utilizagao da propriedade defensiva, ou seja, da pretensao 

que resguarda esse direito. Ressalte-se que tais concepgoes abrangem tao-somente 

a prescrigao extintiva, objeto de estudo dessa produgao. 

Em situagao oposta, Silva Pereira (1917 apud GONQALVES, 2000) 

consagra que a prescrigao e meio de extingao do proprio direito, e nao apenas da 

agao, pela inercia do titular durante lapso temporal. 

Numa concepgao classica, Leal (1939, p. 10 apud DINIZ, 2002, p. 336) diz 

que prescrigao "e a extingao de uma agao ajuizavel, em virtude da inercia de seu 

titular durante um certo lapso de tempo, na ausencia de causas preclusivas de seu 

curso". 

Citado por Monteiro (2003, p. 334), Morato (1944, p. 50) expoe que "na 

prescricao extintiva, a forga extintora extermina a agao que tern o titular e, por via de 

consequencia, elimina o direito pelo desaparecimento da tutela geral". 

Adverte, contudo, Leal (1978, p. 08 apud Venosa, 2006, p. 573) que 

A inercia e causa eficiente da prescricao; ela nao pode, portanto, ter por 
objeto imediato o direito. O direito incorpora-se ao patrimonio do individuo. 
Com a prescricao, o que perece e o exerefcio desse direito. E, portanto, 
contra a inercia da agao que age a prescricao, a fim de restabelecer 
estabilidade do direito, eliminando um estado de incerteza, perturbador das 
relagoes sociais. Por isso, a prescricao so e possivel quando existe agao a 
ser exercida. 

Apesar de a concepgao classica afirmar que a prescrigao eiva de vicio o 

direito de agao, extinguindo-o, adverte-se que a ideia de prescricao reside na perda, 

no perecimento de pleitear o direito, da pretensao exercitavel por meio do direito de 

agao e nao deste ultimo, porque constitucionalmente previsto como garantia. 
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0 direito, sendo assim, sera atingido pela prescricao apenas por via de 

consequencia. Diante do fato de que nao exercida a pretensao cabivel, torna-se o 

direito inoperante. A prescrigao funda-se na inercia do titular do direito durante certo 

lapso temporal, extinguindo, em vista disso, a pretensao e por via obliqua ou 

indiretamente o direito, fazendo com que este ultimo desapareca pela 

impossibilidade da agao que o tutelava (MONTEIRO, 2003). 

Em relagao a isso, ha que se advertir que a prescrigao tern inicio nao com o 

nascimento do direito, mas no momento da violagao do direito, vez que e diante da 

violagao que surge a agao cabivel para tutela-lo, a pretensao exercitavel da tutela 

jurisdicional pelo Estado, por meio de provocagao. No que se refere a natureza do 

direito violado, a doutrina elucida que a prescrigao requer um direito nascido e 

efetivo, cujo perecimento ocorreu em virtude da falta de exercicio da agao, 

assegurada para a violagao sofrida (LEAL, 1978 apud VENOSA, 2006). Em sintese, 

seria dizer que se o direito ja existente e violado e a isso se atribui uma agao, que 

durante certo lapso de tempo nao e exercida, ocorrendo a prescrigao, com a perda 

da pretensao de pleitear o seu direito. 

Asseveram Gagliano e Pamplona Filho (2006, p. 510) que a prescricao e "a 

perda da pretensao de reparagao do direito violado, em virtude da inercia do seu 

titular, no prazo previsto pela lei". Acrescente-se a isso o posicionamento adotado 

por Covello (1996, p. 71 apud Gagliano e Pamplona Filho, 2006, p. 510), 

considerando que a obrigagao juridica prescrita mostra-se como obrigagao natural, 

na qual "nao se confere o direito de exigir seu cumprimento, mas se cumprida 

espontaneamente, autoriza a retengao do que foi pago". 

Sendo assim, incidira sobre direitos subjetivos patrimoniais e disponiveis. 

Desta feita, nao se pode afirmar que a prescrigao ataca a agao. Coerente seria dizer 

que a prescrigao atua sobre a pretensao, concepgao que ao longo do tempo sofreu e 

ainda sofre modificagoes. 

Desse modo, ve-se, segundo exposigao de Gagliano e Pamplona Filho 

(2006, p. 512), que "a pretensao surge do direito material violado", devendo essa 

pretensao ser considerada como 

Poder de exigir de outrem coercitivamente o cumprimento de um dever 
juridico, vale dizer, e o poder de exigir submissao de um interesse 
subordinado (do devedor da prestagao) a um interesse subordinante (do 
credor da prestagao) amparado pelo ordenamento juridico. 
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Tendo em vista as discussoes suscitadas ao longo do tempo, na epoca em 

que a regulamentacao da materia em foco era discutida no bojo do Codigo Civil de 

1916, nao havendo, portanto, de forma clara, diferengas profundas entre os institutos 

da prescricao e da decadencia, e considerando-se, a teor do proprio diploma civil a 

prescrigao como perda da agao, o Codigo de Defesa do Consumidor (CDC), ja 

cuidava de afastar certas duvidas que pairassem acerca da pretensao. Esse 

instrumento, promulgado em 1990, em seu art. 27 ja elucidava que a prescricao 

atingiria a pretensao e nao o direito de agao propriamente dito. 

O Codigo Civil de 2002, desta feita, fora editado seguindo a mesma linha de 

raciocfnio do diploma inovador e protetivo do consumidor. Desse modo, o 

compendio civil atual tratou a prescrigao como forma de perda da pretensao, 

alertando que a mesma surge diante da violagao do direito e morre com a incidencia 

do instituto da prescrigao (art. 189 do CC). Alem disso, observa-se que o CC-02 

encarregou-se de elencar linhas gerais que facilitam a diferenciagao entre prescricao 

e decadencia, o que implica nas incorporagao de construgoes doutrinarias ao texto 

legislative 

Sendo assim, assevera Monteiro (2003) que a prescrigao tern alcance geral, 

tratando de todos os direitos indistintamente, devendo ser, pois, resultante da 

conjugagao entre os elementos tempo e inercia do titular. Alem disso, aproveita tanto 

pessoas fisicas como jurfdicas, sejam de direito publico ou privado. 

Sustenta-se ainda que a prescricao tern prazos fixados por lei para o 

exerefcio das agoes que tutelam certos direitos, bem como o proprio ordenamento 

civil encarrega-se de estipular causas que suspendem e interrompem os efeitos da 

prescrigao. Da mesma forma, a lei ainda possibilita a renuncia para a prescricao, 

que se deve operar por parte dos interessados e depois da consumagao da mesma. 

De acordo com o art. 193 do Codigo Civil de 2002, a prescrigao podera ser 

alegada em qualquer fase da causa, seja em sede de contestagao, audiencia de 

instrugao e julgamento, razoes, e tambem no processo de execucao. Nesse caso, 

podera ser arguida na primeira ou na segunda instancia, em processo de 

conhecimento ou execugao. O unico caso em que nao podera ser exercitada, 

consiste na hipotese elucidada pela Sumula 282 do Supremo Tribunal Federal 

(STF), a qual determina que a arguigao de prescricao e inadmissfvel em recurso 

extraordinario, se a parte nao o fez na justiga comum. 
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2.4 REQUISITOS DA PRESCRIQAO 

A priori, faz-se estudo de condigoes indispensaveis ao instituto da 

prescrigao, destacando os requisitos ressaltados pela doutrina, como decorrencia da 

interpretagao legislativa, langando-os com elementos integrantes de tal instituto, 

sendo-lhe indispensaveis. Desta feita, com exatidao, elucida Leal (1978, p. 11 apud 

Venosa, 2006, p. 574) 

1. a existencia de acao exercitavel; 
2. a inercia do titular da agao pelo seu nao-exercicio; 
3. a continuidade dessa inercia por certo tempo; e 
4. a ausencia de fato ou ato impeditivo, suspensivo ou interruptivo do 

curso da prescricao. 

A existencia de agao exercitavel configura-se como objeto principal da 

prescrigao. Esse instrumento deve ser habil para por fim a violagao do direito e 

existir ao seu tempo, para ser exercitavel. Nesse diapasao, uma vez violado o 

direito, surge para o titular o direito a pretensao, capaz de fazer cessar essa 

violagao. Nao sendo, pois, exercida em tempo previamente estabelecido em lei, a 

pretensao resta-se prescrita e a agao impossibilitada de gerar os seus efeitos. 

A inercia do titular da agao pelo nao-exercicio e tambem elemento de suma 

importancia, talvez o que de a prescricao maior relevo. Demonstra a influencia do 

tempo nas relagoes juridicas, bem como a falta de protegao da lei para aquele que 

nao exercita os seus direitos. A inercia e atitude omissiva, passiva. Nela, o titular 

nada faz para resguardar os seus direitos, nao tenta nulificar os efeitos da violagao 

do direito, permanecendo na abstengao do exerefcio da agao que Ihe foi 

assegurada. 

A continuidade da inercia diz respeito a permanencia passiva do titular da 

agao, durante certo lapso de tempo. Aqui, nao se fala em inercia passageira, mas 

aquela permanente, que se prolonga no tempo e atinge o prazo que a lei estabelece. 

Requer-se ainda a inexistencia de elementos neutralizantes do instituto da 

prescrigao, como as causas que interrompem, impedem e suspendem a prescrigao, 

as quais se encontram estipuladas pela letra da lei. Enquanto o impedimento e a 

suspensao fazem cessar temporariamente o curso da prescrigao, a interrupgao gera 

efeitos de maior importancia, perdendo-se por completo a contagem do prazo e, 
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uma vez retomada, devera comecar a contar novamente, do inicio, fato que nao 

acontece com o impedimento e a suspensao, nos quais uma vez cessada a causa, 

volta-se a contar o prazo de onde parou, aproveitando por inteiro aquele 

anteriormente decorrido. 

Adotando postura mais consentanea posiciona-se Diniz (2002), que prefere 

enumerar apenas tres requisitos da prescricao, os quais chama de pressupostos, a 

saber: a violagao de um direito material e o surgimento de uma agao ajuizavel; 

transcurso de todo o prazo prescricional da agao, sem incidencia de causa 

interruptiva, suspensiva ou impeditiva; e a inercia do titular da pretensao durante o 

curso do lapso prescricional. Em verdade, sao os mesmos requisitos acima 

elucidados, porem, dispostos de forma mais ordenada e sistematizada. 

Em tese, inegavel e a combinagao de fatores como inercia do titular e 

decurso de tempo. Em decorrencia disso e que surge o conhecido brocardo juridico 

do dormientibus non succurrit jus, ou seja, o direito nao socorre a quern dorme. 

2.5 IMPEDIMENTO, SUSPENSAO E INTERRUPQAO DA PRESCRIQAO 

Os elementos neutralizantes das prescricao provocam como o vocabulo ja 

sugere uma mitigagao em tal instituto, sobretudo na contagem do seu prazo. Desse 

modo, como tendencia legal e fruto dos princfpios da seguranca jurfdica e da paz 

social, consideram-se com tal natureza instituigoes como o impedimento, a 

suspensao e a interrupgao do lapso prescricional. 

A respeito do impedimento e da suspensao, esclarece Venosa (2006, p. 586) 

que 

0 impedimento e a suspensao da prescricao fazem cessar, 
temporariamente, seu curso. Uma vez desaparecida a causa de 
impedimento ou superada a causa de suspensao, a prescricao retoma o seu 
curso normal, computado o tempo anteriormente decorrido se este existiu. 

Tratando-se de fatos suspensivos e impeditivos do prazo prescricional, nota-

se que os mesmos, por importarem em situagoes de menor importancia, 

principalmente de ordem moral, ensejam apenas em uma cessagao temporaria, 



28 

sendo, portanto, aproveitado o lapso anteriormente transcorrido para efeitos de 

contagem total do prazo, ou seja, nao se despreza o prazo contado ate a data do 

inicio da situacao suspensiva ou impeditiva, ele sera levado em consideracao e 

somado ao prazo decorrido apos a cessacao da referida situacao. 

Por outro lado, por ensejar maior repercussao, 

[...] na interrupcao da prescrigao a situacao e diversa: verificada alguma das 
causas interruptivas, perde-se por completo o tempo decorrido. 0 lapso 
prescricional iniciar-se-a novamente. 0 tempo precedentemente decorrido 
fica totalmente inutilizado (VENOSA, 2006, p. 587). 

Vale lembrar, que o Codigo Civil de 2002 nao faz qualquer distincao entre as 

causas suspensivas e impeditivas da prescricao, ficando a enumeracao das 

diferencas a cargo da doutrina. Nesse sentido, o autor acima mencionado adverte 

que se o obstaculo preexiste ao vencimento da obrigagao e consequente inicio do 

curso prescricional, estar-se-ia diante de caso de impedimento; do contrario, ou seja, 

se o obstaculo aparece apos o vencimento da obrigagao e durante a fluencia do 

prazo prescricional, e hipotese de suspensao da prescrigao. 

Acrescenta Monteiro (2003, p. 343) o fato de que essas referidas causas 

"apenas fazem cessar temporariamente o curso da prescrigao; superada, porem, a 

causa suspensiva, a prescrigao retoma seu curso natural, computado o tempo 

anteriormente transcorrido". E continua a afirmar que essas causas nao dispensam o 

tempo decorrido antes do fato que impediu ou suspendeu, estando pois prescrita "a 

agao se, adicionados os dois periodos, antes e depois do impedimento, se obtem 

espago de tempo bastante para completar-se o prazo prescritivo". Sendo assim, 

observa-se que as causas que suspendem ou impedem o curso do prazo 

prescricional sao, por assim dizer, mais simples, provocando fatos de menor 

importancia. 

Por outro lado, assevera o referido doutrinador que nos casos de interrupgao 

da prescricao, o tempo anteriormente decorrido e totalmente esquecido, inutilizado, 

sacrificado, perdido, e, uma vez cessada a causa, volta-se a contar do inicio o prazo 

prescricional. Isso ocorre porque as situagoes ensejadoras da interrupgao, 

constituem fatos de repercussao mais alargada. 

Constantes, em principio, nos artigos 197 e 198 do Codigo Civil de 2002, as 

causas que impedem ou suspendem a prescricao tratam de situagoes de ordem 
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moral, relagoes afetivas existentes entre os interessados, bem como de situagoes de 

ordem pessoal, compreendendo questoes quanto a situagao da pessoa, seja em 

relagao aos absolutamente incapazes, aos ausentes do Brasil, encarregados de 

servigo publico, ou mesmo aqueles que estao a servigo das Forgas Armadas. 

No primeiro caso, ou seja, das situagoes trazidas pelo art. 197, as causas, 

como dito, sao de ordem moral. As pessoas envolvidas possuem ligagao intima, 

relagao afetiva que faz surgir o preceito legal. Em situacao oposta, os casos 

enumerados pelo art. 198, que tratam de pessoas absolutamente incapazes, estas 

compreendidas como menores de 16 anos, incapazes de exercer os atos da vida 

civil, assim tambem, o deficiente mental submetido a processo de interdigao. Nos 

demais incisos, cuidou o legislador de disciplinar situagoes que envolvem questoes 

de trabalho, vinculagao do individuo para com o Estado, seja exercendo servigo 

publico ou sob a egide das Forgas Armadas. 

Ainda em relagao a suspensao e ao impedimento da prescrigao, cita-se o 

art. 199 do CC, que igualmente traz situagoes de ordem objetiva, consistentes na 

presenga de condigao suspensiva, nao exigibilidade da obrigagao porque nao 

vencida e em caso de evicgao. 

Aduz, ainda, Venosa (2006, p. 591) acerca da suspensao da prescrigao, 

afirmando que 

Defende-se que nao corre a prescricao na pendencia de acontecimento que 
impossibilite alguem de agir, quer em razao de motivacao legal, quer em 
razao de motivo de forca maior, consubstanciando-se na regra de que a 
jurisprudencia francesa adota, seguindo o brocardo: contra non valentem 
agere non currit praescriptio (contra incapaz de agir nao corre a prescricao). 
Desse modo, nao se deve entender o elenco legal de causas de suspensao 
e impedimento como numero taxativo. 

