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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Universo Juridico nao e estatico, tampouco se desenvolve numa redoma 

indiferente aos fatos sociais. O Direito nasce e adquire vida, quando se amolda para 

exercer sua essencial discipl ina a sociedade que o or iginou. Tendo em vista a 

f inal idade do Direito, qual seja de resguardar a paz social, mediante a proclamagao 

da Justica em tempo habil e sua eficacia, o ordenamento jur idico estatal torna-se 

mutavel e, no caso vertente, inf luenciado pelo moderno Direito europeu, introduziu 

no seu amago o institute processual da tutela antecipatoria. Referido instrumento 

processual assegura a efetividade da tutela jur isdicional, proclamada, como uma 

garantia consti tucional, proporcionada, deverasmente, pela carta Magna de 1988, 

em seu art. 5°, XXXV, entendida nao somente como a possibi l idade de acesso aos 

Orgaos Judiciarios, mas, sobretudo, como a certeza da prestacao jurisdicional, 

atraves de resultados justos e celeres. E as reforrnas havidas por ocasiao do 

advento da Lei n° 10.444/02 incidiram de forma essencial em ant igos parametros do 

instituto da tutela antecipada, bem como em relacao a tutela cautelar, que vem sido 

uti l izada equivocadamente na tentativa de equil ibrar si tuacoes jur idicas onde, na 

verdade, faz-se indevida, para nao dizer inocua. De posse desse conhecimento, 

bem como da diferenca existente entre cautelar idade e satisfat ividade, procurou-se 

esmiucar essa tematica, observando-se as mudancas ocorr idas e suas influencias, 

tudo com o objetivo de melhor orientar a comunidade academica rumo ao teor dessa 

instituigao tao hodiema, e de aplicagao pratica tao frequente. 

P a la vra s- cha ve s: tute la - a nte cipa da - ca ute la r - sa tisfa tivida de - ca ute la rida de 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O instituto da antecipagao da tutela foi implantado em nosso sistema 

processual atraves da Lei de n° 8.952 de 13 de dezembro do ano de 1994. 

E, dentre todas as alteracoes trazidas por esta lei, a que se revelou foi, sem 

duvida, a que possibil i ta ao juiz a antecipacao da tutela. 

E acerca dessa materia que abordaremos, de forma clara e objetiva, na 

presente monograf ia. Partiremos, inicialmente, dos antecedentes historicos, 

mostrando a necessidade da cr iacao de tal instituto e, em seguida, abordaremos a 

natureza, bem como os aspectos comuns e di ferenciados da tutela antecipada e da 

tutela cautelar, ponto chave para que se estabelega o necessario cotejo com as 

mudangas ocasionadas pela lei n° 10.444/02, e que at ingem de maneira direta a 

pontos essenciais dos dois institutos jur idicos acima del ineados. 

Em seguida, destacaremos, as condigoes para a antecipagao da tutela, 

passando pela prova inequivoca e verossimi lhanga da alegagao, no fundado receio 

de dano irreparavel ou de dificil reparagao, no abuso do direito de defesa ou 

manifesto proposito protelatorio do reu, adentrando tambem pelo perigo da 

irreversibi l idade da concessao da tutela antecipada. Ademais, trataremos da reforma 

havida em nosso Codigo de Processo Civil, proporcionada pela criagao da Lei n° 

10.444/02, que exerceu influencias consideraveis no que concerne ao instituto da 

antecipagao de tutela. 

Enfocaremos, assim, o tema da antecipagao da tutela na reforma processual, 

obedecendo a ordem acima adiantada, para que haja melhor compreensao e 



objetividade, nao deixando de lado, em nenhum momento, de levantar questoes 

pert inentes, sobre o assunto aqui tratado. 

Por constatar inovador, compromissado com a real idade pratica, e atender 

veementemente aos objetivos do presente trabaiho monografico, incorporou-se, em 

ocasiao oportuna, a exempli f icacao empir ica do que acontece, no ambito da pratica 

forense, quando do manifesto equlvoco que se da pela uti l izacao anomala das 

medidas cautelares como instrumento jur idico para obstar o protesto indevido de 

ti tulos. 

O t ipo da nossa monograf ia e de compi lacao, uma vez que uti l izamos a 

pesquisa bibl iografica para emitir as opinioes sobre o assunto estudado. 

Na elaboragao e formal izacao da monograf ia procuramos, quanto possivel, 

dar cumprimento as regras da ABNT. As conclusoes do trabaiho foram no sent ido da 

inteira oportunidade da reforma processual que criou a tutela antecipada, e de que a 

sua uti l izacao deixa duvidas quanto a sua concessao. 

Este trabaiho foi , por obvio, posterior a lei n° 10.444, de 7 de maio de 2002, 

sendo objeto a esse estudo, que altera o paragrafo terceiro e acrescenta os 

paragrafos sexto e o setimo, todos do art igo 273 do Codigo de Processo Civil. Aos 

interessados oferecemos a leitura da lei que segue em anexo. 
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CAPiTULO I - A TUTELA ANTECIPADA 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As mudangas sociais, polft icas, economicas e tecnologicas, conjuntamente a 

toda uma gama de evolugao cultural atravessada ao longo dos anos, demandaram 

inumeras e importantes inovagoes no Direito como urn todo. Ja bem o dizia Rudolf 

Von Ihering que: 

"o dire ito e como S a turno de vora ndo se us proprios filhos; nao pode re moca r 

se m fa ze r ta bua rasa do se u proprio pa ssa do. U m dire ito concre to que se 

va ngloria da sua e xiste ncia para pre te nde r uma dura ca o ilimitada , e te rna , 

recorda o filho que le va nta a ma o contra a sua propria ma e ". 

Dessa maneira, e inegavel o fato de haver a Ciencia Juridica, nos ult imos 

seculos, submetido a imensa parte de seus principios e fundamentos a um reexame 

de carater essencial , v isando deter-se ao incomensuravel constrangimento de fazer-

se ineficaz e impotente ante a possibi l idade de ocorrencia de fatos concretos 

ineditos a sua apl icabi l idade, anacronismo este que constituir ia, de per si, no mais 

completo descredito da sol idez e na inobservancia das resolugoes judiciais, 

denotando a decadencia do Direito em seu sentido mor, qual seja, o de consecugao 

da justiga. 

E o Direito Processual Civil nao se furtou, sobremaneira, a serie de 

adaptagoes havidas. Na desmedida ansia de amoldar-se aos fatos hodiernos, tendo 

em vista a procura de uma prestagao jurisdicional objetiva, celere, justa e, por 

conseguinte, eficaz, deu-se inicio a criagao de diversas escolas doutrinarias, 

norteadas por pensamentos distintos, todas, porem, com objetivos unos, qual o de 

contribuir para o pert inente processo evo lu t ive 

Nesse diapasao, uma problematica de proporgoes bem maiores ganhou vida: 

como comportar-se o Direito Processual diante da lastimavel e imorredoura questao 



do tempo da marcha processual, que nao pode, por seu turno, deixar de lancar mao 

do formal ismo? Mas sera somente este o causador da morosidade constatada na 

relacao jur idica formal? Se nao, quais seriam os outros fatores? 

Trata-se de respostas que hoje ja temos condigoes de dar. Af inal de contas, 

ao exagerado formal ismo somam-se a mult ipl icidade de demandas, o 

desaparelhamento e desestruturagao do Poder Judiciario, etc. 

O nosso ordenamento jur idico-processual tambem se preocupou com as 

si tuacoes acima narradas. Dentre as inovagoes trazidas para o Codigo de Processo 

Civil, trouxe o legislador, com o advento da Lei n° 8.952/94, o instituto da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a nte cipa ga o de tute la . 

