
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE  

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

UNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO 

CURSO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS 

  

 

 

 

 

 
 

GERALDO DE MARGELLA ANACLETO DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURIDICIDADE DO CHEQUE PÓS-DATADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2006  



GERALDO DE MARGELLA ANACLETO DE OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

JURIDICIDADE DO CHEQUE PÓS-DATADO 

 

 

 

 

 

 

 
Monografia apresentada ao Curso de 

Ciências Jurídicas e Sociais do CCJS da 

Universidade Federal de Campina Grande, 

como requisito parcial para obtenção do 

título de Bacharel em Ciências Jurídicas e 

Sociais. 

 

 

 

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Ângela Maria Rocha Gonçalves de Abrantes. 

 

 

 

 

 

 

SOUSA - PB 

2006 



 

GERALDO DE MARGELLA ANACLETO DE OLIVEIRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURIDICIDADE DO CHEQUE POS-DATADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusao de Curso aprcsentado em, 
 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

 

 

Ms. Angela Maria Rocha Goncalves de Abrantes 

Orientadora 
 

 

 

Ms. Maria Zelia Ribciro 
 

 

 

Esp. Monni/.ia Pereira Nobrega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sousa - PB 

outubro-2006 



 

Dedico este trabalho: 
 

Aos professores do Campus de Sousa da UFCG, por 

todos os conhccimentos transmitidos, e, em especial 

a Orientadora deste trabalho, a Professora Angela 

Maria Rocha Goncalves de Abrantes, por seu apoio 

imprescindivel. 



 

AGRADECIMENTOS 
 

 

Meus agradecimentos: 
 

 

A Deus, orlgem e mantenedor de tudo, pela existencia e pela graca de que os meus humildes pianos 

tenham sido conformes a Sua soberana vontade. 
 

 

Aos meus pais, Cezario e Izabel; aos meus irmaos, Francisco e Fernanda; aos meus tios, Jose 

Liberato, Tereza e Biliu; e, em especial, a Maria Anunciada, pela companliia, apoio e paciencia que a 

mim sempre dispensaram. 



 

quern concorda em documentar o credito 

concedido por cheque pos-datado deve zclar pela estrita 

observancia do acordo oral feito com o emitente, quanto 

a oportunidadc da apresentacao a liquidacao do titulo. 

Afmal, foi no interesse de ambas as partes que se adotou 

essa alternativa de documcntacao do credito,..." 

(COELHO, 2003, p. 443). 



 

RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo a juridicidade do cheque pos-datado e as conseqtiencias 

juridicas da aposicao de data futura para a apresentacao de tal titulo. O uso largamente difundido do 

cheque pos-datado dentro das relacoes empresariais e consumeristas, a nao regulamentacao legal 

especffica desta modalidade chequiea e a urgencia por tal regulamentacao, foram os principals fatores 

para a escolha do tema. Os metodos empirico-pragmatico e historico-juridico foram os utilizados na 

pesquisa deste trabalho; o primeiro, determinando tanto a observacao do acontecer fatico referente ao 

uso do cheque pos-datado, quanto a finalidade pratica do estudo; o segundo, foi utilizado para 

destacar a evolucao dos titulos de credito em geral, do cheque e a hodierna utilizacao do cheque 

pos-datado. As fontes de pesquisa utilizadas foram: a lei, a doutrina nacional (praticamente 

inexistente em relacao ao tema especifico do trabalho), artigos publicados na internet e a 

jurisprudencia. Para uma melhor compreensao do foco do trabalho, este foi dividido em tres partes: a 

primeira cuidando da teoria geral dos titulos de credito, onde foram expostos o conceito, a natureza 

juridica, classifica^So e os principios infonnadores de tais documentos; a segunda, refere-se ao 

cheque, apresentando-se: o historico, o conceito, a natureza juridica, os requisitos formais para sua 

validade (como titulo de credito), especies, institutes correlates (endosso, aval), sustacao, acao por 

falta de pagamento e prescricao; e, finalmente, a terceira parte, que foi dedicada ao objeto principal do 

estudo: o cheque pos-datado, apresentando-se seu conceito, o tralamento que Ihe e dispensado a luz 

do Ordenamento Juridico brasileiro vigente e sua natureza juridica e a jurisprudencia. Nessa parte 

deu-se especial atencao a pos-datacao, conceituada como um contrato, cujo objeto e uma obrigacao de 

nao-fazcr (incidente sobre o momento da apresentacao) com termo resolutivo, sendo este, a data 

estipulada para a apresentacao do titulo; identificando, destarte, a sua natureza juridica, os efeitos 

decorrentes da aposicao de data futura para apresentacao do cheque, principalmente no que se refere a 

prescricao, bem como quanto aos efeitos decorrentes da apresentacao previa do titulo, determinando a 

existencia da responsabilidade por danos morais e materiais decorrentes dessa, individual izando-a e 

determinando a sua extensao quando da reparacao de tais danos. O objetivo maior do trabalho sera 

auxiliar a compreensao juridica do cheque pos-datado, demonstrando sua legalidade e a necessidade 

de implementafao de regulamentacao especffica desse titulo, com fins a proporcionar scguranca 

juridica aos milhares de usuarios de tal instrumento credit icio. 
 

 

Palavras-chave: Cheque. Cheque pos-datado. Legalidade. Seguranca juridica. 



 

ABSTRACT 
 

 

This work has as study object the legal legality of the after-dated check and consequence? of the 

apposition of future date for the presentation of such heading. The use wide spread out of the 

after-dated check inside of the enterprise and consumption relations, not the specific legal regulation 

of this check modality and the urgency for such regulation, had been the main factors for the choice of 

the subject. The methods empiricist-pragmatic and description-legal had been the used ones in the 

research of this work; the first one, determining in such a way the comment of referring of the facts 

happening to the use of the after-dated check, how much to the practical purpose of the study; as, it 

was used to in general detach the evolution of the headings of credit, the check and current use 

after-dated check. The used sources of research had been: the law, the national doctrine (practically 

inexistent in relation to the specific subject of the work), articles published in the Internet and the 

jurisprudence. For one better understanding of the focus of the work, this was divided in three parts: 

the first one taking care of the general theory of the credit headings, where the concept, the legal 

nature, classification and the informative principles of such documents had been displayed; second, 

the check is mentioned to it, presenting itself: the description, the concept, the legal nature, the formal 

requirements for its validity (as credit heading), species, Justinian codes corresponding (endorsement, 

endorsement), interruption, action due to payment and lapsing; e, finally, the third part, that was 

dedicated to the main object of the study: the after-dated check, presenting its concept, the treatment 

that are excused to the light of the effective Brazilian Legal system and its legal nature and the 

jurisprudence. In this part the after-dating was given to special attention, appraised as a contract, 

whose object it is an obligation not-to make (incident on the moment of the presentation) with 

resolutive term, being this, the dale stipulated for the presentation of the heading; identifying, destarte, 

its legal nature, the decurrent effect of the apposition of future date for presentation of the check, 

mainly as for the lapsing, as well as, how much to the decurrent effect of the previous presentation of 

the heading, determining the existence of the responsibility for pain and suffering and material 

decurrent of this, individualized it and determining its extension when of the repairing of such 

damages. The objective biggest of the work will be auxiliary the legal understanding of the after-dated 

check, demonstrating to its legality and the necessity of the implementation of specific regulation of 

this headings, with ends to provide legal security to the thousands of users of such credit instrument. 
 