Diante disso, expoe-se que a previsao legal das situagoes que provocarao a 

suspensao ou o impedimento da prescricao nao se encontram numerus clausus, ou 

seja, o rol e apenas exemplificativo e nao taxativo, vez que observados serao os 

fatos que impossibilitem o titular da pretensao de agir. 

Acerca disso, ocupa-se Monteiro (2003) em enumerar outros casos de 

suspensao da prescricao, constantes de outros dispositivos legais, como, por 

exemplo, para os menores de 18 anos em materia trabalhista (art. 440 da 

Consolidagao das Leis do Trabalho - CLT), contra os interessados na apuragao e 
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conseqCiencias dos acidentes da navegagao por agua (art. 20 da Lei n° 2.180/1954); 

entre outros. 

Por fim, em posicao diametralmente oposta, o tratamento dado as causas 

que interrompem a prescricao. Cuida da disciplina da interrupgao prescricional o art. 

202 do CC, seus incisos e paragrafo unico, in verbis 

Art. 202. A interrupgao da prescricao, que somente podera ocorrer uma vez, 
dar-se-a: 
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citacao, se o 
interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; 
II - por protesto, nas condigoes do inciso antecedente; 
III - por protesto cambial; 
IV - pela apresentagao do titulo de credito em juizo de inventario ou em 
concurso de credores; 
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
VI - por qualquer ato inequfvoco, ainda que extrajudicial, que importe 
reconhecimento do direito pelo devedor. 
Paragrafo unico. A prescrigao interrompida recomega a correr da data do 
ato que a interrompeu, ou do ultimo ato do processo para a interromper. 

A respeito disso, adverte-se que somente podem ser arguidas para gerar 

seus efeitos uma unica vez, ou seja, a incidencia de causa interruptiva ocorrera 

apenas uma vez e dar-se-a nas hipoteses do art. 202 do CC. Deste modo, ve-se que 

os dispositivos legais, em especial o constante do paragrafo unico do referido artigo, 

deixam transparecer o principio do efeito instantaneo da interrupgao da prescrigao, o 

qual determina que o prazo devera recomegar imediatamente apos a interrupgao, 

sendo restituido em sua integralidade, isto e, reiniciado, retomado do zero, 

desconsiderando-se o lapso anteriormente decorrido. 

Desta feita, apresenta Venosa (2006, p. 592) que "a prescrigao e 

interrompida com fato habil a destruir o lapso de tempo preterito". Sao, portanto, 

situagoes de maior complexidade que fazem iniciar novamente o curso do lapso 

prescricional quando da cessagao da causa. 

Nesse diapasao, ressalta-se que a proposigao constante no inciso I do artigo 

acima mencionado, deve ser compreendida como simples despacho que ordena a 

citacao do reu a ou distribuigao, mesmo que haja incompetencia relativa do juizo. 

Ao mencionar a expressao protesto, no inciso II, o legislador posiciona-se no 

sentido de protesto judicial, realizado na forma do art. 867 do Codigo de Processo 

Civil (CPC) e com observancia de todos os requisitos da citagao. 
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No caso do inciso III, o legislador alargou as situagoes do inciso precedente, 

passando a abarcar tambem o protesto cambial, aqui compreendido como 

formalidade solene e extrajudicial destinada a provar a apresentagao do titulo de 

credito, ao tempo devido, para fins de aceite ou pagamento. 

Nas hipoteses do inciso IV, nota-se a pretensao do titular do direito em 

interromper o lapso prescricional, e ato intencional do titular do direito. 

Com relagao aos atos judiciais previstos no inciso V, alerta-se para o fato de 

que o Codigo de 2002 nao esclareceu quais os atos judiciais que devem ser aqui 

compreendidos, podem eles ser entendidos como "medidas cautelares do estatuto 

processual, bem como as notificagoes e interpelagoes" (MONTEIRO, 1977, p. 300; 

apud VENOSA, 2006, p. 596). 

Os atos aos quais se refere o inciso VI, ja ditos pela lei como inequivocos, 

nao estao sujeitos a presungao, devendo ser expressos e patentes, capazes de 

obstar qualquer discussao acerca dos mesmos. 

2.6 ESPECIES DE PRESCRIQAO 

Numa classificagao mais basilar, a doutrina majoritaria, da qual fazem parte 

Silvio Rodrigues (2004), Silvio Salvo Venosa (2006), Carlos Roberto Gongalves 

(2000) e outros, diz-se que a prescrigao podera ser extintiva ou aquisitiva. 

A prescricao tratada na parte geral do Codigo Civil e a propriamente dita, ou 

seja, a prescricao extintiva de direitos, que faz cessar a pretensao do direito 

tutelado, fundada na inercia do titular e no transcurso de lapso temporal. Essa e 

objeto da analise aqui proposta. 

Por outro lado, encontra-se a prescricao aquisitiva, confundida com a 

usucapiao e estudada dentro dos Direitos Reais e prevista constitucionalmente, 

como forma de aquisigao da propriedade. 

Enumeram ainda alguns doutrinadores, a exemplo Chaves (2004), outras 

especies de prescrigao como a intercorrente, a ordinaria e a especial. Para o 

mencionado autor, a prescrigao intercorrente e a prescrigao extintiva que se observa 

no decurso do processo, ou seja, dar-se quando o autor ja tern provocado a tutela 

jurisdicional por meio de uma agao; por prescrigao ordinaria, entende aquela cujo 
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prazo esta de forma generica prevista em lei, como a do art. 205 do CC; e, 

finalmente, a prescricao especial seria aquela em que os prazos prescricionais estao 

pontualmente previstos, ou seja, aquela que a lei estipula prazo especial, e como 

exemplo disso, cita-se a constante no art. 206 do CC. 
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3 EXECUQAO FISCAL 

O processo de execucao fiscal vem ao longo do tempo ganhando mais 

espaco no ordenamento juridico brasileiro. Diante da demanda promovida pelo 

inadimplemento de dividas tributarias e nao-tributarias da Fazenda Publica, faz-se 

surgir a imprescindibilidade da criacao de um mecanismo capaz de garantir a 

satisfacao desses creditos. Desta feita, propoe-se neste capitulo esclarecer os 

elementos que envolvem o processo judicial de execucao fiscal, considerado como 

meio capaz de garantir o recebimento de dividas tributarias, que irao favorecer a 

Fazenda Publica. Diante da grande incidencia de processos executivos fiscais, surge 

a necessidade de compreende-lo, analisa-lo sob uma perspectiva processualista e 

estudar os seus elementos. 

3.1 CONCEITO 

A execucao fiscal encontra-se atualmente disciplinada pela Lei n° 6.830, de 

22 de setembro de 1980. Essa lei e conhecida como a Lei das Execucoes Fiscais 

(LEF), a qual determina que a lide instaurada pela execucao fiscal destina-se 

precipuamente a cobranca de divida ativa da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municipios e das suas respectivas autarquias. E especie de cobranca 

ligada ao Sistema Tributario, por isso mesmo deve observar os principios que 

agasalham esse ramo do Direito, o Direito Tributario. 

Adverte essa mesma lei que poderao ser usadas subsidiariamente normas 

contidas no Codigo de Processo Civil para fins de execucao fiscal, ou seja, nao 

havendo disciplinamento da materia na letra fria da lei de execucao fiscal, o julgador 

podera utilizar-se do Codigo de Processo Civil. Acerca disso, expoe Machado 

Segundo (2008) que a execucao fiscal e uma execucao forcada de titulo extrajudicial 

e, por isso, a Lei n° 6.830/1980 elege de forma subsidiaria o Codigo de Processo 

Civil, o que provoca larga aplicacao, principalmente pelos tribunals, das disposigoes 

reformadas do CPC ao processo executivo fiscal. 
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De acordo com Machado (2004, p. 441) "denomina-se execugao fiscal a 

agao de que dispoe a Fazenda Publica para a cobranga de seus creditos, sejam 

tributarios ou nao, desde que inscritos como Dfvida Ativa." Desta feita, observa-se 

que a execugao fiscal e um ferramenta a disposigao da Fazenda Publica, para que 

veja satisfeito o credito, de natureza tributaria ou nao, mas que tenha 

eminentemente natureza obrigacional e possa ser classificado como dfvida ativa. 

Esse tambem e o entendimento de Borba (2006, p. 560), o qual considera a 

agao de execucao fiscal como "processo cabivel para que a Fazenda Publica exija 

coativamente do sujeito passivo aquilo que Ihe e devido e nao for pago na epoca 

propria". 

Para que a Fazenda Publica utilize-se da agao de execugao fiscal, faz-se 

necessario que a divida tributaria esteja vencida, portanto, tenha carater liquido, 

certo e exigivel e seja ainda inscrita como divida ativa. Somente dara ensejo a 

execucao fiscal os casos em que o credito tributario nao foi satisfeito, naquelas 

hipoteses em que o sujeito passivo da obrigagao tributaria, isto e, do credito 

tributario, nao cumpriu como o seu dever, adimplindo a obrigagao tributaria principal 

ou acessoria, pagando a dfvida em tempo habil. 

Destacam Santos e Dantas (2001) que a execugao fiscal consubstancia-se 

no processo para a cobranca e satisfagao de creditos da Fazenda Publica, formando 

um conjunto de atos sucessivos e coordenados com o fim precfpuo da realizagao do 

direito constante do titulo executivo, daquele credito inscrito como dfvida ativa. 

Assim, incide sobre a cobranga da dfvida ativa da Fazenda Publica, seja ela 

tributaria ou nao, expondo caracterfsticas a ele peculiares, as quais pretendem 

garantir celeridade no processo executivo fiscal. 

Desse modo, o processo executivo fiscal "representa uma garantia 

fundamental pela qual o devedor somente sera despojado do seu patrimonio na 

exata proporgao do seu debito e pelo meio menos gravoso aos seus direitos" 

(SALOMAO, 2006, p. 02), tendo como escopo "expropriar o contribuinte de seu 

patrimonio, a fim de que seja satisfeita a pretensao fiscal" (BORBA, 2006, p. 560). 

Caracteriza-se, pois, a execugao fiscal como um desdobramento da garantia 

constitucional do Devido Processo Legal, inserida no art. 5°, incisos LIV e LV da 

Constituigao Federal de 1988, alem de sofrer forte influencia dos princfpios da 

Legalidade e do Direito da Propriedade, hoje plenamente consolidados no 

ordenamento jurfdico brasileiro, devendo o processo pautar-se pelas regras 
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previamente estabelecidas para o orgao jurisdicional, o qual devera julgar com 

independencia e imparcialidade. 

Sendo assim, afirma-se que a execucao fiscal e um instrumento posto pela 

ordem juridica a disposicao do titular do credito tributario, ou seja, a Fazenda 

Publica, aqui chamado de sujeito ativo, para que possa exigir o adimplemento da 

obrigagao tributaria nas condigoes impostas ao processo executivo fiscal. Nesse 

aspecto, observa-se que as pessoas juridicas de direito privado, as pessoas 

naturais, as sociedades de economia mista e as empresas publicas estao impedidas 

de promover a execugao fiscal, vez que facultada tao-somente aquelas pessoas que 

podem inscrever o credito tributario vencido como Divida Ativa da Fazenda Publica, 

que sejam apenas as pessoas juridicas de direito publico, dando ensejo a criagao de 

titulo executivo extrajudicial legalmente habil para instituir a execucao fiscal. 

Ademais, atribui-se carater de execugao forgada singular a execucao fiscal, 

tendo em vista que somente a pessoa juridica de direito publico, devidamente 

previstas em lei (Uniao, Estados, Distrito Federal, Municipios, Autarquias e 

Fundagoes), tern reconhecida capacidade ativa no processo executivo, vez que sao 

credoras do titulo executivo. 

Acerca disso, obtempera o legislador a respeito da cobranca judicial do 

credito tributario, erigida no art. 187 do CTN, a saber 

Art. 187 do CTN. A cobranca judicial do credito tributario nao e sujeita a 
concurso de credores ou habilitacao em falencia, recuperacao judicial, 
concordata, inventario ou arrolamento. 
Paragrafo unico. 0 concurso de preferencia somente se verifica entre 
pessoas juridicas de direito publico, na seguinte ordem: 
I - Uniao; 
II - Estados, Distrito Federal e Territorios, conjuntamente e pro rata; 
III - Municipios, conjuntamente e pro rata. 

Dada a semelhanga entre as redagoes, acrescenta-se ainda o disposto no 

art. 29 da Lei de Execucao Fiscal, in verbis 

Art. 29 da Lei n° 6.830/1980 - A cobranca judicial da Divida Ativa da 
Fazenda Publica nao e sujeita a concurso de credores ou habilitacao em 
falencia, concordata, liquidagao, inventario ou arrolamento 
Paragrafo Unico - O concurso de preferencia somente se verifica entre 
pessoas juridicas de direito publico, na seguinte ordem: 
I - Uniao e suas autarquias; 
II - Estados, Distrito Federal e Territorios e suas autarquias, conjuntamente 
e pro rata; 
III - Municipios e suas autarquias, conjuntamente e pro rata. 
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Ve-se, contudo, que ao estipular o concurso de preferencia tao-somente as 

pessoas juridicas de direito publico, o legislador, dado o contexto de cada legislagao 

em comento, variou apenas no sentido da cobranga residir sobre credito tributario ou 

constante de divida ativa. A respeito disso, o Codigo Tributario Nacional, no artigo 

acima transcrito, refere-se somente aos tributos, enquanto que a Lei de Execugao 

Fiscal faz tratamento mais abrangente, de forma a atingir tudo aquilo considerado 

como divida ativa, isto e, dividas tributarias e nao-tributarias, sujeitas ao 

procedimento executivo fiscal. 

Acrescenta J. Santos (2000, p. 19) que o procedimento executivo fiscal e 

uma especie de execugao por quantia certa, na qual a Fazenda Publica provoca o 

Poder Judiciario com o fito de satisfazer o seu direito de credito, aferindo a 

prestagao devida, desde que haja preenchimento dos requisitos legais traduzidos na 

liquidez, certeza e exigibilidade. Para tanto, ha que se inscrever a divida como ativa, 

consoante a emissao de certidao, abrangendo dividas tributarias ou nao-tributarias, 

alem da atualizagao monetaria, juros, multa de mora e outros encargos. E aduz: 

Por tratar-se de execucao por quantia certa, a execucao fiscal depende 
necessariamente de um titulo que e a Certidao de Dfvida Ativa, que se 
constitui no instrumento habilitado para que a Fazenda Publica impetre a 
respectiva acao. 

Na citacao transcrita, nota-se que o autor elucida elementos como a 

execugao por quantia certa, em decorrencia da presungao, mesmo que relativa, de 

certeza, liquidez e exigibilidade. Alem disso, acrescenta que o procedimento 

executivo fiscal requer como condigao, alem de outras posteriormente expostas, a 

presenga da Certidao da Divida Ativa, constituindo elemento necessario e 

funcionando como documento habil a ensejar o inicio da agao executiva pela 

Fazenda Publica, sendo, assim, prova cabal da existencia do credito tributario 

regularmente inscrito. 

Para tanto, considere-se que o conceito de prescrigao tributaria em sede de 

Execugao Fiscal devera levar em conta elementos como: a divida ativa, com sua 

formagao por meio do lancamento; o termo de inscrigao da divida ativa, formulado 

por autoridade tributaria competente, e a certidao da divida ativa. 
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3.1.1 Divida ativa 

Para a instauracao do processo de execucao fiscal tem-se como requisito 

minimo a existencia de divida classificada como ativa da Fazenda Publica. Por 

divida ativa pode-se entender aquela que se encontra regularmente inscrita em 

reparticao administrativa competente, bem como vencida, isto e, esgotado esta o 

prazo fixado para o seu pagamento. 

A divida ativa constitui titulo executivo capaz de ensejar a cobranca judicial 

forcada. Dessa forma, goza de presuncao de liquidez, certeza e exigibilidade. 

Entretanto, essa presuncao e relativa, vez que prepondera ate prova em contrario, a 

cargo do devedor, que pode demonstrar que nao esta devendo. 