Existente ha mais de quarenta anos no continente europeu, e possuindo 

raizes historicas no Classico Direito Romano, o instituto da Antecipacao de Tutela, 

Tutela Antecipada, ou Tutela Antecipator ia (como muitos os chamam atualmente, 

sem prejuizo das demais variagoes nominais) foi trazido ate nos com o advento da 

Lei n° 8.952/94, que alterou o nosso Codigo de Processo Civil em seu art igo 273, a 

saber: 

"Art. 2 7 3 . O juiz pode ra , a re que rime nto da parte , antecipar, tota l ou 

pa rcia lme nte , os e fe itos da tute la pre te ndida no pedido inicia l, de sde que , 

existindo prova ine quivoca , se conve nca da ve rossimilha nca da a le ga ga o e: 

I. Haja funda do rece io de da no irre pa ra ve l ou de dificil re pa ra ca o; ou 

I I . F ique ca ra cte riz a do o a buso de dire ito de de fe sa ou o ma nife sto 

proposito prote la torio do reu; 

1°. Na de cisa o que a nte cipa r a tute la , o juiz indicara , de modo claro e 

preciso, as razoes do se u conve ncime nto. 

§ 2 ° . N ao se conce de ra a a nte cipa ga o da tute la qua ndo houve r perigo de 

irreve rsibilidade do provime nto a nte cipa do. 

§ 3°. A e xe cuca o da tute la a nte cipa da obse rva ra , no que couber, o disposto 

nos incisos II e III do art 588 . 

§ 4° . A tute la a nte cipa da pode ra ser re voga da ou modifica da a qua lque r 

te mpo, e m decisSo funda me nta da . 

§ 5°. C once dida ou nao a a nte cipa ga o da tute la , prosseguira o proce sso ate 

fina l julga me nto. (R e da ga o da da a o art. pe la Lei n° 8 .952 , de 13 de 

de z e mbro de 1994)". 
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Em 2002, com advento da lei n° 10.444, o instituto ganhou novos ares, ao 

passo em que vem sendo objeto de calorosa discussao entre doutr inadores e 

demais apl icadores do direito, conquanto traga, em seu bojo, disposit ivos de ordem 

por demais polemicas e de uti l izacao em larga escala. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. NATUREZA DO INSTITUTO 

Segundo os ensinamentos de Kazuo Watanabe 1 : 

"O artigo 2 7 3 , nos incisos I e I I , consa gra dua s e spe cie s de tute la 

a nte cipa toria : a) a de urgencia , que e xige o requisito do funda do rece io de 

da no irre pa ra ve l ou de dificil re pa ra ca o; b) a de protegao ao autor, que nao 

de ve sofre r as conse que ncia s da de mora do processo, de corre nte do a buso 

de dire ito de de fe sa ou de ma nife sto proposito prote la torio do reu". 

A doutrina tern entendido, de forma quase unanime, que a natureza da tutela 

antecipada nada tern de cautelar, posto que se trata de adiantamento do provimento 

que se busca no merito da causa, isto e, de antecipagao satisfativa da prestagao 

jurisdicional pretendida. 

3. ASPECTOS COMUNS E DIFERENCIADOS ENTRE A TUTELA 

ANTECIPADA E A TUTELA CAUTELAR 

Mesmo havendo entendimento dominante de que a tutela antecipada e tutela 

cautelar nao se confundem, existem, entre esses dois institutos, alguns aspectos 

comuns, segundo Celio da Silva Aragon 2 : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Artigo: Da Tutela Antecipada, Renato Franco de Almeida.Promoter de Justica, sitezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in www.neofito.com.br. 

i 

Kazuo Watanabe. Reforma do Codigo de Processo Civil, Ed. Saraiva, Sao Paulo, 1996, p. 21. 

http://www.neofito.com.br
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• O ca ra te r de provisorie da de de a mbos os institutes, se ndo que 

ne nhum de le s, constitui, conde na ou e xe cuta ; 

• O a spe cto suma rio da cognica ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (sumario cognitio), posto que , e m 

a mbos os ca sos, o juiz , ao a pre cia r o pedido, ha de le va r e m conta 

a a pa re ncia , e nao a ce rte za do dire ito tute la do. E mbora o artigo 798 

C P C reque ira a ocorre ncia de "funda do rece io" e o artigo 2 7 3 C P C , 

exija "prova ine quivoca " e "ve rossimilha nga da a le ga ca o", o que se 

prestigia , e m a mbos os ca sos e o fumus bonijuri; 

• F a z -se presente ta m b e m , o ju iz o de a pa re ncia , posto que , nesse 

mome nto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nao esta de finindo o me rito, ou me lhor, nao esta diz e ndo 

o dire ito, e sim a pe na s de cidindo de forma provisoria , de a cordo 

com as circunsta ncia s que Ihe sao a pre se nta da s; 

• P re ve e m a inda , a re voga bilida de e modifica bilida de , dispostos, nos 

a rtigos 2 7 3 , § 4 ° , 8 0 5 e 8 0 7 , todos do C odigo de P roce sso C ivil; 

• T a m b e m e c o m u m , e m a mbos os ca sos a justificacS o pre via . M e smo 

que o artigo 273* do C P C , nada diz a respe ito, no proce dime nto 

ca ute la r existe pre visa o e xpre ssa no artigo 8 0 4 do C P C . V a le ndo 

que , e possive l que se conclua , da possibilidade de justifica g3 o 

pre via , pois na de monstra ca o de pe riculum in mora , nao se obse rva 

dife re nca entre protegao ca ute la r e protegao a nte cipa toria ; 

• T a nto o instituto da tute la a nte cipa toria , como o da tute la caute lar, 

e xige a possibilidade de re ve rsibilida de , comba te ndo a ssim, um 

possive l pre julz o a o reu; 

• N ota -se por ultimo que , a mbos institutos, nSo produz e m coisa 

julga da ma te ria l, ve z que sao conce didos me dia nte sumaria 

cognitio". 

Cabe ainda dizer, que a tutela antecipada consiste em prover, antes da 

decisao do merito, no todo ou em parte, os efeitos praticos de uma sentenga e a 

tutela cautelar visa resguardar a tutela que se busca no processo. E que a instituigao 

da tutela antecipada, nos moldes do art igo 273 do CPC, nao el iminou o poder de 

cautela do juiz, nem tampouco esvaziou o processo cautelar. 

Segundo Teori Albino Zavasck i 3 , as medidas cautelares e as antecipatorias 

sao tecnicamente distintas, apesar de suas caracterist icas comuns, sendo que a 

identif icagao de seus tragos distintivos ganha importancia em face da autonomia de 

regime processual e procedimental que Ihes foi atr ibuida pelo legislador. 

No ensinamento de Kazuo Watanabe 4 : 

"A tute la antecipa toria e sa tisfa tiva , parcia l ou tota lme nte , da propria tute la 

postula da na agao de conhe cime nto. A sa tisfag3o se da a tra ve s do 

a dita me nto dos e fe itos do provime nto postula do. Ja na atua l caute lar, 

se gundo a doutrina domina nte ha a pe na s a conce ssa o de me dida s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tcori Albino Zavascki. Antecipagao da Tutela. Sao Paulo. SARAIVA, 3° ed., 2000. 

4 

Kazuo Watanabe. Op. cit. 2. 
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ca ute la re s que , diante da situa ca o obje tiva de perigo, procura m pre se rva r as 

prova s ou a sse gura r a frutuosida de do provime nto da agao principa l. N a o e 

dota do, a ssim, de ca ra te r sa tisfa tivo". 

