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RESUMO 

O trabalho pretende contemplar os obstaculos do acesso a justica no processo de 
execucao, visando constatar as causas da dificuldade de satisfacao do credor, e 
consequentemente, da sociedade. O estudo iniciar-se-a com a analise da trilogia 
processual, bem como dos principios norteadores das relacoes juridicas 
processuais. Por conseguinte, a pesquisa ira abordar a atual sistematica executiva, 
que passou por diversas mudancas, e suas implicacoes no acesso a justica. Alem de 
explicitar as principals barreiras encontradas no acesso ao processo justo, e mais 
especificamente, no processo executive Para a realizacao da presente monografia 
foram utilizados os metodos exegetico-juridico, hipotetico dedutivo e interpretative, 
com predominancia da pesquisa bibliografica fazendo uso de doutrinas, artigos de 
internet e legislacao. Por fim, apresentar-se-ao os resultados, apontando os 
principals obstaculos enfrentados por quern busca a tutela jurisdicional executiva, 
destacando os atos protelatorios do devedor, os quais nao sao punidos, bem como a 
extincao da garantia da prisao do depositario infiel. 

Palavras-Chave: Processo; Processo de Execucao; Acesso a justica; Obstaculos. 



ABSTRACT 

This essay is intended to address obstacles to access to justice in the 
implementation process in order to find the causes of the difficulty of satisfying the 
creditor, and therefore, society. The study will start with the analysis procedure of the 
trilogy, as well as the guiding principles of procedural legal relationships. Therefore, 
the research will address the current system executive, who has gone through 
several changes, and its implications on access to justice. Apart from explaining the 
main barriers in access to due process, and more specifically, in the executive 
process. For the realization of this monograph methods were used exegetical-legal 
hypothetical deductive and interpretive, with predominance of literature making use of 
doctrines, articles and Internet law. Finally, we will present the results, pointing out 
the main obstacles faced by those who seek judicial executive, pointing out the 
laziness of the debtor acts, which are not punished, and the extinction of the security 
of the prison of an unfaithful trustee. 

Keywords: Process; Execution Process, Access to justice; Barriers. 
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1 INTRODUCAO 

Quando se pensa em acesso a justica, muitas vezes, tem-se uma visao 

estreita do tema, limitando-se apenas ao seu aspecto formal, qual seja, o de ter a 

possibiiidade de ingressar em juizo para defender um direito de que se e titular, Este 

aspecto, de inegavel importancia - pois f sem ingressar com a ag io , e impossivel 

obter a realizacao do direito ameacado ou violado - corresponde ao conceito de 

acesso a justica em sentido formal, mas nao abarca o seu sentido material, qual 

seja, o acesso a um processo satisfatorio e a uma decisao justa. 

O direito processual nada mais e do que um instrumental posto a servigo da 

realizacao do direito material, de modo que nada vale as normas de natureza 

material extremamente avancadas, buscando a transformacao da sociedade 

brasileira em uma sociedade mais justa e solidaria, se nao existirem mecanismos 

aptos a atuarem em caso de sua violagao. E assim que entra o acesso a justica, 

fazendo-se necessario um instrumento, o Processo, que garanta que, em caso de 

violacao ou simples ameaga de violacao a direitos, o cumprimento forcado da norma 

violada ou a atuacao da sancao pelo descumprimento, ou seja, um processo que de 

a tutela jurisdicional uma resposta efetiva ao direito infringido. 

Assim, decorre a nocao de acesso a um processo, uma decisao e uma 

execucao justa. Pois, de nada adianta poder exercer o direito de acao se a solucao 

reclamada vier tarde demais ou for uma decisao injusta, insatisfatoria para resolver o 

litigio. Todavia, para que o acesso a ordem juridica justa se concretize em toda a 

sua plenitude, alem da observancia das garantias constitucionais, e imprescindivel 

que se verifique a efetividade do processo em toda acepcao jurisdicional, ate mesmo 

na fase executoria. 

Nesse contexto, surge a indagagao do trabalho em questao: O processo de 

execucao e o instrumento de acesso a uma ordem juridica justa? Ele esta a servigo 

de metas nao apenas legais, mas, tambem, sociais? Trazendo como hipotese da 

indagagao: Nao. O processo de execugao, apesar de todo o esforgo legislativo, 

ainda nao alcangou a ordem juridica justa, em sua plenitude, pois, tanto o processo 

de conhecimento, como o de execugao, ainda possuem diversos obstaculos que nao 

permitem o alcance da efetividade, e, por conseguinte, a satisfagao da sociedade. 
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No entanto, o questionamento acerca de uma ordem juridica justa no 

processo de execugao envolve necessariamente a analise do processo de 

execucao, em sua atual sistematica, bem como o exame dos atuais entraves que 

atingem o processo em geral, e mais especificamente, o processo executive 

Nesta esteira, o trabalho apresenta como objetivo analisar o processo de 

execugao, no tocante o acesso a uma ordem juridica justa, destacando alguns 

obstaculos que permeiam nao so a fase satisfativa, mas o processo civil como um 

todo. 

Sendo assim, e de fundamental importancia o estudo do tema no sentido de 

verificar a efetividade do processo de execugao, nao so no aspecto formal, da 

realizagao dos dispositivos legais e dos principios fundamentals estabelecidos pela 

Constituigao Federal de 1988, e, consequentemente, da concretizagao da ordem 

juridica justa, mas tambem do aspecto material, o qual abrange a perspectiva de um 

acesso a uma justiga satisfatoria, tendo um processo celere, pouco oneroso, com 

decisoes e execugoes mais adequadas. 

O estudo monografico sera pautado no pluralismo metodologico. Utilizando o 

metodo exegetico juridico, para a compreensao dos dispositivos legais contidos na 

Constituigao Federal de 1988 e no Codigo de Processo Civil, alem de valer-se do 

metodo hipotetico dedutivo e interpretativo, no qual sera formulada a hipotese do 

trabalho (o processo de execugao e meio de acesso a uma ordem juridica justa?), 

bem como as mesmas serao verificadas continuamente objetivando definir sua 

validade na explicagao do problema. 

Porem, havera preponderancia na perquirigao tematica de uma pesquisa 

teorica instrumental, compreendendo o levantamento bibliografico, fazendo o uso de 

doutrinas, alem artigos coletados em meio eletronico e legislagao. 

O primeifo capitulo analisara o processo no que concerne a sua trilogia, alem 

de apresentar os principios que norteiam o direito processual como o Acesso Amplo a 

Justiga, o Devido Processo Legal, a Isonomia, a Ampla Defesa e do Contraditorio, e a 

Imparcialidade. 

No segundo capitulo, sera exposta a atual sistematica executiva, apos as 

reformas da execugao. 
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Ja, o terceiro capitulo, enfoque de todo o estudo, apresentara quais os 

obstaculos que assolam o processo de execucao, obstaculos estes, que o tornam 

insatisfatorio, e por vezes inefetivo ante aos anseios sociais. 

Portanto, a pesquisa revela a necessidade de discussao sobre a ordem 

juridica justa na execucao, por ser um tema bastante recorrente na doutrina e 

estampado como grande problematica processual da atualidade. A importancia 

desta tematica alerta que os problemas que obstaculizam o acesso a ordem juridica 

justa sao questoes demasiadamente complexas que merecem atencao de estudo, 

para futuras propostas de solucoes. Solucoes estas, que tragam efetividade ao 

processo de execucao, ou mesmo ao processo civil como um todo, e, por 

conseguinte, consiga atingir ao fim a que se destina, a Justiga. 



2 O PROCESSO: SUA TRILOGIA E SEUS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 

O Estado moderno, para melhor atingir seu objetivo, que e o bem comum, 

dividiu seu poder soberano em tres outros: Poder Legislative, Poder Executivo e 

Poder Judiciario. A cada Poder corresponde uma funcao estatal. Assim, ao 

Legislativo compete a estruturacao da ordem juridica; ao Executivo, a administracao; 

e ao Judiciario, a composicao dos litigios nos casos concretos. 

Desse modo, e atribuido ao Estado, como sua a tarefa exclusiva, compor os 

litigios, isto e, o Estado tern a obrigacao de declarar e realizar o direito, atraves do 

exercicio da jurisdicao fazendo valer a ordem juridica e, dessa forma, restabelecer a 

paz social com a composicao da lide. 

A jurisdicao principalmente no Estado de Direito se destina a aplicar regras 

juridicas a fim de assegurar a efetividade dos resultados, alem de permitir a 

participagao dos interessados pelos meios legalmente estipulados e permitidos que 

tambem definem e delimitam a atuacao dos jufzes. 

Nesse diapasao, Cintra, Grinover e Dinamarco dizem que jurisdicao e, 

"ao mesmo tempo, poder, funcao e atividade. Como poder, e a 
manifestagao do poder estatal, conceituando como capacidade de decidir 
imperativamente e impor decisoes. Como funcao, expressa o encargo que 
tern os orgaos estatais de promover a pacificacao de conflitos 
interindividuais, mediante a realizacao do direito justo e atraves do 
processo. E como atividade e!a e o complexo de atos do juiz no processo, 
exercendo o poder e cumprindo a funcao que a lei Ihe comete" (2002, 
p.131) 

Segundo Donizetti (2007, p.03), pode-se ainda destacar que a jurisdicao 

possui como caracteristicas: a unidade, porque a jurisdicao e funcao exclusiva do 

Judiciario, por meio de seus juizes, os quais decidem monocraticamente ou em 

orgaos colegiados; a secundariedade, pois o direito deve ser realizado independente 

da atuacao da jurisdicao; a imparcialidade, visto que a jurisdicao e atividade 

eqiiidistante e desinteressada do conflito, e por isso, num primeiro momento, so age 

provocada; e a substitutividade, pois a jurisdicao substitui a atuacao das partes. 

Como uma das funcoes do Estado ao lado da legislativa e da administrativa, a 

jurisdicao e chamada a atuar diante de conflitos desencadeados por um entrechoque 

de interesses, os quais tern por conseqiiencia a insatisfacao de uma pretensao. 

Vista por esse angulo, a jurisdicao pode ser conceituada como funcao que o Estado 
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exerce para compor processualmente conflitos litigiosos, dando a cada um o que e 

seu segundo o direito objetivo. No entanto, tal conceito pode ser melhor aplicado na 

jurisdicao contenciosa. 

Nesta esteira, o Codigo de Processo Civil em seu art. 1° dispoe sobre as 

especies de jurisdicao, in verbis: 

Art. 1° - A jurisdicao civil, contenciosa e voluntaria, e exercida pelos juizes, 
em todo o territorio nacional, conforme as disposicoes que este Codigo 
estabelece. 

Entretanto, ha situagoes em que, embora nao exista lide, a jurisdicao interfere 

nas relacoes dos particulares. A importancia social de determinados interesses, 

principalmente aqueles que envolvem direitos indisponiveis, fizeram com que o 

Estado os amparasse de forma efetiva, tornando a intervencao jurisdicional 

obrigatoria para validade do ato ou negocio juridico que abrangem tais interesses. E 

o caso, por exemplo, da interdigao, da venda de bens de incapazes, etc. Nessas 

hipoteses, jurisdicao e a atividade administrativa que o Estado exerce para a tuteia 

de direitos subjetivos. E a chamada jurisdicao voluntaria (graciosa, administrativa ou 

honoraria). 

A maior parte da doutrina, adepta da teoria administrativista ou classica, nao 

reconhece a jurisdicao voluntaria ou graciosa como jurisdicao propriamente dita. 

Nesse sentido posiciona-se Humberto Theodora Junior apud Raimundo (2002), para 

quern na jurisdicao voluntaria "o juiz apenas realiza gestao publica de interesses 

privados (...). Aqui nao ha lide nem partes, mas apenas um negocio juridico 

processual, envolvendo o juiz e os interessados". 

Convem, outrossim, fazer mencao a critica que incide sobre o vocabulo 

"jurisdicao voluntaria". A impropriedade do termo reside no fato de que essa especie 

de jurisdigao nao e espontanea, mas obrigatoria. As partes ou interessados, 

necessariamente precisam recorrer ao Estado-juiz, pois a chancela jurisdicional e 

indispensavel para a validade do ato ou negocio juridico. Dessa forma, se um casal, 

por exemplo, resolve desconstituir a sociedade conjugal, devem recorrer ao Poder 

Judiciario, sendo vedado aos conjuges contrair novas nupcias sem a sentenga 

homologatoria do divorcio. 

Nessa esteira, desga-se que, como regra, a jurisdigao e inerte. Os juizes e 

tribunais encarregados de exerce-la, nao saem a procura de litigios para serem 

resolvidos. Assim, o Estado-juiz aguarda a provocagao do titular da pretensao 
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insatisfeita para poder atuar. E e atraves da acao que se tern o poder ou direito de 

invocar a atuagao do Estado-juiz para obter um provimento jurisdicional. 

Assim, conceitua Liebman apud Cintra, Grinover e Dinamarco (2002, p.253) 

"a agao e, portanto, um direito subjetivo que consiste no poder de produzir o evento 

a que esta condicionado o efetivo exercicio da funcao jurisdicional.". 

Logo, a ag io e um direito a um pronunciamento estatal que solucione o litigio, 

fazendo desaparecer a incerteza ou a inseguranga gerada pelo conflito de 

interesses, pouco importando qual seja a solugao a serdada pelo juiz. 

No entanto o conceito de agao nem sempre foi o mesmo ao longo da historia, 

evoluindo conforme o tempo e a sociedade, conforme preleciona Donizetti (2007, 

p.21-23): 

• Teoria Imanentista - Na qual a jurisdigao so poderia ser acionada se houver 

direito postulado, ou seja, nao se distinguia agao do direito subjetivo material; 

• Polemica Windscheid x Muther - Foi a polemica entre os romanistas 

Windscheid e Muther travada em 1856 que possibilitou a reelaboragao do 

conceito agao, desvinculando o direito disputado pelas partes do direito de 

agao; 

• Teoria da agao como direito autonomo e concreto - Direito concreto a tutela 

jurisdicional, so existe quando tambem exista o proprio direito material a 

tutelar: agao e o direito a uma sentenga favoravel (Chiovenda, Bulow, Wach); 

• Teoria da Agao como Direito Autonomo e Abstrato - (doutrina dominante, a 

partir de Degenkolb e Plosz). O direito de agao e um direito a composigao do 

litigio pelo Estado e nao depende da efetiva existencia do direito material. 

Mesmo quando a sentenga nega o pedido do autor, nao deixa de ter havido a 

agao e a composigao da lide. Entao, basta o autor invocar um interesse 

abstratamente protegido pela norma juridica. 

• Teoria Ecletica - Adotada pelo Codigo de Processo Civil. Segundo Liebman, 

precursor desta teoria, o direito de agao nao esta vinculado a uma sentenga 

favoravel, mas tambem nao esta completamente independente do direito 

material. 

Contudo, nao se pode alcangar a prestagao jurisdicional realizada atraves do 

direito de agao por qualquer manifestagao, tern que ter a forma correta. Portanto, 
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existem requisitos de estabelecimento e desenvolvimento validos da relacao 

processual. 

De tal modo, a acao depende de alguns requisitos constitutivos denominados 

condigoes da agao, cuja ausencia, de qualquer deles, leva a carencia da agao, e 

cujo exame deve ser feito, em cada caso concreto, preliminarmente a apreciagao do 

merito, em carater prejudicial. 

Segundo Arruda Alvim apud Raimundo (2002) as condigoes da agao "sao 

caracteristicas logico-jurfdicas mediante as quais se admite que alguem chegue a 

obtengao da sentenga final". 

Por essa razao, a falta de uma condigao da Agao faz com que o processo 

seja extinto, prematuramente, sem que o Estado responda o pedido do autor (sem 

resolugao do merito). Ausencia do direito de agao ou carencia de agao. 

Agao, portanto, e o poder juridico de obter uma sentenga de merito, e as 

condigoes da Agao sao tres, e estao no inciso VI do artigo 267 do Codigo de 

Processo Civil in verbis: "condigoes da agao, como a possibiiidade juridica do 

pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual". 