Sendo assim, o art. 2° e seus paragrafos 1° e 2° da Lei n° 6.830/1980 

esclarece que 

Art. 2° - Constitui Divida Ativa da Fazenda Publica aquela definida como 
tributaria ou nao tributaria na Lei n° 4.320, de 17 de marco de 1964, com as 
alteracoes posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 
elaboracao e controle dos orcamentos e balancos da Uniao, dos Estados, 
dos Municipios e do Distrito Federal. 
§ 1° - Qualquer valor, cuja cobranga seja atribuida por lei as entidades de 
que trata o artigo 1°, sera considerado Divida Ativa da Fazenda Publica. 
§ 2° - A Divida Ativa da Fazenda Publica, compreendendo a tributaria e a 
nao tributaria, abrange atualizacao monetaria, juros e multa de mora e 
demais encargos previstos em lei ou contrato. 
[•••] 

Pelo dispositivo em analise, extrai-se que serao consideradas como divida 

ativa da Fazenda Publica aqueles debitos provenientes de relagoes tributarias e nao 

tributarias, estas ultimas pormenorizadas na Lei n° 4.320/1964. Advoga ainda o 

referido artigo que incorporara a divida ativa alem do montante principal, elementos 

como a corregao monetaria, juros, multa de mora e demais encargos estipulados 

pela lei ou decorrente da vontade das partes por meio de contrato. 

Obtempera Santos e Dantas (2001, p.05) que a divida ativa "consiste em 

credito da Fazenda Nacional, de qualquer valor, cuja cobranga seja atribuida por lei" 

a Uniao, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municipios e as autarquias e 

fundagoes publicas. 
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A Lei n° 4.320/1964 trata das dividas em seu art. 39. A respeito disso, 

adverte Szklarowsky (1998, p. 01) 

0 § 2° do artigo 39 citado conceitua a divida ativa tributaria como sendo o 
credito da Fazenda Publica dessa natureza, proveniente de obrigagao legal 
relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e divida ativa nao 
tributaria, os demais creditos da Fazenda Publica, tais como os 
provenientes de emprestimos compulsorios, contribuigdes estabelecidas em 
lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributarias, foros, 
laudemios, alugueis ou taxas de ocupagao, custas processuais, pregos de 
servigos prestados por estabelecimentos publicos, indenizagoes, 
reposigoes, restituigoes, alcances dos responsaveis definitivamente 
julgados, bem assim os creditos decorrentes de obrigagoes em moeda 
estrangeira, de sub-rogagao de hipoteca, fianga, aval ou outra garantia, de 
contratos em geral ou de outras obrigagoes legais. 

Ve-se, contudo, que o Codigo Tributario Nacional, sob influencia direta da 

Constituicao Federal, estabelece somente creditos tributarios, decorrentes da 

obrigagao legal tributaria. Por outro lado, cuida a Lei n° 4.320/1964 de preve 

situagoes ensejadoras de dividas nao tributarias, ou seja, os demais creditos cujo 

titular e a Fazenda Publica, distintos, portanto, de relagao tributaria legal, isto e, nao 

resultante de tributo no sentido literal da palavra. 

Enfatiza Salomao (2006, p. 16) 

Constituem Divida Ativa: (a) Tributarias: impostos (art. 145, I, da CF); taxas 
(art. 145, II, da CF); contribuigoes de melhoria (art. 145, III, da CF); 
emprestimos compuls6rios (art. 148, caput, da CF); contribuigoes especiais 
(art. 149, da CF); (b) Nao-tributarias: multa de qualquer origem ou natureza, 
exceto as tributarias, foros, laudemios, alugueis ou taxas de ocupagao, 
custas processuais, pregos de servigos prestados por estabelecimentos 
publicos, indenizagoes, reposigoes, restituigoes, alcances dos responsaveis 
definitivamente julgados, bem assim os creditos decorrentes de obrigagoes 
em moeda estrangeira, de sub-rogagao de hipoteca, fianga, aval ou outra 
garantia, de contratos em geral ou de outras obrigagoes legais. 

A divida ativa e, assim, o conjunto de rendas da Fazenda Publica, referente 

ao exercicio financeiro findo e nao arrecadado no tempo estipulado para o 

pagamento, escriturado em repartigao competente, como ja afirmado, e constante de 

titulo capaz de permitir-lhe a cobranga. Nesse aspecto, o Codigo Tributario Nacional 

disciplina tao-somente as dividas ativas tributarias, deixando a cargo da Lei n° 

4.320/64 o estabelecimento das dividas ativas nao-tributarias. 
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3.1.2 Termo de inscricao da divida ativa 

O termo de inscricao da divida ativa, pela forga do §3° do art. 2° da Lei n° 

6.830/80, constitui-se como ato de controle administrativo de legalidade realizado 

por autoridade competente, destinado a apurar a certeza e liquidez do credito 

tributario, capaz de suspender a prescricao de tal credito por prazo de 180 dias ou 

ate a distribuigao da execugao fiscal, caso esta ultima ocorra antes de ultrapassados 

o prazo inicial de 180 dias. 

A Lei da Execucao Fiscal (Lei n° 6.830/80) afirma que a inscrigao e apuragao 

da divida ativa e de competencia da Procuradoria da Fazenda Nacional. Da mesma 

forma, pela disposigao expressa do art. 159 do Decreto-lei n° 99.180/1990, observa-

se que esse dispositivo legal preve a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como 

encarregada de apurar e inscrever a Divida Ativa da Uniao, tributaria ou nao-

tributaria, para fins de cobranga judicial. 

Sendo assim, ve-se que no termo de inscricao da divida ativa, o Procurador 

da Fazenda Publica devera realizar alem da inscricao, tambem a apuragao do 

credito tributario, para que possa adquirir presuncao de certeza e liquidez (art. 3° da 

Lei n° 6.830/80) e desencadeie um processo de cobranga judicial do mesmo, 

chamado de execugao fiscal. 

Para tanto, requer o §5° do art 2° da Lei n° 6.830/80: 

§ 5° - O Termo de Inscrigao de Divida Ativa devera conter: 
I - o nome do devedor, dos co-responsaveis e, sempre que conhecido, o 
domicilio ou residencia de um e de outros; 
II - o valor originario da divida, bem como o termo inicial e a forma de 
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da divida; 
IV - a indicagao, se for o caso, de estar a divida sujeita a atualizacao 
monetaria, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o 
calculo; 
V - a data e o numero da inscricao, no Registro de Divida Ativa; e 
VI - o numero do processo administrativo ou do auto de infracao, se neles 
estiver apurado o valor da divida. 

Pelo o que se extrai do dispositivo transcrito, observa-se que o termo de 

inscricao da divida ativa devera conter elementos obrigatorios. O primeiro deles, 

consiste na alocagao do nome do devedor, com seus respectivos responsaveis, para 

possivel ocorrencia de substituigao tributaria, alem do domicilio ou residencia dos 
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mesmos (devedor e co-responsaveis). Exige ainda o mencionado paragrafo a 

inclusao do valor da divida a ser paga no teor do termo de inscricao, destacando-se 

o termo inicial e a forma que sera observada para o calculo de juros e demais 

encargos. Continua o legislador, requerendo que seja posta no termo, a origem, a 

natureza e o fundamento da divida, para que a mesma reste-se especificada em tal 

documento. Alem disso, reclama a insercao da data e do numero da inscricao no 

respectivo Registro, bem como do numero do processo administrativo instaurado em 

razao da divida ou do auto de infracao. 

Importante ainda mostra-se o mesmo artigo, no § 7°, ao permitir o termo de 

inscricao possa ser preparado e numerado atraves de processo manual, mecanico 

ou eletronico, atribuindo eficacia na utilizacao de quaisquer desses. 

3.1.3 Certidao da divida ativa 

A Certidao da Divida Ativa (CDA) e instrumento habil para informar a peticao 

inicial do processo executivo fiscal para cobranga de divida ativa da Fazenda 

Publica. Isso ocorre em virtude de que a divida regularmente inscrita goza de 

presungao de certeza e liquidez, como dispoe o art. 204 do Codigo Tributario 

Nacional, valendo, pois, como prova pre-constituida, atribuindo efeito de titulo 

executivo ao credito inscrito como divida ativa. Apesar disso, como ja exposto, essa 

presungao e relativa, sendo derrogada por prova inequivoca apresentada pelo 

sujeito passivo ou por terceiro que a aproveite (YOSHIKAWA, 2009). 

A CDA, da mesma forma que o termo de inscrigao da divida ativa, devera 

obedecer ao disposto no art. 2°, §5° da Lei de Execugao Fiscal, o qual tern redagao 

igual a do art. 202 do Codigo Tributario Nacional. Acerca disso, adverte o art. 203 do 

CTN que 

Art. 203. A omissao de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, 
ou o erro a eles relativo, sao causas de nulidade da inscricao e do processo 
de cobranca dela decorrente, mas a nulidade podera ser sanada ate a 
decisao de primeira instancia, mediante substituicao da certidao nula, 
devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, 
que somente podera versar sobre a parte modificada. 
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Tendo em vista a letra do artigo mencionado, atenta-se para o fato de que a 

omissao ou ausencia de um ou alguns dos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2°, 

§ 5° da LEF, acarretara na nulidade da inscricao e do seu consequente processo de 

cobranga. Contudo, alerta que a nulidade podera ser sanada ate o prazo maximo da 

decisao de primeira instancia, havendo substituicao da Certidao da Divida Ativa que 

cesse erro de ordem formal ou material. 

A esse respeito, e a Sumula 392 do Superior Tribunal de Justica - STJ, cujo 

teor e no sentido de que a "Fazenda pode substituir CDA para corrigir erro material 

ou formal sem mudar sujeito passivo". Essa substituicao podera ocorrer ate a 

prolacao da sentenca de embargos, tratando-se da regularizacao de erro material ou 

formal ou ainda de supressao de parcelas certas, sendo proibida a substituicao 

daquele que figura como sujeito passivo na relagao, o que implique na alteragao do 

proprio langamento, como advertiu o ministro Castro Meira ao relator o recurso que 

deu ensejo a essa sumula. 

Nesse sentido, posicionou-se o STJ: 

RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS A EXECUQAO FISCAL -
SUBSTITUICAO DE CERTIDAO DE DIVIDA ATIVA - INEXISTENCIA DE 
SIMPLES ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. Entendimento desta 
Corte no sentido de que a substituicao da CDA ate a decisao de primeira 
instancia so e possivel em se tratando de erro material ou formal. 2. 
Recurso especial improvido. (STJ. REsp 347.423/AC (2001/0107661-9), J. 
22.05.02. Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 05.08.02) 

No recurso em aprego, nota-se que os precedentes do STJ sao no sentido 

da inadmissibilidade de substituicao do sujeito passivo, estando o processo ja em 

curso, ou seja, a Corte do Superior Tribunal de Justiga nao reconhece a legitimidade 

da substituicao do sujeito passivo da Certidao da Divida Ativa, tendo iniciado-se o 

processo executivo fiscal. Adverte que se estar a admitir apenas a substituigao da 

Certidao da Divida Ativa, ate a decisao de primeira instancia, limitando-se a 

emendar possiveis erros materials ou formais. 

Esse entendimento permanece sedimentado no STJ, como exemplo, o 

julgamento do Recurso Especial 826.927, de origem da Bahia, in verbis 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. IPTU. CDA. SUBSTITUICAO. SUB-
ROGACAO. 1. A substituicao da Certidao de Divida Ativa e permitida ate o 
momento em que for proferida decisao de primeira instancia, mas, tao-
somente quando se tratar de erro formal ou material, e nao em casos que 
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impliquem alteracao do proprio lancamento. 2. Recurso especial improvido. 
(STJ - REsp 826.927/BA (2006/0051444-7), J. 25.04.2006. Rel. Min. Castro 
Meira, DJ de 08.05.06). 

Portanto, ocorrendo omissao dos requisitos do termo de inscricao na 

certidao da divida ativa, ou da mesma forma, erros ou defeitos formais ou de 

parcelas certas, podera o credor emendar ou substituir a CDA (art. 2°, §8° da Lei n° 

6.830/80), mas jamais substituir o sujeito passivo, sob pena de modificar o proprio 

lancamento do credito tributario. 

Saliente-se, entretanto, a ocorrencia do fenomeno do redirecionamento 

tributario em desfavor dos socios de determinada sociedade, no qual havera, mesmo 

em sede de processo instaurado, a substituicao tributaria da pessoa juridica pela 

pessoa de seus socios, responsaveis legais da mesma, assumindo, pois, 

diretamente a obrigagao tributaria. Nao se fala em substituicao efetiva do sujeito 

passivo, ocorre apenas a inclusao do nome daqueles socios que nao figuravam na 

Certidao da Divida Ativa. 

3.2 PRINClPIOS DA EXECUQAO FISCAL 

O processo de execucao fiscal, por tratar-se de processo tambem judicial 

que acarreta privacao do patrimonio daquele que for derrogado na lide instaurada, 

devera observar certos princfpios constitucionais basilares, norteadores do processo 

em geral, a exemplo dos princfpios do Devido Processo Legal, da Inafastabilidade 

da Jurisdicao, da Legalidade, da Razoavel Duracao do Processo, da Publicidade, 

entre outros. 

O principio do Devido Processo Legal, constitucionalmente previsto nos arts. 

5°, incisos LIV e LV, e 3°, inciso I, assegura que ninguem sera privado de sua 

liberdade ou de seus bens sem que, para tanto, haja procedimento mitigado pelo 

devido processo legal, sendo ainda influenciado pelas garantias do contraditorio, da 

ampla defesa e dos meios de recursos que estejam a sua disposigao. Teve sua 

origem ligada a clausula do due processo of law, do Direito ingles e dele sao 

extraidos ainda, como preleciona Lenza (2009), os principios da razoabilidade e da 



43 

proporcionalidade, os quais devem preencher tres importantes requisitos, a saber: 

necessidade, adequacao e proporcionalidade em sentido estrito. 

0 principio da Inafastabilidade da Jurisdicao e tambem conhecido como 

direito de agao ou principio do livre acesso ao Judiciario. Determina-se por esse 

principio que a lei nao excluira da apreciacao pelo Poder Judiciario qualquer lesao 

ou ameaga a direito, o que permite a analise pelo orgao jurisdicionado, segundo 

disposigao constitucional expressa e categorica, "a protegao de direitos, sejam eles 

privados, publicos ou transindividuais" (LENZA, 2009, p. 698). 

O principio da Legalidade, elemento do Estado Democratico de Direito, 

previsto no art. 5°, II da Carta Magna de 1988, e tambem no art. 4° da Declaracao 

dos Direitos do Homem e do Cidadao, tern como finalidade precipua opor-se "a toda 

e qualquer forma de poder autoritario, antidemocratico" (LENZA, 2009, p. 684). 

Desta feita, ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao 

em virtude de lei, havendo, no entanto, aplicagao diferenciada para part iculars e 

para a administragao publica, como enfatiza Lenza (2009, p. 684): 

No ambito das relagoes part iculars, pode-se fazer tudo o que lei nao 
proibe, vigorando o principio da autonomia da vontade, lembrando a 
possibilidade de ponderagao deste valor com o da dignidade da pessoa 
humana e, assim, a aplicagao horizontal dos direitos fundamentals nas 
relagoes entre part iculars [...]. 
Ja em relagao a administragao, ela so podera fazer o que a lei permitir. 
Deve andar nos 'trilhos da lei', corroborando a maxima do direito ingles rule 
of law, not of men. Trata-se do principio da legalidade estrita, que, por seu 
turno, nao e absoluto! 

A Emenda Constitucional n° 45/2004, que promoveu uma verdadeira reforma 

do Judiciario, erigiu a categoria das garantias constitucionais o principio da Razoavel 

Duragao do Processo, prevendo no art. 5°, inciso LXXVIII, que "a todos, no ambito 

judicial e administrativo, sao assegurados a razoavel duragao do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitagao". A insergao de tal principio 

ocorreu em virtude da influencia exercida pela Convengao Americana sobre Direitos 

Humanos, ou seja, pelo Pacto de San Jose da Costa Rica, o qual preconiza que a 

prestagao jurisdicional deve ocorrer dentro de um prazo razoavel, de forma a 

garantir efetividade ao processo judicial. Sendo assim, haverao de ser "assegurados 

os meios que garantam a celeridade da tramitagao do processo" (LENZA, 2009, p. 