 

Word-key: Check. After-dated check. Legality. Legal security. 
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INTRODUCAO 
 

 

O presente trabalho tern como objetivo analisar a juridicidade do cheque pos-datado e as 

consequencias juridicas decorrentes da aposicao de data futura para apresentacao do referido titulo 

(pos-datacao). Importa ressaltar que, apesar do seu uso largamente difundido nas relacSes 

empresariais e consumeristas, o cheque pos-datado, no Brasil, nao se encontra regulamentado por lei, 

visto que a Lei n° 7.357, de 2 de setembro de 1985, que dispoe sobre o cheque e suas modalidades, 

Mo faz referenda a esta especie chequiea, 

A constatacao de que o uso do cheque pos-datado encontra-se largamente difundido dentro 

das relacoes econdmicas - ja possuindo contornos bastante definidos e sedimentados pelo costume -, 

mas que ainda permanece sem regulamentacao legal especifica e a urgencia por tal regulamentacao, 

foram os principals fatores que contribuiram para a escolha desta tematica como objeto de estudo. 

Vale ressaltar, ainda, que a intencao de compreender o fendmeno do cheque pos-datado, delimitando 

os seus aspectos juridicos (foco do presente estudo), sem duvida, tambem contribuiu para a escolha 

do objeto do presente trabalho. 

Como metodos utilizados para a realizacio e delimitacao deste trabalho, foram escolhidos, o 

empirico-pragmatico e o historico-juridico. Quanto ao metodo empirico, este foi usado quando da 

observacao do acontecer fatico, dentro dos usos e costumes mercantis, da ja sedimentada utilizacSo 

do cheque pos-datado. O pragmatismo orientou o presente trabalho no sentido da sua finalidade 

pratica, a saber: oferecer subsidios necessarios a compreensao do tema, tanto ao estudioso quanto ao 

legislador; a este principalmente, pois o fim maior desta pesquisa e o auxilio para a implementa^ao de 

uma regulamentafao legal especifica para o cheque pos-datado. O metodo historico-juridico foi 

necessario para aferir 
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a evolucao dos titulos de credito em geral, do cheque e, principalmente, o reconhecimenio da atual 

utilizacao do cheque pos-datado nos mais variados setores empresariais e economieos. 

Como fontes de pesquisa foram utilizadas obras da doutrina national que tratam dos titulos de 

credito em geral e do cheque e as que continham algumas passagens referentes ao cheque pos-datado. 

Note-se que poucas obras ocupam-se do tema em apreco. Por tal motivo, buscou-se informacoes em 

artigos publicados na internet, bem como, foram utilizadas, de forma preponderante, as decisoes 

jurisprudenciais referentes ao tema sob analise e a lei, principalmente, a atual Lei o Cheque (LC) n° 

7.357, de 2 de setembro de 1985 e o capitulo XI, da Lei i f  24.452 - Lei Argentina do Cheque. 

Ressalte-se a importancia a ser atribuida tanto a jurisprudencia quanto aos textos legais utilizados; a 

primeira por fornecer o entendimento pretoriano a respeito da legalidade do uso do cheque 

pos-datado e os ultimos por expressarem a vontade soberana do Estado. 

Para uma melhor compreensao, o presente trabalho foi dividido em tres partes. A primeira 

cuidando da teoria geral dos titulos de credito, haja vista a necessidade inarredavel de apresentar o 

conceito, a natureza juridica, classificacao e os principios informadores de tais documentos. Tais 

assuntos sao imprescindiveis a compreensao do instituto do cheque e do cheque pos-datado. 

Na segunda parte trata do instituto do cheque, apresentando-se seu historico, conceito, 

natureza juridica, requisitos formais para sua validade como titulo de credito, especies e institutos 

corretatos (endosso, aval), sustacao, acao por falta de pagamento e prescricao, assuntos estes que lhes 

sao inseparaveis e de indispensavel conhecimento para fins de uma completa abordagem sobre o 

tema, uma vez que o cheque pos-datado e uma especie ou modalidade de cheque. 



 

A terceira parte refere-se ao tema central deste estudo: o cheque pos-datado; apresentando 

seu conceito, seu tratamento a luz do ordenamento juridico brasileiro vigente (natureza juridica), bem 

como especial atencao ao elemento pos-datacao, haja vista, ser este a caracteristica peculiar e 

individualizadora de tal modalidade chequica. 

Ainda no que tange a pos-datacao, intenta-se identificar a sua natureza juridica, bem como os 

efeitos decorrentes da aposicao de data futura para apresentacao do cheque, tanto no que se refere a 

prescricao quanto aos efeitos decorrentes da apresentacao previa do titulo, principalmente no que se 

refere a existencia de responsabilidade por esta apresentacao, buscando, destarte, individualizar a 

responsabilidade e determinar a sua extensao quando da reparacao de danos morais e materiais 

decorrentes de tal inadimplemento. 

Final mente, sao apresentados, em anexos, o capitulo XI, da Lei n° 24.452 - Lei Argentina do 

cheque (Anexo I) - e o Projeto de Lei do Senado i f  285 de 2004, da Lavra do Senador Duciomar 

Costa, juntamente com sua justificacao (Anexo II); por considerar ambos os textos, elementos 

imprescindiveis para o presente trabalho, visto que tem como objeto a regulamentacao do cheque 

pos-datado. 
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TEORIA GERAL DOS TITULOS DE CREDITO 
 

 

1.1 Credito: aspectos gerais 
 

 

A fim de uma melhor compreensao da teoria geral dos titulos de credito, faz-se necessario 

informar em que consiste o credito. De antemao, convem notar que os titulos de credito sao, de uma 

forma geral, a representacao do fator economico credito. 

Para Rubens Requiao (2000, p. 319), "o credito importa um ato de fe, de confianca, do 

credor". Dai, continua o mestre, "a origem etimologica da palavra - creditum, credere ". 

Para o economista frances Guide, apud Rubens Requiao (2000, p. 319), o credito e 

conceituado como alargamento da troca, configurando-se como "a troca no tempo", em lugar de ser 

no espaco. Sendo seus caracteres essenciais, primeiro, o consumo da coisa vendida ou emprestada e, 

segundo, a espera da coisa nova destinada a substitui-la. E, ainda, que a venda a prazo e o emprestimo 

constituem as duas form as essenciais de credito. 

Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. (2000, p. 1), contribuindo com a doutrina, apresenta alguns 

conceitos economieos de credito: 

 

 

Credito e a troca no tempo e nao no espaco (Charles Guide); Credito e a 

permissao de usar capital alheio (Stuart Mill); Credito e o saque contra 

o futuro; 

Credito con fere poder de compra a quern nao dispoe de recursos para 

realiza-lo (Werner Sombart); e 

Credito e a troca de prestaclo atual por prestacao futura. Finalmente, 

expoe mencionado doutrinador o seu proprio conceito: 

 

 

Credito e a possibilidade de dispor imediatamente de bens presentes para 

poder realizar, nos produtos naturais, as transformacoes que os tornarao, no 

futuro, aptos a satisfazer as mais variadas necessidades. 



 

A analise deste ultimo conceito demonstra que o credito cria a possibilidade de ampliacao dos meios 

de produ^ao. Uma vez que, por intermedio do credito, o empresario 
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pode fazer a aquisicao, no presente, de determinado capital, e investi-lo de imediaio em sua empresa, 

possibilitando que nesta sejam produzidos bens e servicos para o comercio, e que, apos a 

comercializacao dos mesmos, com o montante que resulta desta, efctuar a quita^ao do credito 

previamente adquirido. 

Todavia, o credito e, tambem, largamente utilizado para a aquisicao de bens de consumo por 

seus destinatarios finais, proporcionando, destarte, a aquisicao de bens de consumos atuais, para uma 

futura quitacao. 

Ressalte-se, sobremaneira, a importancia do credito para a atividade economica, posto que 

mesmo nao sendo um agente de producao - por consistir tao somente numa forma de transferencia de 

riquezas - o credito, inegavelmente, amplia a possibilidade de aquisicao de capital, de bens de 

producao e de consumo, o que, por si so, informa um dos principals postulados da Economia, a saber: 

a circulacao de riquezas. 

O credito pressupoe dois elementos fundamentals: a confianca e o tempo. 

A confianca, na li^So precisa de Luiz Emygdio (2000, p. 1), tern de ser entendida tanto sob o 

aspecto subjetivo quanto objetivo. No que se refere ao aspecto subjetivo, a confianca consiste na 

crenca do credor de que o devedor e idoneo, moralmente considerando, no sentido de que satisfara a 

sua obrigacao no prazo prefixado. Ja quanto ao aspecto objetivo, consiste na crenca do credor de que 

o devedor e idoneo eeonornico-financeiramente, considerando-se a riqueza e o patrimonio deste, para 

fins de solver a obrigacao junto ao credor. 

O elemento tempo, diz respeito ao intervalo que medeia entre a concessao do credito, feita 

pelo credor, e o correspondente cumprimento da obrigacao, por parte do devedor. O prazo, existente 

entre a concessao e a solvencia, e elemento essencial do credito. Conforme o prazo, entre a concessao 

e o pagamento do credito, seja maior ou menor. pode-se dizer que o mesmo e feito a curto, a medio ou 

a longo prazo. 



16 

O credito pode ter seu cumprimento assegurado atraves de garaniias reais ou fidejussorias. 

Diz-se que o credito conta com garantia real quando a solveneia do mesmo e assegurada por um bem 

do proprio devedor ou de terceiro, quando este se torna garante da obrigacao assumida por aquele. Se 

o bem dado em garantia for bem movel, trata-se de penhor; se imovel, sera o caso de hipoteca. Quanto 

ao credito garantido fidejussoriamente, tal garantia corresponde ao aval ou fianca, prestado por 

terceiro, a fim de garantir a solvabilidade da divida. Quando o terceiro garante o credito por aval, 

dcnomina-se avalista, quando garante por fianca, denomina-se fiador. Mais adiante, tratar-se-a das 

questSes referentes ao aval e a fianca. Por ora, cumpre ressaltar que o segundo e instituto de Direito 

Civil e o primeiro de Direito Cambiario. 

Ensina Luiz Emygdio (2000, p. 7) que, de acordo com a pessoa que se beneficia do credito, 

este pode ser publico ou privado. Destarte, o credito sera privado, quando o devedor e pessoa natural 

ou juridica de direito privado; e, publico, quando o devedor for o Estado. 

Ante o exposto, vale ressaltar que o credito decorrentc de, por exemplo, mutuo, venda a 

prazo, entre outros, pode ser, e normalmente o e, representado por um documento, o titulo de credito. 

Quanto a este, prosseguir-se-a a apresentacao de sua teoria geral \ 

1.2 Titulos de credito 

1.2.1 Historico 

Nos primordios da vida economica e comercial da humanidade, a forma comum de 

obtenclo dos bens necessarios a satisfacao das necessidades era o escambo ou troca, 
 

 

' Note-se que para os fins deste trabalho, sera feita uma apresentacao resumida de tal teoria, 

buscando apresentar, nao obstante a concisao, os principals pontes coneeraentes ao tema central deste 

estudo, a saber o cheque pos-datado. 
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envolvendo principalmente o gado e o sal. A essa fase seguiu-se, con forme leciona Amador Paes de 

Almeida (1999, p. 1 e 2), a fase metal ica e, posteriormente, a fase finaneeira. Nesta fase, surge o 

papel moeda, representando um valor expresso na cedula e passivel de ser trocado por qualquer outro 

bem capaz de satisfazer as mais variadas necessidades humanas. O valor de tal papel-moeda e 

assegurado por um Estado que o emite, e, normalmente, faz obrigatoria sua aceitacao. 

Apos a fase finaneeira, ou seja, a fase de criacao do papel-moeda, surge a fase creditoria. 

Todavia, tal evolucao, economicamente falando, envolveu a mudanca da concepcao juridica de 

representacao do credito. Conforme meneiona Rubens Requiao (2000, p. 320), "dificil, no direito 

romano, era a cireulacao dos capitals atraves do credito". Ressalte-se que, no Direito Romano 

primitivo, as obrigacoes eram garantidas com a propria pessoa do devedor, podendo, inclusive, o 

credor que nao obtivesse a satisfacao do credito, vender o devedor como escravo alem do Rio Tiberio, 

ou, ate mesmo, matar o obrigado inadimplente. Nesse caso, se fossem varios os credores, poderiam 

estes repartir entre si o corpo do devedor. Tais penas eram permitidas pela Lei das XII Tabuas. 

Todavia, com o advento da Lex Papiria, a garantia pessoal e corporal do devedor foi substituida pelo 

seu patrimonio; embora a transmissao do credito continuasse formal, posto que para a cessao do 

mesmo, fazia-se necessario a notificacao do devedor. 