No mesmo sentido, o acordao da 3 a Camara do TJSC 5 : 

"N a o se confunde m me dida ca ute la r e tute la a nte cipa da . Na prime ira basta 

fuma ca de bom dire ito e perigo de da no. Na se gunda , e xige -se que a tute la 

corre sponda ao dispositivo da sentenga ; ha ja prova ine quivoca , ca pa z de 

conve nce r o juiz da ve rossimilha nga da s a le ga goe s; funda do rece io de da no 

irre pa ra ve l ou de dificil re pa ra ga o ou a buso de dire ito de de fe sa ou 

ma nife sto prote la torio do reu. T udo isso me dia nte cogniga o provisoria , com 

a udie ncia do de ma nda do, que so pode ser dispe nsa da e m ca sos 

e xce pciona is". 

Com a nova sistematica do art igo 273, cr iou-se um divisor de aguas, a 

separar, com tecnica a adequagao, as duas funcoes distintas que tocam os institutos 

da tutela cautelar e da tutela antecipada. 

Destaca Teori Albino Zavasck i 6 : "de ora em diante, acao cautelar se destinara 

exclusivamente as medidas cautelares t ipicas; as pretensoes de antecipagao 

satisfativa do direito material somente poderao ser deduzidas na propria agao de 

conhecimento". 

Segundo Humberto Theodoro Junior 7 : 

"e mbora a a nte cipa ga o da tute la seja de sburocra tiz a da , porque ple iteave l 

por me io de simple s petigao no bojo da ag§o de conhe cime nto, o certo e 

que os requisitos a se re m a te ndidos pela parte sao ma is nume rosos e ma is 

rigidos do que as me dida s caute la res. Assim, por e xe mplo, a tute la caute la r 

conte nta -se com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fumus boni iuris, e nqua nto, a tute la a nte cipa da some nte 

pode apoia r-se e m prova ine quivoca ". 

Ainda na visao de Humberto Theodoro Junior , e boa a doutr ina que adverte, 

que postular medidas satisfativas em carater antecipatorio em agao cautelar, onde zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 Acordao da 3° Camara do TJSC de 17.09.1996, no Ag 96.001.452-7, rel. Des. Amaral e Silva. 

6 Zavascki. op. cit. 4. 

7 Humberto Theodoro Junior. Curso de Direito Processual Civil, V. III. Sao Paulo. SARAIVA. 31° ed. . p.563. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ft 

Humberto Theodoro Junior. Op. cit. 8. 
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os requisitos para a concessao da tutela sao menos r igorosos signif icant fraudar o 

art igo 273 do CPC, que, para satisfazer antecipadamente, supoe cognigao em nivel 

mais aprofundado, pois exige verossimilhanga construida sobre prova inequivoca. 

Sob a mesma orientagao, a jur isprudencia tern advert ido 9 : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"a ca ute la r na o de ve se rvir de pa na ce ia para substituir a a nte cipa ga o 

da tute la jurisdiciona l, sobre tudo qua ndo se sa be que ate m e sm o esse 

instituto, hoje re cla ma do pe la proce ssua listica de ponta , e xige pre ssupostos 

rigidos de justifica ve l prude ncia ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 STJ. 4' T. Rcsp. 36.118-4/SP. Rel. Min. Salvio dc Figueiredo. DJU 28.03.1994. p. 6.327. 
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CAPlTULO II - CONDIQOES PARA A ANTECIPAQAO DA TUTELA 

1.NOQOES GERAIS 

Os doutr inadores costumam dividir os pressupostos para a antecipacao da 

tutela em pressupostos genericos e pressupostos alternativos. 

Os primeiros sao formados pela prova inequivoca e pela verossimilhanga da 

alegagao, e sao indispensaveis a antecipagao da tutela, devida a preocupagao do 

legislador com a restrigao a direitos fundamentals. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fumus boni iuris devera estar, portanto, conforme Teori Albino Zavasck i 1 0 , 

especialmente quali f icado, pois se exige que os fatos examinados com base na 

prova ja carreada, possam ser t idos como certos e ainda, que tenha verossimilhanga 

quanto ao fundamento do direito que decorre de (relativa) certeza a verdade dos 

fatos. 

A o lado dos pressupostos genericos de natureza probatoria, deve estar 

sempre agregado um dos pressupostos alternativos contidos nos incisos do art igo 

273 do Codigo de Processo Civil, ou seja: 

• "o fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao" (Inciso I); ou 

• "o abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito protelatorio do reu" 

(Inciso II). 

Em suma, pode -se dizer que, a antecipagao da tutela pode ser concedida 

pelo juiz que, a requerimento da parte, se convenga da verossimilhanga da 

alegagao, mediante a existencia de prova inequivoca, devendo haver ainda a 

existencia de um dos incisos do artigo 273 do Codigo de Processo Civil. Assim se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"' Zavascki. op. cit. 4. 
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faz necessario a conjugagao de um dos incisos com ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do referido art igo do 

Codigo de Processo Civil, para que seja deferida a antecipagao. 

2. PROVA INEQUIVOCA E VEROSSIMILHANQA DA ALEGAQAO 

No entendimento de Humberto Theodoro Jun ior 1 1 , a antecipacao nao pode 

ser concedida com base em simples alegagoes ou suspeitas, pois tera que estar 

apoiado em prova preexistente, e nao devera ser necessar iamente documental . 

Portanto, deve ser clara, evidente com certo grau de convencimento e nao 

ensejadora de duvida razoavel. 

A prova inequivoca, conforme entendimento de Luiz Gui lherme Mar inon i 1 2 e 

em doutr inadores citados em sua obra, capaz de convencer o juiz da 

verossimilhanga da alegagao, somente pode ser entendida como a prova suficiente 

para o surgimento do verossimil , entendido, como o nao suficiente para a declaragao 

ou inexistencia do direito. 

O autor, ainda conforme entendimento do douto Luiz Gui lherme Mar inon i 1 3 e 

outros doutr inadores como Humberto Theodoro Jun io r 1 4 , ao requerer na petigao 

inicial a antecipagao da tutela, pode se valer alem da prova documental , a prova 

testemunhal ou pericial antecipadamente real izada, e de laudos e pareceres de 

especial ista, que em casos de urgencia, poderao substituir, a prova pericial. E ainda, 

o autor pode requerer que sejam ouvidas, imediata e informalmente (nos dias 

seguintes de requerimento da tutela), testemunhas ou o proprio reu, assim como zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

11 Humberto Theodoro Junior, op. cit. 8. 

12 Luiz Guilherme Marinoni. Antecipagao da Tutela. 6a edicSo. ed. Malheiros. Sao Paulo. 

13 Marinoni. Op.cit. 15. 

14 Humberto Theodoro Junior, op. cit. 8. 
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pedir a imediata inspecao judicial , nos termos do artigo 440 do Codigo de Processo 

Civil, que dispoe que: "O juiz, de of icio ou a requerimento da parte, pode, em 

qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas, a f im de se esclarecer 

sobre fato, que interesse a decisao da causa". 

Em seguida, Humberto Theodoro Junior 1 5 , nos diz, que e inequivoca, a prova 

capaz em determinado momento processual, de autorizar uma sentenga de merito 

favoravel a parte que invoca a tutela antecipada. Embora que, depois da resposta e 

contraprova do reu, a situagao de convencimento pode ser mudada, e o juiz podera 

julgar a lide contra o autor. 

Nota-se, segundo Teori Albino Zavasck i 1 6 , que a lei exige nao a prova de 

verdade absoluta - que sempre sera relativa - mas uma prova robusta que, embora 

no ambito de cognigao sumario, aproxime, em segura medida, o ju izo de 

probabi l idade, do ju izo de verdade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARAVEL OU DE DIFICIL 

REPARAQAO 

Juntamente com os pressupostos genericos deve estar agregado sempre um 

dos seguintes pressupostos a l ternat ivos 1 7 : o "receio de dano irreparavel ou de djftcil 

reparagao" (inciso I) ou o "abuso do direito de defesa ou manifesto proposito 

protelatorio do reu" (inciso II). 