A possibiiidade juridica do pedido indica a exigencia de existir abstratamente, 

dentro do ordenamento juridico, um tipo de providencia com a que se pede atraves 

da agao (estudo de viabilidade juridica da prestagao deduzida pela parte em face do 

direito positivo em vigor). O pedido e duplice: (imediato) para o estado realizar a 

prestagao jurisdicional e (mediato) para que este realize a providencia almejada 

segundo o direito material. 

Enquanto que, o interesse de agir localiza-se no interesse processual, na 

necessidade do processo como remedio apto a aplicagao do direito objetivo, ou seja, 

caso nao entre na justiga, ve-se a contingencia de nao se ter satisfeita uma 

pretensao. Desse modo, o processo nunca sera utilizado como termo de indagagao 

ou consulta academica, so o dano ou perigo de dano juridico, representado pela 

efetiva existencia de uma lide, e que autoriza o exercicio do direito de agao. Nao e 

apenas a lide, mas tern que ser esse o unico e caminho correto para se resolver a 

questao. Vale a pena ressaltar que, tambem podera a falta de interesse de agir, 

quando se utiliza a via inadequada ou peia forma equivocada de realizar o pedido, 

de maneira que em fungao dessas questoes nao sera solucionada a lide. 

Ja a legitimidade para a causa, e a legitimidade das partes, tambem 

conhecida como legitimatio ad causam, pode ser definida, nas palavras de Alfredo 
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Buzaid citado por Raimundo (2002), como a "pertinencia subjetiva da agao". Diz 

respeito a titularidade a ser observada nos polos ativo e passivo da demanda. 

Conforme preceitua o art. 3° do CPC, "para propor ou contestar uma agao e 

necessario ter interesse e legitimidade". Assim, somente os titulares da relagao 

juridica de direito material deduzida em juizo e que podem demandar. Portanto, e a 

titularidade ativa e passiva da agao. E a pertinencia subjetiva da agao. 

Assim sendo, estara legitimado o autor quando for o possivel titular do direito 

pretendido, e o reu se ele for a pessoa indicada, em sendo procedente a agao, a 

suportar os efeitos oriundos da sentenga (ALVIM APUD RAIMUNDO, 2002). 

Como e vedado ao particular fazer justiga com as proprias maos, ao invocar a 

atuagao do Estado-juiz, este e obrigado a agir (principio da inafastabilidade ou do 

controle jurisdicional). A atividade jurisdicional, contudo, nao e exercida de forma 

livre, devendo ser conduzida com respeito a determinadas garantias. Assim, a 

jurisdigao atua atraves de um metodo que e o processo. 

Nas ligoes de Candido Rangel Dinamarco (2002) 

O processo e uma serie de atos interligados e coordenados ao objetivo de 
produzir a tutela jurisdicional justa, a serem realizados no exercfcio de 
poderes ou faculdades ou em cumprimento a deveres ou onus. 

Entao esta serie de atos praticados que se seguem a propositura da agao e 

vai ate o provimento final forma, em seu conjunto e complexidade, o processo. 

A analise do conceito de processo se desprende mais dois elementos 

associados: o procedimento, o qual representa o conjunto de atos coordenados 

cronologicamente; e a relagao juridica processual, que e o vinculo que une autor, 

reu e juiz (actum trium personarum), com produgao de efeitos juridicos (poderes, 

deveres e onus). 

Etimologicamente nao ha diferenga entre processo e procedimento. Ambos 

advem do latim procedere, que significa "seguir adiante", "marcha avante", 

"caminhada". Por isso a confusao de conceitos. Na arguta visao de Alexandre 

Freitas Camara, citado por Raimundo (2002), "o processo e uma entidade complexa, 

de que o procedimento e um dos elementos formadores". 

Logo, o procedimento e o modus faciendi, o rito, o caminho trilhado pelos 

sujeitos do processo. Enquanto o processo constitui o instrumento para a realizagao 

da justiga, o procedimento constitui o instrumento do processo, a sua exteriorizagao. 

(DONIZETTI, 2007, p.40) 



18 

Destarte, o processo e instrumento estatal de composigao de litigios, e da 

mesma forma que a agao deve preencher determinadas condigoes para que exista, 

possui requisitos para que possa ser considerado existente. Mais que isso, alem de 

sua existencia, deve preencher requisitos que permitam o seu desenvolvimento 

valido e regular, uma vez que e o instrumento pelo qual o direito de agao e exercido. 

Esses requisitos de existencia e de validade sao chamados de pressupostos 

processuais, e assim se subdividem: 

• Pressupostos processuais de existencia: a doutrina elenca dentre os 

pressupostos processuais de existencia: a petigao inicial; juiz regularmente 

investido na jurisdigao; citagao; e, por fim, a capacidade postulatoria. 

• Pressupostos processuais de validade: a doutrina, em relagao aos 

pressupostos processuais de desenvolvimento valido do processo, nao se 

restringe a aponta-los, fazendo tambem competente divisao destes, em 

objetivos e subjetivos. Em relagao aos pressupostos de validade objetivos, 

estes se subdividem em positivos e negativos. Sao pressupostos objetivos a 

competencia absoluta; petigao inicial apta; ausencia de coisa julgada; 

ausencia de litispendencia; ausencia de perempgao. Em contrapartida, sao 

pressupostos subjetivos: juiz imparcial; intimagao obrigatoria do Ministerio 

Publico, quando deva atuar no feito; ausencia de colusao entre as partes etc. 

Cumpre observar a questao pratica que envolve a subdivisao dos 

pressupostos processuais. Com efeito, estes se subdividem em pressupostos de 

existencia e validade n§o tao somente por uma razao didatica, mas em razao de 

haver, ante a ausencia destes, consequencias diversas. 

De acordo com Oliveira (2006), identificam-se como pressupostos 

processuais de existencia: 

• Petigao inicial - Em razao do principio da inercia da jurisdigao, que determina 

o inicio do processo, em regra, somente por iniciativa das partes, faz-se 

necessaria a petigao inicial, documento pelo qual o autor invoca a prestagao 

jurisdicional. A partir da inicial o processo sera regido pelo principio do 

impulso oficial. Note-se que a aptidao da inicial, diferente de sua simples 

existencia, configura pressuposto objetivo positivo de validade. Por fim, em 

determinados casos, excepcionalmente previstos em lei, e dado ao juiz, de 

oficio, a possibiiidade de iniciar relagoes juridicas processuais sem que haja 

ofensa a inercia da jurisdigao, a exemplo da abertura de inventario, 
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declaracao de falencia (se nao presentes os pressupostos da concordata 

preventiva), a execugao penal e a concessao de habeas corpus, 

• Juiz regularmente investido na Jurisdigao - Com efeito, para que o processo 

exista, e necessario que seja proposto perante juiz regularmente investido na 

jurisdigao, pois de nada adiantaria submeter a lide a um juiz ja aposentado, 

por exemplo, ou a alguem que nao ocupe o cargo de juiz, preenchidas as 

regras de investidura. 

• Capacidade processual e capacidade postulatoria - Por capacidade 

processual entende-se a capacidade de exercicio do direito de invocar o 

Judiciario para a resolugao da lide. E tambem conhecida como capacidade 

de fato, capacidade de exercicio, ou legitimatio ad processum. Como 

pressuposto da capacidade de exercicio, temos a capacidade de direito, 

tambem conhecida como capacidade de aquisigao, capacidade de vir a juizo, 

ou legitimatio ad causam, deferida a todos aqueles que possuem 

personalidade civil, ao menos via de regra. Com efeito, dizemos, via de regra, 

porque o Codigo, de forma a atender principios tais como o da seguranga 

nas relagoes juridicas, isonomia e inevitabilidade da jurisdigao, por vezes, 

confere legitimidade ad causam e processual, ativa e passiva, a entes 

despersonalizados, tais como as universalidades de bens (massa falida e 

espolio) e as sociedades de fato (art. 12 do Codigo de Processo Civil). 

Em relagao a capacidade postulatoria, tambem inserida pela doutrina 

majoritaria como pressuposto de existencia do processo, em que pese as suas 

peculiaridades, esta justifica-se em razao de a lei exigir, em regra, a interposigao de 

pegas processuais por quern possua conhecimentos tecnico-juridicos, de modo a 

prestigiar a importante fungao de advogado, declarada pelo texto constitucional 

como fungao essencial a justiga, e de forma a possibilitar, em razao de utilizagao de 

conhecimentos tecnicos, otimizagao do instrumento estatal de composigao de 

litigios. Fins de registro, salienta-se que em determinados casos a lei autoriza o 

inicio de processos por atuagao exclusivamente das partes, a exemplo do que 

ocorre com os juizados especiais, nas causas de ate 20 salarios minimos. 

Os pressupostos de existencia, quando ausentes, por obvio, causam a 

inexistencia do processo. Esse controle e feito pelo juiz, incidentalmente, no decorrer 

do feito, e por ser materia de ordem publica todos sao reconheciveis de oficio. 
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Ja os pressupostos de desenvolvimento valido e regular do processo tambem 

sao exigidos, pois nao basta que 0 processo exista, uma vez que e o instrumento 

pelo qual o direito de agao se desenvolve. Logo, faz-se necessario que durante toda 

a marcha, disposicoes legais e assecuratorias de prerrogativas que o Estado de 

Direito confere ao cidadao sejam observadas. 

Os pressupostos de validade se subdividem em objetivos e subjetivos. Por 

sua vez, os pressupostos de validade objetivos sao classificados em positivos e 

negativos. 

Os pressupostos de validade sao aqueles pressupostos que devem 

necessariamente ser observados, no bojo do feito, sob pena de nulidade do 

processo. Sao eles: 

• Citagao - A citagao torna efetivo o processo existente, como relagao angular 

entre as partes e mediagao do juiz, exercendo a jurisdigao, conforme dito. 

Todavia, a citagao deve ser valida, ou seja, exige que estejam presentes os 

seus requisitos intrinsecos (conteudo minimo), bem como seus requisitos 

extrinsecos (formalidades essenciais), para que efetivamente forme o 

processo; 

• Petigao inicial apta - a petigao inicial e simultaneamente requisito de 

existencia (bastando que exista), e tambem pressuposto de validade, pois 

deve, em uma segunda analise, assim subdividida somente para fins 

didaticos, ser apta a instaurar o feito e prosseguir a marcha, com 

determinagao da citagao do reu; 

• Competencia absoluta - com efeito, so se considera valido um processo 

quando corra perante juiz absolutamente competente para o julgamento da 

lide atribuida aquele feito, em razao da necessidade de observancia do 

principio da eficiencia, que atinge todo o Estado. Assim, ao contrario da 

incompetencia reiativa, que se considera sanada quando nao argiiida, a 

incompetencia absoluta do juizo contamina o feito de nulidade inafastavel, a 

exemplo de um juiz da vara da fazenda publica que julga determinada agao 

de investigagao de paternidade, de competencia das varas de familia, em 

regra; 

• Ausencia de coisa julgada - para que o processo se desenvolva validamente, 

a lide proposta nao deve ter sido definitivamente julgada em seu merito 

anteriormente, por isso e que se exige como pressuposto negativo a ausencia 
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de coisa julgada. Define-se coisa julgada a qualidade dos efeitos de uma 

sentenga tornarem-se imutaveis, sem possibiiidade de mais recurso; 

• Ausencia de litispendencia - verifica-se a litispendencia quando duas 

demandas identicas tramitam simultaneamente, mas sem julgamento 

definitivo, devendo a demanda proposta em ultimo lugar ser extinta. Assim, 

para que se considere valido o processo, deve haver ausencia de 

litispendencia, ou seja, ou inexiste, ou, caso tenha existido, esteja 

definitivamente liquidada; 

• Ausencia de perempcao - por perempgao entende-se a perda do direito de 

acao conferido ao autor contumaz, assim considerado aquele que 

reiteradamente incorre em erro. Quando o autor deixar que, por erro seu, o 

processo seja extinto por tres vezes sem julgamento do merito, a quarta 

tentativa de ver sua lide julgada nao sera admitida pelo Estado-juiz, todavia, 

tais prerrogativas pdderao continuar sendo alegadas em defesa. Para que 

seja o processo considerado valido, portanto, nao deve ter ocorrido o instituto 

da perempcao; 

• Forma processual adequada; 

Os pressupostos processuais de validade, se nao verificados, levam o feito a 

nulidade absoluta. O controle pode ser realizado pelo juiz mesmo de oficio, uma vez 

que este e o senhor do feito. Caso nao seja verificada a irregularidade dos 

pressupostos antes do transito em julgado da sentenga, sendo arguida somente 

apos seu transito em julgado, a solucao de tal incongruencia sera diversa daquela 

apontada aos pressupostos de existencia. 

O meio de declaracao de nulidade do feito por ausencia dos pressupostos 

processuais de validade que o codigo preve e a agao rescisoria. Por meio desta as 

partes ou o Ministerio Publico podem requerer ao tribunal que declare nulo o feito em 

que foi verificado o pretenso vfcio. Seu prazo de interposigao e de dois anos 

contados do transito em julgado da sentenga do processo irregular. Apos o decurso 

deste lapso, in albis, a decisao nao podera mais ser modificada, ao menos de 

acordo com a maioria da doutrina e da jurisprudencia. Nesse caso, ocorrera o que a 

doutrina denomina coisa julgada soberana, uma vez que nao sera passivel de 

desconstituigao por qualquer meio processual. 

Entao, jurisdigao, agao e processo sao tres elementos indissoluveimente 

ligados e que representam a trilogia estrutural dos conceitos basicos ou 
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fundamentais do direito processual civil. Nesse sentido a licao de 

Podetti(1956, p. 15-16): 

"Todo o direito processual gira em tomo de tres instituigoes basicas: a jurisdicao, a 
acao e o processo. (,..) "Embora a agao, a jurisdicao e o processo possam, enquanto 
conceitos, ser analiticamente isolados, na experiencia juridica se encontram unidos 
indissociavelmente.(...) "Existe uma compenetracao tao profunda entre aquelas 
instituigoes, que, como afirmei em minhas obras anteriores, devem ser consideradas 
de forma unitaria e subordinada. Sao uma e tres em uma so estrutura. (...) 
"Nao existe jurisdigao sem agao e sem processo, nem agao sem jurisdigao e sem 
processo, nem processo sem agao e sem jurisdicao. E e impossivel mostrar uma 
dessas instituigoes ou expor seus elementos ou seu conteudo e ainda defini-la, 
prescindindo das outras duas." 

Assim, nao ha questionamento sobre natureza juridica do processo, pois este 

e um instrumento da jurisdicao. No qual, a agao suscita-o e nele intervem ate o final, 

quando se obtem o resultado da tutela jurisdicional. 

2.1 Principios Fundamentais do Direito Processual 

O processo apresenta-se como instrumento de tutela do direito, que somente 

e realizada atraves das previsoes constitucionais. Neste passo, a Carta Magna 

pressupoe a existencia do processo, como garantia de defesa da pessoa humana. 

Nesse contexto atual, humanizado e garantista, se inserem os principios 

fundamentais que orientam o Processo, que sao muito mais do que simples 

norteadores da marcha processual, sao garantias basilares estabelecidas pela 

Constituigao de 1988, consubstanciados principalmente em seu artigo 5°, que 

consagram as garantias como a do acesso a justiga, do devido processo legal, do 

contraditorio, da ampla defesa, da isonomia, entre outros ja expressamente 

reconhecidos no ordenamento juridico patrio. 

Assim, os principios processuais constitucionais estabelecem as regras que 

norteiam a relagao juridica processual, assegurando direitos, atribuindo onus as 

partes e deveres ao Estado, a fim de assegurar o regular desenvolvimento do 

processo. 
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2.1.1 Princfpio do Acesso Amplo a Justica 

Desde o surgimento do Estado, o acesso a justiga e historicamerite garantido. 

Este passa ser o gestor da vida em comunidade, tendo como fim precipuo a 

pacificagao social. Neste contexto, supera-se o periodo da barbarie, onde a Justiga 

era feita por cada individuo e por suas proprias maos, avocando para si o poder-

dever de conceder Justiga, evitando, destarte, que cada um faga por si sua propria 

justiga. Diante disto, a nenhum Estado Democratico de Direito e permitido deixar de 

garantir o acesso a justiga em todas as suas formas. 