Com o surgimento da Letra de Cambio, na Idade Media, fruto da necessidade de cireulacao 

de capitais e da propria seguranca daqueles que antes careciam percorrer enormes distancias com 

vultosas quantias ou valores (consequencias do crescente desenvolvimento comercial), o credito 

passou a ser representado por um documento, a saber: o titulo de credito. 1 lodiernamente, esse 

documento apresenta-se em varias especies, tais como: a propria letra de cambio, o cheque, a nota 

promissoria, entre outros. 
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1.2.2 Conceito e natureza juridica 
 

Titulo de credito e o documento necessario para o exercicio do direito, literal e autonomo, 

nele mencionado. Tal conceito foi formulado e apresentado por Cesare Vivante, em seu Tattado di 

Diritto Commerciae, e, conforme meneiona Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 369), e aceito pela 

unanimidade da doutrina comercialista, devido a sintetizacao, clara e precisa, com que apresenta os 

elementos principals da materia cambial, a saber, os principios do Direito Cambiario: Cartularidade, 

Literalidadc e Autonomia. 

Saliente-se que, antes de qualquer outra coisa, o titulo de credito e um documento, uma 

cartula. Camelutti, citado por Humberto Theodora Jr. (2003, p. 401), define documento como "uma 

coisa capaz de representar um fato". 

Humberto Theodora Jr. (2003, p. 401) faz a seguinte distincao entre documento em sentido 

lato e em sentido estrito: Em sentido lato: 

 

 

Documento compreende nao apenas os escritos, mas toda e qualquer coisa 
que transmita diretamente um registro fisico a respeito de algum fato, como 
desenhos, as fotografias, as gravacoes sonoras, filmes cinematograficos, 

etc. 
 

Ja em sentido estrito, continua o autor supra, "cuida-se especificamente dos documentos 

escritos, que sao aqueles em que o fato vem registrado atraves da palavra escrita, em papel ou outro 

material adequado". 

Pode-se, ainda, fazer a distincSo entre documento e instrumento. Documento seria o genero 

das coisas, ou meios, atraves dos quais se representa um fato juridico. Enquanto instrumento, e o 

documento cspecifico, produzido pelas partes e interessados, a fim de provar um negocio juridico 

entabulado pelos mesmos. 

O titulo de credito pode ser considerado como um documento representative de obrigacSes. 

Todavia, a obrigacao representada por tal instrumento, e uma obrigacao sui 
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generis, a saber, uma obrigacao crediticia, regida juridicamente pelo Direito Cambiario, em 

contraposicao ao Direito Civil (o que sera melhor esclarecido adiante, quando da analise dos 

principios e institutes do Direito Cambiario). 

Ante o exposto, pode-se afirmar que o titulo de credito e, alem de um documento, o 

instrumento por meio do qual as partes ou interessados, nele consignados, formalizam a negociacao 

do credito. a extenslo da obrigacao, suas garantias, bem como formulam todas as circunstancias 

necessarias para a validade de tal documento como titulo sujeito ao regime juridico cambiario. 

Consoante aos ensinamentos de Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 370), serao apresentadas as 

distincoes existentes entre os titulos de credito e os demais documentos representatives c]e direitos e 

obrigacoes. 

A primeira distincao consiste em que o titulo de credito faz referenda, unicamente, a relacoes 

crediticias. Nenhuma outra obrigacao, seja de fazer, nao-fazer, ou de dar, pode ser documentada por 

meio do titulo de credito. Nas palavras de Fabio Ulhoa (2003, p. 370): "apenas o credito titularizado 

por um ou mais sujeitos, perante outro ou outros, consta de um instrumento cambial". Todavia, esta 

caracteristica nao e suficiente para uma completa distincao dos titulos de credito dos demais 

documentos, posto que qualquer outro documento pode representar um credito, titularizado por 

alguem era face de outrem, por exemplo: um escrito onde se reconheca uma divida. 

A segunda diferenfa entre os titulos de credito e os demais documentos representatives de 

obrigacoes, refere-se a cobranca daqueles em juizo. Os titulos de credito estao previstos no Codigo de 

Processo Civil - CPC, como titulos executivos extrajudiciais". Em decorrencia dessa caracteristica. a 

cobranca desses titulos e facilitada, posto que c 

 

 

[...] 
* Art. 585. Sao titulos executivos extratudiciais 

I - a letra de cambio, a nota promissoria, a duplicata, a debenture e o cheque; 
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superado todo o processo de conhecimento, passando-se diretamente ao processo de execucao. 

Entretanto, o carater de ser titulo exeeutivo extrajudicial tarn hem nao distingue, por si so, os titulos 

de credito dos demais documentos representatives de obrigacoes, haja vista que outros documentos 

desta natureza tambem sao apresentados pelo CPC como titulos executivos extrajudiciais, como e o 

caso, por exemplo, da escritura publica ou outro documento assinado pelo devedor e por duas 

testemunhas, bem como todos os demais documentos que, por disposicao expressa, a lei atribuir forea 

executiva. Entre estes ultimos, pode-se citar o contrato escrito que estipula os honorarios advocatfeios 

(Lei n° 8.906/1994, art. 24, caput) \ 

A terceira e fundamental diferenca entre os titulos de credito e os demais documentos 

representatives de direitos e obrigacoes e a negociabilidade. Este atributo permite a circulacao do 

credito, o que enseja ao credor transferir o seu credito a terceiro que Ihe antecipa o valor da obrigacao 

(normalmente, parte desse valor). Note-se que para tal transferencia, diferentemente do que ocorre 

com a cessao civil de credito, e prescindivel a notificacao do devedor. 

Em decorrencia da negociabilidade dos titulos de credito, bem como da maior garantia do seu 

recebimento (posto que, todos os signatarios do titulo, regra geral, tornam-se responsaveis pelo 

credito, nao so pela existencia deste, como no caso da cessao civil), esses titulos representam forte 

fator de mobilizacao de riquezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] 
J
 Art. 24. A decisao judicial que tixar ou arbitrar honorarios e o contrato escriro que os estipusar sao 

titulos executivos e constituem credito privilegiado na falencia, concordata, concurso de credores, 

insolvencia civil e liquidaflo extrajudicial. 
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1.2.3 Princfpios do Direito Cambiario 
 

 

O termo principio, em sua significacao vulgar, quer dizer comeco, inicio. Todavia, em sua 

acepcao juridica, informa os postulados essenciais, que norteiam a eonfeccao, interpretacao e 

aplica^ao das nomas juridicas. Nesse sentido, o Direito Cambiario apresenta tres principios 

fundamentals, que o individualizam dos demais ramos do Direito. Tais principios sao: cartularidade; 

literalidade; e autonomia das obrigacoes cambiais 

 

 

S Cartularidade 
 

 

Do conceito apresentado por Vivante (titulo de credito e o documento necessario para o 

exercicio do direito, literal e autonomo, nele mencionado), por muitos, considerado perfeito, extrai-se 

que o titulo de credito e representado por um documento necessario para a efetivacao dos direitos nele 

mencionados. 

