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RESUMO 

A insercao do instituto da tutela antecipada no sistema processual civil brasileiro veio 
garantir a possibilidade da antecipacao dos efeitos do pedido feito pelo autor na 
inicial que seria concedido naturalmente atraves da sentenca final do processo. 
Posto que muitas vezes a parte nao pode esperar o tempo necessario para o 
convencimento judicial, ja que se a sua pretensao nao for satisfeita urgentemente, 
de nada adiantara esperar o resultado do processo, pois mesmo que seu direito seja 
reconhecido, ele nao mais podera ser exercido. A pesquisa se deu atraves da 
analise da legislacao, leitura, fichamentos de livros, revistas e outras publicacoes 
que versassem sobre o tema proposto e depois organizado um texto de forma clara 
e coerente, para realizacao deste trabalho. Entao o objetivo do texto e expor, de 
forma simples e concisa a insercao do instituto da antecipacao da tutela no 
ordenamento juridico patrio, e tecer algumas consideracoes sobre as principals 
questoes suscitadas na interpretacao do artigo 273 do codigo de processo civil 
brasileiro. Tendo como resultado esta pesquisa, supri a necessidade que estava 
preocupando a consciencia juridica nacional que e evitar o perigo da demora na 
prestacao jurisdicional, assim sendo, a tutela antecipada trata-se de um importante 
mecanismo, para que se evite o risco do perecimento de direito ou objetos 
meramente protelatorios do reu. Conclui-se que o nosso ordenamento juridico se 
enriqueceu com a possibilidade da antecipacao da tutela pretendida, por parte 
daquele que recorre a imparcialidade do estado, como forma de ver seu direito 
evidente e claro assegurado preventivamente. 

Palavras - chave: tutela. antecipacao. satisfacao. 



ABSTRACT 

The insertion of the institute of the antecipated guardianship in the procedural aystem 
civil Brazilian came to guarantes the possibility of the antecipation of the effct of the 
order mede for the author in the initial that would be granted of course though the 
final judgment of the process. Rank that many times the part cannot wait the 
necessary time for the judicial persuation, since if its pretension will not be satisfied 
urgently, of nothing will advence to wait the result of the process, therefore exacity 
that its right is recognized, il more it could not be exertd. the research if gave through 
the analyeis of the legislation, reading, fichamentos of books, magazines and other 
publoications that turned on the subject considered and later organized a text of clear 
and coherent form, for accomplishment of this work. Then the objective of the text is 
to display, of simple and concise for the insertion of the institute of the antecipation of 
the guardianhip in the native legal system, and to weave some consideracoes on the 
main questions excited in the interpretation of anticle 273 of the code of Brazilian civil 
action. Having as resulted this research, I supplied the code of Brazilian civil action. 
Having as resulted this research, I supplied the necessity that was worrying the 
national legal conscience that is to prevent the danger of the delay in the judgement, 
thus being, the anticipated guardianship is abort an important mechanism, so that if it 
prevents the risk of the right extinction or mere dilatoty objects of the male difendant. 
One concludes that our legal aystem if enriched with the possibility of the 
antecipation of the intended guardianship, on the part of that it appeais the 
imparcialidade of the state, as form to see its evident right preventively and clearly 
assured. 

Words - key: guardianship, antecipation. satisfaction. 
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INTRODUCAO 

Tutela significa proteger, amparar, defender, assistir. E com esse sentido 

que o verbo e os substantivos tutor e tutela sao empregados na linguagem juridica 

nomeadamente nas expressoes tutela juridica e tutela antecipada. 

O presente trabalho objetiva expor, de forma simples e concisa, a insercao 

do instituto da antecipacao da tutela no ordenamento juridico patrio, e tecer algumas 

consideracoes sobre as principais questoes suscitadas na interpretacao do artigo 

273, do Codigo de Processo Civil. 

A pesquisa se conduziu atraves da analise da legislagao e leituras e 

fichamentos de livros, revistas e outras publicacoes que versassem sobre o tema 

proposto. Apos a organizacao dos dados colhidos foi realizada uma discussao 

acerca do que se poderia prescindir e o que era essencial para retificacao de nossas 

ideias. Selecionamos os dados e depois confeccionamos um texto de forma clara e 

coerente, que resultou no trabalho que ora apresentamos. 

Com efeito, o Estado, que tern por objetivos fundamentals criar uma 

sociedade livre, justa, solidaria e desenvolvida, sem desigualdades, sem 

preconceitos e discriminagao, na qual se garanta o bem de todos, para isso, exerce 

a administragao publica e cria normas reguladoras da convivencia social, assumindo 

tambem o compromisso de tornar efetiva a aplicagao de tais normas, dispensando 

aos individuos lesados ou ameagados pela violagao delas a devida protegao. 

Assim, quando se fala em tutela jurisdicional se esta a falar exatamente na 

assistencia, no amparo, na defesa, na vigilancia que o Estado, por seus orgaos 

jurisdicionais, prestam aos direitos dos individuos, esse compromisso de apreciar as 

lesoes ou ameagas a direitos, compromissos de prestar tutela jurisdicional constitui 

um dever estatal, que deve ser cumprido de modo eficaz, sob pena de se consagrar 

a falencia dos padroes de convivio social e do proprio estado de direito. 

A atividade de prestar tutela jurisdicional, e assim, eliminar os conflitos, na 

"justa composigao da tide", constitui tambem um poder do Estado, que o exerce 

monopoliticamente, sujeitando a vontade de todos as suas decisoes, inclusive, se 

necessario, com utilizagao de meios de coagao fisica. 
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Para bem se desincumbir desse poder-dever, o Estado se aparelha e 

funciona organicamente, sendo tarefa dos seus juizes afirmar e atuar concretamente 

a vontade da lei. 

Assim, no afa de fornecer aos jurisdicionados a tutela imediata, ainda que 

antecipada e provisoria, posto que, muitas vezes a parte nao pode esperar o tempo 

necessario para o convencimento judicial, ja que se a sua pretensao nao for 

satisfeita urgentemente, de nada adiantara esperar o resultado do processo, pois 

mesmo que seu direito seja reconhecido, ele nao mais podera ser exercido. Ou 

entao, quando o reu sabendo que o autor tera o seu direito reconhecido, resiste ao 

processo so para protelar a decisao judicial, prejudicando ainda mais o autor. Assim, 

o legislador, com a reforma de 1994, criou um instituto que permite desde que 

presentes os seus requisitos, a antecipacao de efeitos concretos da sentenca. 

Trata-se de materia atua! e que mais tern chamado e demonstrado 

interesse no meio juridico, dada a grande inovaeao e importancia que representa, 

pois entre todas as modificacoes introduzidas pela reforma do nosso Codigo de 

Processo Civil foi a que maior e melhor impacto produziu. 

A doutrina moderna vem abordando a possibilidade de antecipacao 

desses efeitos, tambem com relacao aquela parte da demanda que nao esta mais 

controvertida, satisfazendo assim o direito do autor, sem que este tenha que esperar 

ate o provimento final. 

A tutela antecipada em relacao a parte incontroversa da demanda e uma 

solucao que foi encontrada para os casos em que a demanda esta parcialmente 

resolvida seja porque o reu nao contestou determinados fatos, ou reconheceu uma 

parte do pedido, ou ainda, quando existem pedidos cumulados e alguns deles nao 

se encontram mais controvertidos. 

Alem de verificar a tutela antecipada quando existe a urgencia, busca-se 

estudar o instituto quando o reu, de maneira protelatoria deixa de cumprir com o seu 

dever de lealdade com o processo, ou seja, quando nao ha mais controversia a 

respeito de determinado fato ou direito e o reu deixa de satisfazer o direito do autor. 

O tema pesquisado encontrar-se-a assim distribuidos em capitulos onde: 

O capitulo primeiro versara acerca da abordagem historico-juridica da 

tutela antecipada, sua natureza juridica e conceituacao doutrinaria acerca do 

instituto, sera ainda abordado os aspectos comuns e diferenciais entre a tutela 

antecipada e cautelar. 
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No segundo capitulo abordar-se-a as condicoes e requisitos necessarios 

para a concessao da tutela antecipada, estes serao apresentados de forma 

individualizada e sao: o requerimento da parte; a identidade total ou parcial da tutela 

antecipada com tutela final pleiteada; a existencia de prova inequivoca; 

verossimilhanca da alegagao; fundado receio de dano irreparavel ou de dificil 

reparacao; abuso de direito por parte do reu; e a possibilidade de reversao da 

medida antecipada todos de acordo com o previsto no art. 273 do Codigo de 

Processo Civil. 

O capitulo terceiro tratara da concessao, fundamentacao, execucao, 

revogacao da tutela antecipada e seguira abordando manifestagoes jurisprudenciais 

emanadas pelos diversos Tribunals a fim de um mais amplo entendimento da 

questao proposta. 



CAPITULO 1 TUTELA ANTECIPADA: ABORDAGEM HISTORICO-JURlDICA 

HEvo lucao historica do instituto tutela antecipada 

O movimento pelo acesso a justiga constitui a expressao de uma radical 

transformagao do pensamento juridico em um numero grande de paises, a questao 

do acesso permitiu ver a ilusao do desejo de se pensar o direito processual a 

distancia do direito substancial e da realidade social. 