723). 
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A respeito dessa Razoavel Duragao do Processo, em uma interpretagao 

extensiva, o Conselho Nacional de Justica posicionou-se no sentido de que e 

razoavel a duragao de 4 anos para a resolugao da lide, vez que no item 2 da Meta 

de Nivelamento n° 2, do dia 16 de fevereiro de 2009, determinou-se que o Poder 

Judiciario, no ano de 2009, devera "identificar os processos judiciais mais antigos e 

adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuidos ate 

31/12/2005". Ocorre que, para o CNJ, essa e uma meta a ser cumprida ate o ultimo 

dia do exercicio judiciario de 2009, totalizando o prazo de 4 anos, o que demonstra a 

vontade do CNJ em fixar tal prazo como razoavel. 

A Constituigao Federal ao preve o principio da publicidade, em seu art. 5°, 

LX, tomou-o como regra geral norteadora de todos os atos processuais, 

excepcionando-o somente para proteger a intimidade e a vida social, considerados 

como bens de maior valor. 

3.3 NATUREZA JURlDICA 

Elucida Salomao (2006), com base nos principios constitucionais que 

conduzem e iluminam a execucao fiscal, que o fundamento basico para levar ao 

Judiciario a apreciagao de cobranga judicial de divida ativa da Fazenda Publica e o 

principio do livre acesso ao judiciario, estampado no art. 5°, XXXV da CF/88, de 

acordo com o qual a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario a lesao ou 

ameaga a direito. Da mesma forma, acrescenta que o direito de agao, sendo direito 

fundamental, sera exercitavel desde que haja interesse e legitimidade. 

No concernente ao direito de agao, aduz-se 

Atualmente, ha o consenso entre os doutrinadores de que a agao e um 
direito assegurado pela Constituigao (art. 5, XXXV), autonomo em relagao 
ao direito material e, a este instrumental, posto que, de seu exercicio advira 
um provimento jurisdicional para regular a situacao concreta enunciada 
pelo proprio direito material. (SALOMAO, 2006, p. 13) 

Desta feita, havendo o inadimplemento por parte do sujeito passivo da 

obrigagao tributaria, quanto ao nao-pagamento da divida no prazo firmado com de 
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vencimento, surge para a Fazenda Publica a possibilidade de fazer a cobranca, a 

execucao forgada desse titulo. 

Sendo assim, a execugao fiscal tern natureza juridica de "agao de execugao 

singular por quantia certa com procedimento especial" (MARTINS DA SILVA, 2001, 

p. 171 apud SALOMAO, 2001, p.171, 2006, p. 14), ja que para que o procedimento 

tome feito, necessita-se da liquidez, certeza e exigibilidade do titulo executivo 

extrajudicial, conseguidos por meio do termo de inscrigao da divida ativa e da 

consequente certidao de divida ativa. 

Alem disso, diz-se singular a execugao porque legitimadas tao-somente as 

pessoas juridicas de direito publico, formadoras da Administragao Direta, e suas 

respectivas autarquias e fundagoes publicas, para que figurem no polo ativo da agao 

executiva fiscal. Sera, portanto, por quantia certa porque tern o seu valor mensurado 

na certidao que Ihe deu ensejo. 

Acrescenta-se ainda que a agao de execucao fiscal pode ser caracterizada 

como cobranga judicial forgada, portanto, coercitiva. E um prestagao deduzida do 

patrimonio daquele que figura no polo passivo, devedor do credito tributario ou nao-

tributario, a fim de promover a satisfagao de credito liquido, certo e exigivel, de 

titularidade da Fazenda Publica, que representa o interesse publico, bem 

indisponivel, porquanto capaz de promover execugao forgada de seus creditos. 

3.4 CONDIQ6ES DA AQAO DE EXECUQAO FISCAL 

Nao obstante a Constituigao Federal ter consagrado o principio da 

inafastabilidade da jurisdigao, o ordenamento juridico infraconstitucional encarrega-

se de estabelecer limitagao ao exercicio desse principio. Exemplo disso e a 

estipulagao de condigoes para que a agao seja conhecida, portanto, apreciada e 

julgada pelo Poder Judiciario. Em sede de execucao fiscal, a lei impoe condigoes de 

natureza subjetiva e objetiva para que a Fazenda Publica veja satisfeito o seu 

direito. 

Sao consideradas como condigoes da agao a legitimidade das partes, o 

interesse processual e a possibilidade juridica do pedido. Dessa forma, necessario 

se faz "o preenchimento de requisitos minimos, atinentes a propria validade da agao, 
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sem os quais impossfvel aprofundar na analise do direito sustentado pelas partes 

em litigio" (MONTENEGRO FILHO, 2007, p. 112). Por ser um direito subjetivo nao 

obrigatoriamente preso ao direito material nele envolvido, sujeita-se a agao ao 

preenchimento de condigoes minimas, sem as quais nao se pode conhecer, validar 

ou julgar a agao. 

E considerada como subjetiva a condigao da legitimidade das partes, uma 

vez que toma como base a identidade do titular do direito em questao, do interesse 

judicialmente deduzido. Sendo assim, esclarece Montenegro Filho (2007, p. 109), a 

respeito do direito de agao que 

O direito ao exercicio da fungao jurisdicional e denominado direito de acao, 
sendo conferido a todas as pessoas, fisicas ou juridicas, de direito publico e 
de direito privado. A agao conduz em seu bojo o direito material que a parte 
interessada alega tenha sido violado em vista do comportamento assumido 
pela outra parte do conflito de interesses. 

Contudo, sabe-se que na execucao fiscal, as unicas pessoas que gozam da 

legitimidade ativa para propor o procedimento executivo sao as pessoas de direito 

publico interno, integrantes da Administragao Direta, alem de suas respectivas 

autarquias e fundagoes, ficando, entao, excluidas ate mesmo as sociedades de 

economia mista e as empresas publicas. 

No que tange a legitimidade ad causam passiva, o art. 4° da Lei n° 6.830/80 

aduz que poderao ser executados, ou seja, figurar como reu no processo de 

execugao fiscal: o devedor; o fiador; o espolio; a massa falida; o responsavel, nos 

termos da lei, por dividas, tributarias ou nao, de pessoas fisicas ou pessoas juridicas 

de direito privado; e os sucessores a qualquer titulo. Todas essas pessoas sao 

devedoras direta de creditos tributarios ou substitutos tributarios de tais creditos, 

figurando no polo passivo da obrigagao tributaria principal ou acessoria, como 

contribuinte ou responsavel tributario. 

As outras duas condigoes sao de natureza objetiva, ja que consideram o 

objeto da pretensao, perfazendo-se no interesse e na viabilidade, isto e, na 

possibilidade do mesmo. 

O interesse de agir e a soma de dois binomios principais, quais seja, a 

necessidade e a utilidade da lide instaurada. Em sede de execugao fiscal, essa 

condigao e verificada por meio do inadimplemento da obrigagao contida no titulo 

extrajudicial, constante da certidao da divida ativa devidamente inscrita, o que traduz 
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a necessidade e a utilidade da tutela executiva jurisdicional, vez que esgotados 

todos os demais mecanismos para pagamento do credito tributario. 

Ao analisar a possibilidade juridica do pedido deve-se observar se a lei 

possibilita o atendimento do pedido, ou seja, se o pedido e juridicamente viavel e 

permitido. Logo, havendo titulo executivo extrajudicial legalmente constituido para a 

execucao fiscal, por gozar este de presungao de certeza, liquidez e exigibilidade, 

configurada estar a existencia de obrigagao tributaria ou nao-tributaria que necessita 

de processo judicial para sua satisfagao. 

Vale ressaltar que a ausencia de qualquer das condigoes da agao a acomete 

de carencia, fazendo com que incida obstaculo processual para o conhecimento de 

todas as materias ali atinentes. 

3.5 PROCEDIMENTO 

O procedimento executivo fiscal, uma vez formalizados o termo de inscrigao 

na divida ativa e a certidao de divida ativa, comega por meio de petigao inicial do 

exequente que pretende satisfazer o seu direito, ou seja, o pagamento da divida em 

dinheiro. Essa petigao inicial devera obedecer aos criterios expostos no art. 6° da Lei 

n° 6.830/80, a saber 

Art. 6° - A petigao inicial indicara apenas: 
I - o Juiz a quern e dirigida; 
II - o pedido, e 
III - o requerimento para a citagao. 
§ 1° - A petigao inicial sera instruida com a Certidao da Divida Ativa, que 
dela fara parte integrante, como se estivesse transcrita. 
§ 2° - A petigao inicial e a Certidao de Divida Ativa poderao constituir um 
unico documento, preparado inclusive por processo eletronico. 
§ 3° - A produgao de provas pela Fazenda Publica independe de 
requerimento na petigao inicial. 
§ 4° - O valor da causa sera o da divida constante da certidao, com os 
encargos legais. 

Os requisitos que devem esta presentes na petigao inicial da Execucao 

Fiscal mostram-se, de certa forma, como diferentes daqueles exigidos no processo 

civil em geral, constantes do art. 282 do CPC. Dessa forma, elucida-se que: o 

enderegamento da exordial no processo executivo fiscal obedece ao criterio da 
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competencia; o pedido e considerado como condigao da agao, devendo ser viavel e 

juridicamente possivel; o titular do direito deve requerer a citagao do devedor para 

ocupar o polo passivo da lide; a inicial havera de esta instrufda com Certidao da 

Divida Ativa, permitindo-se que ambas constituam o mesmo documento; 

despiciendo sera o requerimento para produgao de provas, ja que por tratar-se de 

interesse publico, essa devera ocorrer independentemente de requerimento; e, 

finalmente, o valor da causa de coincidir com a divida constante da certidao. 

Adverte-se, contudo, que o art. 5° da referida lei enuncia a competencia para 

processar e julgar a agao executiva fiscal exclui a de outro Juizo, inclusive o da 

falencia, da concordata, da liquidagao, da insolvencia ou do inventario. Acerca disso, 

a execugao fiscal devera ser promovida na sede do domicilio do executado. 

Havendo mais de um executado em uma mesma agao, o autor da agao pode 

escolher o domicilio de qualquer deles. Tern, portanto, competencia fixada pelo art. 

94 do Codigo de Processo Civil, exemplo de aplicagao subsidiaria do diploma 

processual civil. 

Segue-se a petigao inicial o despacho do juiz, que decidira sobre o 

recebimento ou nao recebimento da agao executiva. Se o juiz decide em deferir a 

inicial, determina o art. 7° da lei em comento que importara na ordem de citagao, 

penhora, arresto, registro da penhora ou do arresto, e avaliagao dos bens 

arrestados. Ressalte-se, a respeito disso, que o despacho do juiz funcionara como 

hipotese interruptiva do prazo prescricional tributario. 

A citagao, como regra geral, devera ser feita por meio postal, com aviso de 

recebimento, se a Fazenda Publica assim preferir. Em ultimo caso, sera realizada 

por oficial de justiga, por meio de mandado, ou por edital, a depender do caso. A teor 

do art. 8° da Lei de Execugao Fiscal, depois de efetivada a citagao, o executado tera 

5 (cinco) dias para pagar a divida ou garantir a execucao, depositando o dinheiro, 

oferecendo fianga bancaria ou nomeando bens a penhora. 

Pagando a divida, extingue-se o credito tributario, como dispoe o art. 156, I 

do CTN. Optando, entretanto, o executado em garantir a execucao (art. 9° da LEF), 

podera 

I - efetuar deposito em dinheiro, a ordem do Juizo em estabelecimento 
oficial de credito, que 
II - oferecer fianca bancaria; 
III - nomear bens a penhora, observada a ordem do artigo 11; ou 
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IV - indicar a penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda 
Publica. 

Findo o prazo da citacao, havendo o pagamento da dfvida, extingue-se o 

processo, vez que presente causa de extingao do credito tributario. Contudo, se o 

devedor garante a execucao, abre-se a possibilidade de o executado embargar a 

execugao no prazo de 30 (trinta) dias. Oferecendo embargos, o juiz que os receber 

determinara prazo igual de 30 dias para que a Fazenda Publica possa impugna-los, 

designando, logo apos essa fase, a audiencia de instrugao e julgamento. Por outro 

lado, se o executado nao oferece embargos ou se os embargos nao sao recebidos, 

tera a Fazenda Publica 15 (quinze) dias para manifestar-se sobre a garantia, 

decidindo pela remigao do bem ou pelo pagamento da dfvida. 

Ha que se observar, no entanto, que se a garantia do bem e feita por meio 

do oferecimento de bens a penhora, o orgao julgador devera analisar se os bens 

oferecidos nao sao gravados por clausulas que impegam a sua penhorabilidade. 

Para consecugao de tal garantia, consistente na penhora, deve ser obedecida a 

ordem estipulada pelo art. 11 da Lei de Execugao Fiscal, alem de observado o 

disposto nos art. 12 a 15, 21 e 30 da mesma lei. 

Realizando-se a audiencia de instrugao e julgamento ou manifestando-se a 

Fazenda Publica diante da nao oposigao de embargos sobre a garantia oferecida, 

passar-se-a para a fase decisoria, na qual o juiz proferira sentenga favoravel ou 

desfavoravel a Fazenda Publica. 

Se a sentenga e desfavoravel a Fazenda Publica, ha a extingao do credito 

ou o infcio de uma nova agao executiva, dessa vez, com base em nova certidao de 

dfvida ativa, regularmente inscrita. Entretanto, se a sentenga e favoravel a Fazenda 

Publica, inicia-se o processo de arrematagao se a garantia oferecida foi a penhora, 

ou procede-se ao pagamento, como forma de procedimento de execucao de 

sentenga, extinguindo-se, do mesmo modo, o credito em analise. 
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4 DA PRESCRIQAO TRIBUTARIA E SUA DECLARAQAO EX OFFICIO 

Em virtude da forte influencia que os princfpios constitucionais, explfcitos e 

implicitos, vem exercendo sobre os demais ramos do Direito, procede-se ao estudo 

do instituto da prescricao tributaria, compreendido como gerador da extingao do 

proprio credito tributario, analisando a sua declaragao de offcio pelo juiz em sede de 

Execucao Fiscal, procedimento habil para cobranca de dfvida ativa da Fazenda 

Publica. 

Para tanto, serao tracadas consideracoes a respeito da prescricao tributaria, 

enfocando as determinacoes constitucionais, bem como aquelas expressas no 

Codigo Tributario Nacional, e examinar a posicao jurisprudencial adotada no Brasil 

dos dias atuais. 

4.1 PRESCRIQAO TRIBUTARIA 

A prescricao, regulada no Codigo Tributario Nacional, enquanto instituto 

fundado na inercia do titular do direito durante certo lapso de tempo, ou seja, que 

traduz a "ideia de limitagao no exerefcio de direitos, em decorrencia do transcurso de 

tempo, somado a inercia do seu suposto titular" (TONIOLO, 2007), em muito se 

assemelha com o instituto da decadencia tributaria, a qual possui os mesmos 

fundamentos. 

Ressalte-se que a prescricao atinge a pretensao de postular em jufzo o 

direito. Todavia, a decadencia, chamada pela doutrina de "caducidade" (BORBA, 

2006, p. 371), atinge o direito em si, fulminando-o, fazendo com que o titular o perca. 

Sendo assim, o instituto da prescricao esta intimamente ligado a concepgao 

de prestagao, de pretensao do direito, no momento em que se atribui a uma das 

partes uma obrigagao de dar, de pagar o credito tributario. Em posicao 

diametralmente oposta, encontra-se a decadencia, a qual se relaciona com direitos 

potestativos. 

Como em outra oportunidade afirmado, os princfpios que informam o 

ordenamento jurfdico brasileiro, no qual se encontra inserido o sistema tributario, 
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nao coadunam com a protegao indefinida de direitos, como influencia dos princfpios 

da paz social e da seguranga juridica, fato que atribui maior embasamento ao 

instituto da prescrigao. Assim, "seria de diffcil compreensao admitir-se a 

possibilidade de existencia de eternas discussoes em torno de questoes, quando ja 

passado lapso temporal razoavel" (TEIXEIRA e GONQALVES, 2008). 

Desta feita, a prescrigao tributaria pressupoe a existencia de um direito 

anteriormente adquirido e efetivo. Opera-se a perda da pretensao do titular do direito 

em razao da sua inercia. Nao se fala, nos dias atuais, na perda do direito de agao, 

vez que garantia constitucional, nao podendo sofrer mitigagao pela legislagao 

infraconstitucional. 