De acordo com Teori Albino, o risco de dano irreparavel ou de dificil 

reparagao, que enseja a antecipagao assecuratoria, e o risco concreto, o que se zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15 Humberto Theodoro Junior, op. cit. 8. 

16 Zavascki. op. cit. 4. 

17 Zavascki, op. cit. 4. 



1 7 

apresente iminente no curso do processo, ou seja, atual, e ainda grave, sendo que 

tern que ser potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito af irmado 

pela parte. Sendo assim, se o risco, mesmo grave, nao e iminente, nao se justif ica a 

antecipagao da tutela, o que e uma consequencia logica do principio da 

necessidade. 

Entende-se, conforme Humberto Theodoro Junior, por receio fundado, o que 

nao provem de simples temor subjetivo da parte, mas que surge de dados concretos, 

seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o ju izo de verossimilhanga, ou de 

grande probabi l idade em torno do risco de prejuizo grave. 

Nao podem, por si so, justif icar a antecipagao da tutela os simples 

inconvenientes da demora processual. Faz-se indispensavel a ocorrencia do risco de 

dano anormal cuja consumagao possa comprometer, substancialmente, a satisfagao 

do direito subjetivo da par te 1 8 . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA OU MANIFESTO 

PROTELATORIO DO REU 

Segundo Humberto Theodoro Junior, o abuso do direito de defesa ocorre 

quando ha resistencia do reu quanto a pretensao do autor, totalmente infundada ou 

contra direito expresso e, ainda, quando emprega meios ilicitos ou escusos para 

forjar sua defesa. Tal abuso pode ocorrer tanto na contestagao como em atos 

anteriores a propositura da agao, como notif icagao, interpelagoes, protestos ou troca 

de correspondencia entre os l i t igantes 1 9 

18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Humberto Theodoro Junior, op. cit. 8. 

19 Humberto Theodoro Junior, op. cit. 8. 
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Zavascki entende que o "abuso de direito de defesa" e "manifesto proposito 

protelatorio do reu", devem ser entendidos em cada caso concreto. 

Todavia a sua identif icacao nao pode ser arbitraria, devendo obediencia 

estrita a f inal idade da no rma 2 0 . 

O legislador considera expressoes de conteudos distintos, como afirma 

Zavasck i 2 1 . Em relacao ao abuso de direito de defesa, demonstra que ele (o 

legislador) esta se referindo a atos prat icados para defender-se, ou seja, atos 

processuais. Por isso, hao de ser entendidos os atos protelatorios prat icados no 

processo. Ja considera, como manifesto proposito protelatorio, o que resulta do 

comportamento do reu - atos ou omissoes - fora do processo. A exemplo: ocultagao 

de prova, nao atendimento de di l igencia, s imulacao de doenca. 

Na pratica, o juiz dispoe de poderes para combater, por meios ordinarios, os 

procedimentos abusivos praticados dentro do processo, previstos no artigo 125 e 

130 do CPC. 

A antecipacao da tutela so tern sentido pratico, segundo Zavasck i 2 2 , nas 

hipoteses em que comportar antecipagao de ato de execugao. Sendo que, nos 

demais casos, sera inocua, e assim desnecessaria, ou seja, incabivel, devido ao 

principio da necessidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20 Zavascki. op. cit. 4. 

21 Zavascki. op. cit. 4. 

22 
Zavascki. op. cit. 4. 
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O §2°, do artigo 273 do Codigo de Processo Civil, determina que "nao se 

concedera a antecipagao da tutela quando houver perigo de irreversibi l idade do 

provimento antecipado". 

Tal precaucao visa preservar o direito ao devido processo legal, com seus 

consectarios do contraditorio e ampla defesa, mesmo diante excepcional medida 

antecipatoria da tutela. 

E entendimento de Humberto Theodoro: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"A ne ce ssida de de va loriz a ca o do principio da e fe tivida de da tute la 

jurisdiciona l na o de ve ser pre texto para a pura e simple s a nula ca o do 

principio da se gura nca juridica . Adia nta -se a me dida sa tisfa tiva , ma s 

pre se rva -se o dire ito do reu a re ve rsa o do provime nto, ca so a fina l se ja e le , 

e nao o autor, o vitorioso no julga me nto de finitivo da l ide "2 3 . 

Ressalta-se ainda, sobre a importancia de que a reversibi l idade seja aferida 

dentro dos limites do processo em que a antecipagao da tutela ocorre. 

Sendo que, so e realmente reversivel, para f ins do §2° do artigo 273, CPC, a 

providencia que assegure ao juiz as condigoes de restabelecimento pleno, se 

necessario, dentro do proprio processo em curso. Assim, nao pode justif icar a 

medida excepcional do art igo acima citado, a vaga possibi l idade de a parte 

prejudicada ser indenizada futuramente por aquele a quern se beneficiar com a 

tutela antecipada. 

O autor tern direito a obter o afastamento do perigo que ameaga seu direito. 

No entanto, nao tern a faculdade de impor ao reu que assegure dito perigo, ou 

melhor, a antecipagao da tutela, nao se presta a deslocar ou transferir r isco de uma 

parte para a ou t ra 2 4 . 

No mesmo sentido, o acordao da 7° Camara do TJRS: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Humberto Theodoro Junior, op. cit. 8. 

Humberto Theodoro Junior, op. cit. 8. 
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"D e forma a lguma , e nta o, se de ve autoriza r o uso de fa culda de do artigo 

2 7 3 qua ndo a concre tiz a ca o da me dida antecipa toria represente rufna ou 

tota l invia biliza ra o da a tivida de e conomica do de ma nda do, m e sm o e m se 

tra ta ndo de ca sos de garantia processua l e xe cuta da e m fa vor do 

consumidor"2 5 . 

Humberto reconhece que e forgoso reconhecer que ha casos de urgencia 

urgentissima, em que o julgador e posto diante a alternativa de prover ou perecer o 

direito que, no momento, apresenta-se apenas provavel, ou com prova de simples 

verossimilhanga. Nestes casos, o ilustre doutr inador faz re ferenda a Ovidio A. 

Baptista da Silva: "Se o indice de plausibi l idade do direito for suf icientemente 

consistente aos olhos do ju lgador - entre permitir sua irremediavel destruigao ou 

tutela-lo como simples aparencia, esta ult ima solugao torna-se perfeitamente 

legi t ima" 2 6 . 

E o que ocorre com os al imentos provisionais e outras medidas tutelares, no 

ambito do direito de famil ia, onde tal carater provisorio nunca se apresentou com 

impedimento para que fossem tomadas providencias satisfativas de natureza 

irreversivel. 

Conclui Humberto Theodoro Junior, que nao se pode deixar de ser levado em 

conta a irreversibi l idade como regra geral da tutela antecipatoria, e sim, somente em 

casos excepcional issimos que just i f iquem a sua inobservancia. 

No particular, como destaca Zavascki , o paragrafo segundo do art igo 273 do 

Codigo de Processo Civil, observa o principio da salvaguarda do nucleo essencial , 

isto e, antecipar irreversivelmente seria antecipar a propria vitoria definit iva do autor, 

sem assegurar ao reu o exercicio do seu direito fundamental de se defender. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TJRS, 17a Cam. Civ., Ag. 598.501.054. Rel. Des. Henning Junior, ac. De 30.03.99, RJTJRGS, 195/261 

A Antecipagao da Tutela na Recente Reforma Processual. in Salvio de Figueiredo Teixeira, ob. Cit., p. 142. 
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CAPlTULO III - AS MOFICAQOES OCASIONADAS PELA LEI N° 

10.444/02 

1. CONSIDERAQOES PRELIMINARES 

O artigo 273 - da tutela antecipada, com a nova redacao do § 3°, passa a 

contemplar, por forca da remissao ao artigo 461-A (criado a partir da nova lei), a lem 

das obrigagoes de fazer e nao fazer, a agao que tenha por objeto a entrega de coisa. 