A transformagao da sociedade e o surgimento de novas relacoes juridicas 

exigem que a tecnica passe a ser manipulada de modo a permitir a adaptacao do 

processo as novas realidades e a tutela das varias e, entao desconhecidas, 

situacoes de direito substancial. 

O bom funcionamento da justica e de interesse publico difuso, eis que 

afeta os cidadaos em sua totalidade. Em razao disto, o Poder judiciario deve ser 

dinamico e agil, porque, atraves destas caracteristicas constroi-se uma sociedade 

justa e igualitaria, protegendo a democracia e o Estado de Direito. 

O instituto da Antecipacao de Tutela, Tutela Antecipada ou Tutela 

Antecipatoria, como muitos o chamam atualmente, surgiu a mais de quarenta anos 

no continente europeu, e que possuia raizes historicas no classico Direito Romano. 

Esta evoluiu no direito europeu, em que se concebia a tutela provisdria tanto para 

conservar tanto para regular a situagao juridica material da parte. 

Nestas eondicoes era permitida a possibilidade de utilizar as medidas de 

urgencia para antecipar efeitos de possivel julgamento de merito, dentro daquilo que 

se denominava regulamento provisorio do litigio. Sendo este instituto acolhido por 

diversos paises entre eles: a Alemanha, Italia, Franca, Suica, posteriormente se 

espalhando por outros continentes. 

O sistema processual civil brasileiro nos ultimos anos foi marcado por uma 

notavel evolucao, dada por uma onda de reformas iniciadas em 1985, com a 

introdugao no sistema de instrumentos ate entao desconhecidos no direito, 

destinados a dar curso a demandas de natureza coletiva e a tutelar direitos. 

Pode-se citar, nesta primeira etapa, leis que introduziram estas reformas, 

a comecar pela lei 7.347 de junho de 1985, que disciplinou a ag io civil publica de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, e aos 

direitos e interesses difusos e coletivos de modo geral, a qual surgiram outras como: 
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a tutela de internos transindividuais de pessoas portadoras de deficiencia (lei n° 

7.853 de 24/10/89), de criancas e adolescentes (lei n° 8.069 de 13/07/90), de 

consumidores (lei n° 8.078 de 11/09/92), de probidade administrativa (lei n° 8.429 de 

02/06/90), e da ordem economica (lei n° 8.884 de 11/06/94). 

Na reforma processual, levada a efeito pela lei 8.952, de 13/12/94, entre 

as alteracoes introduzidas no codigo de processo civil, a de maior importancia e que 

mais reflexos produziu, foi, a saber: 

Art. 273. O juiz podera, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, 

os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequivoca, se 

convenca da verossimilhanca da alegacao e: 

/. Haja fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao; ou 

II. Fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

proposito do reu; 

§ 1° Na decisao que antecipar a tutela, o juiz indicara, de modo claro e 

preciso, as razdes do seu convencimento. 

§ 2°. Nao se concedera a antecipagao da tutela quando houver perigo 

de irreversibilidade do provimento antecipado. 

§ 3°. A execugao da tutela antecipada observara, no que couber, o 

disposto nos incisos II e III do art. 588. 

§ 4°. A tutela antecipada podera ser revogada ou modificada a qualquer 

tempo, em decisao fundamentada. 

§ 5°. Concedida ou nao a antecipagao da tutela, prosseguira o processo 

ate final julgamento. (Redagao dada ao art. pela Lei n° 8.952, de 13 de 

dezembro de 1994). 

Este artigo introduziu o instituto da tutela antecipada ou o adiantamento 

dos efeitos do julgamento de merito, desde que, exista prova inequivoca, o juiz se 

convenca da verossimilhanca da alegacao e que haja fundado receio de dano 

irreparavel ou de dificil reparagao, ou fique caracterizado o protelatorio do reu. Assim 

a tutela antecipada, apesar de ter sido criada com essa dinamizacao em 1994 com o 

novo art. 273 do CPC, ja existia em nosso ordenamento juridico, muitas vezes com 

natureza diversa da atual, mas sempre procurando antecipar os efeitos da sentenca 

diante da urgencia. 
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Em algumas hipoteses excepcionais, pode o julgador antecipar os efeitos 

da tutela pretendida pelo autor, provisoriamente, total ou parcialmente, a propria 

tutela postulada pela parte. 

Em maio de 2002 a lei 10.444, trouxe novas as modificacoes a lei 8.952 de 

13/12/94, acrescentando os paragrafos 3°, 6°, e 7° Tendo como objetivo principal a 

consciencia juridica universal, para evitar o perigo da demora do processo, nao 

deixa-lo transformar-se em providencia inutil para cumprimento de sua funcao 

natural de instrumento de atuagao e defesa do direito subjetivo material da parte 

vencedora. 

Assim, a antecipagao da tutela revelou-se uma importante revolucao 

processual, rompendo a barreira do passado que se caracterizava pelo ate entao 

existente preconceito de que a antecipagao dos efeitos nao se coadunava com o 

acautelamento. 

1.2 Natureza do instituto 

Sobre a natureza juridica do instituto, estabeleceu-se um consenso na 

doutrina de que a tutela antecipatoria tern natureza satisfativa, isto e, volta-se a 

realizagao da pretensao de direito material do litigante, nao se confundindo com a 

tutela meramente cautelar. Esta teria por escopo impedir o perecimento do direito ou 

assegurar o seu exercicio no futuro, nao se confundindo com a natureza ao 

demandante, ainda que provisoriamente, do proprio direito finalisticamente buscado, 

tipica da tutela antecipatoria. 

Para KAZUO WATANABE (1996, p. 21): 

O artigo 273, nos incisos I e II, elenca duas especies de tutela 
antecipada: a) a de urgencia, que exige o requisito do fundamento 
receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao; b) a de protecao 
ao autor, que, nao deve sofrer as consequencias da demora do 
processo, decorrente do abuso de direito de defesa ou de manifesto 
proposito protelatorio do reu. 

Seguindo este pensamento, tem-se entendido, na maioria da doutrina, que 

a tutela antecipada de nada tern haver com a cautelar, devido aquela se tratar de 
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adiantamento do provimento que se busca no merito da causa, ou seja, de 

antecipagao satisfativa da prestagao jurisdiscial pretendida na agao. 

1.3 Conceituagao doutrinaria da tutela antecipada 

Da-se o nome de tutela antecipada ao adiantamento dos efeitos da 

decisao final, a ser proferida em processo de conhecimento, com a finalidade de 

evitar dano ao direito subjetivo da parte. O provimento antecipado sera apreciado e, 

se for o caso, deferido pelo juiz mediante requerimento da parte, sendo vedada a 

concessao "ex-officio". Por parte entende-se quern deduz pretensao em juizo, ou 

seja, que pleiteia o reconhecimento de algum direito material. 

Sobre o tema Humberto Theodora Junior (2000, p. 553): 

O que o novo texto do artigo 273 do CPC autoriza e, nas hipoteses 
nele apontadas ha possibilidade de o juiz conceder ao autor um 
provimento liminar que, provisoriamente, Ihe assegura o bem juridico a 
que se refere a prestacao de direito material reclamada como objeto 
da relacao juridica envolvida no litigio. 

Em relagao a legitimidade para requerer a antecipagao da tutela, esta nao 

se limita so ao autor, mas, tambem o opoente, o denunciante, o reconvinte, o que 

apresenta declaratoria incidental e o reu. 

A cerca do assunto: Luiz Rodrigues Wambier (2005, p.309): 

Autor e quern formula a pretensao, quern traca os limites e determina 
os contornos da lide. Autor, no processo, e, alem daquele que 
apresenta da petigao inicial, o opoente, o denunciante, o reconvinte, 
o que apresenta declaratoria incidental, o assistente litisconsorcial do 
autor etc. 

A antecipagao dos efeitos da tutela pode ser requerida e concedida em 

qualquer fase do processo. 

1.4 Tutela antecipada e a tutela cautelar 

A grande maioria, dos doutrinadores entende que a natureza da tutela 

antecipada nada tern de cautelar, por ser tratar de adiantamento dos efeitos do 
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provimento que se busca no merito da causa. Portanto, trata-se, de antecipacao 

satisfativa da prestacao jurisdicional que se pretende. 

De acordo com KAZUO WATANABE (1996, p. 23): 

A tutela antecipatoria e satisfativa, parcial ou totalmente, da propria 
tutela postulada na agao de conhecimento. A satisfacao se da 
atraves do adiantamento dos efeitos, no todo ou em parte, do 
provimento postulado. Ja na tutela cautelar, segundo a doutrina 
dominante, ha apenas a concessao de medidas cautelares que, 
diante da situacao objetiva de perigo, procuram preserver as provas 
ou assegurar a frutuosidade do provimento da agao principal. Nao e 
dotada assim de carater satisfativo. 

Para ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MACHADO (1996, p. 11) "a tutela 

antecipada e instituto que passa a integrar o procedimento cognitivo comum, 

afastando por completo a ideia de duplicacao de feitos". 

O instituto da tutela antecipada nao e medida cautelar, e nem com ela 

pode ser confundido, haja vista que cada uma tern regras e principios disciplinadores 

distintos. 