Neste diapasao, comenta Mauro Capelletti (1988, p.9), 

"O acesso a justiga pode, portanto, ser encarado como o requisite 
fundamental - o mais basico dos direitos humanos - de um sistema juridico 
moderno e igualitario que pretende garantir, e nao apenas proclamar os 
direitos de todos." 

Logo, quando se fala em Estado Democratico de Direito, pode-se concluir que 

a legislagao e a base, e que atraves dessa legislagao sao encontrados instrumentos 

que efetivamente propiciem a sua garantia. Instrumentos que assegurem que, em 

cada caso em que se manifeste lesao a direito individual de qualquer especie, o 

Judiciario dira a ultima palavra e como e sua fungao, aplicara a lei. 

Assim, a Constituigao Federal de 1988 garante, em seu inciso XXXV do artigo 

5°, o amplo acesso ao judiciario: "a lei nao excluira da apreciagao do Poder 

Judiciario lesao ou ameaga a direito". 

A fungao jurisdicional cabe, portanto, o importante papel de fazer valer o 

ordenamento juridico, de forma coativa, toda vez que seu cumprimento nao se de 

sem resistencia. O lesado tern de comparecer diante do Poder Judiciario, o qual, 

tomando conhecimento da controversia, se substitui a propria vontade das partes 

que foram impotentes para se autocomporem. 0 Estado, atraves de um de seus 

poderes, dita, assim, de forma substitutiva a vontade das proprias partes, qual o 

direito que estas tern de cumprir. 

Sendo assim, pode-se afirmar que a fungao jurisdicional e aquela realizada 

pelo Poder Judiciario, tendo em vista aplicar a lei a uma hipotese controvertida 

mediante processo regular, produzindo, afinal, coisa julgada, com o que substituiu, 

definitivamente, a atividade e vontade das partes. Consagrando, conseguintemente, 



24 

o que se denomina o "principio da protegao judiciaria", ou melhor, o "principio da 

inafastabilidade do controle jurisdicional". 

Porem, o amplo acesso a justiga nao se concretiza apenas com a mera 

possibiiidade do controle jurisdicional, no direito de agao, mas sim, que essa 

possibiiidade atinja todas as camadas sociais, incluindo as mais pobres. 

Neste momento, surge a assistencia juridica que nao se confunde com justiga 

gratuita ou assistencia judiciaria gratuita, disposta no art. 5°, inciso LXXIV ("o Estado 

prestara assistencia juridica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiencia de 

recursos;"). 

A assistencia juridica e fornecida pelo Estado, que possibilita ao necessitado 

o acesso aos servigos professionals do advogado e dos demais auxiliares da justiga, 

inclusive os peritos, seja mediante a defensoria publica ou da designagao de um 

profissional liberal pelo Juiz. Quanta a justiga gratuita, consiste na isengao de todas 

as despesas inerentes a demanda, e e institute de direito processual. Mas ambas 

sao essenciais para que os menos favorecidos tenham acesso a Justiga, pois ainda 

que o advogado que se abstenha de cobrar honorarios ao trabalhar para os mais 

pobres, faltam a estes condigoes para arcar com outros gastos inerentes a 

demanda, como custas, pericias, etc. 

Desta forma, a assistencia juridica integral e gratuita prevista no mencionado 

diploma constitucional, compreende a consultoria, o auxilio extrajudicial e a propria 

assistencia judiciaria. Todos sendo fornecidos gratuitamente pelo Estado aqueles que 

necessitem. 

Destarte, trata Cintra, Grinover e Dinamarco (2002, p.33): 

"Acesso a justiga nao se identifica, pois, com a mera admissao ao processo, 
ou possibiiidade de ingresso em juizo. Como se vera no texto, para que haja 
o efetivo acesso a justiga e indispensavel que o maior numero possivel de 
pessoas seja admitido a demandar e a defender-se adequadamente 
(inclusive em processo criminal), sendo tambem condenaveis as restrigoes 
quanto a determinadas causas (pequeno valor, interesses difusos); mas 
para a integralidade do acesso a justiga, e preciso isso e muito mais." 

Portanto, o principio do amplo acesso a justiga se perfaz com a jungao dos 

principios da inafastabilidade do controle jurisdicional, bem como da assistencia 

juridica gratuita a todos que necessitem, ambos consubstanciados na Carta Magna. 
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2.1.2 Principio da Devido Processo Legal 

O principio do devido processo legal encontra-se expressamente consagrado 

na Constituigao Federal, insculpido no artigo 5°, inciso LIV, com a seguinte redacao: 

"ninguem sera privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". 

Uma grande parte da doutrina entende que os demais principios processuais 

constitucionais atinentes ao processo civil, possuem a sua genese no principio do 

devido processo legal. Assim, basta a adocao do devido processo legal, ja 

decorrerao todos os outros que ensejam a garantia de um processo e de uma 

sentenga justa. 

Desse modo, o devido processo legal e uma garantia do cidadao, 

constitucionalmente prevista em beneficio de todos os cidadaos, assegurando tanto 

o exercicio do direito de acesso ao Poder Judiciario, como o desenvolvimento 

processual de acordo com normas previamente estabelecidas. 

Nesse contexto, se faz necessario fazer mengao as palavras de Cintra, 

Grinover e Dinamarco (2002, p.56), acerca do principio do devido processo legal: 

"o devido processo legal, como principio constitucional, significa o conjunto 
de garantias de ordem constitucional, que de um lado asseguram as partes 
o exercicio de suas faculdades e poderes de natureza processual e, de 
outro, legitimam a propria funcao jurisdicional" 

Nesse diapasao, o principio do devido processo legal assegura a todos o 

direito a um processo com todas as etapas previstas em lei e todas as garantias 

constitucionais. Assim, se no processo nao forem observadas as regras basicas, ele 

se tornara nulo, nao atingido uma tutela jurisdicional satisfatoria. 

Portanto, tal principio reflete uma dupla protegao ao sujeito, no ambito 

material e formal, de forma que o individuo receba instrumentos para atuar com 

paridade de condigoes com o Estado-persecutor. 

2.1.3 Principio da Isonomia 

A Constituigao da Republica Federativa do Brasil adota como um de seus 

alicerces o principio da igualdade de direitos, assegurando a todos os cidadaos a 

plena isonomia, isto e, todos tern o direito de tratamento isonomico pela lei 
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Assim, a Lei Maior do ordenamento juridico patrio, pontifica em seu art. 5°, 

inciso I, in verbis: 

Art. 5° - Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pals a 
inviolabilidade do direito a vida, a l iberdade, a igualdade, a seguranca e a 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres sao iguais em direitos e obrigagoes, nos termos 
desta Constituicao; 

No que atine especificamente ao Direito Processual Civil, que e de onde se 

deriva o principio da isonomia processual, significa que os litigantes devem receber 

tratamento igualitario por parte do juiz. Busca-se no processo, entao, a denominada 

igualdade real ou substancial, onde se proporcionam as mesmas oportunidades as 

partes. 

De acordo com o exposto, os litigantes, portanto, devem receber tratamento 

identico, competindo ao juiz, como diretor do processo assegurar as partes, 

tratamento isonomico, isto e, as partes e os seus procuradores devem merecer 

tratamento igual, com ampla possibiiidade e oportunidade de fazer valer em juizo as 

suas alegacoes. 

Neste sentido, e salutar trazer o entendimento de Alexandre Freitas Camara 

(2003, p.40): 

"A isonomia (ou igualdade) esta int imamente ligada a ideia de processo 
justo - isto e, de devido processo legal - , eis que este exige 
necessariamente um tratamento equilibrado entre os seus sujeitos. Por essa 
razao, alias, dispoe o artigo 125, I, do CPC, que e dever do juiz assegurar 
as partes um tratamento isonomico. Nao se pode ver, porem, neste principio 
da igualdade uma garantia meramente formal. A falsa ideia de que todos 
sao iguais e, por isso, merecem o mesmo tratamento e contraria a 
adequada aplicacao do principio da isonomia. As diversidades existentes 
entre todas as pessoas devem ser respeitadas para que a garantia da 
igualdade, mais do que meramente formal, seja uma garantia substancial. 
Assim e que, mais do que nunca, deve-se obedecer aqui a regra que 
determina tratamento igual as pessoas iguais, e tratamento desigual as 
pessoas desiguais." 

Com isso, no ordenamento juridico brasileiro, o principio da igualdade deve 

ser entendido de forma efetiva, onde os desiguais sao tratados desigualmente, na 

justa medida de suas desigualdades, sendo vedada somente a diferenciacao 

arbitraria, tendo em vista que o tratamento desigual dos casos desiguais e atributo 

do proprio conceito de Justiga. 
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2.1.4 Principio da Ampla Defesa e do Contraditorio 

O principio do contraditorio e ampla defesa esta expresso na Constituigao 

Federal, no artigo 5° inciso LV, in verbis: 

Art. 5° (...) 
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral sao assegurados o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes. 

A concepgao de ampla defesa possui fundamento legal no direito ao 

contraditorio, nao podendo ser dissociados ambos os conceitos. E para que haja 

ampla defesa e contraditorio ninguem podera ser condenado sem ser ouvido. 

Desse modo, a democracia no processo recebe o nome de contraditorio 

Democracia e participagao; e esta se opera no processo pela efetivagao da garantia 

do contraditorio. Este principio deve ser visto como manifestagao do exercicio 

democratico de um poder. 

A mais moderna doutrina sobre o processo garante que este nao existe sem 

contraditorio, significando dizer que o processo exige que seus sujeitos tomem 

conhecimento de todos os fatos que venham a ocorrer durante seu curso, podendo 

ainda se manifestar sobre tais acontecimentos. Preceitua desta forma, Aroldo Plinio 

Gongalves (1992), "o contraditorio (em seu aspecto juridico) pode ser entendido 

como um binomio: informagao + possibiiidade de manifestagao." Portanto, e do 

contraditorio que brota a propria defesa, atraves da informagao e possibiiidade de 

reagao. 

Logo, nao existe contraditorio sem a garantia da ampla defesa, 

consequentemente, a ampla defesa e a bilateralidade do processo (possibiiidade de 

manifestagao) sao fundamentos logicos e imprescindfveis do contraditorio. 

Nessa orientagao, Nelson Nery Junior (2004, p. 170) expoe que, 

O principio do contraditorio, alem de fundamentalmente constituir-se em 
manifestagao do principio do Estado Democratico de Direito, tern fntima 
ligacao com o da igualdade das partes e o do direito de acao, pois o texto 
constitucional, ao garantir aos litigantes o contraditorio e a ampla defesa, 
quer significar que tanto o direito de agao quanto o direito de defesa sao 
manifestagoes do principio do contraditorio. 

E possivel notar, portanto, que os dois principios derivam de um outro 

principio, ainda mais basico, que e o da igualdade de armas, ou isonomia 
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processual, Como em um processo todas as partes litigantes estao eqiiidistanf.es do 

juizo processante, ou seja, estao em pe de igualdade, tudo o que uma parte afirma a 

outra podera contraditar. Da mesma forma toda a oportunidade probatoria deferida 

para uma, sera deferida para a outra. Portanto, embora conceitualmente diferentes, 

esses dois principios se completam, conspirando para o surgimento da unica 

verdade que interessa para o processo: a verdade processualmente valida. 

2.1.5 Principio da Imparcialidade do Juiz 

Atualmente, a justiga e entendida como aquela em que o Estado atraves do 

exercicio da sua fungao jurisdicional, cujo instrumento se faz por meio do processo, 

pacifica a sociedade adotando como idoneidade o bem-estar coletivo. 

O juiz, o qual representa o Estado na aplicagao jurisdicional, qual seja, 

apreciagao da lide, revela o ponto final, o desfecho do litigio, uma vez competente, 

solucionando o caso para que este seja aceito ou nao pelas partes. 

Para tanto, a imparcialidade do juiz e maxime, pois, dele emergira o conceito 

de justiga, baseado, sem sombra de duvidas, nas disposigoes do ordenamento 

juridico patrio. 

Na visao de Cintra, Grinover e Dinamarco (2002, p.51-52) 

"O carater de imparcialidade e inseparavel do orgao da jurisdigao. O juiz 
coloca-se entre as partes e acima delas: esta e a primeira condigao para 
que possa exercer sua fungao dentro do processo. [...] E nesse sentido que 
se diz que o 6rg§o jurisdicional deve ser subjetivamente capaz" 

Nesse entendimento, a imparcialidade do juiz e pressuposto para que a 

relagao processual se instaure validamente. Portanto, o Estado designa um terceiro 

(juiz), alheio aos interesses das partes conflitantes, para compor o litigio, a fim de 

resolver a lide. 

Importante ressalva deve ser feita no que concerne a imparcialidade do juiz. 

Nao ha que se falar em juiz neutrd durante o andamento do processo, mas sim em 

juiz imparcial, uma vez que a neutralidade do ser humano e caracteristica utopica, 

tendo em vista que o magistrado, assim como qualquer outra pessoa, e dotado de 

certa carga subjetiva, por menor que esta possa vir a ser. Ao se admitir a 

http://eqiiidistanf.es
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possibiiidade da existencia de juiz neutro, validar-se-ia a busca pelo beneffcio de um 

dos litigantes, quando na verdade, o que se procura e uma solucao justa para o 

conflito, o que so sera alcancado com a posicao equidistante do magistrado em 

relagao aos contenciosos, Isso significa que o magistrado nao se aproxima de 

nenhuma das partes, sob pena de quebra do principio da igualdade. 

O referido principio, ainda deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a 

proibir-se a criagao de Tribunals ou juizos de excegao, como tambem exigir-se 

respeito absoluto as regras objetivas de determinagao de competencia, para que 

nao seja afetada a independencia e a imparcialidade do orgao julgador 

A imparcialidade do julgador pode ser entendida como uma atitude omissiva 

do juiz para com o objeto do processo e as partes, com o intuito de garantir o 

contraditorio e ampla defesa, sendo que ambas as partes devem ter a possibiiidade 

de expor suas razoes, que Ihes fundamentam a pretensao de direito. 

Portanto, a imparcialidade denota que o conflito devera ser resolvido por um 

terceiro equidistante, mediante justiga, razao e direito. 



3 O PROCESSO DE EXECUQAO: ATUAL SISTEMATICA EXECUTIVA 

Em termos precisos, diz-se que executar e satisfazer uma prestagao devida. E 

ao tratar do assunto "execugao", nao se pode, ja em um primeiro momenta, deixar de 

identificar a distinta natureza das atividades realizadas pelo Estado no exercicio da 

fungao jurisdicional. 

Observa-se, que na jurisdigao existem duas nitidas etapas, quais sejam, a 

etapa de certificagao de um direito e a etapa de satisfagao de tal direito. Quando o 

Estado, atraves do processo de conhecimento, realiza atividade cognitiva para dizer o 

direito diante o caso concreto, diz-se que esta certificando o direito a determinado 

interessado. Por sua vez, tal certificagao, por si so, nao garante a efetivagao da 

prestagao jurisdicional, dado que, no campo pratico, no mundo dos fatos, a despeito 

do reconhecimento estatal de determinada situagao juridica, nada foi alterado. 

Desse modo, faz-se necessaria, por parte do Estado, a realizagao de uma 

atividade executiva a fim garantir a satisfagao do direito, fazendo, agora, a justiga no 

piano fatico, alterando a realidade das coisas para conferir efetivamente o bem da 

vida aquele que outrora teve o seu direito certificado. 

Nesse sentido, vale lembrar a ligao de Carnelutti apud Fux (2009, p.03) que 

"no processo de conhecimento o juiz passa dos fatos ao direito e no 
processo de execugao completa o ciclo, passando do direito aos fatos, 
tomando realidade o comando contido na sentenga". 

Assim, a execugao tern por fim satisfazer o direito disposto em sentenga 

condenatoria que tenha proclamado pertencer ao demandante vitorioso, atraves do 

cumprimento de sentenga (execugao em sentido amplo), sempre que o condenado 

nao o tenha voluntariamente satisfeito. Bem como, a execugao tern o fim de 

implementar divida certa, liquida e exigivel, expressa em titulo executivo 

extrajudicial. 