Acerca disso, assevera Teixeira e Gongalves (2008) que, no direito positivo, 

abre-se espago a prescrigao desde que exista direito material de uma das partes, 

capaz de exigir da outra prestagao a ser cumprida. Havendo a violagao desse direito 

material pelo obrigado, surge a chamada pretensao, a qual deve ser exercitada por 

meio de agao judicial. Contudo, permanecendo o titular da pretensao inerte, 

subverte-se a pretensao. 

No ambito do Direito Tributario, de acordo com o disposto no art. 156, V do 

CTN, os institutos da prescrigao e da decadencia operam a extingao do direito 

material, ou seja, provocam a extingao do proprio credito tributario. Credito este que 

deve ser cobrado pela Fazenda Publica por meio de processo habil. Sendo assim, 

havendo prescricao ou decadencia tributaria, pune-se a Fazenda Publica, o Poder 

Publico pela sua inercia, como forma de estabilizar situagoes potencialmente 

litigiosas. 

Observe-se, contudo, que a prescrigao tributaria em muito se assemelha com 

a decadencia, o que gera um afastamento em relagao a concepgao civilista de 

prescricao. Aqui, ela "vai alem de uma mera defesa do contribuinte, tornando-se 

causa de extingao do proprio credito tributario, e, por conta disso, aproxima-se 

fortemente da propria decadencia" (TEIXEIRA e GONQALVES, 2008). 

Obtempera Difini (2008, 310) que a prescrigao e a "extingao do direito de 

credito definitivamente constitufdo, em decorrencia da inatividade da Fazenda 

Publica, pelo perfodo de 5 anos". A estipulagao do prazo da prescrigao, bem como 

da decadencia, deriva dos arts. 173 e 174 do CTN, os quais enunciam que o direito 

da Fazenda Publica constituir o credito tributario extingue-se apos 5 (cinco) anos e 

que a agao para cobranca de credito tributario tambem prescreve em 5 anos. 
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Neste aspecto, afirma-se que tanto a prescricao, quanto a decadencia 

tributaria, institutos que extinguem o credito tributario, o proprio direito material em si, 

tern como prazo o lapso temporal de 5 anos. Entretanto, para diferenciar se o prazo 

e de prescrigao ou de decadencia, ha que se verificar o momento em que se 

encontra o credito tributario, se antes ou apos a realizagao do langamento do 

mesmo. 

Estar-se-a diante de prazo decadencial quando em momento anterior ao 

langamento do credito tributario. Na decadencia, o direito nasceu, mas nao se tomou 

efetivo, tendo em vista que nao houve lancamento. A esse respeito, acrescenta 

Borba (2006, p. 373) que "o pagamento de tributo caduco da direito a restituigao, 

uma vez que nao mais havia o direito da Fazenda Publica com relagao aquele 

credito". O inicio da contagem do prazo decadencial deve observar as hipoteses 

previstas em lei. Alem disso, prazo para fins de decadencia nao pode ser 

interrompido ou suspense 

Ter-se-a como marco inicial do prazo decadencial quatro hipoteses 

legalmente previstas. 

O art 173, I, e a regra geral, prevalecendo para a contagem o primeiro dia do 

exercicio seguinte aquele em que o langamento poderia ter sido efetuado, sendo 

assim, o prazo podera ser de ate 6 anos, ja que o fato gerador pode acontecer no 

primeiro dia do exercicio, sendo langado somente no exercicio seguinte. 

O disposto no art. 173, II e no sentido de considerar como marco inicial a 

data em que se tornar definitiva a decisao que houver anulado, por vicio formal, o 

lancamento anteriormente efetuado, fato que descaracteriza a feitura do lancamento 

e considera-o como nao existente, acerca disso, grande parte da doutrina considera 

essa situagao como exemplo de interrupgao do prazo decadencial (BORBA, 2006). 

No paragrafo unico do art 173, o legislador procurou tratar como inicio da 

contagem do prazo, a data em que tenha sido iniciada a constituigao do credito 

tributario pela notificagao, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatoria 

indispensavel ao langamento. Havendo conflito entre o disposto no paragrafo unico e 

a essencia do inciso I do referido artigo, entende-se que prepondera a determinagao 

da paragrafo unico, situagao que e tambem agasalhada pela Jurisprudencia patria, a 

exemplo do Tribunal Regional Federal da 1 a Regiao, que em posicionamento assim 

dispos: 
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TRIBUTARIO. EXECUQAO. DECADENCIA. ART. 173, "A" E PARAGRAFO 
UNICO DO CTN. - O direito de o fisco constituir o credito tributario se 
extingue apos cinco anos, contados: A) do primeiro dia do exercicio 
seguinte aquele em que o langamento poderia ter sido efetuado; B) da data 
em que se tornar definitiva a decisao que houver anulado, por vicio formal, o 
lancamento anteriormente efetuado" (art. 173, alineas a e b, CTN). Se a 
notificagao de que trata o paragrafo unico do art. 173 do CTN e feita depois 
de iniciado o prazo decadencial nao o interrompe, nem o suspende. -
Apelacao Provida. (TRF1, 3 a Turma, AC 92.01.29584-7/MG, J. 25/10/1993, 
Rel. Juiz Vicente Leal, DJ 06/12/1993). 

A ultima hipotese esta constante no art. 150, §4° do CTN, a qual valera tao-

somente para o langamento por homologacao, quando a lei nao fixar prazo diverso, 

este sera de 5 anos, contados da data do fato gerador, considerando como 

homologado o langamento diante da ausencia de dolo, fraude ou simulagao. Aqui, 

deve existir necessariamente langamento por homologagao, no qual haja pagamento 

ou declaragao a ser homologada. 

Nesse sentido, vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiga 

LANQAMENTO. HOMOLOGAQAO. DECADENCIA. - Nas exacoes cujo 
lancamento se faz por homologacao, havendo pagamento antecipado, 
conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrencia do fato gerador (art. 
150, § 4°, do CTN), que e de cinco anos. Somente quando nao ha 
pagamento antecipado, ou ha prova de fraude, dolo ou simulagao, e que se 
aplica o disposto no art. 173, I, do CTN. A suspensao da exigibilidade do 
credito tributario na via judicial impede o Fisco de praticar qualquer ato 
contra o contribuinte visando a cobranca de seu credito, tais como inscrigao 
em divida, execucao e penhora, mas nao impossibilita a Fazenda de 
proceder a regular constituigao do credito tributario para prevenir a 
decadencia do direito de langar. A Segao, ao prosseguir o julgamento, 
conheceu dos embargos e deu-lhes provimento. Precedentes citados: 
EREsp 101.407-SP, DJ 8/5/2000; EREsp 278.727-DF, DJ 28/10/2003; REsp 
75.075-RJ, DJ 14/4/2003, e REsp 106.593-SP, DJ 31/8/1998. (STJ, EREsp 
572.603-PR, Rel. Min. Castro Meira, J. 8/6/2005) 

Diante do presente julgado, nota-se que a Corte do STJ apenas refere-se a 

exagoes nas quais haja langamento por homologagao para fins de contagem do 

prazo decadencial a partir do fato gerador, sendo tambem de 5 anos. Adverte ainda 

o relator, que se aplicara o disposto no art. 173, I do CTN quando de circunstancias 

que provam fraude, dolo ou simulagao. 

A titulo de esclarecimento, aduz-se que essa ainda e a posigao adotada pelo 

Superior Tribunal de Justica, como demonstra-se no recente julgamento 

RECURSO REPETITIVO. DECADENCIA. TRIBUTO. LANQAMENTO. 
HOMOLOGAQAO - O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir 
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o credito tributario (lancamento de oficio) conta-se do primeiro dia do 
exercicio seguinte aquele em que o lancamento poderia ter-se efetuado, 
isso nos casos em que a lei nao preve o pagamento antecipado da exagao 
ou quando, a despeito da previsao legal, ele nao ocorre, sem constatacao 
de dolo, fraude ou simulagao do contribuinte, inexistindo declaracao previa 
de debito. Como consabido, a decadencia ou caducidade, no ambito do 
Direito Tributario, importa perecimento do direito potestativo de o Fisco 
constituir o credito tributario pelo lancamento. Ela e regulada por cinco 
regras juridicas gerais e abstratas, entre as quais figura a decadencia do 
direito de lancar nos casos sujeitos ao lancamento de offcio ou nos casos 
dos tributos sujeitos ao lancamento por homologacao em que o contribuinte 
nao efetua o pagamento antecipado. E o art. 173, I, do CTN que rege o 
aludido prazo quinquenal decadencial, sendo certo afirmar que o primeiro 
dia do exerefcio seguinte aquele em que o langamento poderia ter sido 
efetuado corresponde ao primeiro dia do exercicio seguinte a ocorrencia do 
fato imponfvel, ainda que se trate de tributos sujeitos a homologagao. 
Assim, mostra-se inadmissfvel aplicar, cumulativamente ou 
concorrentemente, os prazos previstos nos arts. 150, § 4°, e 173, ambos do 
CTN, diante da configuragao de injustificado prazo decadencial decenal. 
Com esse entendimento, a Secao negou provimento ao especial regulado 
pelo disposto no art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ (recurso 
repetitivo). Precedentes citados: REsp 766.050-PR, DJ 25/2/2008; AgRg 
nos EREsp 216.758-SP, DJ 10/4/2006, e EREsp 276.142-SP, DJ 
28/2/2005.(STJ, REsp 973.733-SC, Rel. Min. Luiz Fux, J. 12/8/2009, In: 
Informativo n° 0402, 10 a 14 ago/2009). 

Destaque-se em relagao a esse julgado o fato de considerar-se a 

decadencia como caducidade, importando no perecimento do direito potestativo. 

Aqui tambem, estar-se diante do lancamento por homologacao, ou lancamento de 

oficio. 

Nesse diapasao, so ha que se falar em decurso de prazo decadencial antes 

do lancamento do credito tributario. Em virtude disso, e que Teixeira e Goncalves 

(2008) advertem que a decadencia nao opera efeitos extinguindo o credito tributario 

em si, vez que ele nao chegou nem mesmo a ser langado efetivamente, atingindo, 

portanto, o direito da Fazenda Publica lancar, exercer o seu direito de constituigao 

de credito tributario por meio do lancamento. Dessa forma, continuam os 

mencionados autores, citando Celso Ribeiro Bastos, que assim dispoe 

Decadencia e o perecimento do direito material em face da ausencia do seu 
exerefcio no prazo marcado em lei. Assenta-se, pois, no decurso do tempo, 
posto que o decurso do prazo entao determinado fulmina o direito de a 
Fazenda realizar o langamento, garantindo assim a seguranca da relagao 
juridica. 

Desta feita, antes do langamento, somente se admite a incidencia do prazo 

decadencial, tendo em vista que apos a constituigao definitiva do credito pelo 

langamento, opera-se o curso do prazo prescricional. 
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Tratando do assunto Morais (2009), alerta que o lancamento, disciplinado no 

art. 142 do CTN, deve ser tido como "procedimento administrativo vinculado que 

verifica a ocorrencia de um fato gerador, identifica o sujeito passivo [...] da obrigagao 

tributaria, determina a materia tributavel, aponta o montante do credito" e, se por 

ventura existir, o valor penalidade aplicavel. Vale lembrar que, por ser o lancamento 

procedimento administrativo, devera ser o mesmo conduzido por autoridade 

administrativa tributaria competente. 

Consumada a constituigao definitiva do credito tributario, da-se inicio a 

contagem da prescrigao, que, como visto, tern igual prazo de 5 anos, e nas palavras 

de Carvalho (2005, p. 471) "a contagem do prazo tern como ponto de partida a data 

da constituigao definitiva do credito, expressao que o legislador utiliza para referir-se 

ao ato de langamento regularmente comunicado (pela notificagao) ao devedor". 

O decurso integral do prazo prescricional, de acordo com a teoria geral do 

direito, acarreta no perecimento da pretensao que deveria tutela-lo, como resultado 

do lapso temporal transcorrido e da seguranca juridica que deve haver nas relacoes. 

Sendo assim, a prescrigao gera a perda do direito da Fazenda Publica em exigir o 

adimplemento do credito nao pago, uma vez que, em materia tributaria, a prescrigao 

fulmina o proprio credito. 

Diante disso e que Teixeira e Gongalves (2008) asseveram que "esse 

carater especial da prescricao tributaria [...] confere uma importancia ainda maior ao 

instituto, nao afetando somente a agao para a cobranga de tal credito, mas tambem, 

o proprio direito material". 

A importancia do instituto da prescrigao tributaria, nos moldes que ganhou 

no art. 156, V do CTN e analisando o seu alcance pratico, e tambem reconhecida 

por Machado, elucidando que 

Se a prescricao atingisse apenas a acao para cobranca, mas nao o proprio 
credito tributario, a Fazenda Publica, embora sem ac3o para cobrar seus 
creditos depois de cinco anos de definitivamente constituidos, poderia 
recusar o fornecimento de certidoes negativas aos respectivos sujeitos 
passivos. Mas como a prescricao extingue o credito tributario, tal recusa 
obviamente nao se justifica. 

Observa-se, nesse aspecto, que se operando a prescrigao tributaria e a 

consequente extingao do credito tributario, a divida prescrita nao constara nem 
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mesmo de certidoes que o Fisco venha a fornecer, ou seja, os seus efeitos sao de 

tal tamanho que excluem a divida como se a mesma tivesse sido adimplida. 

Ainda a respeito da prescrigao, aduz Borba (2006) que, diferentemente da 

decadencia, a prescrigao esta sujeita a interrupgao ou suspensao do seu prazo, de 

acordo com o que disciplina a lei. Indubitavelmente, assim como adverte Carvalho 

(2005), a prescrigao enquanto fato juridico nao se interrompe, o que esta sujeito a 

interrupgao ou suspensao e o intervalo de tempo, que somado a inercia do titular do 

direito, faz surgir o fato prescricional. 

Havendo interrupgao do lapso prescricional e uma vez cessada a causa que 

Ihe interrompeu, o prazo volta a contar do inicio, ou seja, "reinicia-se a contagem do 

prazo, a partir do zero; desconsidera-se o periodo ja decorrido" (DIFINI, 2008, 

p.312). Por outro lado, quando ha suspensao do prazo prescricional, esse voltara a 

correr de onde parou. Sendo assim, necessita-se, para suspender, que o prazo ja 

tenha se iniciado. 

Os casos de interrupgao da prescrigao estao disciplinados pelo art. 174 do 

CTN. Desta feita, pode-se dizer que a prescrigao sera interrompida diante de: 

despacho do juiz que ordenou a citagao; protesto judicial; ato que constitua em mora 

o devedor; ou reconhecimento de ato inequivoco. 

Para efeitos do inciso I em comento, somente se considera o despacho que 

ordenou a citacao se a execugao iniciou-se depois da entrada em vigor da Lei 

Complementar n° 118/2005, de 09 de fevereiro de 2005, que alterou a letra do 

referido inciso e que entrou em vigor 120 dias apos a sua publicagao, caso contrario, 

ou seja, se a execugao teve inicio antes de 09 de junho de 2005, interrompe-se pela 

citacao do devedor. 

O protesto judicial deve ser entendido como procedimento de jurisdigao 

voluntaria e disciplinado pelo art. 867 do CPC. Em relagao aos atos que constituem 

em mora o devedor e aos atos inequivocos, admite-se que os mesmos sejam 

realizados ate mesmo na espera extrajudicial, tendo o devedor, nesse caso, 

reconhecido a existencia do debito. Diante disso e que a doutrina adverte que, por 

exemplo, ao "requerer parcelamento ou pagar a divida ja prescrita" (MORAIS, 2009) 

corre-se o risco de estar reconhecendo-o, praticando ato inequivoco, o que pode 

acarretar prejuizo ao devedor. 

Desse modo, o pagamento de tributo prescrito, nao da direito a restituigao. 

Assim tambem, a prescricao so podera ser arguida por aqueles a quern aproveite, 
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ou seja, o Ministerio Publico na sua funcao tipica de fiscal da lei, nao podera alega-

la, cabendo somente ao executado faze-la. 