Sobre esse tema, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA (1994, p. 6327) 

ja se manifestou, destacando a diferenga entre os dois institutos: 

A antecipagao da tutela serve para adiantar, no todo ou em parte, os 
efeitos pretendidos com a sentenga de merito a ser proferida ao final. 
Ja a cautelar visa garantir o resultado util do processo principal. 
Enquanto o pedido de antecipagao de tutela pode ser formulado na 
propria petigao inicial da agao principal, a medida cautelar deve ser 
pleiteada em agao separada, sendo vedada a cumulagao dos 
pedidos principal e cautelar num unico processo. 

1.4.1 Aspectos comuns da tutela antecipada e da tutela cautelar 

Mesmo havendo entendimento dominante de que a tutela antecipada e a 

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

aspectos comuns, que agora serao analisados. 

O primeiro dos aspectos em comum e, o carater de provisoridade, valendo 

dizer, desta forma, que nenhum deles declara, constitui, condena ou executa. Elas 
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tern a virtude de atender a necessidade do processo proporcionando mais equilibrio 

ou igualdades entre as partes para que, sobrevindo a decisao final, o autor, em caso 

de procedencia da demanda obtenha do juiz aquilo e tudo aquilo a que tenha direito. 

Outro aspecto em comum e a da cognicao sumaria (sumaria cognito), 

posto que, em ambos os casos, o juiz, ao apreciar o pedido, ha de levar em conta a 

aparencia, e nao a certeza do direito tutelado. Embora o artigo 798 requeira a 

ocorrencia de "fundado receio" e o artigo 273, exija prova inequivoca e 

"Verossimilhanca da elegagao", o que se prestigia em ambos os casos, e o fumus 

boni iuris. 

Faz-se presente tambem, o juizo de aparencia, posto que o juiz, nesse 

momento, nao esta definindo a questao, nao esta dizendo o direito de forma 

definitiva. Esta apenas, decidindo de forma provisoria, de acordo com as 

circunstancias que Ihe sao apresentadas. 

Qualquer um dos institutos seja o da tutela cautelar ou da antecipagao da 

tutela, prever a revogabilidade e modificalidade, encontrando-se, tais previsoes, nos 

artigos 273 § 4°, 805 e 807 do CPC. 

Tambem e comum a justificagao previa mesmo que o artigo 273, do CPC, 

nada diz respeito, no procedimento cautelar existe previsao expressa no artigo 804 

do CPC. Valendo que, e possivel que se conclua da possibilidade de justificagao 

previa, pois na demonstragao de Periculum in mora, nao se observa diferenga entre 

protegao cautelar e protegao antecipatoria. 

Esses institutos exigem a possibilidade de reversibilidade, pois nao seria 

aceitavel que o juiz determinasse a pratica de providencia irreversivel o que causaria 

certamente prejuizo ao reu. Nao havendo, portanto, possibilidade de reversao, o 

pedido, quer seja tutela antecipada, quer seja de tutela cautelar, nao podera ser 

deferido. 

Por fim, nenhum dos institutos produz coisa julgada material, vez que sao 

concedidos, mediante sumaria cdgnitio (cognigao sumaria). 

1.4.2 Aspectos diferenciais entre tutela antecipada e tutela cautelar 

A principio a tutela antecipada consiste em prover, antes da decisao do 

merito, no todo ou em parte, os objetivos praticos de uma sentenga, ao passo que a 

tutela cautelar objetiva resguardar a tutela que se busca no processo. 
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Segundo TEORI ALBINO ZALASKI (1997, p. 16): 

as medidas cautelares e as antecipatorias sao tecnicamente 
distintas, apesar de suas caracteristicas comuns sendo que a 
identificacao de seus tracos distintivos ganha importancia em face da 
autonomia de regime processual e procedimental que Ihes foi 
atribuida pelo legislador. 

Entao um dos elementos diferenciados desses dois institutos e a 

autonomia processual, que e um ponto marcante no perfil da tutela acautelatoria, 

mas inexistente na antecipagao. Portanto a tutela cautelar e um processo funcional e 

estruturalmente autonomo, em que nao e retirada a sua autonomia, mesmo ele 

vinculado a um processo satisfativo. Na antecipagao de tutela, essa autonomia nao 

existe, por se tratar de uma decisao interlocutoria e estar vinculada a um pedido, que 

busca ser antecipado. 

De todos os elementos diferenciados dos dois institutos, o mais importante 

e o da satisfagao do direito, e neste aspecto, e o tema que nitidamente separa as 

aguas da antecipagao e da cautela. Esta e, conceitualmente, nao satisfativa". 

Outro elemento que diferencia e a urgencia em que pese figurar em alguns 

casos de antecipagao de tutela, a urgencia nao e comum a esta, posto que o inciso 

II do artigo 273 do CPC nao trata deste aspecto. Por outro lado, a urgencia e 

elemento essencial para concessao da cautelar. 

A antecipagao de tutela somente e possivel dentro da propria agao 

principal. Ja a medida cautelar e objeto de agao separada, que pode ser ajuizada 

antes da agao principal ou no seu curso. 

Podemos ver tambem que a tutela cautelar contenta-se com fumus boni 

iuris, enquanto, a tutela antecipada somente pode apoiar-se em prova inequivoca. 

A tutela cautelar tern como pressupostos especificos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora, enquanto que a tutela antecipada a probabilidade de existencia 

do direito material e mais forte que a mera plausibilidade desse direito, que na 

pratica reside no proprio direito ao processo principal e na simples aparencia de que 

poder-se-a dele sair vencedor. Alem dessa, abriga ainda a hipotese de abuso de 

direito de defesa e de manifesto proposito protelatorio do reu, independente da 

existencia de perigo na demora da prestagao definitiva. 
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No mesmo sentido, o acordao da 3 a Camara do TJSC (1996, no Ag 

96.001.452-7): 

Nao se confundem medida cautelar e tutela antecipada. Na primeira 
basta fumaga do bom direito e perigo de dano. Na segunda, exige-se 
que a tutela corresponda ao dispositivo da sentenca; haja prova 
inequivoca, capaz de convencer o juiz da verossimilhanca das 
alegagoes; fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao 
ou abuso de direito de defesa ou manifesto protelatorio do reu. Tudo 
isso mediante cognigao provisoria, com audiencia do demandado, 
que so pode ser dispensada em casos excepcionais. 

Essas sao as diferengas basicas, mas relevante e ter em vista que a 

cautelar visa assegurar a efetividade do resultado final do processo principal, 

enquanto que a antecipagao dos efeitos da tutela incide sobre o proprio direito 

pleiteado satisfazendo provisoriamente. 



CAPITULO 2 CONDIQOES PARA A ANTECIPACAO DA TUTELA 

2.1 Requisites da antecipagao da tutela 

Para a concessao da tutela antecipada exige-se a presenga dos requisitos 

previstos pelo art. 273 do Codigo de Processo Civil, que sao os requisitos genericos, 

que sempre devem estar presentes, e requisitos especificos, que sao alternatives, 

ou seja, apenas o preenchimento de um deles permite a antecipagao da tutela ora 

requerida. 

Os requisitos para o deferimento da tutela antecipada estao sujeitos a 

regime proprio, estabelecidos no Caput e incisos do art. 273 do Codigo de Processo 

Civil que assim assevera: 

Art. 273. O juiz podera, a requerimento da parte, antecipar, total ou 

parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo 

prova inequivoca, se convenga da verossimilhanga da alegagao e: 

(Caput com relagao dada pela Lei n° 8.952, de 12/12/1994). 

I - haja fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao, ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto 

proposito proletario do reu. (Incisos I e II acrescidos pela Lei n° 8.952, de 

13/12/1994). 

§ 1°. Na decisao que antecipar a tutela, o juiz indicara, de modo claro e 

preciso, as razoes do seu convencimento. 

§ 2°. Nao se concedera a antecipagao da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado. (§ 1° e 2° acrescidos pela lei n° 8.952, 

de 13/12/1994). 

§ 3°. A efetivagao da tutela antecipada observara, no que couber sua 

natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, § 4° e 5°, 461 a . (§ 3° com redagao 

dada pela Lei n° 10.444, de 3/05/2002). 

§ 4°. A tutela antecipada podera ser revogada ou modificada a qualquer 

tempo em decisao fundamentada. 

§ 5°. Concedida ou nao a antecipagao, prosseguira o processo ate final 

julgamento. 
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§ 6°. A tutela antecipada tambem podera ser concedida quando um ou 

mais pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroversas. 

§ 7° Se o autor, a titulo de antecipacao de tutela requerer providencias de 

natureza cautelar, podera o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, 

deferir a medida cautelar incidental do processo ajuizado. (§ § 6 e 7 acrescidos pela 

Lei n° 10.444, de 07/05/2002). 

Dessa forma, assim como previsto no art. 273 do Codigo de Processo 

Civil, os requisitos necessarios exigidos para concessao da tutela antecipada, sao 

em sintese os seguintes: 1°) requerimento da parte; 2°) producao de prova 

inequivoca dos fatos arrolados na inicial; 3°) convencimento do juiz em torno da 

verossimilhanga da alegacao da parte; 4°) fundado receio de dano irreparavel ou de 

dificil reparacao, ou; 5°) caracterizacao do abuso do direito de defesa ou manifesto 

proposito protelatorio do reu e; 7°) possibilidade de reverter a medida antecipada, 

caso o resultado da agao venha a ser contrario a pretensao da parte que requer a 

antecipagao satisfativa. 