3.1 Da Execugao em Geral 

A execugao e uma imposigao do Estado, invadindo o patrimonio do devedor 

pra satisfazer o direito material do credor. Wambier citado por Donizetti (2007, p.555) 
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fala que a tutela executiva consiste "na atuacao de um direito a uma prestagao, ou 

seja, na atuacao de uma conduta pratica do devedor", assim, a execugao e conjunto 

de atos estatais, atraves dos quais se invade o patrimonio do devedor, para, a custa 

desses, realizar-se o resultado pratico desejado concretamente, pelo direito objetivo 

material. 

Nesse mesmo contexto, Alexandre Freitas Camara (2006, p. 156) conceitua a 

execugao como "[...] a atividade jurisdicional que tern por fim a satisfagao concreta 

de um direito de credito, atraves da invasao do patrimonio do executado [...]". 

Diante desse conceito, podem ser abordados alguns dos principios proprios 

da tutela jurisdicional executiva, que vao regular a relagao do exequente e 

executado, quais sejam: o Principio da Autonomia da Execugao; da 

Patrimonialidade; do Exato Adimplemento; da Utilidade; da Menor Onerosidade; da 

Responsabilidade do Devedor; do Contraditorio; entre outros. 

O Principio da Autonomia da Execugao ressalta que a agao de execugao tern 

elementos proprios, distinta da agao de conhecimento. Segundo Araken de Assis 

(2000, p.98), o principio da autonomia da execugao e "corolario da especificidade da 

propria fungao executiva, curial se ostenta a autonomia da execugao, agora 

compreendida no sentido funcional. Ele constitui ente a parte das fungoes de 

cognigao e cautelar". 

Ja, o Principio da Patrimonialidade busca frisar que o processo executorio 

deve somente recair sobre os bens patrimoniais do devedor. E na inobservancia de 

patrimonio presente do devedor, este podera recair nos futuros bens que o mesmo 

por ventura vir a adquirir. Portanto, expoe que a garantia da execugao da obrigagao 

e o patrimonio, e nao a pessoa do devedor. A execugao e real, so atingindo o 

patrimonio do devedor. 

O Principio do Exato Adimplemento visa no processo de execugao a 

satisfagao do interesse do credor e nao meio de punir o devedor. A execugao deve 

garantir o mesmo resultado, caso o devedor resolvesse quitar a obrigagao 

espontaneamente. 

Outro importante principio e o da Utilidade, o qual referenda que a execugao 

tern que ser util ao credor, nao sendo admitida a execugao que traga apenas 

prejuizo ao credor. Nesse sentido, Humberto Theodora Junior (2007, p. 136) diz que, 

diante do principio da utilidade da execugao, "e intoleravel o uso do processo 
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executivo apenas para causar prejuizo ao devedor, sem qualquer vantagem para o 

credor", 

Entende-se, ainda, pelo principio da Menor Onerosidade, que a execugao tern 

que se feita pelo meio menos gravoso ao devedor, caso existam diversos meios de 

satisfazer a obrigagao. Desse modo, Humberto Theodoro Junior (2004, p. 11-12), 

entende que: 

"...deve realizar-se da forma que, satisfazendo o direito do credor, seja o 
menos prejudicial possivel ao devedor. Assim, "quando por varios meios o 
credor puder promover a execugao, o juiz mandara que se faca pelo modo 
menos gravoso para o devedor". 

Com relagao a Responsabilidade do Devedor, este principio por sua vez, trata 

o devedor como responsavel pelas custas, despesas do processo e honorarios do 

advogado. 

E por fim o Principio do Contraditorio, nada mais e que a possibiiidade das 

partes serem ouvidas e que suas alegagoes sejam analisadas e ponderadas pelo 

magistrado 

Vale salientar, que o processo de execugao nao e diferente das demais 

formas de processo, possuindo requisitos para instauragao e desenvolvimento 

valido, os quais sao os mesmos requisitos de validade do ato juridico, ou seja, 

agente capaz, objeto licito possivel, determinado ou determinavel e forma prescrita 

ou nao defesa em lei (art. 104, Codigo Civil). 

Alem dos pressupostos comuns para um desenvolvimento regular do 

processo, o processo executivo possui requisitos e pressupostos especificos para 

sua instauragao e desenvolvimento. Sendo estes requisitos ou pressupostos 

necessarios para promover a execugao de titulo executivo extrajudicial arrolados no 

art. 580 do Codigo de Processo Civil, in verbis: 

Art. 580 - A execugao pode ser instaurada caso o devedor nao satisfaga a 
obrigagao certa, liquida e exigivel, consubstanciada em titulo executivo 

Nesta esteira, estao elencados como requisitos do processo executivo: 

• Inadimplemento do devedor - considera-se inadimplente o devedor que nao 

satisfaz espontaneamente a obrigagao ou o direito reconhecido em sentenga. 

• Existencia de um titulo executivo - sem o titulo nao ha como executar a 

obrigagao. O titulo executivo da a certeza da existencia da obrigagao, para 

assim poder atingir o patrimonio do devedor. O titulo executivo deve ser certo 
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(sabe-se o que se deve), liquido (sabe-se quanta se deve) e exigfvel 

(obrigagao vencida). 

• Existencia patrimonial - para efetivagao do processo de execugao e 

necessario que o devedor possua bens penhoraveis que possam tornar 

exequivel a execugao. 

3.1.1 Das Partes 

Costuma-se definir partes como aquele que pede e aquele contra quern (ou 

em face de quern) e formulado o pedido. Nesse sentido, sao partes, na execugao, 

aquele que a requer (autor) e aquele que, segundo a inicial, deve sofrer a execugao. 

Porem, interessa indicar as partes legitimas, ou seja, quern pode requerer a 

execugao e quern deve sofre-la, e nao meramente apontar para as pessoas 

indicadas na petigao inicial como autor e reu. 

Assim dispoe sobre a legitimidade ativa os artigos 566 e 567 do CPC, in 
verbis: 

Art. 566 - Podem promover a execucao forcada: 
I - o credor a quern a lei confere titulo executivo; 
II - o Ministerio Publico, nos casos prescritos em lei. 

Art. 567 - Podem tambem promover a execugao, ou nela prosseguir: 
I - o espolio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por 
morte deste, Ihes for transmitido d direito resultante do titulo executivo; 
II - o cessionario, quando o direito resultante do titulo executivo (he foi 
transferido por ato entre vivos; 
III - o sub-rogado, nos casos de sub-rogacao legal ou convencional. 

Desse modo, quanta a legitimidade ad causam na execugao, o que importa e 

que o credor afirme possuir direito de credito - ou estar autorizado por lei postular 

direito de outrem em nome proprio - consubstanciado em titulo executivo em face ao 

devedor ou dos demais sujeitos passivos. 

Ressalte-se que no caso de solidariedade ativa, cada um dos credores 

solidarios tern direito a exigir do devedor o cumprimento da prestagao por inteiro. O 

pagamento integralmente feito a um dos credores solidarios extingue a dfvida (art. 

269, CC). E Falecendo um dos credores solidarios, seus herdeiros somente tern 

direito a exigir e receber a quota do credito que corresponde ao seu quinhao 

hereditaria salvo se indivisivel a obrigagao (art. 270, CC). 
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Enquanto que a legitimidade passiva e apontada no art. 568, do Codigo de 

Processo Civil, in verbis: 

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

Segundo Araken de Assis (2000, p.224), a legitimagao passiva e ordinaria, 

quando recai sobre bens do devedor; extraordinaria, quando recai sobre bens de 

quern responda, nao sendo devedor, como, por exemplo, o fiador. Mas a ideia de 

legitimacao extraordinaria vincula-se a de substituicao processual, definindo-se 

como substituto aquele que esta em juizo para a defesa de direito alheio. No 

entanto, essa dissociacao entre legitimidade (piano processual) e titularidade (piano 

do direito material) dificilmente ocorre na execugao. 

3.1.2 Da Competencia 

Se a execugao e fundada em titulo judicial, cumprimento de sentenga, a 

competencia para o processo de execugao e fundada em criterio funcional, segundo 

a regra basica: o juiz da execugao e o juiz da agao. Assim, nos casos de execugao 

(cumprimento) de sentenga, a execugao e mera fase complementar do processo de 

conhecimento. 

Tratando-se de processo de competencia originaria dos Tribunais, a execugao 

processar-se-a perante o tribunal que foi competente para a agao. Se a agao, de 

forma comum, e daquelas que se inicia em primeiro grau de jurisdigao, o juizo de 

primeiro grau e o competente para a execugao, mesmo que tenha havido recurso e a 

decisao final tenha sido proferida em Tribunal Superior. 

No caso de "sentenga arbitral" usam-se as regras normais de competencia, 

eis que independe de homologagao e que o arbitro nao possui atribuigao executiva. 

Assim sendo, e competente o juiz que deteria condigoes para julgar a causa, caso 

nao submetida a arbitragem (art. 575, IV do CPC). 
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No caso de execugao fundada em titulo extrajudicial, como nao ha processo 

anterior que possa fixar a competencia, esta sera determinada pelas regras gerais 

relatives ao processo de conhecimento (arts, 88 e s.), inclusive quanto a regras de 

modificagao e derrogacao da competencia. Em geral no lugar do cumprimento da 

obrigagao (100, IV, d). 

Entretanto, a j u r i s p r u d e n t vem fixando a seguinte ordem para determinagao 

do foro competente para execugao lastreada em titulo extrajudicial: a) foro de 

eleigao; b) lugar do pagamento; c)domicilio do reu. Tratando, -se de competencia 

fixada pelo criterio territorial, portanto, de regra, relativa. (DONIZETTI, 2007, p.560) 

Logo, para a execugao por titulo extrajudicial, e competente o foro da praga 

de pagamento do titulo, se outro nao houver sido eleito. Se o titulo nao indicar a 

praga de pagamento, a execugao devera ser ajuizada no foro do domicilio do 

devedor. A competencia para execugao de titulo extrajudicial e relativa, podendo, 

pois, ser modificada; a incompetencia, a seu turno, deve ser arguida pelo devedor, 

na ocasiao oportuna. 

O Codigo de Processo Civil, ainda, dispoe em seu art. 578 sobre a 

competencia da execugao fiscal, in verbis: 

Art. 578 - A execugao fiscal (art. 585, VI) sera proposta no foro do domicilio 
do reu; se nSo o tiver, no de sua residencia ou no do lugar onde for 
encontrado. 
Paragrafo unico - Na execugao fiscal, a Fazenda Publica podera escolher o 
foro de qualquer um dos devedores, quando houver mais de um, ou o foro 
de qualquer dos domicil ios do reu; a agao podera ainda ser proposta no foro 
do lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem a 
divida, embora nele nao mais resida o reu, ou, ainda, no foro da situagao 
dos bens, quando a divida deles se originar. 

Assim, a execugao fiscal sera proposta no foro do domicilio do reu ou, se nao 

o tiver, no de sua residencia ou onde for encontrado. Pode tambem a execugao ser 

proposta no foro do lugar onde se praticou o ato ou ocorreu o fato que deu origem a 

divida, ou, ainda, no foro da situagao dos bens quando a div ida deles se 

originar. Havendo mais de um devedor, a Fazenda Publ ica podera escolher o 

foro de qualquer um deles. 
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3.1.3 Dos Requisitos: O Inadimplemento do Devedor e o Titulo Executivo 

O art. 580 do CPC, ja citado anteriormente, arrola os requisitos ou 

pressupostos necessarios para promover a execugao do titulo extrajudicial: o 

inadimplemento do devedor e a existencia de titulo executivo. 

A alegacao de inadimplemento sem duvida integra os requisitos da execucao, 

bem como da causa de pedir: o credor precisa alegar que o credor nao pagou, para 

pedir a execugao. Nao ha coincidencia entre o onus de alegar e o de provar. Embora 

o credor tenha o onus de alegar o inadimplemento para pedir a execugao, e do reu o 

onus de provar o adimplemento. E de merito o juizo que se faga a respeito da causa 

de pedir. Portanto, julga o merito a sentenga que afirma que ocorreu ou que nao 

ocorreu pagamento. 

Logo, o inadimplemento se da quando o devedor nao satisfaz 

espontaneamente a obrigagao certa, liquida e exigivel, consubstanciada em titulo 

executivo. Mas, alem do inadimplemento, a execugSo tern como pressuposto a 

posse do titulo executivo pelo credor. Sem o titulo executivo, isto e, titulo previsto em 

lei e de obrigagao certa, liquida e exigivel, nao ha execugao. E a ausencia de um 

desses requisitos conduz a extingao do processo. 

Os titulos executivos, alem de outros previstos na legislagao especial, sao 

apenas os enumerados nos arts. 475-N e 585 do Codigo de Processo Civil. 

Os titulos executivos judiciais sao aqueles formados em processo judicial ou 

em procedimento arbitral. Conforme esta disposto no art. 475-N, in verbis: 

Art. 475-N - Sao titulos executivos judiciais: 
I - a sentenga proferida no processo civil que reconhega a existencia de 
obrigagao de fazer, nao fazer, entregar coisa ou pagar quantia; 
II - a sentenga penal condenatoria transitada em julgado; 
III - a sentenga homologatoria de conciliagao ou de transagao, ainda que 
inclua materia nao posta em juizo; 
IV - a sentenga arbitral; 
VI - o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente; 
VI - a sentenga estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal Justiga; 
VII- o formal e a certidao de partilha, exclusivamente em relagao ao 
inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a titulo singular ou universal; 

Ja os titulos executivos extrajudiciais representam relagoes jurfdicas criadas 

independentemente da interferencia da fungao jurisdicional do Estado, do processo 

de conhecimento; representam direitos acertados pelos particulares. 
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Os titulos executivos extrajudiciais estao previstos no artigo 585 do Codigo de 

Processo Civil, in verbis: 

Art. 585 - Sao titulos executivos extrajudiciais: 
I - a letra de cambio, a nota promissoria, a duplicata, a debenture e o 
cheque; 
II - a escritura publica ou outro documento publico assinado pelo devedor; o 
documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o 
instrumento de transacao referendado pelo Ministerio Publico, pela 
Defensoria Publica ou pelos advogados dos transatores; 
III - os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e caucao, bem como 
os de seguro de vida; 
IV - o credito decorrente de foro, laudemio; 
V - o credito, documentalmente comprovado,decorrente de aluguel de 
imovel, bem como de encargos acessorios, tais como taxas e despesas de 
condominio; 
VI - o credito de serventuario de justiga, de perito, de interprets, ou de 
tradutor, quando as custas, emolumentos ou honorarios forem aprovados 
por decisao judicial; 
VII- a certidao de divida ativa da Fazenda Publica da Uniao, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territorios e dos Municipios, correspondente aos 
creditos inscritos na forma da lei; 
VII - todos os demais titulos, a que, por disposicao expressa, a lei atribuir 
forga executiva. 

Ainda, neste contexto, Shimura citado por Alvarez (2009, p. 79-80) define 

certeza, liquidez e exigibilidade do titulo: 

"a certeza do titulo liga-se a sua existencia. E certo quando, em face do 
titulo, ao prisma formal do documento, nao ha controversia sobre sua 
existencia (do titulo) [...]" 
"o titulo e liquido quando contem a determinacao da prestagao (quantum). 
[...] E liquida a divida quando a importancia se acha determinada em todos 
os seus elementos de quantidade (dinheiro) e qualidade (coisas diversas de 
dinheiro), natureza e especie (prestagao de fato)." 
"A exigibilidade refere-se ao vencimento da divida. [...] a exigibilidade refere-
se ao tempo no qual o credor pode exigir o pagamento. [...]" 

Portanto, o papel do titulo executivo e o de prova pre-constituida do credito. 

Em outras palavras, o titulo constitui a representagao documental tipica do credito. 

Devendo ter como caracteristicas a certeza (necessidade que transpareca todos os 

elementos da obrigagao -natureza, objeto e sujeitos), liquidez (exata definicao do 

quantum debeatur) e exigibilidade (quando o cumprimento da obrigagao prevista no 

titulo nao se submeter a termo, condigao, ou qualquer outra limitagao). 