Ainda a respeito disso, Alves (2004) assevera que o Decreto-Lei n° 

20.910/1932 tratando da Fazenda Publica afirma que havendo interrupgao da 

prescrigao, ela volta a correr pela metade. Em relagao a esta ultima afirmagao, abre-

se a possibilidade de o contribuinte usar o dispositivo legal em seu favor, afastando 

que a interrupgao acarrete na contagem por inteiro do prazo. 

Expoe Machado (2004, p. 212) que suspender a prescricao "significa 

paralisar o seu curso enquanto perdurar a causa da suspensao. O prazo ja decorrido 

perdura, e uma vez desaparecida a causa da suspensao, o prazo continua em 

curso". Exemplo classico e a previsao da suspensao trazida pelo art. 40 da Lei de 

Execugao Fiscal, o qual preve que se restara suspensa a prescrigao quando nao 

encontrado o devedor ou nao encontrados bens suficientes para garanti-la, 

operando-se por tempo determinado e ganhando o nome de prescricao 

intercorrente, vez que incidente dentro do proprio processo executivo fiscal. Somado 

a isso, corrobora Harada (2009) 

O paragrafo unico do art. 155 do CTN reconhece a figura da suspensao da 
prescrigao ao prescrever que na hipotese de ser descoberta a obtencao da 
moratoria mediante dolo ou simulagao do beneficiado ela sera revogada e 'o 
tempo decorrido entre a concessao de moratoria e sua revogagao nao se 
computa para efeito de prescricao do direito a cobranca do credito'. £ o que 
chamamos de suspensao retroativa da prescricao. 

Apenas a titulo de esclarecimento, reafirmando o que fora dito 

anteriormente, note-se que uma vez suspensa a prescricao, havendo cessagao da 

causa que a ensejou ou findo o prazo que a ensejou, o lapso recomega a contar da 

data em que parou. 

4.2 A CONSTITUIQAO FEDERAL DE 1988 E A REGULAMENTAQAO DA MATERIA 

PRESCRICIONAL POR LEI COMPLEMENTAR 

Ao tratar do Sistema Tributario Nacional, a Carta Magna de 1988 

determinou, nos termos do art. 146, III, "b", que compete a Lei Complementar 
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estabelecer normas gerais em materia de legislagao tributaria especialmente, dentre 

outras, sobre prescrigao. Sendo assim, por determinagao expressa do art. 146, III da 

Constituigao Federal de 1988, a lei complementar funciona como "veiculo 

competente para a colocagao de normas gerais em materia tributaria no direito 

positivo brasileiro" (MOURA, 2007, p. 114). 

Enfatiza Moura (2007) que as normas gerais a que a Constituigao refere-se 

podem ser consideradas como enunciados prescritivos, transmitidos pela Uniao e 

observados por todas as pessoas polfticas do Estado brasileiro, quando da edigao 

de suas normas jurfdicas tributarias, como leis de tributagao, normas que irao 

influenciar a produgao normativa de cada ente da Federagao. 

Deriva, pois, a atribuigao de produzir normas de carater geral, da repartigao 

de competencia legislativa, a qual vem estabelecida pelo art. 24, §2° da CF/88. 

Desta feita, lei complementar produzida nos termos da Constituigao que tratar de 

normas gerais tera, na opiniao do referido autor, carater nacional. Esse fato, deixa 

transparecer que a especie normativa subjugara as ordens "inferiores", atuando 

como regra a ser respeitada. 

Diante disso, o Codigo Tributario Nacional, constante da Lei n° 5.172, 

promulgado em 25 de outubro de 1966, como lei ordinaria, perfodo no qual nao 

havia no ordenamento jurfdico brasileiro a previsao expressa da produgao 

legiferante de lei complementar. 

Entretanto, fora recepcionado pela Constituigao de 1967 com status de Lei 

Complementar, fenomeno este observado tambem pela Carta Magna de 1988. 

Ambas as Constituigoes, exigiram o uso de lei complementar, como anteriormente 

dito, com a finalidade de estipular normas gerais pertinentes ao Direito Tributario. 

Alem disso, disseram que a fungao de tragar diretrizes para a prescricao e a 

decadencia tambem ficavam a cargo de lei tributaria, bem como afirmaram que a 

fixagao dos prazos prescricionais e decadenciais ficariam na dependencia de lei 

propria da entidade tributante. 

Desse modo, o Supremo Tribunal Federal, no Informativo n° 510, de 19 de 

junho de 2008, em resposta aos RE 560626/RS, RE 556664/RS, RE 559882/RS e 

outros, relatados pelo Ministro Gilmar Mendes, nos dias 11 e 12 de junho do mesmo 

ano, posicionou-se no sentido de que o Codigo Tributario Nacional, apesar de 

promulgado e publicado como lei ordinaria, foi recepcionado pela Constituigao de 

1988 como lei complementar, aduzindo-se que seria "razoavel presumir que o 
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constituinte acolheu a disciplina do CTN, inclusive referindo-se expressamente a 

prescricao e decadencia". Dessa discussao, surgiu a Sumula Vinculante n° 8. 

Vale ressaltar que essa referida sumula vinculante veio a determinar a 

inconstitucionalidade do paragrafo unico do artigo 5° do Decreto-lei 1.569/77 e os 

artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, todos reguladores da prescricao e da decadencia 

do credito tributario. Observe-se, contudo, que o Supremo Tribunal Federal foi 

silente quanto aos dispositivos da CTN e da LEF. 

O texto constitucional requer que lei complementar estabelega normas 

gerais acerca da prescricao e da decadencia, como exposto. Uma vez recepcionado 

pelo Texto Maior, apenas os dispositivos constantes do CTN sao considerados como 

constitucionais, como criterio de norma geral. Em virtude disso, foi que o STF decidiu 

editar a Sumula Vinculante n° 8, afastando de piano a inseguranga juridica que 

pairava sobre a materia, restando apenas a aplicagao dos arts. 173 e 174 do CTN 

ou dispositivo de lei complementar que porventura venha a surgir. 

Em decorrencia do efeito vinculante acarretar aplicagao imediata da sumula, 

observa Harada (2009) que 

Ressalvados os recolhimentos nao impugnados ate a data da edigao da 
Sumula 8, de 12-6-2008, por forga de modulagao dos efeitos, em todos os 
processos judiciais ou processos administrativos pendentes, inclusive, nos 
procedimentos administrativos em curso, deverao ser aplicados os prazos 
dos artigos 173 e 174 do CTN, de oficio ou a requerimento do interessado. 
Para esse fim, seria oportuno que as Administragoes Tributarias das tres 
esferas politicas editem, imediatamente, uma Instrugao Normativa ou outro 
ato complementar nesse sentido, para fiel observancia por todos os orgaos 
que Ihes sao vinculados. 

Operou-se, assim, a sumula com modulagao de seus efeitos, tendo a 

mesma aplicagao imediata do que fora determinado. A esse respeito, observe-se 

que a aplicagao dos arts. 173 e 174 do CTN deverao incidir nos processos em 

andamento de oficio pelo magistrado ou a requerimento da parte. Para tanto, 

recomenda-se a edigao de Instrugao Normativa para assegurar a observancia da 

sumula vinculante por todos os orgaos. 

Enriquecendo a materia, Moura (2007) esclarece que a fungao da lei 

complementar no ambito do Direito Tributario vai alem da emissao de normas gerais. 

Exemplo disso e a determinagao de que para legislar sobre prescrigao e decadencia, 

o Poder Legislative devera salvaguardar-se na elaboragao de lei complementar. 
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Contudo, sendo utilizada para enumeracao de normas gerais, sera legislagao 

nacional. 

4.3 A PRESCRIQAO COMO CAUSA DE EXTINQAO DO CREDITO TRIBUTARIO 

Para analisar a prescrigao como forma de extingao do credito tributario, 

necessaria se faz a analise do proprio conceito de credito na seara tributaria. A esse 

respeito, afirma Machado (2004, p. 168) que "o credito tributario, portanto, e o 

vinculo juridico, de natureza obrigacional, por forga do qual o Estado pode exigir do 

particular, contribuinte ou responsavel, o pagamento do tributo ou da penalidade 

pecuniaria". Desta feita, credito tributario e o vinculo juridico que obriga o 

contribuinte (sujeito passivo) ou seu responsavel ao pagamento de tributo ou 

penalidade pecuniaria ao Estado (sujeito ativo). 

Por conseguinte, considere-se credito tributario como direito subjetivo do 

sujeito ativo da obrigagao tributaria, o qual Ihe faculta exigir o objeto prestacional. 

Surge juntamente com a obrigagao tributaria, pois, com a ocorrencia do fato gerador, 

instaura-se relagao juridica entre o Fisco e o sujeito passivo da obrigagao, que seja 

o contribuinte ou seu representante, tendo este o dever de recolher determinada 

importancia aos cofres publicos. Em vista disso, afirma-se que o credito tributario 

nasce da obrigagao e dela e a consequencia. 

Destarte, diz-se que o credito tributario nasce no exato momento em que se 

firma o lago obrigacional, ou seja, a obrigagao tributaria. E assim a letra do art. 139 

do CTN, o qual enfatiza que o credito tributario decorre da obrigagao tributaria 

principal, tendo inicio com a ocorrencia do fato gerador, e conserva a mesma 

natureza obrigacional. Sendo assim, a natureza do credito tributario e puramente 

obrigacional e, nesse aspecto, os direitos obrigacionais, como regra geral sao 

extintos com a entrega da respectiva prestagao. 

Assevera Amaro (2006, p. 401) que 

Tratando-se de relagao de natureza patrimonial - ja que a obrigagao 
tributaria principal tern por objeto a prestagao do tributo pelo devedor - o 
Codigo Tributario Nacional poderia ter-se limitado a disciplinar um prazo 
para que o Fisco, nao satisfeito pelo sujeito passivo, ingressasse em juizo 
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com a agao de cobranca, estabelecendo o lapso de tempo que entendesse 
adequado, e fazendo-o contar a partir do nascimento da obrigacSo 
tributaria. [...] 

Vale ressaltar que a existencia de vicio no credito tributario, principalmente 

aqueles de ordem formal, nao maculam a essentia e a existencia da obrigagao 

tributaria. Nesse diapasao, aduz Machado (2004, p. 168) que 

[...] se na constituigao do credito tributario, vale dizer, se no procedimento 
administrativo de lancamento, nao foi assegurada oportunidade de defesa 
ao sujeito passivo, o lancamento e nulo, e de nenhuma validade. Pode 
ocorrer, entao, o anulamento do credito tributario. Nao obstante, a obrigagao 
tributaria respectiva nao foi afetada. 

No entanto, a extingao do credito tributario e materia contida na reserva 

legal, de forma a significar que somente a lei pode estipular os casos em que se 

verifica a extingao do credito tributario, como bem dispoe o art. 97 do CTN, in verbis 

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 
[...] 
VI - as hipoteses de exclusao, suspensao e extingao de creditos tributarios, 
ou de dispensa ou redugao de penalidades. 

Desse modo, as causas previstas no Codigo Tributario Nacional como 

capazes de extinguir o credito tributario nao sao exaustivas. Podem, contudo, surgir 

novas hipoteses de extingao do credito, como acontece, por exemplo, com normas 

de Direito Privado que aplicam-se perfeitamente no ambito tributario. 

0 ordenamento tributario, entretanto, adverte para situagoes em que o 

credito tributario seja extinto, sem que, para tanto, haja a extingao da obrigagao 

tributaria, como disposto no art. 140 do CTN. A priori, a obrigagao tributaria sera 

extinta nas hipoteses dos incisos I a VII e XI do art. 156 do mesmo instrumento legal. 

Corroborando com esse entendimento, Carvalho (2005) salienta que o 

credito tributario funciona somente como um dos elementos da relagao juridica 

obrigacional patrimonial, qual seja, a obrigagao tributaria. Alem disso, afirma que 

sem o credito tributario inexistente sera o vinculo obrigacional. Ademais, observe-se 

que a prescrigao por provocar grande modificagoes na relagao juridica obrigacional, 

extingue tambem a obrigagao tributaria e nao somente o credito, vez que fulminada 
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a pretensao do Poder Publico em executar o contribuinte para dele receber 

determinado montante. 

Todavia, o art. 141 do CTN ensina que para haver a exclusao do credito 

tributario, e de suma importancia que haja previsao legal, ou seja, o credito tributario 

regularmente constituido, seja pelo langamento nao-impugnado ou por decisao 

administrativa irrecorrfvel, somente se modifica nas hipoteses determinadas pelas 

lei. Nesse caso, havendo desobediencia por parte do agente administrativo 

competente, este sera responsabilizado funcionalmente, na forma da lei. 

Diante disso, nota-se que a extingao do credito tributario enquanto materia 

de reserva legal, demonstra tambem influencia do principio da indisponibilidade do 

interesse publico, uma vez que o legislador dificulta a extingao e a modificagao do 

direito subjetivo de exigir a obrigagao tributaria. 

Assim, a prescrigao, enquanto causa de extingao do credito tributario, 

regularmente prevista no art. 156, V do CTN acarreta tambem na extingao da propria 

obrigagao tributaria. Entenda-se, para isso, a prescricao como lapso temporal 

prefixado em lei, o qual retira da Fazenda Publica o direito a pretensao da cobranca 

de um credito tributario, que embora regularmente constituido, nao foi exercido, nao 

foi cobrado no prazo assinalado pela lei. 

O prazo de 5 anos determinado no art. 174 do CTN, deve ser contado da 

notificagao valida do langamento ao sujeito passivo, ou seja, da notificacao de 

lancamento nao-impugnado, ou da ciencia a este de auto de infragao, se for o caso. 

Por outro lado, caso haja processo administrativo, o prazo contar-se-a da ciencia da 

decisao administrativa definitiva. Uma vez extinto o credito tributario, nao podera 

mais ser discutido. 

4.4 A PRESCRIQAO INTERCORRENTE NO CURSO DA EXECUQAO FISCAL 

Por todos os motivos aqui expostos, diz-se que os institutos da prescrigao e 

da decadencia, enquanto construgoes doutrinarias e agasalhados pelo ordenamento 

juridico brasileiro e de tantos outros paises que se encontram sob a egide do Estado 

Democratico de Direito, foram criados para pacificar conflitos, com o fito de 
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estabilizar relagoes juridicas consolidadas no tempo diante da inercia imotivada do 

titular do direito. 

Deste modo, necessaria e a analise da declaragao da prescrigao 

intercorrente em sede de Execugao Fiscal, fazendo-se, para tanto, um exame dos 

valores constitucionais envolvidos, que em muito influenciam e devem conduzir os 

processos executivos fiscais. 

O Superior Tribunal de Justiga, na edigao da Sumula 314, ja reconheceu a 

existencia da prescrigao intercorrente na execucao fiscal, ao considerar que "em 

execugao fiscal, nao localizados bens penhoraveis, suspende-se o processo por um 

ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrigao quinquenal intercorrente". 

Tratando-se de prescrigao, a execugao fiscal mostra-se como uma das 

principais causas de sua interrupgao. A despeito disso, considere que a prescrigao 

intercorrente e aquela declarada nos autos do processo executivo, vez que decorrido 

o prazo quinquenal estabelecido no art. 174 do CTN, ou seja, aquela prescrigao cujo 

lapso temporal iniciou-se e foi decretado nos autos do processo executivo. Nesse 

sentido, obtempera Toniolo (2006, p. 16) 

A execugao fiscal, profundamente ligada a prescricao, por se tratar da 
principal causa de interrupgao de seu prazo, aguarda ainda maior 
proximidade e implicagoes com o fenomeno da intercorrencia. Alem de 
encontrar seus termos a quo e ad quern dentro do procedimento da 
execugao fiscal, a prescricao intercorrente tera a sua causa eficiente 
profundamente ligada aos atos processuais e as peculiaridades do 
procedimento especial. 