2.1.1 Requerimento da parte 

O artigo 273 do CPC dispoe que a antecipagao da tutela podera ser 

concedida a "requerimento da parte". Esse requisito esta diretamente ligado ao 

nosso sistema jurisdicional, que se embasa no principio da demanda, pelo qual cabe 

a parte a iniciativa de provocar o exercicio da fungao jurisdicional, que e inerte, para 

tanto, deve o pedido ser feito pela parte, ja que no entendimento da doutrina 

jurisprudencia, o juiz nao podera concede-la de oficio. Assim, de lege data, que 

somente a parte pode pleitear a tutela antecipatoria. 

Esse preceito tambem esta consolidado em nossa legislagao no arts. 2° e 

262 do Codigo de Processo Civil, onde estabelece que "... nenhum juiz prestara a 

tutela jurisdicional senao quando a parte ou o interessado a requerer..." e "... o 

processo civil comega por iniciativa da parte...". 

2.1.2 Identidade total ou parcial da tutela antecipada com tutela final pleiteada 

Este requisito serve apenas como nota diferencial da tutela cautelar, ja 

que nesta o pedido nao coincide com o do processo principal, ao passo que na 
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antecipagao de tutela ha coincidencia entre a tutela antecipada total ou parcialmente 

e a tutela final. 

Nesse requisito, a lei se refere a antecipagao parcial, pois, se esta 

prevendo a hipotese de que possa haver pedidos cumulados e que nao seria o caso 

de concessao citra petita, que nao se admite. 

2.1.3 Existencia de prova inequivoca 

A palavra "Equivoco" e o que "tern mais de um sentido", que se pode 

tomar por outra coisa, que se pode entender de diversas maneiras. A rigor, em si 

mesma, prova alguma sera inequivoca, no sentido de absolutamente incontestavel. 

Para o doutrinador J. E. CARREIRA ALVIM (1999. p. 53): "Prova 

inequivoca sera aquela que apresenta alto grau de convencimento, afastava 

qualquer duvida razoavel, ou em outros termos, cuja autenticidade ou veracidade 

seja provavel". 

Para CANDIDO RANGEL DINAMARCO, (1996, p. 69) a expressao "prova 

inequivoca" parece traduzir, em principio, prova tao robusta que nao permita 

equivoco ou quaisquer duvidas. 

A denominada "prova inequivoca", mencionada no art. 273, Caput, deve 

ser interpretada com menos rigor, sendo suficiente que retrate a existencia da 

situagao juridica exposta na inicial. 

Segundo LUIZ GUILHERME MARINONI (1998. p. 48): 

A denominada "prova inequivoca", 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 da existencia ou da inexistencia do 
direito. 

Para ATHOS GUSMAO CARNEIRO (2000. p. 39), ministro aposentado do 

Superior Tribunal de Justiga: 

A rigor, em si mesmo, prova alguma sera inequivoca, no sentido de 
absolutamente incontestavel. Mesmo a escritura publica, lavrada por 
notario conceituado e revestida de todos os requisitos formais, e 
possivel de ser impregnada em agao anulatoria. 
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Em se tratando da prova testemunhal, nao podemos esquecer, que existe 

a incerteza, posta que esta pode estar comprometida, que o depoente pode nao 

estar dizendo a verdade dos fatos ou, no caso de varias testemunhas, podem estas 

se enganar quanto ao que esciarecem ou nao ter compreendido corretamente o 

acontecimento sobre o qual testemunham, gerando nesse caso, equivoco quanto 

aos fatos. 

Por sua vez a sentenca, tambem nao e prova inequivoca, se assim fosse 

nao caberiam recursos ou mesmo a propositura de agao rescisoria fundada em 

prova falsa, possibilidade prevista no artigo 485, inciso VI do Codigo de Processo 

Civil. 

Portanto nao existe prova inequivoca revestida de absoluta certeza, o que 

impediria, por conseguinte, restritivo o significado da expressao "prova inequivoca". 

Entao a atencao do legislador foi considerar como prova inequivoca aquela que, 

antes aos fatos expostos, fosse suficiente para a formacao de juizo de 

probabilidade, capaz de antecipar a medida buscada. 

Esse entendimento e definido por LUIZ GUILERME MARINONI e tambem 

por ESTEVAO MALLET (1998, p.63) que vai alem dizendo que: 

... se a sentenga pode fundar-se, ate mesmo, em ausencia completa 
de prova, decidindo o juiz apenas com apoio nas regras sobre onus 
da prova, dize que prova inequivoca e a prova suficiente a proiacao 
da sentenca equivale a incluir, no conceito de prova inequivoca, a 
hipotese de ausencia de prova, o que soa exorbitante. 

Desta forma, pode-se concluir que prova inequivoca deve ser considerada 

aquela que apresenta um grau de convencimento tal, que, a seu respeito nao possa 

se oposta qualquer duvida razoavel; ou, em outras termos, aquela cuja autenticidade 

ou veracidade seja provavel. 

Segundo TEORI ALBINO ZAVASCKI (1997. p. 41): "A lei exige nao a 

prova de verdade absoluta - que sempre sera relativa - mas uma prova absoluta 

que, embora no ambito de cognicao sumaria, aproxime, em segura medida, o juizo 

de probabilidade, do juizo de verdade". 

Para o juiz deferir o pedido, este devera estar convencido de que, o 

quadra demonstrado pelo autor, caracteriza, por parte do reu, abuso de direito de 

defesa ou manifesto proposito protelatorio, ou de dificil reparacao, antes do 
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julgamento da causa, convencido pelas provas acostadas pelo reu, o juizo seguro, 

antecipara os efeitos da tutela pretendida, antes de ouvir a resposta do reu. 

2.1.4 Verossimilhanga da alegagao 

A verossimilhanca, em seu conceito juridico-processual e mais do que o 

"fumus boni iuris" exigivel para o deferimento de medida cautelar, mas nao e preciso 

chegara uma evidencia indiscutivel. 

A verossimilhanga da alegagao a que se reporta a lei e juizo de 

convencimento a ser feito sobre a realidade fatica apresentada pelo autor. 

Inicialmente, cabe destacar que o termo alegagao, usado pelo legislador, abrange 

todo e qualquer requerimento, petigao, razoes, enfim tudo que for formulado pelos 

procuradores das partes. 

Humberto Theodora Junior (2000. p. 549): 

Sustenta que a verossimilhanga somente se configurara quando a 
prova apontar para uma probabilidade muito grande, de que sejam 
verdadeiras as alegagoes do litigante, e prossegue dizendo que por 
quebrar a sequencia natural do contraditorio, a tutela antecipada nao 
podera deixar de levar em conta o risco da sentenga final contraria a 
posigao inicialmente demonstrada pela parte que requereu e obteve 
a medida liminar. 

Segundo J. E. CARREIRA ALVIM (1999, p. 37): 

Quern buscar, pela primeira vez, o sentido dessa expressao -
verossimilhanga - formara sobre ela um juizo equivalente ao de 
aparencia de verdade. E nao deixara de estar certo, porque, no 
vernaculo, verossimilhanga e o mesmo que verossimil (do latim 
verossimil), que significa semelhante a verdade; que tern aparencia 
de verdade; que nao repugna a verdade; ou provavel. 

A verossimilhanga e um juizo emitido sobre a afirmagao do fato, quer 

dizer, sobre a alegagao (positio) do fato, provenientemente da parte que pede seja 

admitida a prova-lo e que o afirma como historicamente aconteceu. 
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Embora nao seja posigao unanime, alguns doutrinadores tern aceitado a 

ideia de aproximar a "verossimilhanga" do "direito liquido e certo", entendido como o 

"direito vinculado a fatos e situacoes comprovados de piano, e nao a posteriori. 

Assim, torna-se irrefutavel que a parte traga, na primeira oportunidade em 

que falara nos autos, provas inequivocas e suficientes para crer que esta realidade 

construida na exordial corresponde a verdade material. Pra tanto, podera utilizar-se 

de diversos elementos idoneos de conviccao, tais como: a) prova preconstituida da 

relacao juridica; b) reconstrucao do conteudo da reiacao juridica, os fins por ela 

visados, o sentido das palavras que exteriorizavam a manifestaeao de vontade, as 

consequencias esperadas e as consequencias verificadas; c) precedentes judiciais 

fundados em circunstancias que se identifiquem ou se assemelhem ao caso 

concreto mediante confrontacao analitica, indicando a razoavel tendencia da solucao 

a ser definida; d) ofensa a dispositivo legal expresso e; e) violacao a principio ou 

garantia constitucional. 

Por fim, a certeza, que representa uma firme conviccao, fundada na 

evidencia do objeto, demais disso, o juizo de verossimilhanca para o deferimento ou 

nao da antecipagao da tutela reside num juizo de probabilidade, que resulta, por seu 

turno, da analise dos motivos que Ihes sao favoraveis e dos que Ihe sao contrarios. 