3.1.4 Da Responsabilidade Patrimonial 

O capitulo IV do Codex Processual Civil traz a baila a responsabilidade 

patrimonial do devedor ante a execugao. Assim, de acordo com o seu artigo 
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introdutorio (art.591, CPC), o devedor responde para o cumprimento de suas 

obrigagoes, com todos os seus bens presentes e futuros, exceto as restricoes 

estabelecidas em lei. Ou seja, a responsabilidade ora instituida, apenas subsistira 

em face do Estado, uma vez que o mesmo e o unico detentor do poder de invadir o 

patrimonio do devedor durante a execugao. 

Nesse sentido, Dinamarco (1998, p.244) conceitua a responsabilidade 

patrimonial como a "situagao meramente potencial, caracterizada pela sujeitabilidade 

do patrimonio de alguem as medidas executivas destinadas a atuacao da vontade 

concreta do direito material". 

Assim sendo, a responsabilidade nada mais e do que um vinculo de direito 

publico processual, consistente na sujeigao dos bens do devedor a serem 

destinados a satisfazer o credor que nao recebeu a prestagao devida, atraves da 

realizagao da sangao por parte do orgao judiciario. 

Porem, apesar da regra geral contida no art. 591 do CPC, e possivel a 

instituigao da responsabilidade patrimonial de pessoas que nao detenham a 

qualidade juridica de obrigadas, isto e, em teor do art. 592 do CPC, ficam tambem 

sujeitas a execugao dos bens as pessoas que nao sao devedoras. 

Logo, sao sujeitos da execugao dos bens, o sucessor a titulo singular, 

tratando-se de execugao fundada em direito real ou obrigagao reipersecutoria; do 

socio, nos termos da lei; do devedor, quando em poder de terceiros; do conjuge, nos 

casos em que seus bens proprios, reservados ou de sua meagao respondem pela 

divida; alienados ou gravados com onus real em fraude de execugao. Sendo, dessa 

forma, como consequencia desse tratamento, a possibiiidade dos bens das pessoas 

entao vislumbradas, serem objeto de atos de constrigao e de alienagao forgada, 

quando for proposta a execugao em face de qualquer um dos legitimados elencados 

no art. 568 do CPC. 

Destaca-se, ainda, no tocante a responsabilidade patrimonial na execugao, 

instituto da fraude a execugao. Que segundo os ditames da legislagao 

processualista civil eonfigurar-se-a quando a alienagao ou oneragao de bens, pender 

sobre eles agao fundada em direito real ou quando ao tempo da alienagao ou 

oneragao, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo a insolvencia e 

finalmente os demais expressos em lei. 

Dispoe, nesse sentido, o art. 593, do Codigo de Processo Civil, in verbis: 
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Art. 593 - Considera-se em fraude de execucao a alienagao ou oneragao de 
bens: 

. I - quando sobre eles pender agao fundada em direito real; 
• II - quando, ao tempo da alienagao ou oneragao, corria contra o devedor 

demanda capaz de reduzi-lo a insolvencia; 
III - nos demais casos expressos em lei. 

Na fraude de execucao, a gravidade dos fatos e da situagao torna ineficaz a 

alienagao em relagao a execugao, de modo que nenhuma agao e necessaria para se 

declarar a fraude. Os bens alienados nos casos do art. 593, ainda que em poder e 

em nome de terceiros, encontram-se vinculados a execugao do devedor, podendo 

ser alcangados pelos atos de apreensao judicial independentemente de qualquer 

outra agao de natureza declaratoria ou constitutiva. Nao havendo necessidade de 

prova do dano ou da intengao, que sao presumidos. 

O Codigo nao condiciona a situagao de fraude de execugao a nenhuma 

providencia previa do credor. A inscrigao da citagao nas agoes fundadas em direito 

real ou a inscrigao da pehhora previstas na Lei de Registros Publicos sao medidas 

assecuratarias de direitos e que tern por fim eliminar possivel duvida quanta a 

situagao juridica dos bens, mas a sua falta nao inutiliza a garantia decorrente do 

texto expresso do Codigo de Processo. 

Portanto, sera considerado como a fraude a execugao todo e qualquer ato 

cometido pelo devedor, com ou sem intuito enganoso, capaz de produzir como efeito 

a subtragao de bens particularizados que devem ser entregues ao credor ou ate 

mesmo, a subtragao nao particularizada a levar a propria insolvencia. 

3.1.5 Das Disposigoes Gerais na Execugao 

No que concernem as disposigoes gerais constantes no Codigo de Processo 

Civil, mais precisamente no capitulo V, denota-se a aplicagao subsidiaria ao 

processo de execugao das disposigoes circundantes ao processo de conhecimento. 

Pois, a medida da nao existencia de normas especificas, bem como da nao 

compatibilidade com os institutos da execugao sera necessaria a aplicagao de forma 

subsidiaria das disposigoes gerais que regem o processo de conhecimento, visto 

que sao muitos os aspectos da atividade dos sujeitos da relagao processual 

cognitiva. 
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Nesse contexto e, levando-se em consideragao a regra citada acima, pode o 

magistrado em qualquer momenta do processo, ordenar o comparecimento das 

partes, onde tal audiencia tern o fito de mera advertencia ou conciliacao do proprio 

litigio. Como tambem, advertir ao devedor que o seu procedimento podera constituir 

ato atentatorio a dignidade da justiga. Assim, serao considerados como atos 

atentatorios, aqueles que almejam fraudar a execugao; os que se opoe de forma 

maliciosa a execugao; a resistencia injustificada as ordens judiciais; a nao indicagao 

no prazo de 5 (cinco) dias dos bens sujeitos a penhora e seus respectivos valores. 

Desse modo, praticadas qualquer uma das condutas o devedor sera punido 

com uma multa nao superior a 20% do valor atualizado do debito em execugao, sem 

prejuizo de outras sangoes. Ademais, podera o magistrado relevar a pena se o 

devedor se comprometer a nao mais praticar qualquer um dos atos mencionados 

anteriormente e der fiador idoneo a responder ao credor pela divida principal, juros, 

despesas e honorarios advocaticios. 

3.2 Do Cumprimento de Sentenga e do Processo de Execugao 

O processo de execugao do Codigo de Processo Civil Brasileiro passou por 

alteragoes substanciais durante as reformas dos anos de 2005 e 2006. E 

anteriormente a estas reformas, o processo de execugao era considerado um dos 

grandes responsaveis pela demora na prestagao jurisdicional. A maior critica sofrida 

pelo regime anterior era a ineficiencia e falta de efetividade para a satisfagao dos 

interesses do credor. 

Neste norte, a maior parte da doutrina patria sempre criticou o antigo regime 

do Processo de Execugao, conforme recente afirmagao de Humberto Theodoro 

Junior (2007, p.23): 

"Quanta mais cedo e mais adequadamente o processo chegar a execucao 
forgada, mais efetiva e justa sera a prestagao jurisdicional. 
Dai por que as ultimas e mais profundas reformas do processo civil tern se 
voltado para as vias de execugao civil. Seu maior objetivo tern sido, nessa 
linha, a ruptura com figuras e praxes explicaveis do passado, mas 

' completamente injustificaveis e inaceitaveis dentro das perspectivas sociais 
e politicas que dominam o devido processo legal em sua contemporanea 
concepgao do processo justo e efetivo. 
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E o caso da dualidade de processos que teima em tratar como objeto de 
acoes distintas e completamente separadas o acertamento e a execucao 
dos direitos subjetivos violados, com a perda de tempo e acrescimo de 
custos, incompativeis com a efetividade esperada da tutela jurisdicional". 

Nesse fundamento da falta de efetividade do processo de execucao, e 

influenciado por diversos doutrinadores, o legislador promulgou em 22/12/2005, a 

Lei 11.232, que modificou o regime do processo de execugao fundado em titulo 

judicial. 

Em sintese, a Lei n° 11.232/05 eliminou o processo autonomo de execugao 

de sentenga, trazendo as fases de liquidagao e cumprimento da sentenga para 

dentro do processo de conhecimento. Assim, a referida lei, transformou a antiga 

execugao de titulos executivos judiciais em um incidente processual do processo de 

cognigao, com o nome de cumprimento judicial da sentenga. 

Como consequencia, se tern economia processual, eliminando, por 

conseguinte, atrasos formais e legislatives como a instauragao de um novo processo 

completamente autonomo, com petigao inicial, todo o procedimento de citagao do 

executado etc, apos o possivelmente longo tramite do processo de conhecimento 

ate a sentenga transitada em julgado. Nao ha, portanto, necessidade de formagao 

de nova relagao juridica. 

Assim, a fase de cognigao termina com a sentenga transitada em julgado. 

Isso significa que somente a fase processual terminou e nao o processo em si da 

agao, onde esta se exaure tao somente apos a fase de prestagao jurisdicional 

executiva. 

Nesse diapasao Dias e Larratea (2009, p.486) expoem: "o cumprimento de 

sentenga e um prolongamento natural do processo originario que dispensa a 

propositura da execugao". 

Lembra-se, que a alteragao imposta pela Lei 11.232/2005 nao alcangou todos 

os titulos executivos, pois, quanta aos extrajudiciais, aplicam-se as disposigoes do 

Livro II - Do Processo de Execugao (arts. 566 a 795), sejam obrigagoes de pagar 

quantia, fazer, nao fazer ou entrega de coisa. 

Quanta aos judiciais que determinem o cumprimento de obrigagao de fazer, 

nao fazer ou entregar coisa, obedecerao as regras dos artigos 461 e 461-A do CPC, 

e os que se referem a determinagao para pagamento de quantia certa aplicam-se as 

disposigoes dos artigos 475-I a 475-R do mesmo diploma legal. 
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A nova alteragao promovida no Codigo de Processo Civil visou simplificar o 

processo de execugao, que agora e processado imediatamente apos o transito em 

julgado da agao de conhecimento, com aproveitamento da citagao operada nesta 

agao. Logo, com a sentenga judicial transitada em julgado havera liquidagao desta 

sentenga, e, por conseguinte, o cumprimento da mesma nos moldes da legislagao 

vigente. 

Assim, pela nova sistematica processual, do cumprimento de sentenga, o 

devedor tera o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimagao, para 

cumprir a obrigagao, e caso nao seja efetuado o pagamento sera acrescido o 

percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenagao, a titulo de multa ou 

pena processual pelo nao pagamento espontaneo do executado. 

Desse modo, expressa no artigo 475- J e seu paragrafo primeiro, do Codigo 

de Processo Civil, in verbis: 

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou 
ja f ixada em liquidagao, nao o efetue no prazo de quinze dias, o montante 
da condenagao sera acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a 
requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta 
Lei, expedir-se-a mandado de penhora e avaliagao. 
§ 1° Do auto de penhora e de avaliagao sera de imediato intimado o 
executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, 
o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 
podendo oferecer impugnagao, querendo, no prazo de quinze dias. 

Diante do artigo em comento, verifica-se tambem, que o devedor nao e mais 

citado, mas sim intimado na pessoa de seu advogado. Alguns doutrinadores, dentre 

eles, Alexandre Freitas Camara e Wambier, entendem que o devedor deve ser 

intimado pessoalmente, ja outros como Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, sustentam que a intimagao deve ser feita na pessoa do seu 

procurador pela imprensa oficial. Registre-se que a intimagao sera sempre na 

pessoa do proprio devedor quando nao for possivel a intimagao na pessoa do 

advogado. (CAMARA, WAMBIER, NERY JUNIOR E ANDRADE NERY APUD DIAS 

E LARRATEA, 2009, p.486) 

Sendo assim, o exequente, dentro de sua faculdade, podera, na petigao, 

langar requerimento indicando bens a penhora do devedor. E se realizando a 

penhora dos bens, as partes serao intimadas do auto de penhor e avaliagao. 

A partir da intimagao do executado, este querendo apresentar a impugnagao 

a execugao, corre contra si o prazo de 15, dias, nos moldes do CPC, independente 

da garantia do juizo (consumagao da penhora suficiente para satisfazer a execugao). 
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Em respeito ao contraditorio, do mesmo modo, ao exequente sera Ihe dado a 

oportunidade de ofertar manifestagao em face da impugnagao apresentada, tambem 

no prazo de 15 dias. Se acolhida a impugnagao o processo e extinto (§ 3°, do art. 

475-M, do CPC), caso contrario, segue seu tramite normal ate a satisfagao integral. 

Ainda com relagao a impugnagao ao cumprimento de sentenga, nota-se que a 

mesma e um incidente processual, ou seja e, nao tern autonomia procedimental e e 

recebida, em regra, sem efeito suspensive Apenas nos casos de relevancia dos 

fundamentos da impugnagao e possibiiidade de grave dano ao devedor, que seja 

grave e de diffcil e incerta reparagao, caso prossiga na execugao, e que o juiz 

devera atribuir o aludido efeito suspensivo (CPC, art. 475-M). 

Vale ressaltar, ainda, que se o exequente nao requerer o cumprimento da 

sentenga num prazo de seis meses, o processo sera arquivado, devendo ser 

desarquivado a pedido da parte, com provocagao do cumprimento da sentenga (§ 5°, 

do art. 475-J). 

Destaca-se, alem disso, que apesar da ausencia de previsao no artigo 475-J, 

o devedor podera ser isento do pagamento da multa de 10% (dez por cento), desde 

que comprove que nao foi possivel efetivar o pagamento por absoluta 

impossibilidade. 

Ja, no processo de execugao, propriamente dito, a agao sera processada de 

maneira autonoma, tendo como fundamento um titulo executivo extrajudicial, que por 

sua vez sera sempre certo, liquido e previsto em lei, nao podendo se falar em 

liquidagao de titulo extrajudicial. 

Assim sendo, o valor da execugao estara estipulado no proprio titulo, sendo 

acrescido no seu valor originario apenas corregao monetaria e juros. 

Adverte-se, ainda, que, de regra, no processo executorio nao ha dilagao 

probatoria sobre o valor do titulo, no entanto nao se suprime o contraditorio. Cumpre, 

portanto, ao credor ao requerer a execugao, pedir a citagao do devedor e instruir a 

petigao inicial com o titulo executivo extrajudicial, o demonstrativo do debito 

atualizado e a prova que o titulo e exigivel, isto e, que ja tenha se verificado 

condigao ou termo, se assim for o caso que insere o titulo. 

Diferentemente do cumprimento de sentenga, em se tratando de execugao 

por quantia, o devedor sera citado, e nao intimado, para no prazo de 3 (tres) dias, 

efetuar o pagamento da divida (art. 652, CPC) 
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Segundo, Donizetti (2007, p.610), citado, o devedor pode adotar as seguintes 

posturas: 

"efetuar o pagamento, caso em que o procedimento da execucao e extinto 
por sentenga; silenciar, deixando que o juizo prossiga nos atos de 
expropriagao (penhora, avaliagao, ad judicagio, alienagao por iniciativa 
particular ou em hasta publica ou usufruto); oferecer embargos a execugao 
com fundamento, a fim de discutir eventual excesso de execugao ou 
qualquer outra materia que Ihe seria licito discutir como defesa em processo 
de conhecimento", 

E mister destacar tanto sobre o cumprimento de sentenga quanto o processo 

de execugao, dois dispositivos do Codigo de Processo Civil,, in verbis; 

"Art. 475-R. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento de sentenga, no 
que couber, as normas que regem o processo de execugao do titulo 
extrajudicial". 
"Art. 598. Aplicam-se subsidiariamente a execugao as disposigoes que 
regem o processo de conhecimento." 

Neste diapasao, Kauffman (2009, p.68) expoe que os artigos em questao 

criaram uma via subsidiaria de mao dupla, por intermedio da qual e possivel aplicar 

regras do cumprimento de sentenga na execugao e vice-versa, desde que 

respeitados os requisitos de compatibilidade. 

Nesse contexto, ressalva-se, portanto, a complementariedade existente entre 

os dois institutes, cumprimento e execugao, pois ambos revelam faces da tutela 

jurisdicional executiva, buscando, na medida do possivel, a satisfagao do credor, 

com o adimplemento forgado da obrigagao, e, consequentemente, o acesso a uma 

justiga mais efetiva. 



4 DOS OBSTACULOS DO ACESSO A JUSTIQA NO PROCESSO DE EXECUQAO 

A relevancia do acesso a justiga como direito fundamental adquire grande 

importancia no sistema de protegao da dignidade humana, bem como no modelo 

estatal contemporaneo, centrado na ideia de valorizagao do ser humano, sem cuja 

realizagao jamais seria possivel pensar em uma sociedade mais justa e solidaria. 