Porem, a inovacao de maior destaque relaciona-se com a extensao da apl icacao do 

artigo 461 §§ 4° e 5° ao art igo 273. Com isso, autoriza a imposicao de multa e 

demais medidas coercit ivas que venham a se mostrar necessarias ao efetivo 

cumprimento das obrigagoes (dar, fazer e nao fazer), concedendo assim maior 

eficacia as sentengas l iminares e cautelares. Permanece a remissao ao art. 588, o 

qual dispoe dos contornos da execugao 

O paragrafo 6° veio apenas 'para uniformizar o emprego da tutela antecipada 

nos casos de "pedidos cumulados ou parcela deles", quando incontroversos - pois, 

ja consta previsto nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do art. 273 que a tutela pode ser concedida total ou 

parcialmente, alem do que ja era este o entendimento jur isprudencial . Logo, a nova 

regra reforga o normativo. 

Contudo, a recente Lei n. 10.444/02 trouxe profundas modif icagoes no que 

tange a tutela cautelar. Existem doutr inadores que cogitam em possivel revogagao 

do Livro III do CPC. O paragrafo 7° do art. 273, acrescentado pela lex mencionada, 

"pre ve que se o autor, a titulo de a nte cipa ga o de tute la , re que re r provide ncia 

de na ture za caute la r, pode ra o juiz , qua ndo presentes os re spe ctivos 

pre ssupostos, de fe rir a me dida ca ute la r e m ca ra te r incidenta l do processo 

a juizado. N e sse caso, o juiz nao agirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ex officio de pe nde ndo de provide ncia 

a ser requerida pe lo autor, que de ve ra te r na tureza caute lar. P re se nte s os 

pre ssupostos para o de fe rime nto o juiz pode ra (nao de ve ra ) conce de r a 

me dida ple ite a da de forma incidenta l do fe ito ja a juizado, pre ssupondo-se 

a ssim a e xiste ncia de processo e m a nda me nto". 
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Esse e o entendimento do Prof. Joao Roberto Parizatto 

Em que pese a opiniao do ilustre jurista, entendemos de forma diferente, no 

sentido de que, presentes os requisitos essenciais o juiz devera aplicar o principio da 

fungibi l idade de pedidos, levando-se em consideracao o preceito consti tucional do 

acesso a ordem jur idica justa. 

Conclui-se, portanto, que com a reforma processual pontual, a confusao entre 

cautelar idade e satisfatividade aumentara ainda mais. 

Na real idade, com o advento da recente reforma processual civil brasileira, 

permit iu-se a fungibi l idade entre satisfatividade e cautelar idade, desde que 

respeitados os requisitos de uma e de outra. 

Nao se pode confundir, entretanto, a real izacao de um direito com a simples 

protegao do mesmo desprovida de atos executorios. A cautelar idade e direcionada 

ao processo dito principal enquanto que a caracterfst ica da satisfatividade a 

realizagao do direito substant ive 

Em que pesem as respeitaveis opinioes contrarias, seria tamanho contra-

senso falar em 'cautelares satisfativas' e, como ensina o Prof. Nelson Nery Junior, 

seria uma verdadeirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "contradictio in terminis". 

Eis o lucido entendimento dos Profs. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery 2 8 : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"(.. .) E tute la sa tisfa tiva no piano dos fa tos, ja que rea liza o dire ito, da ndo ao 

re que re nte o be m da vida por e ie pre te ndido corn a a c§ o de conhe cime nto. 

No m e sm o sentido: O vidio Baptista , C urso, v. I, n.5 .7 .2 , p. 136. C o m a 

instituicao da tute la antecipa toria dos e fe itos da se nte nga de me rito no 

dire ito brasile iro, de forma a mpla , nao ha ma is razao para que seja utilizado 

o e xpe die nte da s impropria me nte de nomina da s 'caute la res sa tisfa tivas', que 

constitui e m si uma contradictio in terminis, pois a s ca ute la re s nao 

sa tisfa z e m: se a me dida e sa tisfa tiva , e porque , ipso facto, nao e caute lar. E 

e spe cie do ge ne ro tute la s dife re ncia da s." zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 Novas Alteracoes do CPC 2002. SP: Edipa. 2002, ps. 6 e 7. 
28C6digo de Processo Civil Comentado e legislacao processual civil extravagante em vigor. Adendo a 6a ed.. SP: 

RT. 2002, pags. 9 e 10. 
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Ja para o eminente Prof. Alcides Munhoz da Cunha, existe um ponto nebuloso 

entre satisfat ividade e cautelar idade. 

Assevera o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"E ssa s dive rge ncia s, a tua is, na fa se da consolida ca o da s re forma s, que 

de corre m de incertezas conce itua is e siste mica s e constitue m uma te nta tiva 

louva ve l de se e scla re ce r ou e lucida r a que sta o, indire ta me nte ta m be m 

contribue m para a ce ntua r as pe rple xida de s e ge ra r confusa o. E a situacao 

se a gra va e m fa ce da te nde ncia no se ntido de torna r incomunica ve is as 

tute ias ca ute la r e antecipa toria e m qua ique r situa ca o, seja por uma suposta 

incompa tibilida de te cnica , se ja por uma incompa tibilida de funciona ! 

suposta me nte consta nte . A suposiga o de que sa o inva ria ve lme nte 

inconcilia ve is os conte udos ou as te cnica s entre tute la ca ute la r e tute la 

antecipa toria suma ria nao conve nce ". 

Essa questao da incomunicabi l idade mencionada pelo ilustre processualista, 

encontra-se, hoje, mit igada, exzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vi art. 273, § 7°, do Codigo de Processo Civil 

Brasileiro. 

Vejam os exemplos extraidos da excelente doutr ina do processual ista suso 

mencionado: 

"T ome - se por e xe mplo o que ocorre com os a lime ntos provisorios e 

provisiona is. O s a iime ntos provisorios, diz -se , de stina m- se a sa tisfaze r 

a nte cipa da me nte o dire ito a a lime ntos de corre nte s dos de ve re s de 

assistencia nas que stoe s de fa milia e nas obriga coe s de corre nte s de a tos 

ilicitos, na o a ssumindo na ture za ca ute la r qua ndo nao de corre m de uma 

ne ce ssida de e me rge ncia l, ta nto que a propria lei de a lime ntos pre ve que o 

a lime nta ndo pode dispe nsa r a fixa ca o dos a lime ntos provisorios, 

a nte cipa torios que , sa bida me nte , dife re m dos a lime ntos provisiona is, porque 

esses visa m a te nde r situa coe s e me rge ncia is, nao dispe nsa ndo a a le ga ga o 

de perigo de da no irre pa ra ve l. La de cogniga o suma ria de dire ito pre sumido, 

ca de na ture za caute la r. A pa r disso a dmite -se a fungibilida de de 

te cnica s"3 0 . 

E correto acrescentar, ainda, o posic ionamento do Prof. Luiz Fux que: 

"a doutrina de C a la ma ndre i nao e ntre ve a dife renga entre caute la e as 

de ma is forma s pela sa tisfa tivida de , trago ine ga ve lme nte distintivo, a te 

porque fa la r e m ca ute la re s-sa tisfa tiva s encerra ve rda de irazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contradictio, ta l 

com o e nce rra ria fa la r e m 'lega lidade antijuridica '. C o m razao, a ssim, O vidio 

Baptista , que pre fe re a provisorie da de a 'te mpora rie da de ', a te porque , por 

ve z e s e e nqua nto idone o, o provime nto ca ute la r sobre vive a provide ncia 

principa l e seu ciclo vita l ultrapassa a que le , ma nte ndo- se inte gro ate que 

de sa pa re ga a ne ce ssida de de sua ma nute nga o. Ade ma is, essa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Comentarios ao Codigo de Processo Civil. SP: RT. vol. 11, 2001. p. 48. 