Em outras palavras, juizo de verossimilhanga nada mais e do que um juizo 

de probabilidade, mais do que o obvio. 

Para CALAMANDREI (1999, p. 621), a verossimilhanga vem a ser um grau 

de conhecimento superior a possibilidade e inferior a probabilidade. 

Essa situagao do legislador ter vinculado o convencimento da 

verossimilhanga da alegagao a prova inequivoca, e forte indicio de que a 

probabilidade identificada na verossimilhanga nao significa, de forma alguma, um 

grau minimo de provavel realidade de alegagao. 

Muito pelo contrario. Na antecipagao da tutela, o grau de probabilidade 

que deriva da prova inequivoca se nao e, esta muito proximo do maximo. Certo e, 

que a antecipagao da tutela exige probabilidade e esta ha de ser intensa, capaz de 

induzir a identificagao plena entre probabilidade e verossimilhanga. 

2.1.5 Fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao 
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Nao basta o juizo de verossimilhanga, a aita probabilidade de que o autor 

venha a ser favorecido com sentenga de procedencia, a lei exige, mais, que a 

demora processual possa acarretar ao autor um dano de dificil reparagao, ou 

alternativamente, exige que o reu pelo teor da contestagao ou pelo seu proceder no 

curso do processo revele que nao possui motivos serios para contrapor ao pedido de 

autor. 

A norma estabelecida no inciso I, do artigo 273, do Codigo de Processo 

Civil, "... fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao"; e em parte, 

semelhante, ao disposto no § 3°, do artigo 461 do mesmo Codigo "... havendo 

justificado receio de ineficacia do provimento final...", cujo paragrafo foi introduzido 

no Codigo de Processo Civil, pela Lei 8.952 de 13/12/94. 

O fundado receio de dano irreparavel ou de dificil reparagao aparece, no 

cenario juridico, como um risco que pode ser considerado palpavel, no sentido de 

que a demora da prestagao jurisdicional possa conduzir a uma injustiga, e no caso 

de nao restabelecer o equilibrio, nem fazendo cessar a lesividade, logo que possivel 

e quando necessario, resultaria dai uma decisao inocua, que nada resolveria. O 

aludido no artigo 273 nao diz respeito necessariamente ao perecimento da 

pretensao caso nao antecipada a tutela, pode ser um dano externo. 

Para HUMBERTO THEODORO JUNIOR (2000, p. 553): "receio fundado e 

o que provem de simples temor subjetivo da parte, mas que nasce de dados 

concretos, seguros, objeto de prova suficiente para autorizar o juizo de 

verossimilhanga, ou de grande probabilidade em termo do risco de prejuizo grave". 

Cumpre destacar que a justificativa do perigo da ocorrencia de dano 

irreparavel ou de dificil reparagao deve ser muito bem demonstrado, nao bastando o 

mero temor desacompanhado de elementos que corroborem para com as assertivas 

deduzidas no pedido. Logo, existindo o perigo, este deve ser provado, sob pena de 

nao ser deferida a antecipagao. 

Dessa forma, deve haver, por parte do magistrado a quern couber a 

decisao da concessao, ou nao, da antecipagao da tutela, cognigao exauriente da 

alegagao, nao podendo se valer, apenas, de apreciagao sumaria do alegado. 

Segundo J. E. CARREIRA ALVIM (1999, p. 25): 

A circunstancia que no ambito da tutela cautelar, revela a presenga 
do periculum in mora encontra, na antecipagao da tutela, 
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equivalencia no receio de dano, pois, tanto quanto no processo 
cautelar, o provimento antecipatorio so se faz necessario pela 
impossibilidade de concluir-se o processo ordinario uno octu, com a 
subsungao, de imediata, do fato ao direito. Da mesma forma, o 
fumus boni juris, no processo cautelar, encontra correspondencia, 
em sede de alegagao. Se bem que - e nao e demais ressaltar - a 
probabilidade da existencia do direito (verossimilhanga) seja mais do 
que simples aparencia do bom direito (fumus boni juris). 

Portanto, e indispensavel para a concessao da tutela antecipada que o 

ocorra um risco de dano anormal, cuja consumagao possa comprometer, 

substancialmente, a satisfagao do direito subjetivo da parte. 

2.1.6 Abuso de direito por parte do reu 

E a segunda via para a obtengao da tutela antecipada, demonstrar que o 

reu, pela sua conduta processual abusa do direito de defesa, ou que busca por 

meios escusos protelar o desfecho da demanda, com o objetivo de se beneficiar. 

O abuso do direito de defesa seria a pratica, no curso do processo, de 

atos indevidos e desnecessarios. 

CALMON DE PASSAS (2000. p. 19) define o abuso de direito como: 

Talvez a melhor maneira de definir o abuso do direito seja dizer-se 
que ele ocorre quando se exercita, alem do limite necessario, o 
direito que se tern, ou quando o exercicio objetiva nao alcangar a 
tutela que a ele se associa e e devida o seu titular, sem outro fim, 
mesmo licito que seja moralmente justificavel. Todo desvio de 
finalidade e um abuso. 

Podendo este revelar-se tambem, no uso protelatorio de recursos 

previstos em lei, quando inanes seus fundamentos. Onde um dos maiores fatores do 

absurdo acumuio de recursos nos tribunals superiores e a interposigao, por 

entidades de direito publico, de recursos com base em normas ja declaradas 

inconstitucionais, ou com fundamento adversos a jurisprudencia sumulada nos 

tribunals e, portanto, cuja improcedencia ja se pode antever como certa. 

Passando para a analise da segunda parte do inciso II, do art. 273 do 

CPC, acerca do manifesto proposito protelatorio do reu. 

J .E. CARREIRA ALVIM (1999, p. 27) diz que: 
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Havera abuso de direito de defesa ou, manifesto proposito 
protelatorio do reu sempre que a jurisprudencia firma-se em 
determinado sentido, nas Cortes Superiores de Justica, mormente 
atraves de orientacao sumulada, e o demandante insistir em negar, 
atraves de contestacoes estereotipadas (mimeografadas, 
micrografados, xerocopiados), o direito do autor, com o unico 
proposito de retardar a prolacao da sentenga. 

Segundo Costa Machado (1996, p. 63): 

Manifesto proposito protelatorio do reu e a intencao clara do 
demandado de procrastinar o andamento do processo e a outorga do 
provimento final, intencao cuja evidencia e relevada pela utilizagao 
exorbitante do direito da resposta, que nao a contestagao e do direito 
de provocar incidentes, bem como pela pratica de quaisquer atos 
isolados de carater temerario. 

Acerca do direito de resposta, ele e exorbitante, ou excessive tanto na 

hipotese de o reu se vaier de uma so de suas modalidades com intengao 

flagrantemente procrastinatoria, como no caso dele se valer do oferecimento 

simultaneo de varias respostas (reconvengao, excegao, impugnagao ao valor da 

causa, denunciagao, etc.) descabidas, todas ou algumas, ou desprovidas de 

razoavel fundamento ou articulagao. 

O proposito protelatorio do reu ou abuso de direito de defesa em certo 

processo pode igualmente revelar-se pelo confronto com sua atitude em outro 

processo, onde havia sustentado determinado fundamento de fato ou de direito. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que o abuso do direito de defesa e o 

exercicio impertinente do direito de contestar ou recorrer e, o proposito protelatorio 

do reu, e todo e qualquer ato, nao relacionado a contestagao, que tenham por fim 

retardar o processo. 

2.1.7 Possibilidade de reversao da medida antecipada 

O §2°, do artigo 273, do codigo de Processo Civil, estabelece que,"... nao 

se concedera a antecipagao da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado". Trata-se de um requisito negativo, que deve ser cumprido, 

para que possa ser concedida a medida, devendo a parte que a pediu, demonstrar e 

convencer o juiz que a medida e possivel de reversao. 
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Os doutrinadores em sua maioria defendem a ideia de que a natureza do 

requisito da irreversibilidade e apenas fatica. 

De acordo com J. E. CARREIRA ALVIM (1999, p. 28): 

No fundo, irreversivel nao e uma qualidade do provimento - na 
medida em que toda decisao, num determinado sentido, comporta 
decisao em sentido contrario -, mas da consequencia fatica que dele 
resulta, pois esta e que podera correr o risco de nao ser reposta no 
Status quo ante, ou nao se-lo em toda a sua inteireza, ou se-lo 
somente o elevadissimo custo, que a parte beneficiada nao estaria 
em condigoes de suportar. 

ParaLUIZ FUX(1996. p. 31): 

... a denegacao da tutela antecipada e sempre obrigatorio quando 
irreversiveis os efeitos do deferimento. "Trata-se, a seu ver, de uma 
impossibilidade juridica odiosa criada pela lei, uma vez que, em 
grande parte dos casos da pratica judiciaria a tutela urgente e 
irreversivel sob o angulo da realizacao pratica do direito". E continua 
"... a irreversibilidade significa a impossibilidade de restabelecimento 
da situacao anterior acaso a decisio antecipada seja reformada 
registra o jurista as hipoteses de providencias cujos resultados sao 
irreversiveis, mas urgente a necessidade de tutela. 