Isto porque, por maior e mais cuidadosamente tenha sido elaborada a pauta de 

direitos fundamentais gravada na Carta Magna de 1988, pouca utilidade teria se nao 

se conferisse posigao privilegiada ao direito de acesso a justiga. 

Neste espago se situa o processo atual, seja ele de cognigao ou execugao, 

entendido como um instrumento para efetivagao do piano normativo, cumprindo-lhe, 

portanto, determinar a diregao que devem ser seguidos ate que a harmonia 

objetivada pelo ordenamento juridico seja efetivamente alcangada. Assim, no prisma 

constitucional do processo, uma ordem juridica justa torna-se preceito fundamental, 

encontrando-se inserido, implicitamente, no inciso XXXV do artigo 5° da Carta 

Magna (garantidor do livre acesso ao Judiciario), in verbis: 

Art. 5° - (...) 
XXXV - a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou 
ameaga a direito; 

Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni (2006, p. 221) relata que tal preceito 

normativo, enuncia de uma so vez um plexo de direitos fundamentais; quais sejam: 

(...) —i) o autor tern direito de afirmar lesao ou ameaga de a direito; ii) o 
autor tern o direito de ver essa afirmagao apreciada pelo juiz quando 
presentes os requisitos.chamados de condigoes da a g i o pelo art. 267, VI, 
do CPC; iii) o autor tern direito de pedir a apreciagao dessa afirmagao, ainda 
que em desses requisitos este ausente; (...) v) o autor tern o direito de influir 
sobre o convencimento do juizo mediante alagag5es, provas e, se for o 
caso, recurso; vi) o autor tern direito a sentenga e ao meio executivo capaz 
de dar plena efetividade a tutela jurisdicional por ela concedido; vii) o autor 

. tern direito a antecipagao e a seguranga da tutela jur isdic ional ; e viii) o autor 
tern direito ao procedimento adequado a situagao de direito substancial 
carente de protegao. 

Desse modo, a Constituigao Federal de 1988 trouxe um espirito de efetiva 

prestagao jurisdicional atraves de todos os direitos fundamentais que resguardou, ou 

seja, a efetivagao dos direitos fundamentais estao amplamente reconhecidos em 

decorrencia da ampliagao das garantias de acesso a justiga e garantias processuais, 

destacando-se os principios do devido processo legal, do contraditorio, da ampla 
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defesa, da inafastabilidade da jurisdicao, e, introduzido na Constituigao pela Ernenda 

Constitucional n,° 45/04, o principio da celeridade processual, que aleancou carater 

de direito fundamental, tendo-se em vista a sua importancia dentro do ordenamento 

juridico brasileiro. 

Salienta-se, ainda, nessa direcao Figueira Junior (2009): 

. "Com a Carta de 1988, conferiu-se ao jurisdicionado nao somente o pleno 
.. ' acesso a justica, mas tambem outras garantias fundamentais, como, por 

exemplo, a do devido processo legal, do juiz natural, do contraditorio, da 
publicidade dos atos judiciais, da fundamentacao de toda e qualquer 
decisao judicial (art. 5°, CF). E bem verdade que varios destes institutes ja 
eram previstos na Constituigao anterior; todavia, o que se pretende ressaltar 
e a preocupacao do constituinte com o tao decantado direito processual 
constitucional e com a socializacao do processo, como instrumentos 
inafastaveis de obtengao da tutela dos direitos subjetivos e a ampliacao dos 
mecanismos de acesso a Justiga, assim como da legitimidade ativa ad 
causam as agoes que envolvem direitos difusos, coletivos e individuals 
homogeneos." 

Todos esses direitos mostram a evolucao em torno do direito constitucional de 

agao, agora nao mais visto como mero acesso aos tribunals, mas principalmente 

como direito a prestagao juridica efetiva e adequada por meio de um processo 

cooperativo desenvolvido em contraditorio (MARINONI, 2006. p. 217). 

No entanto, alem da natureza constitucional do Processo, nao se pode 

esquecer da sua natureza instrumental, na qual o Processo torna-se instrumento de 

realizagao do direito, evidenciando que o processo civil nao pode ser visto como fim 

em si mesmo, mas senao como instrumento para a adequada atuagao do direito 

material de forma justa. Assim, "todo instrumento, como tal, e meio; e todo meio so e 

tal e se legitima, em fungao dos fins a que se destina" (DINAMARCO, 2005, p. 181), 

que no processo civil contemporaneo se traduz em uma decisao justa rente ao 

direito material. 

Nessa esteira, Renata Previati (2009) comenta 

"e inadmissivel pensar em uma ordem constitucional democratica sem ter 
presente o processo, na medida em que e instrumento indispensavel a 
administragao e realizagao da Justiga, a busca da verdade nos conflitos de 
interesses, bem assim enquanto meio de efetiva garantia da liberdade, da 
defesa dos. direitos violados ou ameagados e, ainda, de agao politica 
estatal." 

Desse modo, o processo civil de hoje, necessita ser um processo de 

resultados. A utilidade pratica que se deseja do processo e a efetiva satisfagao de 

pretensoes apoiadas pelo direito e para a consecugao desta finalidade, necessita-se 

de uma Justiga Efetiva, que nao so estabelega garantias de direitos, mas sim, uma 
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Justica capaz de concretizar essas garantias, constituindo, por conseguinte, uma 

ordem juridica justa. 

Seguindo esse norte, Mauro Cappelietti (1988, p.9-12) destaca a evolucao do 

conceito de acesso a justica que passou por tres "ondas". Ondas renovatorias, estas 

que podem ser resumidas em tres topicos que refletem as finalidades a serem 

perseguidas pelos operadores do direito no aperfeicoamento da atividade 

jurisdicional: a) assistencia judiciaria ao economicamente incapaz de arcar com os 

custos do processo; b) a representacao adequada de direitos difusos (como de 

consumidores, por exemplo); e c) reforma das normas procedimentais, adequando-

as aos direitos a serem tutelados de modo a torna-los exequiveis. 

Os problemas e as solucoes do acesso a justica passam pela verificagao do 

atendimento a estes tres pressupostos da boa justiga. 

Portanto, constata-se que a ordem processual atual possui diversos entraves 

para que o acesso a justiga seja pleno, ou melhor, para que haja uma ordem juridica 

justa em lata sensu. Entraves estes, dos quais podem ser destacados: dificuldades 

da assistencia gratuita, o alto custo processual, busca por celeridade e efetividade, 

formalismo, etc.. 

Tais obstaculos sao encontrados na sistematica processual como um todo, 

seja processo de conhecimento, de execugao ou cautelar, contudo, no que tange ao 

processo de execugao, este por sua vez possui alem das dificuldades processuais 

gerais, possui dificuldades especificas para o alcance da efetiva ordem juridica justa 

como: extingao da garantia do depositario infiel, atos protelatorios do devedor, entre 

outros. 

4.1 Assistencia Judiciaria Gratuita 

Dentro desse contexto, de acesso a justiga, a Assistencia Judiciaria Gratuita 

surge como meio de viabilizar a insergao do conflito de interesse dentro da seara do 

direito, e e, mais precisamente, com a Defensoria Publica, que a esfera social mais 

carente tera a possibiiidade de ver sua pretensao atendida, ou ao menos requerida. 



48 

A Constituigao Federal, em seu art. 134, assegura que e a "Defensoria 

Publica a instituicao essencial a fungao jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

orientagao juridica e a defesa, em todos os graus dos necessitados". 

Logo, a Defensoria Publica tern um papel fundamental na construgao do 

acesso a Justiga, ela e a instituigao que tern por objetivo concretizar este acesso, ou 

pelo menos o acesso ao judiciario. Alem disto, tern o papel de prestar assistencia 

juridica integral e gratuita a populagao hipossuficiente de pagar as despesas em 

processo judicial ou extrajudicial ou, ainda, de um aconselhamento juridico, 

buscando promover a cidadania. 

Salienta-se que a essa orientagao e assistencia juridica dada pela Defensoria, 

e tanto de ordem judicial, como administrativa, ou ate mesmo na proposigao de 

meios alternativos de composigao de litigios. 

Assim, o beneficio da assistencia judiciaria gratuita sera concedido tao-

somente aos que preencham os requisitos legais, com fulcra no art. 5°, inciso LXXIV 

da CF/88 ("o Estado prestara assistencia juridica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiencia de recursos;") e na Lei n° 1.060/50 (Lei de Assistencia 

Juridica ou LAJ). 

O art. 2° da Lei de Assistencia Juridica estabelece o seguinte, in verbis: 

Art. 2° - Gozarao dos beneficios desta lei os nacionais ou estrangeiros 
residentes no Pais que necessitarem recorrer a justica penal, civil, militar, ou 
do trabalho. 
Paragrafo unico. Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele 
cuja situacao economica nao Ihe permita pagar as custas do processo e os 
honorarios de advogado, sem prejuizo do sustento proprio ou da famil ia. 

Porem, apesar de toda garantia constitucional e legal, a assistencia juridica 

nao se da de forma satisfatoria, pois sao inumeras as dificuldades que a Defensoria 

enfrenta para a efetiva realizagao de suas atividades, seja no campo politico, social 

e principalmente economico. 

Assim, destaca-se que a demanda deste servigo e volumosa, e existe muita 

carencia de material humano, deficiencia de pessoal, no setor da assistencia juridica 

gratuita, tendo os defensores publicos muitos casos para acompanhar e, 

consequentemente, nao conseguem desempenhar sua fungao de maneira dedicada 

para cada caso. 

Uma outra dificuldade encontrada na Defensoria e a falta de aparelhagem, de 

estrutura fisica. E sabido que mecanismos estruturais (computadores, material de 
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expedients, lugar de funcionamento adequado...) facilitam e agilizam o trabalho, 

logo, a aparelhagem judiciaria precisa ser atualizada, informatizada, mas os recursos 

financeiros para isso sao escassos. 

Nesse diapasao, Dalmo Dallari apud Lazari (2011) relata que 

"o problems nao reside apenas na questao insti tut ional, mas sitn na falta 
de interesse do Poder Executivo Federal e de muitos governos estaduais, 
com a consequents falta de iniciativa e de recursos financeiros para a 
criacao, instalacao e funcionamento dessas Defensorias". 

Mais um problema tambem enfrentado pela Assistencia Juridica, ou melhor, 

pelos defensores e a remuneracao que, em muitos Estados, nao e equiparada as 

outras carreiras juridicas, desestimulando, assim, o trabalho a ser realizado. Sendo 

desproporcional a grande a demanda em detrimento da remuneracao auferida. 

Portanto, se o problema da Assistencia Judiciaria atinge qualquer que seja a 

forma de acesso a justiga, por consequencia, atingira os que precisam de tal auxilio, 

principalmente, no que toca a execugao da prestagao jurisdicional, 

4.2 Custo do Processo 

O custo do processo certamente constitui um dos principals obstaculos que 

devem ser enfrentados na busca do efetivo acesso a ordem juridica justa, 

especialmente levando em conta a atual realidade do Poder Judiciario. Os altos 

custos constituem uma consideravel barreira ao acesso a justiga, ainda que se 

imponha ao vencido os onus da sucumbencia no processo de conhecimento, e 

mesmo que na execugao os custos sejam suportados pelo devedor. Logo, a 

resolugao dos litigios atraves do Judiciario costuma ser bastante dispendiosa na 

maior parte das sociedades modernas, e no Brasil nao e diferente. 

Desse modo, em um primeiro momenta, as partes se deparam com a barreira 

dos altos custos para a realizagao da justiga com os quais devem arcar: custas 

judiciais, despesas com advogados e onus de sucumbencia. O Estado, 

indubitavelmente, para que logre exito na prestagao jurisdicional, tern de contratar 

juizes e servidores, construir predios, equipa-los com tecnologia e outros recursos 
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inerentes aos julgamentos, de modo que nao tern como faze-lo sem repassar aos 

litigantes os custos de tudo, ou seja: as custas judiciais. 

Nesse sentido, a priori, as custas judiciais nao sao inconstitucionais, pois a 

garantia de acesso a justica nao significa que o processo deva ser gratuito, mas as 

taxas judiciarias nao podem e nao devem ser excessivas, de modo a criar obstaculo 

ao acesso a justiga, pois, assim sendo, tem-se entendido como inconstitucionais, 

lembrando que a facilitacao do acesso do necessitado a justica, com a assistencia 

juridica integral (CF, art. 5°, LXXIV) e manifestagao do principio do direito de agao. 

Desse modo, e extremamente oneroso um processo judicial, o que dificulta ou 

no mais das vezes impossibilita o acesso a justiga. Sobre esses argumentos, 

Cappelletti (1988, p. 16) ponderam que: 

Se e certo que o Estado paga os salarios dos jufzes e do pessoal auxiliar e 
proporciona os predios e outros recursos necessarios aos julgamentos.os 
litigantes precisam suportar a grande proporcao dos demais custos 
necessarios a solucao de uma lide, incluindo os honorarios advocaticiose 
algumas custas judiciais. 

Ha, portanto, um verdadeiro descaso com a justiga e com a populagao, pois 

mesmo que o individuo tenha recursos financeiros para suportar os custos 

processuais, que na verdade ocorre na minoria dos casos, pode-se, ainda, deparar 

com a demora para obter uma prestagao jurisdicional, assim, nao efetiva sua 

garantia constitucional de receber uma tutela para seu direito. 

4.3 Formalismo 

O formalismo, ou forma em sentido amplo, nao se confunde com a forma do 

ato processual individualmente considerado. Diz respeito a totalidade formal do 

processo, compreendendo nao so a forma, ou as formalidades, mas especialmente a 

delimitagao dos poderes, faculdades e deveres dos sujeitos processuais, 

coordenagao de sua atividade, ordenagao do procedimento e organizagao do 

processo, com vistas a que sejam atingidas suas finalidades primordiais. 

A forma em sentido amplo investe-se, assim, da tarefa de indicar as fronteiras 

para o comego e o fim do processo, circunscrever o material a ser formado, e 
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estabelecer dentro de quais limites devem cooperar e agir as pessoas atuantes no 

processo para o seu desenvolvimento. O formalismo processual contem, portanto, a 

propria ideia do processo como organizacao da desordem, emprestando 

previsibilidade a todo o procedimento. 

Se o processo nao obedecesse a uma ordem determinada, cada ato devendo 

ser praticado a seu devido tempo e lugar, facil entender que o litigio desembocaria 

numa disputa desordenada, sem limites ou garantias para as partes, prevalecendo 

ou podendo prevalecer a arbitrariedade e a parcialidade do orgao judicial. Nao se 

trata, porem, apenas de ordenar, mas tambem de disciplinar o poder do juiz e, nessa 

perspectiva, o formalismo processual atua como garantia de liberdade contra o 

arbitrio dos orgaos que exercem o poder do Estado, trata-se de seguranca juridica. 

Destaca, nesse sentido, Dinamarco (2005, p.252) que 

"ao reduzir as opcoes de comportamento de cada um dos sujeitos do 
processo, o direito evita a s i tuac io de extrema compiexidade que geraria 
incertezas e faria perigar a propria integridade dos direitos e obrigacoes da 
ordem substancial e a fidelidade do processo aos seus objetivos". 

Pondere-se, dentro dessa linha, que a realizagao do procedimento deixada ao 

simples querer do juiz, de acordo com as necessidades do caso concreto, 

acarretaria a possibiiidade de desequilibrio entre o poder judicial e o direito das 

partes. 

Assim, e necessario o equilibrio entre a seguranca necessaria na estabilidade 

do processo e a efetividade que relativiza as formas processuais. O processo, 

portanto, mira-se por uma perspectiva constitucional, verificando-se que ha um 

afastamento das construgdes conceituais e meramente tecnicas, com a insergao do 

processo dentro de uma realidade politica e social. Cria-se, portanto, uma dicotomia, 

por um rito embasado em garantias formats e de outro lado o desejo de dispor de um 

mecanismo eficiente e funcional. 

Diante desse contexto, de ascensao dos paradigmas constitucionais 

(instrumentalismo, efetividade, celeridade, reiativizagao do formalismo), ocorreram 

varias transformagoes legislativas ao longo dos anos, modificando o perfil 

estritamente tecnico do original Codigo de Processo Civil de 1973. Tais minireformas 

visam a simplificagao e efetividade do processo. 