Op. cit. pags. 48 e 49. 
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corre sponde ncia qua lita tiva inexiste , pode ndo serzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aliud ou minus, conforme 

Fritz Baur, T ute la juridica me dia nte me dida s caute la res, 1985 , p. 4 0 ". 3 1 

A satisfatividade e a cautelar idade sao faces de um mesmo problema, 

entretanto, com vestes diferenciadas. 

2. A CONFUSAO EMPREENDIDA PELOS OPERADORES DO 

PROCESSO CIVIL - EXEMPLO PRATICO NO DIREITO BRASILEIRO 

- O EFETIVO INSTRUMENTO A SER UTILIZADO PARA SE SUSTAR 

(OBSTAR) PROTESTO INDEVIDO DE TITULO. 

Tem-se uti l izado, nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA praxis forense, acoes cautelares inominadas 

preparatorias, a fim de se obstar protesto de t i tulo de credito. 

Pontif ica o Prof. Athos Gusmao Carne i ro : 3 2 

"N o C P C de 1973 , a fa lta de pre visa o lega l e spe cifica , as me dida s 

'sa tisfa tivas' de urge ncia , a ma ior parte de la s surgida s sob o impa cto da s 

nova s re a lida de s socia is e e conomica s do pa is, se fora m inserindo no dia -a -

dia da s re a lida de s fore nse s de ba ixo do a mplo ma nto de 'caute la res 

inomina da s', ou de 'caute la res sa tisfa tivas'. " 

E, ainda: 

"S a lvio de F igue ire do T e ixe ira , M inistro do S upe rior T ribuna l de Justica e 

presidente da C omissa o de R e forma do C P C , disse com precisao que um 

dos pontos ma is critica ve is do C odigo vige nte - 'nao obstante sua 

a primora da te cnica e se u be lo perfil a rquite tonico' - loca liz a va -se 

e xa ta me nte 'na utilizacao a noma la do proce sso caute la r, nota da me nte da 

caute la r inomina da , como te cnica de suma riz a ca o para suprir a ine ficiencia 

do proce dime nto ordinario e obter a a lme ja da tute la de urge ncia "' . 3 3 

O que se tern feito ate o presente momento? Operadores do direito 

(advogados) desavisados e, o que e pior, descompromissados com o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

31Tutela de Scgiiranca e Tutela de Evidencia (Fundamentos da tutela antecipada). SP: Saraiva. 1996, p. 22. 

i z Da Antecipagao de Tutela. 3a ed.. RJ: Forense. 2002. p. 8. 
53 Op. cit.. p. 8. 
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aperfeigoamento da ciencia processual, ingressam em juizo com cautelares 

inominadas plei teando l iminares para obtengao de medida urgente, fulcrada em 

cognigao sumaria. 

Quando, por exemplo, pretende-se a sustagao do protesto como efeito da 

obtengao da anulagao do t i tulo, na verdade, nao ha para a parte o risco de lesao 

causado pela demora do processo, embora nao se duvide do carater de urgencia da 

medida, e, menos ainda, que a uti l izagao do processo, demorado ou nao, perpetuara 

a situagao de risco de dano ja existente. Percebe-se,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA casu, que o risco de dano 

nao foi causado pela demora do processo, senao porque ja existia desde que o t i tulo 

teria sido levado indevidamente a protesto. Raciocinio empreendido pelo ilustre Prof. 

Marcelo Abelha Rodr igues . 3 4 

Na real idade, quando o magistrado decide, em carater temporario, 

sustar/suspender o protesto de um titulo de credito, viabi l izado por meio de liminar 

em sede de cautelar inominada preparatoria de uma futura agao declaratoria de 

inexigibi l idade de titulo, ele, com certeza, adentra ao meritum causae, nao se 

l imitando a uma analise perfunctoria da situagao. 

Assim, pode-se afirmar que a sustagao de protesto de titulo sera efet ivamente 

viabi l izada por meio de um pedido de tutela antecipada no bojo de uma agao 

declaratoria de inexigibi l idade de titulo, vez que sustando-se o protesto do titulo, 

estar-se-a real izando o direito material e nao apenas resguardando a viabil izagao de 

tal direito. 

Existem doutr inadores que aduzem a possibi l idade de se estar manejando 

agao inibitoria/preventiva, embasada no art. 5°, XXXV, da Constituigao Federal zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

34 Elementos dc Direito Processual Civil. SP: RT. vol. 2, 2000. 
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Brasileira combinado com o art. 4 6 1 , do Codigo de Processo Civil Brasileiro, 

inclusive com pedido de tutela inibitoria antecipada. 

Defendemos, dentro da tecnica adequada, a uti l izacao de uma agao 

declaratoria de inexigibi l idade de titulo cumulada com pedido de tutela antecipada a 

ser concedida l iminarmente, a f im de obstar protesto indevido de titulo, eis que o 

posic ionamento acima referido ainda nao se encontra assimilado pelos operadores 

do direito (advogados, juizes, promotores, procuradores etc.). 

Entretanto, nos rendemos a cristalina opiniao do Prof. Kazuo Watanabe, que 

aludindo a pratica forense ponti f icou o seguinte: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"T e mos noticia de que a lguns juiz e s estao inde fe rindo a agao ca ute la r 

inomina da sob o a rgume nto de que foi e la substituida pela tute la 

a nte cipa toria . S e me lha nte e nte ndime nto, morme nte e m ca sos de sustagao 

de protesto, e m que o cliente procura o a dvoga do pouca s horas antes do 

te rmino do pra zo util para a postulagao da tute la judicia l, torna 

a bsoluta me nte impra tica ve i o a juiz a me nto de uma acao de conhe cime nto 

de forma a de qua da , por nao dispor o a dvoga do de todos os e le me ntos e 

me ios de prova a e la corre sponde nte s. N a o admitir, e m situagoes a ssim, 

que seja a forada a agao ca ute la r inomina da , a o inve s da agao de 

conhe cime nto com pe dido de tute la a nte cipa toria , sera ofe nde r o principio 

da protegao judicia ria que a sse gura , como a cima a nota do, a ce sso a Justica 

para a obte nga o de tute la que se ja e fe tiva , a de qua da e te mpe st iva ". 3 5 

3. A MITIGAQAO ADVINDA DA ATWAL REFORMA PONTUAL 

PROCESSUAL E A FUNGIBILIDADE DE PEDIDOS. 

Hoje, com a atual reforma processual advinda da Lei n. 10.444/02, pode-se 

afirmar que ocorrera uma certa mitigagao entre satisfatividade e cautelar idade, sem, 

entretanto, confundir-se os requisitos essenciais que as viabi l izam. 

A redagao do novo § 7° do artigo 273, do Codigo de Processo Civil Brasileiro e 

a seguinte: "Se o autor, a t i tulo de antecipagao de tutela, requerer providencia de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Tutela Antecipatoria e Tutela Especifica das Obrigacoes de Fazer e Nao Fazer - arts. 273 e 461. CPC". 

Revista de Direito do Consumidor, v. 19, p. 93. 
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natureza cautelar, podera o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, 

deferir a medida cautelar em carater incidental do processo ajuizado". 

O Prof. Candido Rangel D inamarco 3 6 com a acuidade que Ihe e peculiar, 

afirma que se possibi l i tou verdadeira fungibi l idade entre pedidos cautelar e 

antecipatorio. 