Sob esse prima, o juizo desincumbindo-se de seu poder-dever, ha de 

responder de tal maneira malgrado irreversivel o estado de coisa a decisao nao 

cause prejuizo irreparavel ao demandado. Em essencia, e a contrapartida da regra 

que nao permite ao juizo, para conjurar um perigo, criar outro de maior densidade. 

Por seu turno, J. E. CARREIRA ALVIM (1999, p. 29) entende que: 

... o perigo da irreversibilidade, como circunstancia impeditiva da 
tutela antecipada, deve ser entendido cum grano salis, pois, sendo 
assim, enquanto nao ultrapassado o prazo legal para o exercicio da 
agao rescisoria nao poderia nenhuma sentenga ser executada de 
forma definitiva, dada a possibilidade de sua desconstituigao. 

Existem outras situagoes em que, mesmo que a medida tenha carater 

irreversivel, se permite que seja concedida a satisfatividade da antecipagao da 

tutela, sob pena do perecimento do direito a que se busca, como e o caso da 

negativa de prestagao da assistencia medico-cirurgico nos contratos de Piano de 
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Saude, sob o fundamento de que o contrato exclui a cobertura de doengas 

congenitas. 

OVIDIO BATISTA (1996. p. 41) da a seguinte solueao: "Se o indice da 

plausibilidade do direito for suficientemente consistente aos olhos do julgador, entre 

permitir sua irremediavel destruigao ou tutela-la com simples aparencia, esta ultima 

solugao torna-se perfeitamente legitima". 

Seguindo a mesma linha de raciocinio a jurisprudencia do E. TRIBUNAL 

DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO diz que: 

TUTELA ANTECIPADA - SEGURO SAUDE - ASSISTENCIA MEDICO 

HOSPITALAR - PREVALENCE DO PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO 

JUIZ - ADMISSIBILIDADE - Ordinaria. Piano de Saude. Paciente que se utiliza do 

servigo "home care", vital a sua sobrevivencia, e que se a figura com perigo 

irreversivel. 

Nessas situagoes de antecipagao da tutela nao ha do que se falar em 

desrespeito ao principio do contraditorio, que sera assegurado pelo juiz, como o que 

se da com a possibilidade de reversao da medida antecipatoria. 



CAPITULO 3 DA CONCESSAO, DO DEVER DE FUNDAMENTACAO, DA 

EXECUCAO E REVOGACAO DA TUTELA ANTECIPADA. 

3.1 Momento para a concessao da tutela antecipada 

A concessao da tutela antecipada pode ser feita desde o ajuizamento da 

petigao inicial, quando a relacao processual e ainda linear (autor-juizo), portanto, 

inaudita altera parte. 

A tutela antecipada, quando fundada no inciso I, do artigo 273 do Codigo 

de Processo Civil pode ser concedida, a qualquer momento, mesmo antes da 

citacao do reu, nao encontrando na lei qualquer obice para a medida. 

O artigo que regula a materia nao fixou o momento especifico ou 

adequado para que ela seja deferida. Ao contrario, deixa essa possibilidade para 

qualquer momento, desde que preenchidos os requisitos necessarios, o que leva a 

concluir, com a devida venia aos pensamentos contrarios, de que nao havendo 

proibicao expressa a esse respeito, pode haver antecipacao de tutela inaudita altera 

parte, conforme defende, JOSE ROBERTO BEDAQUE (1997, p. 36). "Dessa forma, 

e controvertida a posicao doutrinaria sobre poder, ou nao, ser antecipada a tutela 

sem que tenha havido a manifestacao da parte re". 

Para o jurista NELSON NERY (1995, p. 48): 

A liminar pode ser concedida com ou sem a ouvida da parte 
contraria. Quando a situacao do reu puder torna ineficaz a medida, 
ou tambem quando a urgencia indicar a necessidade de concessao 
imediata da tutela, o juiz podera faze-lo inaudita altera pars, que nao 
constitui ofensa, mas sim limitacao imanente ao contraditorio, que 
fica diferido para momento posterior do procedimento. 

Seguindo o mesmo entendimento, LUIZ GUILHERME MARINONI (1998. 

p. 43) diz que: 

O proprio artigo nao poderia vedar a concessao da tutela antes da 
ouvida do reu, pois nenhuma norma tern o cordao de controlar as 
situacoes de perigo. A tutela de urgencia, sem duvida, nao pode ser 
eliminada onde e necessaria para evitar um prejuizo irreparavel. 

JOSE ROBERTO BEDAQUE (1997, p.38) argumenta que: 
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Nem mesmo a exigencia do contraditorio constitui empecilho 
insuperavel a posicao ora adotada. Sao inumeras as hipoteses de 
liminar sem audiencia da parte contraria no sistema processual. Tal 
solucao, excepcional evidentemente, nao viola o contraditorio, pois a 
parte prejudicada, ao tomar conhecimento da medida, podera valer-
se dos meios destinados a altera-la. E o principio em questao, como 
do resto os demais, deve ser analisado em conformidade com os 
escopos maiores do sistema processual. 

CARLOS ROBERTO FERES (1998, p. 62) afirma que: 

A possibilidade de dano irreparavel ou de dificil reparagao nem 
sempre permite que, como acontece em alguns casos, se aguarde a 
citagao prtncipalmente quando o reu ou os reus estao se ocultando, 
dificultando a realizacao do ato, ou mesmo se encontrem em lugar 
incerto e nao sabido. Tambem nao pretendeu o legislador tal 
condicao, porque, caso contrario, expressamente o teria disposto na 
norma. 

Entao e de se aceitar a possibilidade de concessao da tutela antecipada, 

em razao de iminente risco que podera ser atribuido ao autor, caso seja necessaria 

a operagao da citagao e sua consequents apresentagao de defesa. 

Por outro lado, alguns processualistas entendem que a possibilidade de 

antecipagao sem a manifestagao da parte contraria vai contra o principio 

constitucional do contraditorio. Dentre eles podemos citar CANDIDO RANGEL 

DINAMARCO (1996, p. 73) que assim se posiciona, "se algum procedimento 

excluisse a participagao dos sujeitos envolvidos no litigio, ele proprio seria ilegitimo 

e chocar-se com a ordem constitucional". 

Ja na hipotese de tutela antecipada com fundamento no inciso II, do artigo 

273, do Codigo de Processo Civil, conclui-se que, nao sendo este motivo de 

urgencia, somente podera ser deferida apos, estabelecido o contraditorio, ja que 

para que se configure o abuso de direito do processo. Portanto nao seria possivel a 

concessao da medida in limine liti, tal qual seria permitido na hipotese do artigo 273, 

I do CPC. 

Quanto ao pedido de tutela antecipada, nao estabelece a legislagao o 

momento em que este possa ser exercido. Em regra, geralmente, e formulado como 

liminar, na propria petigao inicial, podendo tambem ser requerida em qualquer tempo 

no processo, ou ainda em face de recurso. Nao se pode esquecer que o reu tambem 
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tern o direito de requerer a antecipagao da tutela, por exemplo, nos casos de 

resposta em ag io de carater duplice, em caso de reeonvengao. 

Entendem alguns juristas que a tutela antecipada podera ser concedida 

quando da prolagao da sentenga. Porem, e razoavel dizer que a concessao, nesta 

oportunidade, estaria fora de possibilidade, haja vista que as apelagoes geralmente 

sao recebidas, com efeito, suspensivo, o que teria totalmente o objetivo da medida. 

Contra esse momento para a concessao, o jurista NELSON NERY 

JUNIOR (1995, p. 49) assim se manifesta, "... a medida pode ser concedida, tanto 

no inicio da lide quanto no curso do processo, mas sempre antes da sentenga (...) 

proferida a sentenga nao ha mais interesse processual na obtengao da medida, 

porque apreciada definitivamente a pretensao". 

Admitir a antecipagao na sentenga seria dar recursos diferentes para 

hipoteses iguais, e retirar do reu, em caso de antecipagao na sentenga, o direito a 

recurso adequado. 

Portanto, seja pela hipotese do inciso I (urgencia), seja pela hipotese do 

inciso II, abuso do direito de (efetividade do processo) e viavel a concessao da 

antecipagao dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial em segundo grau de 

jurisdigao nos casos em que o tribunal tenha competencia funcional derivada. Isto, 

portanto, nao significa que o autor, caso seja vencido, nao deva responder pelos 

danos que tenha causado com a execugao provisoria a antecipagao da tutela. 

3.2 Do dever de fundamentagao da decisao 

O § 1° do artigo 273, do Codigo de Processo Civil, estabelece de forma 

expressa que,"... na decisao que antecipar a tutela, o juiz indicara, de modo claro e 

preciso, as razoes do seu convencimento". Essa exigencia veio reafirmar o principio 

constitucional, previsto no artigo 93, IX, da Constituigao Federal de 1988, bem como 

tambem reafirma a exigencia do artigo 165 do Codigo de processo Civil. 