Alem disso, a Lei de Execucao Fiscal, encarregada de instituir procedimento 

especial de execugao, trata de regras proprias sobre prescrigao, merecendo 

destaque aquela que permite que o juiz reconhega de oficio a prescricao 

intercorrente. Some-se a isso, o fato de que a LEF afirma expressamente a 

aplicagao subsidiaria do Codigo de Processo Civil, instrumento legal que tambem 

traz disciplinamentos acerca da prescrigao, sendo de grande relevo a regra contida 

no art. 219, §5° 

Com relagao as modificagoes introduzidas pela Lei n° 11.051/2004 na Lei n° 

6.830/1980, a Lei de Execugao Fiscal, expoe Toniolo (2006) que as inovagoes 

realizadas no art. 40, §4° da LEF, as quais passaram a determinar, como regra geral 

no processo executivo fiscal, o conhecimento de oficio pelo juiz da prescrigao 

intercorrente, comprometeram o carater de excegao da lei. 
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Evidentemente, no que se refere a prescrigao intercorrente na execugao 

fiscal, ve-se que aquela nao atua somente como forma de defesa do contribuinte, 

vez que possibilitado o reconhecimento de oficio da prescricao nesse procedimento 

especial. Ademais, tratando-se de execucao do credito, maiores fundamentos 

surgiriam, uma vez que a prescrigao e causa de extingao do credito tributario, e 

consequentemente da obrigagao tributaria. 

Diante disso, citando a AC 70005205117 do Tribunal de Justica do Estado 

do Rio Grande do Sul, conhecida pela 1 a Camara Civel, relata pelo Desembargador 

Roque Joaquim Volkweiss e julgada em 08 de novembro de 2002, Toniolo (2006, p. 

33) alude 

Em razao disso, mesmo antes da inclusao do § 4° no art. 40 da LEF, ou da 
alteracao do art. 219, § 5°, do CPC, ja existiam entendimentos 
jurisprudenciais, muitos dos quais emanados do Tribunal de Justica do 
Estado do Rio Grande do Sul, permitindo o conhecimento de oficio da 
prescricao, quando os creditos executados fossem de natureza tributaria, a 
semelhanga do que ocorre com a decadencia. Essa jurisprudencia, baseada 
nos dispositivos do CTN mencionados, desprezava o disposto no art. 219, § 
5°, do CPC, cuja antiga redacao impedia o conhecimento de oficio da 
prescricao pelo juiz. 

Acrescenta o mencionado autor que a prescrigao intercorrente surge como 

resultado da antinomia entre as ideias de justiga e seguranga juridica. Desta feita, 

residiria na propria seara constitucional o fundamento da prescricao, traduzido 

especificadamente nos princfpios constitucionais da seguranca e da estabilidade das 

relagoes jurfdicas, resguardando a maxima da paz social. 

Ao longo do tempo, a valorizagao de tais preceitos foram ganhando espago 

perante o legislador brasileiro, como pode-se observar nas inovagoes advindas na 

LEF e no CPC, transformando as principals caracterfsticas do instituto da prescricao 

e retomando concepgoes historicas do mesmo, no sentido de preservar 

precipuamente o interesse coletivo e a estabilidade das relagoes sociais. 

O principio da seguranca jurfdica pretende nortear as relagoes no sentido da 

busca de um ideal de estabilidade, confiabilidade, previsibilidade e mensurabilidade 

dos atos do Poder Publico. Fato esse que fundamenta a consideragao do 

reconhecimento da prescrigao como interesse publico merecedor de protegao 

constitucional. Alem de proteger interesse individual, a seguranga jurfdica tratando 

da prescrigao, faz resguardar interesses da coletividade. A luz disso, Santi (2004, p. 
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143 apud Toniolo, 2006, p. 51) observa que a prescricao e a decadencia "sao 

mecanismos de estabilizacao do Direito, que garantem a seguranca de sua 

estrutura. Filtram do Direito a instabilidade decorrente da inefabilidade do Direito 

Subjetivo". 

Por isso, Toniolo (2006, p. 52) assevera: 

Modernamente, tende-se a abordar o tema sob o enfoque do interesse 
publico. Em materia de prescricao, aplica-se, tambem ao nosso 
ordenamento juridico, a maxima latina interest rei publicae ut sit finis litium, 
muito mencionada no Direito ingles, e que expressa o interesse publico na 
rapida resolugao dos litigios, de modo que esses nao se tornem fonte de 
incerteza e de injustica, com enormes custos para a sociedade. 

Admitir que a Fazenda Publica beneficie-se com a nao-declaracao da 

prescricao em sede de execucao fiscal, seria sacrificar principios maiores 

assegurados constitucionalmente, como visto. A cobranga de credito tributario 

prescrito abalaria alem da seguranga juridica, a paz social e a estabilidade das 

relagoes juridicas, economicas e sociais. E, aqui, nao se fala em exclusao do 

principio da indisponibilidade do interesse publico, uma vez que o nao conhecimento 

da prescrigao acarretaria em premiar aquele que se manteve inerte, fora negligente 

na cobranga do credito. Acerca disso, lembre-se da maxima que prega que o direito 

nao socorre aqueles que dormem. 

Diante disso, enumera Toniolo (2006, p. 57) como fundamentos da 

prescrigao reconhecida na execugao fiscal: 

a) direito do ente publico, assim como de qualquer credor, a satisfagao de 
seu credito atraves de uma execucao efetiva; 
b) destinacao dos valores cobrados ao custeio das atividades estatais, 
voltadas a realizagao do bem comum; 
c) direito daquele que nao e devedor a seguranca juridica decorrente da 
expectativa criada pela consolidacao da situacao no tempo, dificultando a 
comprovacao da inexistencia do debito; 
d) direito do devedor a seguranga juridica decorrente da expectativa criada 
pela consolidag§o da situagao no tempo ou pela impossibilidade de 
pagamento decorrente da pobreza. Nesse ultimo caso, preserva-se, 
tambem, a garantia da dignidade da pessoa humana; 
e) garantia da seguranga juridica a toda a coletividade, decorrente da 
estabilizacao de situagoes consolidadas pelo tempo, em atengao a maxima 
interest rei publicae ut sit finis litium. 

Em sintese, deverao ser observados, no momento da declaragao da 

prescrigao, elementos como a protegao do credor, que se manteve inerte, a protegao 
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do executado (devedor ou nao) e a protegao de toda a coletividade, traduzida na 

promocao do bem-comum, sopesando o direito de maior relevancia. 

Desta feita, considera-se como possivel a declaragao de offcio da prescricao 

intercorrente em Execugao Fiscal. Alem dos motivos ja expostos, fortalecem o 

entendimento julgado do Tribunal Regional da 5 a Regiao 

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTARIO. EXECUCAO FISCAL. PRESCRIQAO 
INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFlCIO. ART. 40, 
PARAGRAFO 4° DA LEI N° 6.830/80, ACRESCIDO PELA LEI N° 
11.051/2004. POSSIBILIDADE. EXTINQAO DO PROCESSO. ART. 40 DA 
LEI DE EXECUQOES FISCAIS C/C ART. 174 DO CTN.- 1. sentenga que 
extinguiu o presente feito com resolugao de merito, em virtude da ocorrencia 
da prescrigao intercorrente, com fulcro no art. 269, IV, do CPC. 2. e licito ao 
juiz, quando satisfeitos os pressupostos do art. 40 e paragrafos, da lei 
6.830/80, reconhecer ex officio a prescricao intercorrente. 3. a regra inserta 
no art. 40 da lei de execugoes fiscais deve ser interpretada em consonancia 
com aquela do artigo 174 do CTN segundo o qual "a agao para cobranca do 
credito tributario prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data de sua 
constituigao definitiva". 4. no caso dos autos, o mm. juiz a quo suspendeu a 
presente execugao e a exequente foi intimada, consoante dispoe o 
paragrafo l 0 do art. 40, da lei n°. 6.830/80. considerando que entre a 
intimagao da exequente do despacho de suspensao, em 28.09.1993, e a 
data da sentenga extintiva do feito, em 16.10.2008, decorreram mais de 6 
(seis) anos, revela-se inequivoca a ocorrencia da prescricao intercorrente. 
5. apelagao improvida. (TRF, 5. R. - AC 460309/SE (2008.85.01.000206-9). 
J. 11.12.2008. Rel. Des. Fed. Francisco Cavalcanti, DJ. 18.03.2009) 

Ve-se que no julgado a posigao do referido Tribunal Regional Federal no 

sentido da admissibilidade da declaracao de oficio, pelo magistrado, da prescricao 

tributaria intercorrente em sede de Execucao Fiscal, desde que satisfeitos os 

requisitos do art. 40 e paragrafos da Lei de Execugao Fiscal e observado o prazo 

quinquenal estipulado pelo art. 174 do CTN. 

Acerca do tema, o Tribunal de Justica de Sergipe entendeu da seguinte 

forma: 

APELAQAO CIVEL - TRIBUTARIO - EXECUQAO FISCAL - IPTU -
PRESCRICAO - DECRETAQAO DE OFICIO - REGRA PROCESSUAL -
APLICAQAO IMEDIATA - INTELIGENCIA DO NOVEL §5° DO ART. 219 
DO CPC - PRECEDENTE DO STJ - INEXISTENCIA DE MARCO 
INTERRUPTIVO - EXTINQAO DA OBRIGAQAO TRIBUTARIA (ART. 156, 
INCISO V DO CTN) - INEXIGIBILIDADE DO TITULO - I- Tratando-se de 
IPTU, O STJ firmou o entendimento de que a constituigao definitiva do 
credito tributario ocorre no primeiro dia do ano relativo ao seu exercicio. II-
Transcorrido o quinquenio legal, contado da constituigao do credito 
tributario, sem ter sido configurado qualquer marco interruptivo previsto no 
art. 174 do CTN, indubitavel a ocorrencia da prescricao da pretensao, que 
pode ser reconhecida ex officio pelo magistrado, independentemente, 
inclusive, de previa intimagao da Fazenda Publica, eis que tal hipotese nao 
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se confunde com a situacao prevista no art. 40, §4° da Lei 6.830/80. 
Precedentes do STJ. Il l- Considerando que a demora na citacao do 
executado decorreu da desidia do proprio exequente, que nao promoveu as 
diligencias necessarias a localizacao do enderego correto daquele, nao ha 
como se afastar o reconhecimento da prescricao. Recurso conhecido e 
improvido. A unanimidade. (TJSE - AC 2009200830 - (1071/2009) - 1 a 

C.Civ. - Rel a Des a Clara Leite de Rezende - J. 16.02.2009) 

No bojo da apelacao civil em aprego, o emerito julgador fora claro ao 

determinar que uma vez decorrido o prazo de 5 anos estabelecido em lei, 

indiscutivel sera a ocorrencia da prescricao tributaria, a qual sera reconhecida de 

oficio pelo juiz, independentemente de previa intimagao da Fazenda Publica. 

Assevera-se ainda que o reconhecimento de oficio da prescrigao por parte 

do juiz que conduz a execugao fiscal nao se configura como castigo, mas sim 

sacrificio ao qual deve sujeitar-se o credor, mesmo que a Fazenda Publica. A 

respeito disso, o Tribunal de Justiga do Rio Grande do Sul posiciona-se 

APELAQAO ClVEL. DIREITO TRIBUTARIO. EXECUCAO FISCAL. 
DECRETACAO DE OFICIO DA PRESCRIQAO. POSSIBILIDADE. ART. 174 
DO CTN. I. Sendo a prescricao modalidade de extingao do credito tributario 
(art. 156, inc. V, do CTN), possivel seu conhecimento de oficio. II. O prazo 
de prescricao, para fins tributarios, e de cinco anos. Seu inicio e a data da 
constituigao definitiva do credito tributario, pelo langamento (art. 174, do 
CTN), podendo ser interrompida a prescricao pela ocorrencia das hipoteses 
do paragrafo unico deste mesmo artigo, nelas incluida a citacao pessoal 
valida do sujeito passivo da obrigagao, e nao o simples ajuizamento do 
executivo fiscal, ou, ainda, o despacho do juiz que ordenar a citacao, se 
posterior a data em que entrou em vigencia a Lei Complementar n° 
118/2005. APELAQAO IMPROVIDA. (TJRS - AC 70028673747. J. 
29.04.2009. Rel. Luiz Felipe Silveira Difini, DJ 19.05.2009). 

Nota-se, nesse caso, a ideia de considerar a prescrigao como modalidade de 

extingao do credito tributario, segundo a disposigao do art. 156, V do CTN. Com 

isso, configurada estaria a extingao da obrigagao tributaria, o que leva o julgador a 

abrir a possibilidade do conhecimento de oficio da prescrigao. 

4.5 O ART. 219, §5° DO CPC: POSSIBILIDADE DA DECRETAQAO DE OFICIO DA 

PRESCRIQAO E A SUMULA 409 DO STJ 
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De acordo com o art. 1° da Lei de Execugao Fiscal (Lei n° 6.830/1980), o 

processo executivo fiscal tomara como instituto subsidiario o Codigo de Processo 

Civil. Diante disso, passa-se a analise do dispositivo do art. 219, §5° do CPC, 

alterado pela chamada reforma da execucao, inserida, entre outras, pela Lei n° 

11.280/2006. 

Depois de longas discussoes doutrinarias, o legislador, procurando atender 

aos anseios sociais necessarios ao processo de execucao, editou a lei acima citada 

como uma das etapas do fenomeno da reforma da execucao, o qual provocou 

resultados para alem da seara do processo civil. Acerca disso, Pereira (2006) 

assevera 

A implementacao da primeira parte da reforma processual civil brasileira 
surge como uma consolidagao da tendencia ditada pela Emenda 
Constitucional n.° 45/04, massificando os poderes judiciais das instancias 
imediatas e deslocando competencias para a egide da ordem publica. (...) 
Com o advento da lei 11.280/06, a qual, modificando o ja revogado art. 219, 
§5°, possibilitou o amplo reconhecimento da prescricao de oficio, pondo fim 
a um periodo literalmente obscuro da ordem processual brasileira. 

Apesar disso, a Lei de Execugao Fiscal, pela alteragao operada pela Lei n° 

11.051/2004, a qual introduziu o polemico paragrafo 4° ao art. 40, nao tinha plena 

autonomia e abrangencia. Com o advento da reforma processual civil, o legislador 

sedimentou o entendimento de que no ordenamento juridico brasileiro prevalece 

como regra geral a declaragao de oficio da prescrigao, seja ela intercorrente ou nao, 

tributaria ou nao. Desta feita, esse passo dado pelo legislador patrio mostra-se como 

abandono completo da concepgao da prescrigao como defesa do devedor, 

adquirindo uma feigao de preceito de ordem publica. 

A nova redagao do art. 219, §5° do CPC, impede que pairem duvidas a 

respeito da declaragao de oficio da prescrigao, o que, nas palavras de Toniolo 

(2006, p. 37) representa uma amoldagao do instituto da prescrigao ao sistema 

juridico brasileiro, atribuindo-lhe maior "relevo as garantias constitucionais da 

seguranga juridica, a harmonizagao das situagoes litigiosas e a viabilizagao da 

prestagao jurisdicional", com o fito de promover e suprimir demandas infundadas. 

Com a nova redagao dada a este dispositivo legal, operou-se a revogagao 

do art. 194 do CC, o qual dispunha no sentido de que a prescrigao so seria 

reconhecida ex officio nas hipoteses em que os favorecidos fossem pessoas 

absolutamente incapazes. Ademais, a redagao anterior do paragrafo em comento (§ 
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5° do art. 219 do CPC), pregava que a prescrigao so seria decretada de oficio se os 

direitos nao fossem patrimoniais. 

Defronte as mudangas operadas, adverte Costa Machado (2007, p. 202) que 

[...]toda e qualquer especie de prescrigao civil, nao importando o diploma 
legal que a preveja, e passivel de reconhecimento de oficio pelo juiz da 
causa, o que significa, em termos processuais, que a prescrigao deixa a 
classe das 'excegoes substanciais', para ingressar definitivamente na classe 
das 'objegoes substanciais' (materias relativas ao merito reconheciveis pelo 
magistrado independentemente de arguigao do reu, como a decadencia, a 
nulidade absoluta do negocio juridico, etc). 

Sendo assim, a teor do art. 269, IV do CPC, a prescrigao dara ensejo a 

resolugao de merito da lide, vez que de ordem meritoria. O seu reconhecimento e, 

portanto, realizado por sentenga de natureza condenatoria. 