Imperioso deixar claro, que o autor nao devera sofrer os r igores de uma 

inapropriada uti l izagao da tecnica processual, ou seja, irrelevante sera se o mesmo 

tiver proposto cautelar incidental ou tenha pedido antecipagao da tutela, se fizer jus 

ao adiantamento de seu direito, o magistrado devera aplicar o principio da 

fungibi l idade, afastando-se da faculdade indicada pela norma processual. 

Se presentes os requisitos da tutela de urgencia, seja ela cautelar ou 

antecipada, o juiz devera concede-la. 

•.Quanto as hipoteses de fungibi l idade de pedidos, convem antes del inearmos 

os requisitos necessarios a concessao da tutela de urgencia. 

Em se tratando de tutela cautelar, os requisitos sao ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fumus boni iuris' e o 

'periculum in mora'. O primeiro indica aparencia de um bom direito, ou seja, a 

plausibi l idade do direito da parte que conduz a um juizo de certeza, como bem 

elucida o Prof. Ovidio A. Baptista da Silva. O segundo refere-se a temporar iedade e 

indica perigo da demora, ou seja, uma determinada situagao de perigo a viabil izagao 

da pretensao da parte. Por isso, pode-se dizer que a tutela cautelar famil iariza-se 

com o processo e nao com a realizagao do direito material. 

Ha autores que quali f icam o processo cautelar como sendo o instrumento do 

instrumento, conforme preconizou Calamandrei . Diverge de tal entendimento o 

ilustre processual ista gaucho Ovidio Baptista. 

36 A Reforma da Reforma. 2a ed.. SP: Malheiros. 2002. 
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Se tomarmos por base o entendimento de que a tutela cautelar nao satisfaz, 

podemos, entao, afirmar que o processo cautelar e um instrumento do instrumento, 

ou como bem adjetivou o Prof. Luiz Fux, "um instrumento ao quadrado" . 3 7 

De outro norte, a tutela antecipada vem carregada de requisitos mais r igidos 

do que os exigidos para a obtengao da tutela cautelar, quais sejam, 'a prova 

inequivoca que leva a verossimilhanga dos fatos alegados pela parte', ' fundado 

receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao', ou 'caracterizagao do abuso de 

direito de defesa ou o manifesto proposito protelatorio da parte', esse ultimo requisito 

refoge ao estudo entabulado no presente trabaiho, vez que nao se trata de tutela de 

urgencia, como bem del ineou o Prof. Arruda A l v i m 3 8 

A prova inequivoca seria a certeza quanto ao direito a ser real izado e nao uma 

mera probabi l idade que permeia ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA fumus boni iuris, um dos requisitos 

caracter izadores da tutela cautelar. A verossimilhanga seria, grosso modo, 

concernente a um ju izo de veracidade. 

Pode-se depreender que o segundo requisito remete ao preceito 

consti tucional previsto no art. 5°, XXXV, da Constituigao Federal Brasileira de 1988, 

como dito alhures. 

Depois, de tragados perfunctoriamente os requisitos essenciais a concessao 

de ambas as tutelas, del ineados por conceitos vagos, consoante os ensinamentos 

do Prof. Barbosa Moreira, tratar-se-a, a seguir, das hipoteses de fungibi l idade de 

pedidos antecipator io e cautelar e vice-versa. 

A Lei n. 10.444/02, ao acrescentar o § 7° no art. 273, do Codigo de Processo 

Civil Brasileiro, previu a possibi l idade de conversao de um pedido em outro. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tutela de Seguranca e Tutela de Evidencia (Fundamentos da tutela antecipada). SP: Saraiva, 1996. p. 44. 
8 Manual de Direito Processual Civil.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T ed.. vol. 2. 2001. 
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As hipoteses de fungibi l idade de pedidos sao as seguintes: a) pedido de 

antecipagao de tutela em pedido de natureza cautelar; e b) pedido de natureza 

cautelar de carater incidental em pedido de tutela antecipada. 

Quanto a primeira hipotese, caso a parte formule pedido de antecipagao de 

tutela e, se se constatar natureza cautelar no pedido formulado, o juiz devera langar 

mao do principio da fungibi l idade de pedidos e empreender a conversao, adequando 

um pedido no outro. E desde que presentes os requisitos essenciais ao pedido de 

natureza cautelarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (fumus boni iuris e periculum in mora). 

A reciproca tambem e verdadeira e reflete a segunda hipotese, em que a parte 

formula pedido de natureza cautelar de carater incidental e, in casu, trata-se de 

pedido de tutela antecipada. Esses casos ocorrem quando evidenciadas as 

impropriamente propaladas 'cautelares satisfativas'. Se presentes os requisitos 

essenciais da tutela antecipada, o juiz devera promover a conversao. Nesse aspecto 

devera tomar cuidado redobrado, eis que os requisitos para a concessao da tutela 

antecipada sao mais expressivos que os presentes na tutela cautelar. 

Convem anal isarmos, por exemplo, os casos em que as partes uti l izam-se de 

agoes cautelares inominadas preparatorias, a fim de obstar protesto indevido de 

t i tulos de credito. Nesse caso, o juiz devera aplicar o principio da fungibi l idade, caso 

entenda ser pedido de tutela antecipada? Caso o magistrado nao consiga vislumbrar 

os requisitos essenciais a conversao, o que fazer? 

Em casos de urgencia, onde, de acordo com o Prof. Kazuo Watanabe, o 

advogado nao possua condigoes e elementos para postular adequadamente a tutela 

de urgencia (devido a escassez temporal), o magistrado devera deferir in limine o 

pedido de natureza cautelar de sustagao de protesto indevido de t i tulo de credito, 

desde que presentes os requisitos essenciais a tutela cautelar, mesmo nao 
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conseguindo vislumbrar os requisitos essenciais a tutela antecipada para 

empreender uma possivel conversao de pedidos, e, desde que respeitados os 

respectivos procedimentos. Isso, em consonancia ao lucido entendimento do Prof. 

Candido Rangel Dinamarco, de que o processo civil moderno devera ser t ido como 

um processo civil de resultados para ambas as partes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De lege ferenda, propoe-se a realizagao de uma audiencia, logo apos a 

concessao da liminar em sede de agao cautelar inominada preparatoria, para se 

constatar a presenga dos requisitos da tutela antecipada, apl icando, destarte, o 

principio da fungibi l idade de pedidos, convertendo o pedido de natureza cautelar em 

pedido de tutela antecipada, respeitando-se, para tanto, os respectivos 

procedimentos e os regramentos consti tucionais do contraditorio e da ampla defesa, 

corolar ios de um devido processo consti tucional. 



31 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CONCLUSAO 

As tutelas de urgencia, no Brasil, sao provenientes da garantia 

consti tucional inserta no art. 5°, XXXV, onde consta preceituado o amplo e efetivo 

acesso a ordem jur idica justa. 

Hoje, faz-se imprescindivel a perfeita compreensao das caracterist icas 

d imanadas das tutelas de urgencia, quais sejam, satisfat ividade e cautelar idade, a 

f im de se evitar o uso indiscriminado e anomalo de tutelas cautelares com natureza 

satisfativa. 

A principal di ferenca entre uma caracterist ica e outra e que em uma, no 

caso, a satisfatividade, ocorre a realizagao de um direito material enquanto que na 

cautelar idade ocorre, tao-somente, a protegao a viabil izagao de um direito material 

instrumental izado num processo dito principal, seja ele cognit ivo ou execut ive 

A confusao em relagao a presenga das caracterist icas e, ainda, 

marcante. No caso, p. ex., do pedido de sustagao de protesto indevido de t i tulo de 

credito, tem-se verdadeira satisfatividade, entretanto, os operadores do direito 

(advogados) insistem em manejar agao cautelar inominada preparatoria. 