ATHOS GUSMAO CARNEIRO, citando apud (CARREIRA ALVIM 1999, 

p.41), se manifesta da seguinte forma: 

... nao obstante o mandamento constitucional e varias leis que sao 
expressas no alusivo a fundamentagao a historia das nossas 
decisoes, infelizmente, e historia de desfundamentagao. Dai o 
verdadeiro apelo do legislador, no § 1° e no § 4° do art. 273 do CPC, 
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a que os jufzes cumpram o que a constituicao determina; e que o 
fagam de modo claro e preciso, ou seja, evitando sob pena de 
nulidade, fundamentacoes do tipo estando presentes os 
pressupostos exigidos em lei, defiro a medida postulada, ou ainda, 
mais simplesmente, concedo a liminar ou denego a liminar, mesmo 
porque em tais casos o provimento judicial apresentar-se-a invalido. 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (1997, p. 3465) e manifestou seu 

entendimento de que: 

A exigencia de motivagao dos atos jurisdicionais constitui, hoje, 
postulado constitucional inafastavel, que traduz poderoso fator de 
limitacao no exercicio do proprio poder estatal, alem de configurar 
instrumento essencial respeito e protegao as liberdades publicas. 
Com a constitucionalizacao desse dever juridico imposto aos 
magistrados - e que antes era de extracao meramente legal -
dispensou-se aos jurisdicionados uma tutela processual 
significativamente mais intensa, nao obstante identicos os efeitos 
decorrentes de seu descumprimento: a nulidade insuperavel da 
propria decisao. A importancia jurfdico-politica do dever estatal de 
motivar as decisoes jurisdiciais constitui inquestionavel garantia 
inerente a propria nocao do Estado Democratico de Direito. Fator 
condicionante da propria validade dos atos decisorios, a exigencia de 
fundamentacao dos pronunciamentos jurisdicionais reflete uma 
expressiva prerrogativa individual contra abusos eventualmente 
cometidos pelos orgaos do Poder Judiciario. 

Do exposto conclui-se que o dever de fundamentacao, tanto e exigido 

quando a medida for concedida, quando tambem for o caso de indeferimento, assim, 

a exigencia de fundamentacao, quando a antecipagao puder acarretar situagao 

fatica irreversivel, mais ainda se impde ao juiz, o qual devera justificar a razao pela 

qual optou pelo risco, inclusive considerando o valor dos bens envolvidos, ou seja, 

cumpre ao julgador explicitar a incidencia e a aplicagao do principio da 

proporcionalidade aos interesses em conflito. 

3.3 Da execugao provisoria da tutela antecipada 

O § 3° do artigo 273 do Codigo de Processo Civil determina que, "... a 

execugao da tutela antecipada observara, no que couber, o disposto nos incisos II e 

III do artigo 588.48 RTJ 140/871". CARNEIRO, ATHOS GUSMAO. Op. Cit. P. 88-

89.29. 
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Por seu turno, o artigo 588 do CPC, assim estabelece: Art. 588. A 

execugao provisoria da sentenga far-se-a do mesmo modo que a definitiva 

observados os seguintes principios: 

I- Corre por conta e responsabilidade do credor, que prestara caugao, 

obrigando-se a reparar os danos causados ao devedor; 

I!- Nao abrange os atos que importem alienagao do dominio, nem 

permite, sem caugao idonea, o levantamento de deposito em dinheiro; 

III- Fica sem efeito, sobrevindo sentenga que modifique ou anule o que foi 

objeto da execugao, restituindo-se as coisas no estado anterior. 

Analisando este artigo conclui-se de imediato que a caugao exigida e 

dispensavel, pois o § 3° do art. 273, expressamente, exclui o inciso I, do art. 588. 

Isso, portanto, nao significa que o autor, caso seja vencido, nao deva responder 

pelos danos que tenha causado com a execugao provisoria da antecipagao da 

tutela. 

No caso de a antecipagao da tutela concedida ser daquelas que nao 

exigem a execugao provisoria, como o executivo lato sensu ou o mandamental, e o 

adiantamento dos efeitos das tutelas pode ser concedido por meio de provimentos 

dessa natureza, a execugao sera feita no proprio processo de conhecimento, 

atraves de mandados e outros meios executivos que sejam admissiveis no caso e 

efetivamente tutelem o direito da parte. 

3.4 Da revogagao da tutela antecipada e sentenga de improcedencia 

O § 4° do artigo 273, do Codigo de Processo Civil, preve que, "... a tutela 

antecipada podera ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisao 

fundamentada". Isso significa que sua revogagao podera ocorrer em qualquer 

instancia, inclusive pelo magistrado que Ihe concedeu, no caso de vir a acontecer 

ocorrencia de novos fatos, no curso do processo, que o levem a mudar sua 

convicgao. 

Assim, se em novo juizo sobre a verossimilhanga do direito alegado, 

motivado pelo aprofundamento da investigagao probatoria ou mesmo pelo reexame 

da questao juridica se convencer o juiz sobre a inverossimilhanga, total ou parcial, 

do direito alegado pela parte que ante Ihe parecia verossimil tanto que concedeu a 
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tutela pretendida, entao assim a medida outrora concedida podera ser revogada, 

integralmente, ou modificada parcialmente de modo a adaptar-se a nova situagao. 

ANTONIO CLAUDIO DA COSTA MACHADO, em sua obra Tutela 

Antecipada citando apud (FERES, 1999, p. 32) assim se manifesta sobre o caso, 

Entendendo, pois, o juiz, que aquilo que houvera poder verossimil, 
na realidade total em parcialmente nao traduzia a real situagao 
alegada, isso apos ter sido produzida em audiencia o restante da 
prova, ou mesma fora dela, deve revogar ao modificar a tutela 
concedida anteriormente. 

Rassalta-se que o provimento judicial que concede antecipagao de tutela 

e indiscutivelmente, uma decisao interiocutoria, dai porque, sobrevindo sentenga 

que inacolha a pretensao do autor, esta ultima, naturalmente, faz desaparecer 

aquela primeira, assim, a sentenga de improcedencia da demanda acarreta por si 

so, independente de mengao expressa a respeito, a revogagao da medida 

antecipatoria, revogagao que tern eficacia imediata e ex tunc, como ocorre em 

situagao analoga de sentenga denegatoria do mandado de seguranga (Sumula 405, 

STF). 

Cabe ainda ressaltar, a hipotese de manutengao da antecipagao da tutela, 

concedida liminarmente, no caso de a sentenga julgar improcedente a pretensao. A 

conclusao seria a de que a improcedencia do pedido importaria revogagao da 

antecipagao concedida. Porem, devemos nos ater ao fato de que em algumas 

situagoes se aconselhe sua manutengao, ate que todos os recursos ainda possiveis 

possam ser julgados. 

MOACYR AMARAL SANTOS (1998, p.53) diz o seguinte: 

A eficacia natural da sentenga, ou eficacia propria da sentenga, 
como a de todos os atos estatais, e condicionada a verificagao da 
justiga e legalidade da decisao, e produz-se nao do momento em 
que e esta proferida, mas sim do em que se preclui os recursos. 

Nesse diapasao, destaca-se os ensinamentos de EURICE TULIO 

LIEBMAN, citado por MOACYR AMARAL SANTOS (1998, p.55) "... alguns desses 

recursos tern efeito suspensivo, outros tern esse efeito, tao so o devolutivo. Aqueles 
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se dizem de efeito suspensivo porque suspendem o momento em que a sentenga 

vai produzir a sua eficacia natural". 

Portanto, a duplicidade de efeitos do recurso cria um obstaculo para que a 

sentenga produza seus efeitos. Dessa forma, a tutela antecipada concedida 

anteriormente a prolagao da sentenga nao perde seus efeitos, haja vista que o art. 

520 do Codigo de Processo Civil nao preve a insergao do instituto da antecipagao no 

elenco dos casos que apontam pela unicidade de efeitos recursais e, nessa mesma 

linha de raciocinio, e sabido da impossibilidade de sua interpretagao extensiva ou 

analogica quanto ao tema efeitos recursais. 

3.5 Coletanea jurisprudencial de algumas materias tratadas em face da tutela 

antecipada 

Nesse topico, procura-se apresentar alguns pronunciamentos 

jurisprudenciais de tribunals acerca da materia, objeto deste trabalho monografico, 

englobando, assim, as mais diversas materias juridicas discutidas, a fim de que sirva 

como fonte de consulta. 

A nossa carta magna em seu Art. 5°, fala dos direitos e garantias 

assegurados a todos os cidadaos e que o Estado deve preserva-los, dentre eles o 

direito a vida, bem mais sublime que nao pode ser desrespeitado por outrem. Sendo 

o poder publico o responsavel a assegurar tal proteg§o evitando assim, que esta 

venha ser interrompida conforme mostra jurisprudencia a cerca deste fato. 

ACAO ORDINARIA - AIDS - PRESERVACAO DA VIDA - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - TUTELA ANTECIPADA - DEFERIMENTO - SENTENCA 

CONFIRMADA - DUPLO GRAU OBRIGATORIO DE JURISDICAO - Duplo Grau 

de Jurisdigao. Agao ordinaria com pedido de tutela antecipada. Fornecimento de 

remedios para tratamento da AIDS. Responsabilidade que insere na esfera de 

atuagao do Municipio na preservagao da saude, Manutengao da sentenga em 

reexame necessario. I - Denominou a Constituigao, de direitos individuals, o 

conjunto de direitos fundamentals concernentes a vida, a igualdade, a liberdade, a 

seguranga e a propriedade e, nos termos do § 1° do art. 5° da Constituigao, as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentals tern aplicagao imediata, 

inserindose o fornecimento de medicamentos para tratamento da AIDS na esfera de 
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atuagao obrigatoria do Poder Publico, na preservagao da vida. II - Manutengao da 

sentenga em reexame necessario. (TJRJ - DGJ 517/1998 - (Ac. 24081999) - 14 a 

C.Cfv. - Rel. Des. Ademir Pimentel - J. 02.06.1999) 41 

A Constituigao e clara ao dizer que e responsabilidade do Estado a 

preservagao da vida, nos casos de doengas cronicas este deve fornecer 

medicamentos, para estes tratamentos e deve respeitar a presungao de gratuidade. 