Insere-se, nesta conjuntura, a reforma da execugao, a qual teve como intuito 

exterminar com antiga definigao de execugao, no qual o beneficiado era o devedor 
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em detrimento do credor, Porem, tais reformas resguardaram ao devedor um 

contraditorio. Sobre esta questao explica Jose Carlos Barbosa Moreira (2007, 

p.293): 

"Cuida o ordenamento de dispensar ao executado a protegao 
imprescindivel, resguardando o seu legftimo interesse de nao se submeter a 
atividade executiva, quando tenha deixado de haver razao para que ela se 
desenvolva, ou quando o seu desenvolvimento porventura transborde os 
estritos limites em que deve conter-se. 

A execucao dos titulos extrajudiciais justifica a existencia de um processo de 

execugao autonomo, alem desta particularidade, a Lei 11.382/2006 manteve muitas 

outras caracterfsticas tradicionais do institute porem com adaptacoes destinadas a 

torna-lo menos formalista, mais celere e efetivo, Como exemplo de tal intencao, a 

intimagao para que o devedor tome ciencia do dia, hora e local da alienagao judicial 

sera, de preferencia, na pessoa do procurador, isto porque, quando era na pessoa 

do executado eram frequentes as manobras procrastinatorias. 

Sobre as reformas sofridas pelo Codigo de Processo Civil, Alexandre Freitas 

Camara (2006, p.8) conclui que: 

O novo modelo, porem, nao extingue (nem poderia faze-lo) o processo de 
execucao. Este continua a existir como figura autonoma em pelo menos 
dois casos: quando o titulo executivo e extrajudicial, caso em que a 
execugao se desenvolve sem que tenha havida previa atividade jurisdicional 
cognitiva e quando o titulo executivo e judicial mas a execugao nao pode 
ser mero prolongamento, da atividade cognitiva, como se da, por exemplo, 
no caso de execugao de sentenga arbitral. 

As reformas, por fim, trouxeram avangos nao so na questao da forma 

processual, mas tambem, por consequencia, na viabilizagao do acesso a ordem 

juridica justa. Sendo um processo justo aquele que estejam coordenados 

proporcionalmente a seguranga e a efetividade. 

4.4 Efetividade e Celeridade 

A constitucionalizagao do processo civil trouxe a concretizagao de direitos 

fundamentais como a efetiva prestagao jurisdicional. Afinal, o direito constitucional 



53 

de agao nao se exaure no direito de peticionar, nem tampouco, contenta-se com o 

ingresso em uma ordem juridica injusta. 

A efetividade do processo versa, entao, na aptidao deste para realizar 

praticamente os fins a que se propoe. A efetividade do processo consiste na maior 

correspondenda possivel entre os resultados obtidos e os fins esperados de um 

dado sistema processual. Sua finalidade e a paeificacao com justiga dos conflitos 

sociais, sera tanto mais efetivo o processo quanta mais proximo chegar deste 

resultado ideal. Um processo efetivo, e o processo onde se equilibrem os fatores 

justiga, acesso e celeridade. 

Neste contexto, devem ser salientados os direitos fundamentais a tutela 

jurisdicional efetiva, adequada e celere, contido na regra do art. 5°, inciso XXXV, 

reforgado, pelo art. 5°, inciso LXXVIII, a partir da Emenda Constitucional 45, in 

verbis: 

"Art. 5° (...) 
XXXV - a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou 
ameaga a direito; 
LXXVII - a todos, no ambito judicial e administrativo sao assegurados 
razoavel duragao do processo e o s meios que garantam a celeridade de sua 
tramitagao." 

Nesse diapasao, Watanabe (1988, p. 128) expoe: 

"nao se trata apenas e somente de possibilitar o acesso a Justiga como 
instituigao estatal, mas de viabilizar o acesso a ordem juridica justa. Dados 
elementares do direito a ordem juridica justa sao: a) o direito a informagao; 
b) o direito a adequagao entre a ordem juridica e a realidade 
socioeconomica do pais; c) o direito ao acesso a uma Justiga 
adequadamente organizada e formada por ju izes inseridos na realidade 
social e comprometidos com o objetivo de realizagao da ordem juridica 
justa; d) o direito a preordenagao dos instrumentos processuais capazes de 
promover a objetiva tutela dos direitos; e, e) o direito a remogao dos 
obstaculos que se anteponham ao acesso efetivo a uma Justiga que tenha 
tais caracteristicas." 

Do mesmo modo, Cambi (2009, p.231) preleciona que 

"o direito fundamental a tutela jurisdicional efetiva implica o direito de 
participar adequadamente do processo, a f im de que o direito material possa 
vir a ser protegido. Logo, nao basta assegurar o direito a sentenga de 
merito, mas tambem todos os meios executivos indispensaveis a 
implementagao do direito material reconhecido judicialmente". 

Logo, a razoavel duragao do processo deve atingir nao so a fase cognitiva, 

mas tambem a executiva, pois esta, por sua vez, vai literalmente "dar a cada um o 

que e seu" 
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O excesso de prazo, quando exciusivamente imputavel ao aparelho judiciario 

- n a o derivando, portanto, de qualquer fato procrastinatorio casualmente atribuivel 

ao reu - traduz situagao anomala que compromete a efetividade do processo, pois, 

alem de tornar evidente o desprezo estatal pela prestagao jurisdicional do cidadao, 

frustra um direito basico que assiste a qualquer pessoa: o direito a resolugao do 

litigio, sem dilagoes indevidas. 

No entanto, constata-se que por diversos motivos, sejam eles: a grande 

quantidade de processos, a falta de equipamentos, carencia de funcionarios; 

predilegao por determinados processos de determinados operadores do direito, etc.; 

o judiciario deixa de apreciar em tempo razoavel a demanda. Ocasionando, uma 

ordem juridica injusta, e, por conseguinte, produzindo frustragSes nos jurisdicionados 

e tornando o processo insatisfatorio e inefetivo. 

De outro lado, mas ainda a respeito da efetividade e celeridade, se faz 

necessario expor sobre as transformagoes do processo de execugao, reformado em 

2005 e 2006. Tais reformas no processo executivo buscaram oferecer ao 

jurisdicionado tecnicas processuais capazes de viabilizar a tutela dos direitos atraves 

do processo jurisdicional. 

Neste contexto, de reforma e celeridade, surge o processo sincretico, um 

processo, dividido em meras fases destinadas a efetivagao do direito e nao mais 

processos distintos que buscavam os mesmos objetivos, tendo como expressao 

disso o cumprimento de sentenga que e mais uma fase do processo de 

conhecimento, nao deixando de ter um carater executivo. 

Discorre, nesse sentido, Ramos (2009, p.388) sobre o processo sincretico 

"numa unica base processual e possivel o manejo de tecnicas que fornecam 
ao jurisdicionado a tutela jurisdicional do seu direito sem a anacronica e 
indisfarcavelmente sofismatica necessidade da instauragao de mais de um 
tipo de processo para se obter a tutela cognitiva, ora a executiva, ora 
cautelar." 

Assim, a insergao do cumprimento de sentenga, antes execugao de titulos 

judiciais facilitou, e por que nao dizer, que acelerou a fase executiva, nao 

necessitando mais, neste caso, que o jurisdicionado entre com um processo distinto 

do inicial. 

No entanto, mesmo facilitando a fase executiva no processo de 

conhecimento, o sistema de cumprimento de sentenga faz distingoes procedimentais 
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que por vezes dificultam a efetividade e celeridade do processo, mais 

especificadamente, entre o cumprimento das obrigacoes de fazer e nao fazer, ou dar 

e as que versam sobre quantia certa. Enquanto as primeiras podem ser efetuadas 

de oficio pelo juiz (art. 461 , § 4°, e 461-A, § 3°, do CPC), as que tern como 

cumprimento da obrigagao de pagar quantia em dinheiro dependem de requerimento 

do credor (art. 475-J). 

Ramos (2009, p. 234), neste norte, refere-se que a diferenciagao entre o 

cumprimento das obrigacoes de fazer e nao fazer e pecuniaria dificulta a sistematica 

das reformas a luz do direito fundamental a efetiva tutela executiva. Afinal, nao 

haveria sentido, em tornar a execugao por quantia pecuniaria menos eficaz que 

aquela que recai sobre as obrigacoes de fazer, nao fazer ou dar. 

As reformas processuais tambem permearam o titulo executivo dos requisitos 

de certeza, liquidez e exigibilidade. E possuindo esses pressupostos, o 

processamento da execugao, como regra, sem efeito suspensivo, na impugnagao, 

no caso de cumprimento de sentenga, ou nos embargos, no caso de execugao de 

titulo executivo extrajudicial, alinham-se com a tendencia atual de busca de 

efetividade do processo. 

Desse modo, o juiz podera atribuir efeito suspensivo aos recursos executivos, 

desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execugao seja 

manifestamente suscetivel de causar grave dano de dificil ou incerta reparagao 

(fumus boni juris e periculum in mora). Ou ainda, no caso de execugao de titulo 

executivo extrajudicial, que a execugao esteja garantida por penhora, deposito ou 

caugao suficiente (art. 739-A). 

A regra do nao efeito suspensivo, portanto, traz maior celeridade a execugao, 

pois os demais procedimentos da mesma, execugao provisoria, podera ser efetuada 

normalmente, dando maiores garantias do cumprimento da obrigagao para o credor. 

As reformas processuais, portanto, tern falhas, e trouxeram mudangas na 

execugao, que proporcionaram, sim, mais agilizagao na execugao e, por 

conseguinte, efetividade. 

Todavia, apesar de toda evolugao processual na execugao, esta ainda possui 

obstaculos especificos de efetividade, dos quais pode ser citados a extingao da 

prisao do depositario infiel e os atos protelatorios do devedor. 
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4.4.1. Atos Protelatorios do Devedor 

A sociedade encontra-se em grave crise economica, social, moral e etica; em 

meio a uma fase de inversao de valores, onde os fins justificam os meios para obter 

sempre a maior vantagem no menor espaco de tempo; e nao faltam criatividade, 

esperteza e artimanhas para criacao de formulas e expedientes protelatorios e 

fraudulentos. Ha um novo ambiente moral e social onde nao e mais vergonhoso ser 

devedor, e nao pagar os debitos nao e mais sinal de desonra. 

Por outro lado, parte da populagao que ainda possui bons valores sociais, 

morais e eticos e nao utilizam-se de artificios, ao buscarem a tutela jurisdicional se 

deparam com diversos entraves a satisfagao de seus direitos gerando essa onda de 

insatisfagab que assola o Judiciario. 

Diante desse contexto se insere o processo como garantia da prestagao 

jurisdicional aos cidadaos, no entanto, este deve ser progressivamente mais rapido e 

eficaz para que haja realmente a satisfagao do direito, e essa garantia pressupoe 

procedimentos executorios que de fato realizem a entrega dos bens que sao 

reconhecidos pelas decisoes judiciais. 

Bueno (2009, p.6) assim refere-se que 

"a 'efetividade do processo' significa, em termos diretos, colocar em 
evidencia o momenta a satisfagao do direito, papel que tradicionalmente, e o 
ocupado pelo processo de execugao. E fundamental, destarte, que 
reconhegamos a 'tutela jurisdicional executiva' ao lado da 'tutela jurisdicional 
cognitiva'." 

A jurisdigao e o julgamento nao tern se mostrado capaz de cumprir 

integralmente sua tarefa atraves, apenas, da cognigao, pois nao basta declarar o 

direito e preciso satisfaze-los transformando-os em fatos reais, modificando a 

situagao de fato existente, deixando-a como deveria ser; e os meios executivos 

predispostos no ordenamento juridico nao estao se mostrando adequados nem aptos 

a satisfazer o direito do credor de forma especffica, pois nao havendo flexibilidade 

desses meios recorre-se a substituir a prestagao ou obrigagao devida pelo 

equivalente em dinheiro, cuja solugao nao sera eficaz, e na falta de bens do devedor 

conversiveis em moeda, o credor devera reconhecer a impotencia do direito e 

renunciar irremediavelmente atingir seu objetivo. 

Assim, a atividade executiva incide primariamente sobre os bens, mas a Lei 

nao permite que ela atinja indiscriminadamente qualquer bem tornando impraticavel a 
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satisfagao do credor, havendo o empecilho do bem de familia, alem da 

impenhorabilidade dos bens de uso pessoal, utensflios dornesticos, instrumentos de 

trabalho, salarios em sua integralidade, objetos de valor afetivo e alimentos. 

Nesse sentido, Didier Jr. (2009, p.353) diz que "a impenhorabilidade de certos 

bens e uma restricao ao direito fundamental a tutela executiva. E tecnica processual 

que limita a atividade executiva..." 

Outra limitacao advem do principio da liberdade do devedor, cuja defesa em 

nao ser constrangido pela forca a cumprir com a obrigagao assumida e ja declarada 

pelo direito esta firmemente arraigada tradigao juridica do pais. A exacerbagao do 

respeito a liberdade individual e a vida privada (menor onerosidade do devedor) 

tornaram vantajosa a posicao do devedor. 

Na hipotese de execugao de condenagao a pagar determinada quantia em 

dinheiro, por exemplo, esta possui a dificuldade de encontrar no patrimonio do 

litigante sucumbente a importancia a que o credor tern direito; normalmente nao ha 

meios de localiza- los e efetivamente descobrir o quantitative de bens necessarios, se 

e que existem (e se existem, se alcanga o valor do montante devido); pode ainda o 

devedor oculta-los, resistir a apreensao, transferi- los a terceiros fraudando a 

execugao e a dignidade da Justiga; e ha tambem de se considerar que em fungao da 

economia do pais, mesmo que nominalmente o produto da execugao se iguale ao 

credito, devido a depreciagao do valor de nossa moeda, ja nao represente valor 

identico do ponto de vista do poder aquisitivo. 

Ja na possibiiidade de execugao de entregar coisa os principals obstaculos 

serao nao encontrar a coisa ou encontrar deteriorada, alienada para terceiros ou 

mesmo a resistencia do devedor ao desapossamento. 

Na execugao de fazer podera se deparar com a relutancia do devedor em 

realizar a prestagao ou que a realizagao se tome impossivel por fato superveniente, 

independente da vontade do devedor. E mesmo que ocorra a conversao da execugao 

(de entrega da coisa, por exemplo) em prestagao pecuniaria, ainda assim havera 

limitagpes (da execugao para pagar quantia pecuniaria) Para superar esses limites ha 

reag5es legais cujo objetivo e fazer com que a execugao atinja seu fim especifico, 

porem, se apesar dos esforgos, nao for possivel a prestagao da tutela de modo 

satisfatorio, pode-se ainda, e apenas, compensa- lo oferecendo- Ihe outra prestagao 

em substituigao aquela, salientando que o equivalente pecuniario (embora melhor 

que nada), em determinados casos, revela- se bastante insatisfatorio. 
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Com o exposto, o credor da agao executiva pode se deparar com muitas 

dificuldades no tramite processual. Estas limitagoes, muitas das vezes, resultam do 

comportamento do devedor, que se esquiva em cu.mprir a prestagao, protela a tutela 

executiva indefinidamente e, por vezes, frustra- Ihe o exito uma vez que o tempo de 

duragao do processo, por si so, ja exerce poderosa influencia negativa na eficacia 

desta tutela. 

Por essas condutas, o Codigo de Processo Civil adota normas que visam a 

inibir e a sancionar o abuso do processo, impondo uma conduta irrepreensfvel as 

partes e a seus procuradores, punindo condutas protelatorias e/ou desleais. 

Nesse contexto, o artigo 14, do CPC, dispoe, in verbis: 

Art. 14. Sao deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma 
participam do processo: 
I- expor os fatos em juizo conforme a verdade; 
II- proceder com lealdade e boa-fe; 
III- nao formular pretensoes, nem alegar defesa, cientes de que sao 
destituidas de fundamento; 
IV- nao produzir provas, nem praticar. atos inuteis ou desnecessarios a 
declaracao ou defesa de direito; 
V- cumprir com exatidao os provimentos mandamentais e nao criar 
embaracos a efetivagao de provimentos judiciais, de natureza antecipatoria 
ou final (texto digital). 