Na real idade, a pratica, realmente, distancia-se da tecnica, vez que em 

casos de exiguo lapso temporal, os advogados nao possuem condigoes tecnicas de 

postular a adequada tutela jurisdicronal, portanto, nesses casos, totalmente viavel a 

apl icagao do principio da fungibi l idade de pedidos cautelar e antecipatorio. 

A recente reforma processual brasileira, trouxe inovagoes quanto a 

apl icagao do principio da fungibi l idade de pedidos. 

Com efeito, imprimiu-se ao magistrado o dever consti tucional de 

promover a conversao entre pedidos antecipatorio e cautelar e vice-versa, com as 
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devidas ressalvas quanto a presenca dos requisitos essenciais de cada pedido, 

evitando-se, assim, sua inviabil izagao, pr incipalmente, em se tratando de conversao 

entre pedido de tutela antecipada e pedido de natureza cautelar em sede de agao 

cautelar inominada preparatoria. 

Diante da impossibi l idade de se vislumbrar,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ab initio, os requisitos da 

tutela antecipada, o juiz devera em homenagem ao amplo e efetivo acesso a ordem 

jur idica justa, deferir l iminarmente a pretensao cautelar, para, apos, realizar uma 

audiencia que Ihe de condigoes de constatar a presenca de tais requisitos, 

possibi l i tando, destarte, a conversao entre os pedidos, respeitando-se, entretanto, os 

respectivos procedimentos e o devido processo consti tucional. 
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ANEXO 

P R E S I D E N C Y D A R E P U BLI C A 

C AS A CIV IL 

S U BC H E F I A P AR A AS S U N T O S JU R ID IC O S 

LEI N° 10 .444 , DE 7 D E M AIO D E 2 0 0 2 . 

Altera a Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 

1973 -Codigo de Processo Civil. 

O PRESIDENTE DA R E P U BLI C A Faco saber que o Congresso 

Nacional decreta e eu sanciono a seguintezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Lei: 

Art. 1°. Os art igos da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo 

Civil, a seguir mencionados, passam a vigorar com as seguintes alteracoes: 

"Art.273 

§ 3°. A efet ivacao da tutela antecipada observara, no que couber e conforme sua 

natureza, as normas previstas nos arts. 588, 4 6 1 , §§ 4° e 5o, e 461-A. 

§ 6o .A tutela antecipada tambem podera ser concedida quando um ou mais dos 

pedidos cumulados, ou parceia deies, mostrar-se incontroverso. 

§ 7o Se o autor, a t i tulo de antecipacao de tutela, requerer providencia de natureza 

cautelar, podera o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a 

medida cautelar em carater incidental do processo ajuizado." (NR) 

"Art. 275 

I - nas causas cujo valor nao exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do salario 

minimo; (NR) 

"Art. 280. No procedimento sumario nao sao admissiveis a agao declaratoria 

incidental e a intervengao de terceiros, salvo a assistencia, o recurso de terceiro 

prejudicado e a intervengao fundada em contrato de seguro."(NR) "Art. 287. Se o 

autor pedir que seja imposta ao reu a abstengao da pratica de algum ato, tolerar 

alguma atividade, prestar ato ou entregar coisa, podera requerer cominagao de pena 

pecuniar ia para o caso de descumprimento da sentenga ou da decisao antecipatoria 

de tutela (arts. 4 6 1 , § 4o, e 461-A)." (NR) 

"Art. 3 3 1 . Se nao ocorrer qualquer das hipoteses previstas nas segoes precedentes, 

e versar a causa sobre direitos que admitam transagao, o juiz designara audiencia 

preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serao as partes 
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corretos os calculos apresentados pelo credor e a resistencia do terceiro sera 

considerada desobediencia. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§  2. Podera o juiz, antes de determinar a citagao, valer-se do contador do juizo 

quando a memoria apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da 

decisao exequenda e, ainda, nos casos de assistencia judiciaria. Se o credor nao 

concordar com esse demonstrative, far-se-a a execucao pelo valor originariamente 

pretendido, mas a penhora tera por base o valor encontrado pelo contador."(NR) 

"Art. 621. O devedor de obrigagao de entrega de coisa certa, constante de titulo 

executivo extrajudicial, sera citado para, dentro de 10 (dez) dias, satisfazer a 

obrigacao ou, seguro o jufzo (art. 737, II), apresentar embargos. 

Paragrafo unico. O juiz, ao despachar a inicial, podera fixar multa por dia de atraso 

no cumprimento da obrigagao, ficando o respectivo valor sujeito a alteragao, caso se 

revele insuficiente ou excessive."(NR) 

"Art. 624. Se o executado entregar a coisa, lavrar-se-a o respectivo termo e dar-se-a 

por finda a execugao, salvo se esta tiver de prosseguir para o pagamento de frutos 

ou ressarcimento de prejuizos."(NR) 

"Art. 627 

§ 1o Nao constando do titulo o valor da coisa, ou sendo impossivel a sua avaliagao, 

o exequente far-lhe-a a estimativa, sujeitando-se ao arbitramento judicial. 

§ 2o Serao apurados em liquidagao o valor da coisa e os prejuizos."(NR) 

"Art. 644. A sentenga relativa a obrigagao de fazer ou nao fazer cumpre-se de 

acordo com o art. 461, observando-se, subsidiariamente, o disposto neste 

Capitulo."(NR) 

"Art. 659 

§ 4o A penhora de bens imoveis realizar-se-a mediante auto ou termo de penhora, 

cabendo ao exequente, sem prejuizo da imediata intimagao do executado (art. 669), 

providenciar, para presungao absolute de conhecimento por terceiros, o respectivo 

registro no oficio imobiliario, mediante apresentagao de certidao de inteiro teor do 

ato e independentemente de mandado judicial. 

§ 5o Nos casos do § 4o, quando apresentada certidao da respectiva matricula, a 

penhora de imoveis, independentemente de onde se localizem, sera realizada por 

termo nos autos, do qual sera intimado o executado, pessoalmente ou na pessoa de 

seu advogado, e por este ato constitufdo depositario."(NR) 

"Art. 814 

Paragrafo unico. Equipara-se a prova literal da divida liquida e certa, para efeito de 

concessao de arresto, a sentenga, liquida ou ilfquida, pendente de recurso, 
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condenando o devedor ao pagamento de dinheiro ou de prestacao que em dinheiro 
possa converter-se."(NR) 

Art. 2o A Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973, passa a vigorar acrescida do 
seguinte art. 461-A: 

"Art. 461-A. Na agao que tenha por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a 

tutela especffica, fixara o prazo para o cumprimento da obrigacao. 

§ 1o Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo genero e quantidade, o 

credor a individualizara na petigao inicial, se Ihe couber a escolha; cabendo ao 

devedor escolher, este a entregara individualizada, no prazo fixado pelo juiz. 

§ 2o Nao cumprida a obrigagao no prazo estabelecido, expedir-se-a em favor do 

credor mandado de busca e apreensao ou de imissao na posse, conforme se tratar 

de coisa movel ou imovel. 

§ 3o Aplica-se a agao prevista neste artigo o disposto nos §§ 1o a 6° do art. 461." 

(NR) 

Art. 3° A Segao III do Capftulo V do Titulo VIII do Livro I da Lei no 5.869, de 11 de 

Janeiro de 1973, passa a denominar-se "Da Audiencia Preliminar". 

Art. 4°. O art. 744 da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973, passa a integrar o 

Capftulo III do Titulo III do Livro II, vigorando seu caput com a seguinte redagao: 

"Art. 744. Na execugao para entrega de coisa (art. 621) e licito ao devedor deduzir 

embargos de retengao por benfeitorias. (NR) 

Art. 5°. Esta Lei entra em vigor 3 (tres) meses apos a data de sua publicagao. 

Brasilia, 7 de maio de 2002; 181o da Independencia e 114o da Republica. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Miguel Reale Junior 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 8.5.2002 