Fato bastante polemico e o caso dos seguros saude, onde este tern o seu 

contrato a clausula do prazo de carencia, para que seja dada a cobertura dos seus 

servigos aos associados. Onde so a total cobertura do piano apos esta carencia, so 

que existe casos em que a Lei da direito de rever esta clausula, como no caso de 

perigo de vida, a esta nao pode se interpor. 

SEGURO SAUDE - PRAZO DE CARENCIA - DISCUSSAO DE MERITO -

RECEM-NASCIDO - DESPESAS MEDICAS - TUTELA ANTECIPADA -MULTA 

DIARIA - POSSIBILIDADE DA MEDIDA - Processo Civil. Agravo. Tutela 

antecipada. Seguro-saude. Despesas medicas. Cobertura. Recem nascido. 

Dependente da segurada. Prazo de carencia. Correto o deferimento de antecipagao 

de tutela para determinar que a seguradora cubra todas as despesas medicas, 

inclusive as ja realizadas, decorrentes da internagao da filha da autora, ate o 

restabelecimento da recem-nascida, posto que presentes os requisitos necessarios, 

inclusive a possibilidade de reversibilidade da medida deferida. O cumprimento ou 

nao do prazo de carencia, que so podera ser conhecido apos interpretagao de 

clausulas contratuais a luz das disposigoes do Codigo Civil, do Codigo do 

Consumidor e da Lei n° 9.656/98, nao pode ser obice a antecipagao de tutela de 

emergencia (art. 273, I, do CPC), que pretende preservar a vida de dependente da 

segurada. Multa diaria. Possibilidade. Indugao ao cumprimento. Exegese do art. 461 

do CPC. 'Aplicam-se a tutela antecipada regulada no art. 273 do CPC os§4°e 5° do 

art. 461' (IX ETAB. 7a conclusao). Na lei vigente nao ha limitagao para o valor da 

multa cominada com o intuito de induzir o cumprimento da obrigagao. Recurso nao 

provido. (TJRJ - Al 5.403/1999 - (Ac. 01101999) - 7 a C.Civ. - Rel. Des. Marly 

Macedonio F ranga -J . 14.08.1999). 

Como pode-se verificar a seguir, numa agao reivindicatoria de tutela 

antecipada em que pode ser motivada a decisao, pelo livre convencimento do juiz, 

utilizando-se dos requisitos do art. 273 do Codigo de Processo Civil. 
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AGRAVO - ACAO REIVINDICA TORI A - INTERLOCUTORIO QUE INDEFERIU 

REVOGAGAO DE TUTELA ANTECIPADA - ANTECIPACAO DE TUTELA COM 

FUNDAMENTO NO ART. 273 DO CPC - DECISAO MOTIVADA - LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. INTERLOCUTORIO MANTIDO - AGRAVO 

IMPROVIDO - UNANIME - Em agao reivindicatoha, convencendo-se o Magistrado 

dos requisitos legais da antecipagao da tutela requerida com fundamento no art. 273 

do CPC, deve ele concede-la, o fazendo motivadamente, devendo ser mantida a 

decisao que indeferiu o pedido de revogagao de tal despacho, Agravo improvido. 

Decisao unanime. (TJSE - Al 291/96 - Ac. 321/97 - 3 a V. Priv. de Assist. - Rel. Des. 

Fernando Ribeiro Franco - DJSE 06.05.1997). 

A tutela antecipada pode ser interposto em diversos casos, como na 

responsabilidade civil, onde o empregado sofreu um acidente de trabalho, entrando 

este com agao para o recebimento de pensao provisoria, devido seu estado fisico 

debilitado e nao poder esperar o julgamento final da agao. 

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRABALHO - TUTELA 

ANTECIPADA - PENSAO - DEFERIMENTO PROVISORIO - POSSIBILIDADE DA 

MEDIDA - Agravo de Instrumento. Decisao que, em agao de responsabilidade civil, 

defere tutela antecipada a vltima de acidente, com dois bragos amputados, para que 

Ihe seja paga pensao provisoria. O deferimento da tutela antecipada, com 

fundamento na verossimilhanga do pedido, e no evidente periculum in mora, e 

apanagio do juizo do conhecimento, de posse da prova ate entao colhida. Agravo 

improvido. (LCR) (TJRJ - Al 9050/98 - (Reg. 100599) - 9 a C.Civ. - Rel. Des. Jorge 

Magalhaes - J. 30.03.1999). 

Poder-se-a tambem a tutela antecipada ser deferida no caso, em que o 

autor desta agao esteja correndo perigo de dano irreparavel, caso ela nao seja 

deferida, nao tern como reaver o prejuizo causado. Como podemos ver a seguir. 

CONCURSO PUBLICO - PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL - PRATICA 

FORENSE - ANTECIPACAO DA TUTELA -1.0 autor demonstrou que e bacharel 

em direito e que vem exercendo ha mais de dois anos atividades que podem ser 

consideradas de pratica forense, nos termos do entendimento jurisprudencial 

dominante sobre a materia (STJ, S3, MS 96.0004672/DF e MS 97.0005148/DF). 2. 

O receio de dano irreparavel tambem encontra-se presente, tendo em vista que, sem 

a concessao da tutela antecipada, o agravado nao poderia ter assegurada sua vaga 

no cargo de Procurador da Fazenda Nacional previsto no Edital n° 38/96, decorrente 
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da sua nomeagao, que se deu em 15.04.1998. (TRF 4 a R. - Al 1998.04.01.030197-8 

- RS - 3 a T. - Rel a . Juiza Luiza Dias Cassaies - DJU 23.06.1999 - p. 830). 

Diante do exposto nota-se a importancia que o instituto da antecipagao da 

tutela trouxe para o nosso cotidiano, e o que tern proporcionado de bom, a quern 

dela se recorre para solucionar problemas. 



CONSIDERACOES FINAIS 

O estudo realizado acerca do tema em abordagem leva-nos a 

significativas consideragoes sobre a insercao do instituto da tutela antecipada no 

processo civil brasileiro, sua introducao no cenario juridico nacional foi, sem sombra 

de duvidas, a mais importante dentre todas as inovacoes acontecidas nos ultimos 

anos, haja vista que veio de encontro a uma preocupacao que era constante, qual 

seja, a de realizar uma justica mais rapida. 

Constatou-se que o principal objetivo do instituto no nosso ordenamento 

juridico foi suprir a necessidade que estava preocupando a consciencia juridica 

nacional: evitar o perigo da demora na prestacao jurisdicional. 

Assim sendo, a tutela antecipada trata-se de um importante mecanismo, 

para que se evite o risco de perecimento de direitos ou objetivos meramente 

protelatorios do reu. 

Pode-se evidenciar com o presente estudo que o instituto da tutela 

antecipada nao pode ser confundido com medida cautelar, haja vista que cada uma 

tern regras e principios disciplinadores distintos. 

Oportuno realgar, contudo, alguns aspectos comuns existentes entre 

ambos, como o carater de provisoriedade, a cognigao sumaria, o juizo de aparencia, 

a revogabilidade e a modificabilidade, a reversibilidade, alem de nao produzirem 

coisa 

julgada material. 

Dessa forma, apos seu aparecimento, foi possivel antecipar os efeitos da 

tutela pretendida, mesmo que de forma precaria e provisoria, desde que preenchidos 

os requisitos legais, que sao: requerimento da parte; identidade total ou parcial da 

tutela antecipada com a tutela final pleiteada; existencia de prova inequivoca; 

verossimilhanga da alegagao; fundado receio de dano irreparavel ou de dificil 

reparagao; caracterizagao do abuso do direito de defesa ou manifesto proposito 

protelatorio do reu e a possibilidade de reversao da medida antecipada. 

Conclui-se que o nosso ordenamento juridico se enriqueceu com a 

possibilidade da antecipagao da tutela pretendida, por parte daquele que recorre a 

imparcialidade do Estado, como forma de ver o deu direito evidente e claro 

assegurado preventivamente e escapando de manobras dilatorias por parte do reu. 
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Ressalta-se que tai instrumento deve ser usado com muita coerencia pelo 

magistrado, aplicando de acordo com a necessidade em cada caso concreto, ate 

porque esse instituto se revela em verdadeira revolucao processual, rompendo a 

barreira do passado, que se caracterizava por um preconceito existente de que a 

antecipagao dos efeitos da tutela nao se coadunava com o acautelamento. 

Do exposto, evidencia-se que a tutela antecipada e um instrumento 

valioso, capaz de impedir o perecimento do direito de quern busca a tutela, e mais, 

se mostra extremamente util na busca da repressao dos varios modos maliciosos 

protelatorios. 
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