Somente com o documento original e que podera ser requerida a execucao da obrigacao 

contida na cartula. Consoante ao art. 614,1, do CPC, o credor devera apresentar, instruindo a peticao 

inicial, o titulo original
J. O nao atendimento a essa exigencia, ou seja, havendo a propositura da acao 

sem a apresentacao do titulo original, o juiz determinara ao autor que emende a inicial, fazendo a 

juntada do titulo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de, nao havendo o cumprimento da diligencia, 

indeferir a peca exordial. 

Ademais, o devedor, que salda sua obrigacao, deve solicitar o titulo original, como forma 

idonea de quitacao. Uma vez que, por ser documento que possui o carater de 

 

 

4
 Segui-sc nesse passo a apresentacao proposta por Fabio Ulhoa Coelho, a despeito de outras 

apreserv.:r;'
s
e- 

[...] 
Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a execugao, pedir a ciracao do devedor e insiruir a peticao 

inicial: 
1 - com o titulo executivo, salvo se ela se fundar em sentenca. 
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negociabilidade, o titulo de credito pode ter sido transferido a terceiros. Km caso de haver ocorrido tal 

transferencia, e o devedor, ao saldar a sua obrigacao junto ao credor originario, nao atentar para a 

devolucao do titulo, podera ser compelido a pagar novamente a obrigacao ao terceiro de boa-fe, para 

o qual o titulo tenha sido transferido, em caso de estar este de posse do documento original 

representative do credito. 

Da cartularidade ressalta-se que o titulo de credito e documento indispensavel para a propria 

existencia da relacao juridica cambial. Sem o instrumento crediticio, pode o credor buscar os demais 

meios de reaver o valor da obrigacao. Todavia, devera percorrer o caminho do processo de 

conhecimento e utilizar-se de institutes juridicos de Direito Civil, mas nao podera executar 

diretamente, nem tampouco se beneficiar de qualquer outro instituto peculiar ao Direito Cambiario. 

 

 

 

v" Literalidade 
 

 

Ensina Rubens Requiao (2000, p. 321) que: "o titulo e literal porque sua existencia se regula 

pelo teor de seu conteudo". Continua o insigne comercialista, "o titulo de credito se enuncia em um 

escrito, e somente o que esta nele inserido se leva em consideracao". 

Desta feita, o titulo e instrumentalizado cm uma cartula, onde deve estar expressamente 

consignado todo o conteudo da obrigacao, nem mais nem menos. O devedor somente sera obrigado 

ao que constar do expresso literalmente no titulo, bem como sera obrigado a tudo o que constar 

consignado no mesmo. 

A simples leitura do titulo deve ser suficiente para a exata compreensao da obrigacao por ele 

representada. Isto implica dizer: o que constar expresso no titulo sera exigivel, o que nao constar nao 

o sera. 



 

Aquele que apoe sua assinatura no titulo passa a responder pelo mesmo - seja devedor 

principal, avalista, endossante - mas, tao somente se apuser sua assinatura no titulo. 

Pode ocorrer que devido a varias transafoes ou assinaturas apostas no titulo, este nao 

comporte, por falta de espaco, no proprio corpo mais nenhuma assinatura ou outra anotacao. Nesse 

caso, sera possivel anexar ao titulo folha ou foi has de alongamento, o que por sua vez sera 

compreendida como parte integrante do corpo do titulo. 

A quitacao, quando partial, deve ser aposta no proprio corpo do titulo, visto que se for dada 

em documento separado nao surtira eficacia contra terceiro de boa-fe que exija o cumprimento total 

da obrigacao; bem como o aval deve, necessariamente, constar do proprio corpo do titulo, posto que 

se prestado em documento a parte nao surtira efeito. 

Ante o exposto, deve-se atentar que o principio da literalidade consiste em que toda e 

qualquer transacao que diga respeito ao titulo devera ser neste expressa, para garantia dos que 

intervieram ou intervierem em tais negocios. Assim, o titulo de credito, como documento, deve conter 

em seu bojo, literalmente expressa, qualquer vicissitude por que passe a relacao crediticia, seja 

quitacao, endosso, aval, ou qualquer outra que modifique a extensao da obrigacao cambial. 

 

 

 

S Autonomia das relacoes cambiais 
 

 

O titulo de credito, uma vez posto em circulacao, liberta-se da relacao juridica que Ihe deu 

causa. Assim, quando alguem celebra um contrato de mutuo com outrem e o formaliza ou o garante, 

por meio de um cheque, por exemplo, podera o devedor, nesse caso, opor-se ao credor originario 

utilizando-se de qualquer excecao em direito admitida, 

como, a alegacao de usura (juros excessivos), por exemplo. Todavia, se tal cheque foi 



 

endossado a terceiro de boa-fe, contra este o devedor (emitente) so podera opor excecoes de natureza 

formal do titulo (que o descaracterize como titulo de credito), ou excecao que tenha contra o proprio 

terceiro. Mas, nao podera fazer uso das excecoes pessoais decorrentes da relacao juridica originaria, 

que tinha contra o credor original do titulo (tomador), sempre resguardando o principio da boa-fe. 

Em decorrencia do principio da autonomia das relacoes representadas pelo titulo, o vicio em 

uma relacao nao prejudica as demais. Um exemplo esclarecera o assunto: se um menor impubere 

emite um titulo de credito, uma nota promissoria, por exemplo, e um avalista maior de idade apoe o 

seu aval no titulo, beneficiando o emitente; ainda que nula a obrigacao do menor, sera plenamente 

valida a assumida pelo avalista. Isso em decorrencia, justamente, da autonomia das relacoes 

representadas pelo instrumento cambial. 

Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 376) aponta como sub-principios, decorrentes da autonomia, a 

abstraeao e a inoponibilidade. 

A abstraeao decorre do fato de que, uma vez posto em circulacao, o titulo de credito 

desvincula-se da relacao juridica que o originou (ver exemplo, acima exposto, do contrato de mutuo). 

Quanto a inoponibilidade, o devedor so podera usar das excecoes que tiver contra o 

credor-portador do titulo ou fundadas em defeitos formais do proprio instrumento cambial. O devedor 

nao podera utilizar-se das excecoes que tinha contra o credor originario, com base em vicios da 

relacao juridica que originou o titulo. 

 

 

 

1.2.4 Classificacao dos titulos de credito 
 

 

Os titulos de credito podem ser classificados quanto: ao seu conteudo; a sua natureza; a sua 

estrutura; a sua circulacao; e, ao seu modelo. 
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J Quanto ao conteudo 
 

 

Amador Paes de Almeida (1999, p. 8) apresenta a classificacao proposta por Vivante, 

distinguindo os titulos de credito, quanto ao seu conteudo, em: 

1. titulos de credito propriamente ditos, que sao aqueles que dao direito a 
uma prestacao de coisas fungfveis, sendo estas, coisas que podem ser 

substituidas por outras, da mesma especie, qualidade e quantidade. Por 
exemplo: o dinhciro. 
2. titulos destinados a aquisicao de direitos reais sobre coisas 
determinadas. Ex.: eonhecimento de embarque e conhecimento de 
deposito. 
3. titulos que atribuem a qualidade de socio, permitindo ao seu titular o 

exercicio de determinadas funcoes ou a pratica de certos atos. Ex.: acoes de 
sociedades anonimas. 
4. titulos que dao direito a algurn servico. Ex.: bilhete de viagem. 