Em exposigao, Welington Luzia Teixeira (2007) alega que o fundamento 

maior da modificagao do art. 219, §5° do CPC e no sentido de 

[...] esvaziar, a qualquer custo, os escaninhos forenses abarrotados de 
autos cuja pretensao ja pode estar prescrita (ou evitar, no seu nascedouro, 
a tramitagao de outros), em busca das surradas justificativas de celeridade 
e economia processual. Prova e tanto que o relator do projeto legislativo na 
Camara dos Deputados, Deputado Mauricio Rands assim manifestou-se 
sobre a sua viabilidade juridica: "Igualmente conveniente e a norma do art. 
219, § 5°, do CPC, que permite o reconhecimento ex officio da prescrigao, 
ainda que se trate de direitos patrimoniais. O Codigo Civil, no art. 194, ora 
revogado, ja ampliava essa possibilidade quando a prescrigao favorecesse 
o absolutamente incapaz, de forma que a doutrina entendia derrogado o 
referido § 5°, do art. 219, do CPC. Agora permite-se que o juiz reconhega, 
de oficio, a prescrigao, independentemente da natureza dos direitos em 
litigio e da capacidade das partes. A providencia e salutar, uma vez que, 
podendo a prescrigao ser alegada em qualquer grau de jurisdigao (art. 193 
do Codigo Civil), nao raro o seu reconhecimento tardio ocasionava a 
tramitagao inocua do processo, gerando uma extingao do feito que poderia 
ter ocorrido muito antes (art. 269, IV, CPC)". 

Sendo assim, obtempera Afonso (2007) que com o surgimento da nova 

redagao do art. 219, §5° do CPC e a teor das modificagoes que isso acarretou 

tambem no ambito das execugoes fiscais, desnecessaria e, nos dias atuais, a previa 

oitiva da Fazenda Publica para que o juiz declare de oficio a prescricao nos autos do 

processo executivo. Desse modo, alega o mencionado autor, que o magistrado pode 

se contentar com a simples verificagao da ocorrencia da prescrigao, nao importando 

se versa sobre direitos patrimoniais ou nao, declarando-a ipso facto. 
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Nesse mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal de Justica de Minas Gerais e 

o Tribunal Regional Federal da 4 a Regiao, respectivamente 

EXECUCAO FISCAL - PRESCRIQAO - DECRETAQAO DE OFICIO -
OCORRENCIA. Com o advento da Lei 11.280/06, a decretagao de oficio 
torna-se norma processual geral, posto que o Art. 11 da referida lei, 
revogando disposigao contida no Codigo Civil, art. 194, que ate entao 
vedava ao Juiz a possibilidade de suprir, de oficio, a alegacao de 
prescricao, salvo se favoravel a absolutamente incapaz, tambem alterou, 
por seu art. 3°, a redagao do § 5°, Art. 219, do CPC, dispondo 
explicitamente que ""o Juiz pronunciara de oficio a prescricao"". A 
jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica consagra-se no sentido de 
que, em materia de prescricao, deve prevalecer o disposto no art. 174 do 
CTN, como lei complementar (art. 146, III, 'a', da CF/88), afastando a 
incidencia do citado art. 8°, § 2°, da Lei 6830/80. O termo 'a quo' para a 
contagem do prazo prescricional e a data da constituigao definitiva do 
credito tributario, devendo, no prazo de 5 anos, ser o executado citado, sob 
pena de prescrigao do direto de cobranca da divida tributaria. Tal citagao 
deve ser, preferencialmente, de forma pessoal, ou, se nao encontrado o 
executado nem bens para se arrestar, sob a forma editalicia, tendo ambas 
as formas efeito de interromper a prescrigao. Recurso desprovido. (TJMG. 
AC N° 1.0024.00.007334-6/001. J. 21/11/2006. Relator: Eduardo Andrade, 
DJ 08/12/2006). 

EXECUQAO FISCAL - PRESCRIQAO INTERCORRENTE - DECRETAQAO 
DE OFICIO - POSSIBILIDADE - 1 . De acordo com a inteligencia do art. 174 
do CTN, a suspensao do processo de execucao fiscal, requerida com base 
no art. 40, caput, da LEF, nao pode gerar situacao de imprescritibilidade, 
devendo-se limitar ao lustro prescricional. 2. O transcurso de cinco anos, 
contados da data do arquivamento dos autos, sem a efetiva manifestagao 
do exequente no sentido de persistir na execucao, caracteriza a prescrigao 
intercorrente e autoriza a extingao do feito. 3. A prescrigao do direito a 
cobranca do credito tributario pode ser decretada pelo Juizo sem a 
provocagao da parte interessada. Inteligencia dos artigos 156, inc. V, do 
CTN e 40, § 4° , da Lei n° 6.830/80. 4. Recurso de apelagao improvido. 
(TRF 4 a R. - REO-AC 2005.04.01.001763-8 - 1 a T. - Rel. Des. Fed. Alvaro 
Eduardo Junqueira - DJU 20.07.2005) 

Diante do exposto, pelo menos em sede processual civil e tributaria, ve-se 

que o entendimento atual dos tribunals anteriormente citados sao no sentido de 

decorrido determinado lapso temporal, constitutivo da prescrigao, sem que haja 

diligente e efetivo interesse da Fazenda Publica, que se matem inerte, declarar-se 

estabilizado o conflito, de oficio, pela incidencia da prescricao intercorrente, de modo 

a garantir seguranca juridica aos litigantes, visto que a prescrigao indefinida vem de 

encontro aos principios maiores informadores do sistema tributario. 

Interpretando o dispositivo legal em analise (art. 219, §5° do CPC), o 

Superior Tribunal de Justiga editou a Sumula n° 409, aprovada em 28 de outubro de 

2009. No processo de edigao da sumula, relatado pela ministra Eliana Calmon e 

objeto de votagao da Primeira Segao daquele Tribunal, a qual a aprovou por 
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unanimidade, citaram-se como precedentes: Resp 1100156, Resp 843557, Resp 

1042940, Resp 1002435, Resp 1161301, Resp 1034191 e Resp 733286. 

Dessa forma, a Sumula 409 do STJ foi publicada no Diario da Justica 

Eletronico do dia 24 de novembro de 2009, com o seguinte verbete: "Em execucao 

fiscal, a prescrigao ocorrida antes da propositura da agao pode ser decretada de 

oficio". 

4.6 O RECONHECIMENTO DE OFlCIO DA PRESCRIQAO FRETE A MEDIDA 

PROVISORIA 449 E A LEI N° 11.941/2009. 

A Medida Provisoria 449, de 03 de dezembro de 2008, trouxe um pacote 

tributario de recuperagao fiscal diferente de todos os demais editados anteriormente. 

Surgiu, pois, como decorrencia de uma crise global que vem, ao longo o tempo, 

estagnando a economia mundial. Com ela, o Poder Executivo procurou, como afirma 

Harada (2008), aliviar a carga tributaria e, consequentemente, reativar a economia. 

Considerando o disposto no art. 156, IV do CTN, o chefe do Executivo ao 

editar a Medida Provisoria em comento, afirmou, no art. 48, que a prescricao dos 

creditos tributarios poderia ser reconhecida de oficio, ate mesmo pela autoridade 

administrativa, ja que a prescrigao e a decadencia tributarias sao capazes de 

extinguir o proprio credito tributario. 

A respeito disso, observe-se a proibigao trazida pela Sumula Vinculante n° 8 

do Supremo Tribunal Federal, a qual declarou inconstitucionais os dispostos no 

paragrafo unico do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 

n° 8.212/1991, que tratam de prescrigao e decadencia de credito tributario. 

Ve-se, para tanto, que a referida sumula vinculante, que operou efeitos 

imediatos, nao tratou em nenhum momento da inconstitucionalidade de outras 

normas que versem sobre a prescrigao e a decadencia. Restando, pois, plenamente 

valida a disposigao do art, 156, IV do CTN, bem como o art. 40, §4° da Lei de 

Execucao Fiscal. 

Desta feita, o chamado novo Refis da MP 449 fora convertido na Lei n° 

11.941, de 27 de maio de 2009. Nele, o legislador manteve intacto o dispositivo do 

art. 48 da MP 449, transformando-o no art. 53. 
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Nota-se, assim, que o legislador atribuiu a propria autoridade administrativa 

o reconhecimento de oficio da prescricao. Fato que viabiliza tambem a declaracao 

desse instituto em sede de Execucao Fiscal, processo judicial que possibilita o 

conhecimento do merito da lide, norteado por todas as garantias do devido processo 

legal. 

Nesse aspecto, pondera-se que a disposicao da Medida Provisoria 449 e a 

sua posterior conversao da Lei n° 11.941/2009, so vem a fortalecer o entendimento 

do cabimento da declaracao de oficio da prescricao tributaria. 
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5 CONCLUSAO 

A pesquisa cientifica em comento procurou compreender o instituto da 

prescrigao tributaria como instrumento capaz de extinguir o proprio credito tributario, 

considerando, para tanto, a possibilidade da sua declaragao de oficio pelo 

magistrado em sede de Execugao Fiscal. Dito isto, fez-se um trajeto historico e 

normativo do instituto, com o fito de analisar a benesse que tal declaragao 

acarretaria. 

Em um primeiro momento, analisou-se a prescrigao partindo do seu 

nascedouro, ou seja, do Direito Privado, especificadamente do Direito Romano, o 

qual promoveu o seu desenvolvimento no Direito Civil. Desta feita, considerou-se a 

prescrigao como perda da pretensao de pleitear em juizo o direito daquele que se 

manteve inerte durante certo lapso de tempo estipulado em lei. Aqui, deparou-se 

com a soma de dois elementos, quais sejam, a inercia do titular do direito e o 

decurso do tempo. Nesse aspecto, examinou-se fundamentos como a seguranca 

juridica e a paz social, como reguladores do reconhecimento da prescrigao. 

Afora isso, necessaria foi a apreciagao da execugao fiscal, regulada pela Lei 

n° 6.830/1980, procedimento especial de execugao de creditos tributarios e nao 

tributarios, promovido pela Fazenda Publica, com o fito de satisfazer os seus direitos 

crediticios oriundos de relagoes tributarias, os quais oneram o particular ao 

pagamento de tributos e outros debitos. Contudo, viu-se que a Lei de Execugao 

Fiscal trouxe elementos disciplinadores da prescrigao em sede desse procedimento 

especifico e tomou como subsidiario o Codigo de Processo Civil, para aplicar-se 

naquilo que a mesma fosse omissa. Ainda tratando da Execugao Fiscal, investigou-

se os elementos que a envolvem, destacando o seu procedimento e sua 

peculiaridades. 

Passando-se ao estudo da prescrigao tributaria segundo o seu 

disciplinamento no Codigo Tributario Nacional, verificou-se que e tida como extingao 

do credito tributario, provocando a sucumbencia do proprio direito material. Da 

mesma forma, a decadencia tributaria tambem provoca a extingao do credito. Nesse 

contexto, o que ira diferenciar a prescrigao da decadencia no ambito tributario sera a 

efetivagao ou nao do langamento valido. Se o prazo e anterior ao lancamento, fala-

se de decadencia, caducidade. Outrossim, se o prazo decorre apos o langamento, 
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analisados todas as circunstancias que interrompem ou suspendem, estar-se-a 

diante de prescricao. 

Diante disso, constatou-se que a declaracao de oficio da prescrigao 

encontra-se autorizada pela legislagao patria e nesse sentido e o entendimento de 

varios tribunals do nosso pais, tais como os Tribunals de Justiga do Rio Grande do 

Sul, de Minas Gerias, de Sergipe, alem dos Tribunais Regionais Federais e do 

Superior Tribunal de Justiga. 

Ademais, a Constituigao Federal de 1988, ao erigir a patente de garantia 

constitucional os princfpios do Devido Processo Legal e da Razoavel Duragao do 

Processo, esta da mesma forma possibilitando tal declaragao, devendo o julgador 

nortear-se pelos princfpios da seguranca jurfdica e da paz social, bem como pela 

premissa de que o direito nao protege aos que dormem, aqueles que permanecem 

inertes e deixam o seu direito perecer, apesar de, no caso concreto, provocar 

mitigagao do principio da indisponibilidade do interesse publico, a cargo da Fazenda 

Publica que nada fez para ve o seu direito resguardado. 

Em relagao a Razoavel Duragao do Processo, constatou-se a incidencia da 

Meta de Nivelamento n° 02 do Conselho Nacional de Justiga. Nela, ficou 

estabelecido como objetivo a ser cumprido, ate o ultimo dia do exerefcio judiciario do 

ano de 2009, de decidir-se todos os processos distribufdos ate 31 de dezembro de 

2005, estipulando como "razoavel" o prazo de 4 anos. 

As inovagoes introduzidas a partir do ano de 2004 na Lei de Execugao Fiscal 

e os destaques advindos juntamente com a reforma da execugao do Codigo de 

Processo Civil, vieram a fortalecer o entendimento da possibilidade, na ordem 

jurfdica brasileira, da declaragao ex officio da prescricao. 

A Lei de Execugao Fiscal, tomando como subsidiario o Codigo de Processo 

Civil, abriu espago para que naquilo que fosse silente, fossem operadas disposigoes 

do ordenamento civil. Com isso, a reforma da execugao tomou regra geral, quanto a 

prescricao, a declaracao de offcio pelo magistrado, mesmo que se tratasse de direito 

patrimonial ou de pessoa capaz, a teor do art. 219, §5° do CPC. 

Nao obstante o texto constitucional exija para o tratamento da prescrigao a 

edigao de Lei Complementar, observou-se que o Codigo Tributario Nacional foi 

recepcionado pela CF/88 como essa especie normativa. Alem disso, viu-se que as 

recentes transformagoes empreendidas pelo legislador brasileiro, ao inverter a regra 

milenar que atribufa ao devedor o onus de sugerir a excegao da prescricao, como 
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forma de libera-lo do credito tributario, tornando-a materia a ser conhecida de oficio 

pelo magistrado, funcionam como resultado da necessidade de assegurar maior 

protegao a seguranga juridica da coletividade. Abre-se, com isso, espago para a 

extingao de milhares de execugoes fiscais frustradas, as quais provocam 

abarrotamento do sistema judiciario e comprometem o exercicio efetivo da prestagao 

jurisdicional naqueles casos que se mostram uteis e necessarios. 

Nao obstante, verificou-se os efeitos operados pela Sumula Vinculante n° 08 

do STF, a qual tratou da inconstitucionalidade de dispositivos normativos acerca da 

prescrigao. 

Assim, foi possivel certificar-se da possibilidade da declaragao de oficio pelo 

juiz da prescrigao tributaria na Execugao Fiscal, atendendo ao objetivo geral dessa 

pesquisa. Consequentemente, foram analisadas a legislagao concernente ao tema, 

os fundamentos constitucionais da prescrigao, os princfpios da paz social e da 

seguranca juridica, enquanto corolarios do devido processo legal e da razoavel 

duragao do processo, bem como examinados os beneficios provocados pela 

declaracao de oficio da prescrigao, favorecendo a extingao de infindaveis execugoes 

fiscais, norteados pelo posicionamento atual de tribunals pathos. 

Nesse contexto, afirma-se que a metodologia adotada foi eficiente para a 

consecugao dos objetivos dessa pesquisa, ensejando amplo conhecimento sobre o 

tema e, como dito, permitindo a posicao em favor da declaracao da prescricao 

tributaria de oficio pelo juiz na Execugao Fiscal. 

A guisa de conclusao, percebeu-se que o entendimento de admitir-se o 

reconhecimento de oficio da prescrigao vem sedimentando-se ao longo do tempo. 

Acerca disso, citou-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento que deu ensejo a edigao da Sumula Vinculante n° 8, a qual so declarou 

inconstitucional dispositivos da Lei n° 8.212/1991 e do Decreto-Lei n° 1.569/1977. 

Desta feita, destacou-se tambem a importancia da redagao do art. 40, §4° da Lei de 

Execugao Fiscal, bem como o disposto na Medida Provisoria 449, convertida da Lei 

n° 11.941, de maio de 2009. 

Por fim, ha que se salientar que a declaracao de oficio da prescrigao 

tributaria encontra-se plenamente permitida na ordem jurfdica brasileira, chegando a 

considera-la como de ordem publica, extrapolando a ideia de simples defesa do 

contribuinte. 
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