Logo, pode-se dizer que o processo e um jogo fundado no contraditorio. Nele 

o autor deduz pretensao e o reu dela se defende. As alegagoes das partes devem 

ser deduzidas em obediencia a verdade (NERY JR.; NERY, 2006, p. 178). 

No mesmo sentido, o art. 17 do mesmo diploma legal, preceitua em quais 

casos ao litigante sera reputado de ma-fe, pois tal litigancia se insere nos atos do 

devedor que implicam em inefetividade da marcha processual, in verbis: 

Art. 17. Reputa-se litigante de ma-fe aquele que: 
I. Deduzir pretensao ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
incontroverso 
II. Alterar a verdade dos fatos. 
III. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. 
IV. Opuser resistencia injustificada ao andamento do processo. 
V. Proceder de modo temerario em qualquer incidente ou ato do processo. 
VI. Provocar incidentes manifestamente infundados. 
VII. interpuser recurso com intuito manifestamente protelatorio. 

Ainda, nesse diapasao, e restringindo-se ao processo de execugao, o art. 

600, do CPC, caracteriza tao somente a deslealdade processual por parte do 

executado. E de acordo com Didier Jr. (2009), e a "execugao um dos ambientes 

mais propfcios para a pratica de comportamentos desleais, abusivos ou 

fraudulentos". 
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Cabe ressaltar, que atenta contra a dignidade da justica o executado que, 

inobservando os preceitos insculpidos no artigo acima referido, age de maneira 

improba na lide, usando meios artificiosos e ardis para fazer com que seus 

interesses se sobressaiam aos da parte exequente. 

O respeito a dignidade da funcao jurisdicional, manifesta-se quanta a forma 

que as partes devem comportar-se no processo, a saber, com lealdade processual e 

boa-fe, nao formulando pretensoes descabidas, bem como se abstendo de requerer 

dilacao probatoria prescindivel e resistir injustificadamente ao andamento do 

processo e as determinagoes emanadas do juiz da causa. 

Ressalte-se que esta conduta afeta, diretamente, a propria jurisdigao, que e 

formada pelo juiz de direito e pelos serventuarios da justiga, considerando que, no 

caso de as partes agirem com deslealdade e ma-fe processual, alguns atos, ja 

praticados no processo, terao de ser refeitos, ocasionando, por conseguinte, no 

desrespeito ao Judiciario. 

Assim, o art. 600, do Codigo Processual Civil, traz em seu bojo um rol de atos, 

que, quando praticados, constituem atos atentatorios a dignidade da justiga. in 

verbis: 

Art. 600. Considera-se atentatorio a dignidade da Justiga o ato do 
executado que: 
I - frauda a execugao; 
II - se opoe maliciosamente a execugao, empregando ardis e meios 
artificiosos; 
III - resiste injustificadamente as ordens judiciais; 
IV - intimado, nao indica ao juiz, em 5 (cincp) dias, quais sao e onde se 
encontram os bens sujeitos a penhora e seus respectivos valores). 

Contudo, apesar de tantos dispositivos legais que combatem os atos 

protelatorios e fraudulentos, o que se constata e a falta de punigao as tramoias 

praticadas no processo civil, mais especificamente na execugao. A impunidade, em 

nome do contraditorio e da ampla defesa, decorre, antes de tudo, da resistencia dos 

juizes, incluindo-se os integrantes dos tribunals superiores, a aplicagao das normas 

existentes. 

4.4.2 Extingao da Prisao do Depositario Infiel 

Observa-se que no ambito internacional ha a proibigao expressa de qualquer 

tipo de prisao civil decorrente de descumprimento de obrigagoes contratuais, 
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ressalvado o devedor de alimentos. Nessa conjuntura, surge a Convencao 

Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San Jose da Costa Rica, de 1969, 

cuja ratificagao pelo Brasil ocorreu em 1992, que dispoe: "Ninguem deve ser detido 

por dividas, Este principio nao limita os mandados de autoridade judiciaria 

competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigagao alimentar.", nao 

havendo mais base legal para a prisao civil do depositario infiel, prevista no art. 5°, 

LXVII, mas apenas para a prisao civil decorrente de divida de alimentos. 

Os tratados e convencoes internacionais desempenham papel significativo no 

ordenamento juridico brasileiro, bem como na consolidagao e na expansao dos 

direitos basicos da pessoa humana. Assim, ha de se atribuir status maior aos 

tratados que versem sobre direitos humanos face aos tratados de maneira geral, 

como um que determinada relagao comercial entre dois paises, por exemplo. 

Nesse diapasao, a Emenda Constitucional n° 45, consubstanciou maior status 

aos tratados sobre direitos humanos incluiu no texto constitucional o paragrafo 3° ao 

artigo 5°, cujo teor e o seguinte: 

Os tratados e convencoes internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por tres 
quintos dos votos dos respectivos membros, serao equivalentes as 
emendas constitucionais." 

Salienta-se que o Pacto de San Jose da Costa Rica foi submetido ao referido 

procedimento. 

E mais atualmente, em sessao realizada no dia 16 de setembro de 2009, o 

Pleno do Supremo Tribunal Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta de 

Sumula Vinculante 31 , apresentada pelo Ministro Cezar Peluso, com o texto 

proposto, cujo conteudo se reproduz: "E ilicita a prisao civil do depositario infiel, 

qualquer que seja a modalidade de deposito." 

A PSV n.° 31 , aprovada como Sumula Vinculante 25, ratificou o 

posicionamento que vinha sendo adotado nos julgados da Suprema Corte, apos 

longo periodo de discussao na esfera juridica a respeito da possibiiidade ou nao da 

prisao civil por divida, cotejando-se as normas do direito brasileiro e as convengoes 

internacionais de protegao aos direitos humanos. 

Pelo contrato de deposito, recebe o depositario um objeto movel para guardar 

e conservar, ate que o depositante o reclame. O deposito desta natureza e muito 
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utilizado, por exemplo, como forma de garantia em operacoes financeiras de mutuo 

para aquisigao de maquinas e equipamentos industriais. 

No entender de Goncalves (2009, p. 360), o deposito: 

E o contrato em que uma das partes, nomeada depositario, recebe da outra, 
denominada depositante, uma coisa movel, para guarda-la, com a 
obrigagao de restitui-la na ocasiao ajustada ou quando Ihe for reclamada. 

Ja no deposito judicial, o depositario assume, perante a autoridade judicial, o 

encargo de guarda e zelo do bem ate decisao final, com a finalidade de preservar os 

direitos dos interessados. 

Em que pese advir de reiteradas decisoes do STF, a nova sumula desperta 

algumas polemicas, seja por seu carater social e humanitario, seja por razoes 

jurfdicas, em especial processuais. 

Por certo, o entendimento entabulado no enunciado da Sumula Vinculante 25 

advem do fundamento basilar do Estado Democratico de Direito de respeito a 

dignidade da pessoa humana, como instrumento realizador do ideario de construgao 

de uma sociedade humanitaria, justa e solidaria. 

Nesse contexto preceitua Mello (2009, p.677) sobre os que defendem a 

extincao da prisao do depositario infiel 

Um dos argumentos precipuos e a banalizacao da pena de prisao em 
virtude de um aspecto puramente material, vale dizer, o inadimplemento de 
uma divida relativamente a qual determinado individuo tenha firmado 
compromisso de guardar e conservar certo bem atrelado a sua satisfagao. 

Contudo, sob outro prisma, pode-se concluir que a sumula, por sua 

generalidade, fere a efetividade da jurisdigao (a efetividade da execugao), que 

tambem e clausula indissociavel da garantia constitucional do "due process of law". 

Isso porque, a prisao civil do depositario judicial infiel nao se resume a mera 

"prisao civil por dividas". Possui, outrossim, incontestavel natureza bifronte, 

consubstanciando tambem em medida de defesa da autoridade publica e da 

dignidade do Poder Judiciario, por ser recurso efetivo de satisfagao judicial de 

obrigagoes. 

Nessa medida, pode-se dizer que, se de um lado a Sumula Vinculante 25 

realiza valores supremos dos direitos humanos fundamentais, por outro, fragiliza a 

concepgao contemporanea de jurisdigao, enfraquecendo a seguranga e a autoridade 

dos julgados, alem de comprometer a dignidade do credor, retirando um dos meios 

de coergao do executado. 
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Assim, a prisao civil era uma importante ferramenta utilizada pelos juizes, mas 

nao como punicao, e sim como constricao, ou seja, coagindo o depositario infiel a 

entregar o bem. Dessa forma, diante da demora do depositario em entregar o bem, 

observa-se um desrespeito ao principio da celeridade que dispoe que a agao devera 

ser resolvidap mais breve possivel. 

No entanto, apesar da extincao da prisao do depositario infiel, retirando uma 

das possibilidades de coercao do devedor, os processos de execugao terao que 

prosseguir normalmente, e ao inves do devedor passar a ser o depositario fiel dos 

bens penhorados, esta responsabilidade podera passar ao credor ou entao ao 

depositario judicial, para que se possa garantir a execugao, pois se o credor aceitar 

a nomeagao do devedor, este por sua vez podera nao entregar o bem, nao sendo 

mais punido com a prisao. 

Ademais, a nomeagao de terceiros como depositario, irao certamente 

encarecer os custos processuais, os quais, diga-se de passagem ja sao elevados na 

justiga comum, tornando a execugao distante da efetividade, e, consequentemente, 

da ordem juridica justa. 

Logo, a extingao da prisao civil do depositario infiel, trouxe obstaculos a tutela 

jurisdicional executiva, retirando uma das armas do credor contra a impunidade do 

devedor. A Sumula Vinculante 25 ocasiona inseguranga no processo de execugao 

no que tange a entrega do bem depositado, este estando com o devedor, alem de 

comprometer a dignidade do credor, e trazer a sensagao de injustiga processual, 

distanciando o processo executivo de uma ordem juridica justa. 



5 CONSIDERACOES FINAIS 

O direito ao acesso efetivo a justiga tem sido progressivamente reconhecido 

como sendo de suma importancia entre os direitos individuals e sociais, uma vez que 

a titularidade de direitos e destituida de sentido na ausencia de mecanismos para 

sua efetiva reivindicagao. O acesso a Justiga, ou melhor, o acesso a uma ordem 

juridica justa pode, portanto, ser encarado como o requisito primordial de um sistema 

juridico moderno e igualitario que pretenda efetivamente garantir os direitos de 

todos. 

Entretanto, nao basta o direito ser apenas materialmente efetivo, sendo 

necessario, pois, ser temporalmente efetivo (tempestividade), nao podendo mais o 

processo civil ser instrumento para a vitoria da parte mais habilidosa, mas sim, ser 

instrumento garantidor de direitos fundamentais e de realizagao e execugao efetiva 

dos direitos subjetivos violados e ameagados. 

Logo, nao basta ter a possibiiidade de reclamar pela violagao de um direito, 

mas e necessario que a apreciagao desta questao seja feita de forma agil e justa, 

sem manchar, contudo, as garantias processuais fundamentais, do acesso a justiga, 

contraditorio e ampla defesa, do devido processo legal, entre outros, isto e, dando-

se oportunidade a outra parte no litigio de apresentar suas alegagoes 

correspondentes. 

No entanto, para que a prestagao jurisdicional seja cumprida 

satisfatoriamente, alem de procedimentos formalmente celeres e que visam a 

imediata entrega do bem da vida, o Estado deve aparelhar-se com mao-de-obra 

(qualificada), instalagoes fisicas e equipamentos. Pois, mais das vezes a prestagao 

jurisdicional, num pais pobre como o Brasil, sofre os efeitos da demora tambem pela 

falta de estrutura do sistema. Portanto, para a plenitude da ordem juridica importa 

remover os obstaculos resistentes a universalizagao da tutela jurisdicional, fazendo 

com que tudo que foi garantido constitucionalmente seja aplicado na realidade, e, 

assim, haja o aperfeigoamento interno do sistema, viabilizando, por conseguinte, que 

o processo seja capaz de ser mais rapido e oferecer solugoes justas e efetivas, ou 

seja, que o individuo tenha por meio do Processo uma protegao juridicamente plena, 

eficaz e temporalmente adequada. 
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Nesse contexto, a pesquisa revelou que as dificuldades encontradas no 

acesso a justiga, permeiam tambem o processo de execugao, mesmo este tendo 

passado por diversas transformagoes e reformas ao longo dos anos. 

Desse modo, o processo de execugao e meio de acesso a satisfagao de 

direito ja estabelecido em sentenga ou em titulo executivo certo, liquido, e exigivel, 

nao cumprido de forma espontanea pelo devedor, contudo, por sua vez, o processo 

de execugao encontra obstaculos no acesso a ordem juridica justa, em decorrencia 

de problemas como: deficiencia na assistencia juridica, custo processual, 

formalismos desnecessarios, bem como carencia de efetividade e celeridade. 

O estudo demonstrou que alem destes problemas encontrados em 

praticamente toda relagao processual, a fase executiva tambem depara-se com 

obstaculos especificos. Como visto, nao sao incomuns os manejos protelatorios e 

abusivos produzidos pelo executado para dificultar ou frustrar a efetividade do 

processo executivo. Entre outros ardis, o devedor esquiva-se de receber a citagao 

ou, quando ja integrado ao processo, desfaz-se de seus bens penhoraveis ou os 

oculta, furta-se a indicar outros bens passiveis de penhora e indica bem sem valor 

ou inexistente. 

Outro problema encontrado no processo executivo e a extingao da prisao do 

depositario infiel, pois agora o credor que encontrar-se com dificuldades em receber 

o bem depositado nao podera mais contar coma garantia da prisao, em decorrencia 

da Sumula Vinculante 25, do STF, que impossibilita tal procedimento. 

Diante de tantos empecilhos constatou-se que para o credor, no processo de 

execugao, a ordem juridica justa esta cada vez mais distante, mediante a 

valorizagao do devedor. Devedor este, que nao e punido por atos protelatorios e 

desleais, nem tao pouco pode ser preso como depositario infiel. 

Assim, a crise que assola o Judiciario tambem repercute no processo de 

execugao e, embora um de seus principals objetivos seja a celeridade, este nao vem 

sendo alcangado, em especial devido a posturas procrastinatorias dos devedores. 

Com base nessa disposigao, cumpre ao juiz utilizar os instrumentos 

processuais de repressao a atos temerarios, abusivos, desleais e antieticos de forma 

correta, e concreta, punindo exemplarmente aqueles que afrontam, em ultima 

analise, a dignidade da Justiga, em prejuizo nao so dos que participam do processo, 

mas de toda sociedade que paga o custo de uma justiga morosa e retardada. 
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Sendo assim, reconhecida a dificuldade do processo executivo em ter acesso 

a uma ordem juridica justa, deve o Estado apontar solucoes para as mesmas. 

Diante do exposto e da problematica levantada pelo trabalho: O processo de 

execugao e o instrumento de acesso a uma ordem juridica justa? Ele esta a servigo 

de metas nao apenas legais, mas, tambem, sociais? Confirmou-se a hipotese inicial: 

Nao, O processo de execugao, apesar de todo o esforgo legislative ainda nao 

alcangou a ordem juridica justa, em sua plenitude, pois, tanto o processo de 

conhecimento, como o de execugao, ainda possuem diversos obstaculos que nao 

permitem o alcance da efetividade, e, por conseguinte, a satisfagao da sociedade, e 

no caso, da execugao, a satisfagao do credor. 

Nessa esteira, foi de fundamental importancia o estudo do tema, pois avaliou-

se a problematica existente em torno da efetividade do acesso a justiga no processo 

execugao, constatando os enormes entraves que o credor encontra na busca da 

satisfagao da obrigagao e/ou de seu credito. 

Finalizando este trabalho conclui-se que ja houve enorme evoiugao na 

execugao atraves do tempo e inumeros sao os esforgos, porem, os resultados ainda 

sao insatisfatorios. Portanto, e preciso, nao so de uma postura garantidora dos 

direitos fundamentais, mas sim, uma postura firme e celere do Judiciario seja no 

que concerne a efetividade do processo civil como um todo, seja quanta aos efeitos 

praticos da nova sistematica do processo de execugao. 
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