 

 

 

S Quanto a natureza 
 

 

 

Quanto a sua natureza, os titulos de credito podem ser abstratos ou causais. 

Para Rubens Requiao (2000, p. 330), "os titulos abstratos sao os mais perfeitos como titulos 

de credito, pois deles nao se indaga a origem"; visto que o documento representative do credito 

(cartula) e suficienle para a compreensao do valor e extensao das garantias que constituem a 

obrigacao cambial. 

Quanto aos titulos causais, estes estao vinculados a sua origem. Sao considerados imperfeitos 

ou improprios. Exemplo classico de titulos dessa natureza e a duplicata, que so pode ser emitida para 

fins de documentar credito oriundo de compra e venda mercantil. Todavia, ressalta Rubens Requiao 

(2000, p. 330): "sao considerados titulos de credito pois sao suscetfveis de circulacao por endosso, e 

levam neles eorporificada a obrigacao". 
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•S Quanto a estrutura 
 

Considerando-se a estrutura, os titulos de credito podem ser classificados como ordem de 

pagamento e promessa de pagamento. 

Os titulos de credito estruturalmente considerados como ordem de pagamento, 

caracterizam-se por corresponder a tres situacoes juridicas distintas no momento em que sao sacados, 

conforme ensinamento de Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 382). Sao elas: a do sacador, que ordena o 

pagamento; a do sacado, destinatario da ordem; e a do tomador ou beneficiario da ordem. Sao 

exemplos de ordem de pagamento, o cheque e a letra de cambio. 

Quanto a promessa de pagamento, esta enseja a criacao de, apenas, duas situacoes juridicas 

distintas, a saber: a do promitente ou emitente que se obriga a pagar; e a do beneficiario da promessa. 

Pode-se citar como exemplo de promessa de pagamento, a nota promissoria. 

 

 

S Quanto a circulacao 
 

Quanto a circulacao, os titulos de credito podem ser ao portador ou nominativos, estes com ou 

sem a clausula "a ordem". 

Os titulos ao portador sao aqueles que nao ostentam o nome do credor, ou contem, em seu 

corpo, a clausula "ao portador". Sua circulacao opera-se pela simples tradicao. 

Por sua vez, os titulos nominativos sao aqueles que trazem em seu corpo, de forma expressa, 

o nome do credor ou beneficiario do mesmo. Seu pagamento apenas podera ser efetuado a pessoa que 

estiver indicada, como tomador ou titular do credito. 
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Quando o titulo nominativo contiver expressa a clausula "a ordem", este podera ser 

transferido atraves de endosso, que nas palavras de Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 383): "e ato tipico 

da circulacao cambiaria". 

Todavia, se o titulo apresenta a clausula "nao a ordem", sua transferencia apenas podera ser 

realizada por meio da cessao de credito, ou seja, em obediencia as normas e principios que regulam as 

obrigacoes civeis, em contraposicao as obrigacoes cambiarias. 

 

 

^ Quanto ao modelo 
 

Quanto ao modelo, informa Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 381) que, os titulos de credito 

podem ser vinculados ou livres. 

Diz-se, de modelo vinculado, o titulo que para valer como instrumento cambial deve 

obedecer a forma preconizada em lei. Sao excmplos de titulo de modelo vinculado: o cheque e a 

duplicata. 

Quanto aos titulos de modelo livre, estes permitem ao emitente dispor livremente os 

elementos do titulo. No entanto, e livre apenas a forma de disposicao, nao significando que os 

elementos, tidos como essenciais ao titulo, possam ser prescindidos. Acaso haja omissao quanto a 

aposicao no titulo de tais elementos, necessarios para gerar efeitos cambiais, por exemplo, a clausula 

cambial (denominaeao do titulo), o documento nao sera conhecido como titulo de credito, sujeito a 

regime juridico especifico. Sao exemplos de titulos de modelo livre, a letra de cambio e a nota 

promissoria. 

 

 

1.2.5 Especies de Titulos de Credito 
 

No Direito brasileiro, sao varias as especies de titulos de credito existentes. Entre os 

principais, podem ser citados: letra de cambio; nota promissoria; cheque; duplicata (comercial e 
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de service)): debenture; "warrant"; conhecimento de deposito e cedula rural (pignoratfeia e 

hipotecaria) 
1
. 

Para os fins especificos deste trabalho, qua! seja: estudar a natureza juridica, as 

conseqtiencias juridicas decorrentes da aposicao de data futura para apresentacao e demais aspectos 

juridicamente relevantes, bem como apresentar sugestoes no que concerne ao cheque pos-datado, 

convem cuidar do estudo especifico de uma especie de titulo de credito, a saber: o Cheque. 

                                                 
1
 Rubens Requiao, em seu multicitado Curso de Direito Comercial (2000, p. 334) apresenta uma 

relacao de 41 (quarenta e uma) especies de titulos de credito reconhecidos legalmente pelo 

Ordenamento Juridico patrio. 



 

DO CHEQUE 
 

 

 

2.1 Historico 
 

De origem bastante discutida na doutrina, a palavra cheque, conforme ieciona Rubens 

Requiao (2000, p. 426), surgiu do verbo ingles to check (que significa: examinar, conferir, verificar). 

Tal exame, conference a ou verificacao, incide sobre a existencia de provisao de fundos, em deposito 

junto ao banco sacado, em favor do emitente do titulo, quando do momento de apresentacao para 

pagamento. 

Segundo Fran Martins (2000, p. 5) - com base nos ensinamentos de Vasseur e Marin e De 

Semo - apesar da possivel existencia de ordens de pagamentos similares ao cheque, no antigo Egito, 

Grecia e Roma, somente na segunda metade da Idade Media, e que comecam a circularem ordens de 

pagamento contra bancos, em varios paises europeus. 

O cheque, com os seus atuais contornos, foi introduzido na Inglaterra, no ano de 1557, por 

Thomas Grescham. Sua maior expansao se verificou com o Goldsmith notes, no seculo XVII, quando 

banqueiros autorizaram a emisslo, por parte de seus clientes, de titulos nominativos ou a ordem, a 

serem pagos no ato de sua apresentacao. A partir de entao, o uso do cheque difundiu-se pelos demais 

paises, tais como, Franca, Estados Unidos, entre outros. 

No Brasil, a primeira referenda ao cheque foi feita em 1845, no Regulamento do Banco da 

Provincia da Bahia, conforme o ensinamento de Fran Martins (2000, p. 6). A Lei n° 1.083, de 1860, 

embora nao usando a expressao cheque, tratava de recibos ou mandatos ao portador que 

apresentavam as caracteristicas desse titulo. 

A primeira legislacao especifica sobre cheque surgida no Brasil foi a Lei n° 2.591, de 1912. 

Seguiu-se a esta o Decreto Executivo n° 57.595, de 7 de Janeiro de 1966, que promulgou as 

Convencoes para a adocao de uma Lei Uniforme sobre o cheque. 



 

Finalmente, tem-se a Lei n° 7.357, de 2 de setembro de 1985, tambem conheeida como a Lei 

do Cheque, que esta em vigor e dispoe sobre a disciplina juridica do cheque. 

 

 

2.2 Conceito e disposieoes gerais 
 

 

A doutrina patria, com base no Ordenamento Juridico nacional, apresenta, com poucas 

variantes, alguns conceitos de cheque. Dentre tais conceitos, pode-se citar os seguintes: 

a) Cheque e ordem de pagamento a vista, emitida contra banco, em razao 

de provisao que o emitente possui junto ao sacado, proveniente essa de 

contrato de deposito bancario ou de abertura de credito. (COELHO, 2003, 

p. 433). 

b) Entende-se por cheque uma ordem de pagamento, a vista, dada a um 

banco, ou instituicao assemelhada, por alguem que tern fundos disponiveis 

no mesmo, em favor proprio ou de terceiro. (MARTINS, 2000, p. 3). 
 

Ante o exposto, e com base no Direito comparado, pode-se conceituar o cheque como uma 

ordem de pagamento a vista ou em data determinada, emitida contra uma instituicao bancaria ou 

assemelhada, em favor do proprio sacador ou de terceiro'. 

Note-se que, em relacao a afirmacao de ser o cheque uma ordem de pagamento a vista, e 

inegavel a sua validade no Ordenamento Juridico brasileiro, todavia quanto a ser uma ordem de 

pagamento em data determinada, tal elemento do conceito nao se adapta a legislacao patria em 

decorrencia do disposto no regramento especifico do cheque (art. 32, da Lei n° 7.357, de 02 de 

setembro de 1985). 

 

 

' O conceito aqui expresso acrescenta que o cheque pode conter uma ordem de pagamento em data 
determinada. Esta afirmativa posta no corpo do conceito aqui formulado, nao condiz com a atual 

legislacao patria, posto que, hodiernamente, o Ordenamento Juridico brasileiro (art. 32, da Lei 7.357, 
de 02 de setembro de 1985, que dispoe sobre o cheque e da outras providencias) considera tal titulo 
como ordem de pagamento a vista, determinando a desconsideracao de qualquer mencao em 
contrario. Todavia, o Direito e uma ciencia international, e com base em ordenamento juridico 
alienigena (Lei 24.452 - Lei argentina que trata sobre o Cheque, que em seu capitulo XI, art. 54 e ss., 
cuida do cheque de pagamento diferido) pode-se fazer o referido acrescimo. 



 

Do conceito de cheque supra, foram omitidas, voluntariamente, parte das expressoes 

utilizadas pela doutrina em geral, a saber: da definicao de cheque formulada por Fabio Ulhoa, 

omitiram-se as sentencas: "em razao de provisao que o emitente possui junto ao sacado" e 

"proveniente essa de contrato de deposito bancario ou abertura de credito". Ja da definicao 

apresentada por Fran Martins omitiu-se "por alguem que tern fundos disponiveis no mesmo (banco 

ou institute!© assemelhada)". (griff© nosso). 

Tais supressoes, voluntariamente feitas, decorrem de que, conforme o Ordenamento Juridico 

patrio, as sentencas omitidas nao prejudicam a precisa conceituacao juridica do cheque, posto que a 

Lei n° 7.357/1985 (que dispoe sobre o cheque) enuncia, em seu art. 4°, que a ausencia de fundos em 

poder do sacado, bem como a falta de autorizacao para emitir cheque, nao prejudicam a validade do 

titulo como cheque*. 

Desta feita, ainda que apresentado o cheque, e este nao seja pago por falta de fundos ou falta 

de autorizacao para emissao, o titulo nao se desvincula do regime juridico cambiario, ou seja, podera 

ser executado como titulo executivo extrajudicial (art. 585, 1, do CPC) contra qualquer dos 

coobrigados pelo titulo; bem como, continua submetido a todos os principios informadores do Direito 

Cambiario. 

O cheque apresenta algumas semelhancas com a letra de cambio; am bos sao ordens de 

pagamento e tern suas formas reguladas pelo Direito Cambiario. Todavia, entre am bos existem 

diferencas especificas que os individualizam: A letra de cambio carece de "aceite
9
", enquanto o 

cheque nao o admite
10

; a letra de cambio pode ser sacada contra qualquer pessoa, ja o cheque apenas 

pode ser emitido contra banco ou instituicao 

 

 

[...] 
° Art. 4°. O emitente deve ter fundos disponiveis em poder do sacado e estar autorizado a soon-eles 

emitir cheque, em virtude de contrato expresso ou tacito. A infracao desses preceitos nao prejudica a 
validade do titulo como cheque. 
9
 Concordancia, por parte do destinatario da ordem, em efetivar o pagamento. 

[■••] 

Lei n° 7.357/1985. Art. 6". O cheque nao admite aceite considerando-se nao escrita qualquer 

declaracao com esse sentido. 



 

legalmcnte a este equiparada; a letra de cambio pode ser emitida de van as formas (a vista, a certo 

termo de vista, etc), enquanto que o cheque, conforme o atual Ordenamento Juridico brasileiro, pode 

ser emitido apenas como uma ordem de pagamento a vista. 

Em decorrencia de ser uma ordem de pagamento, quando da sua emissao, o cheque cria tres 

situacoes juridicas distintas: 

1. O emitente (sacador do cheque, aquele que ordena o pagamento); 

2. O sacado (banco ou instituicao assemelhada, a quern a ordem e dirigida); e, 

3. O tomador (beneficiario da ordem). 

 

 

Diverge a doutrina a respeito de ser o cheque um titulo de credito proprio ou improprio, ou 

seja, um instrumento crediticio ou meio de pagamento, respectivamente. Aqueles que defendem ser o 

cheque apenas meio de pagamento (titulo improprio) apoiam-se na afirmativa de que a necessidade de 

provisao de fundos junto ao sacado descaracteriza o atributo da abstraeao (o qual reza que, uma vez 

posto em circulacao, o titulo de credito desvincula-se da relacao juridica que o originou). Todavia, 

conforme demonstrado acima, a ausencia de provisao de fundos junto ao sacado nao descaracteriza o 

titulo como cheque (art. 4°, da Lei t f  7.357/85). 

A legislacao que trata do cheque^ expressa, de forma suficiente, ser este um titulo de credito. 

Desta feita, salienta Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 433): 

 

 

Se ela (a legislacao, mais precisamente a Lei n° 7.357/85) fosse lacunosa, 
ai sim poderiam existir duvidas sobre a constituicao e circulacao do 
documento - se cambial ou civil - cabendo, entao, o aprofundamento da 
discussao sobre a natureza , como modo de soluciona-las. (grifo nosso). 



 

2.3 Requisitos formais do cheque 
 

A legislacao impoe ao cheque o rigor formal, proprio dos titulos de credito. A Lei n° 

7.357/85, informa os requisitos formais indispensaveis para a validade do documento como cheque, e 

assim, ser regido peias disposicdes pertinentes ao regime juridico cambiario
11

. 

O primeiro requisite para se considerar um documento como cheque e a denominacao 

"cheque", inscrita no context© do titulo, e expressa na lingua em que este e redigido. Trata-se da 

"clausula cambial", nas palavras de Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 434). 

O segundo requisite legal e "a ordem incondicional de pagar quantia determinada". Devera 

ser aposto no titulo o valor que o banco devera pagar ao tomador ou credor endossatario. Ressalte-se 

que o valor do cheque deve vir expresso em REAL, conforme determina a Lei n° 9.069, de 29 de 

junho de 1995, que dispoe sobre o Piano Real, o Sistema Monetario Nacional, estabelece as regras e 

condicoes de emissao do REAL e os criterios para a conversao das obrigacoes em REAL e da outras 

providencias". Note-se 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1*. O cheque contem: 

I - a denominacao "cheque" inscrita no contexto do titulo e expressa na lingua em que este e redigido; 

II - a ordem incondicional de pagar quantia determinada; 
 

III - o nome do banco ou da instituicao finaneeira que deve pagar (sacado); 

IV - a indicacao do iugar de pagamento; 

V - a indicacao da data e do lugar de emissao; 

VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatario com poderes especiais. 

Paragrafa unico - A assinatura do emitente ou a de seu mandatario com poderes especiais pode ser 

constituida, na forma de legislacao especifica, por chancela mecanica ou processo equivalcnte. [...] 

" Art. 5°. Serao grafadas em REAL, a partir de 1° de juiho de 1994, as demonstracdes contabeis e 

financeiras, os balances, os cheques, os titulos, os precos, os precatorios, os valores de contratos e 

todas as demais expressoes pecuniarias que se possam traduzir em moeda nacional. (grifo nosso). [...] 



 

que no cheque devera ser expresso o valor de forma numerica e por extenso, em caso de divergencia, 

valera esta". 

O terceiro requisito exigido pela lei e que no texto do titulo venha expresso "o nome do banco 

ou instituicao finaneeira que deve pagar (sacado)". O cheque deve ser emitido contra banco ou 

instituicao finaneeira que Ihe seja equiparada, bem como apresentar em seu corpo a identificacao do 

sacado, sob pena de nao valer como cheque. 

O quarto requisito e que o cheque deve conter "a indicacao do lugar do pagamento". O cheque 

deve conter expressa menc&o ao lugar onde deve ser realizado o pagamento. Todavia, o inciso I, do 

art. 2°, da Lei n° 7.357/85, informa que, em caso de omissao de tal requisito, sera considerado lugar 

de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado
14

. 

O quinto requisito e "a indicacao da data e do lugar de emissao". As indicacoes, da data e do 

lugar de emissao, sao essenciais para a determinacao do prazo de apresentacao e prescricao do 

cheque. Isto porque o cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da sua emissao, 

no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, 

quando emitido em outro lugar do pais ou no exterior. Assim, se X, correntista em agenda de banco 

sediada em Sousa-PB, faz saque de um cheque a favor de estabelecimento desta cidade, apondo que 

nesta foi emitido o cheque, no dia 1° de julho de 2006, tal cheque deve ser apresentado para 

pagamento ate 31 de julho do mesmo ano. Todavia, se o mesmo correntista saca outro cheque, no 

mesmo dia, em cidade diversa, Cajazeiras-PB, por exemplo, e faz mencao que o cheque foi sacado 

nesta 

 

 

 

I
 Lei nr 7«357/a5. Art. tz. r eita a maieacao aa quantia em aigansmos e por exienso, prevaiece esta no 

caso de divergencia. 

[...] 

I I
 Art. 2

s
 [...]: I - na falta de indicacao especial, e considerado lugar de pagamento o lugar 

designado junto ao nome do sacado; se designados varios lugares, o cheque e pagavel no primeiro 

deles; nao existindo qualquer indicacao, o cheque e pagavel no lugar de sua emissao; 



 

localidade, o tomador ou credor endossatario, neste caso, tera ate o dia 30 de agosto do mesmo ano 

para a apresentacao do cheque a pagamento. Vale ressaltar que, quando nao constar no cheque a 

indicacao do lugar de emissao, considera-se que o mesmo tenha sido emitido no lugar mencionado 

junto ao nome do emitente
0
. 

O sexto requisito e que o cheque deve conter em seu corpo "a assinatura do emitente 

(sacador), ou de seu mandatario com poderes especiais". A assinatura do emitente, ou de seu 

mandatario com poderes especiais, pode ser constituida, na forma de legislacSo especifica, por 

chancela mecanica ou processo equivalente
16

. Tal assinatura podera ser em forma de abreviatura, por 

extenso, ou ate mesmo, como visto, por chancela mecanica ou processo equivalente. 

Note-se que, ao contratar com o banco, o correntista, normalmente, preenche um formulario, 

apondo neste uma serie de assi natures, na forma como sera utilizada no preenchimento do cheque, e 

que servirao, para fins de conferencia, quando da apresentacao do cheque para pagamento. 

Em relacao a chancela mecanica, e de notar que esta e muito util a empresas que emitem 

numerosa quantidade de cheques, facilitando o preenchimento dos mesmos. Todavia, alguns 

cuidados devem ser previamente tornados para o uso de tal instrumento, como por exemplo, o registro 

da chancela no Cartorio de Titulos e Documentos e ainda a previa convencao com o banco. 

Quanto ao analfabeto, este devera constituir procurador com poderes especiais para assinar os 

cheques, em seu nome. Para a constituicao de tal mandatario dever-se-a fazer 

 

 

[...] 
 
l i

 Lei n° 7.357/85, art. 2° [...]: 
 

:! - use in.dicado o lugar de emissao, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome 

do emitente. 
 
16

 Paragrafo Unico, do art 1°, da Lei n° n° 7.357/85. 
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uso de escritura publica, onde sera inserida a assinatura a rogo do analfabeto, acompanhada da 

assinatura de duas testemunhas. 

Vale ressaltar que a Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, estabelece a vedacao de emissao, 

compensacao e o pagamento de cheque de valor superior a R$ 100,00 (Cem REAIS) ao portador, 

devendo, o cheque acima de tal valor, conter a identiiicaeao do beneficiario
2
. 

 

 

 

 

2.4 Especies de cheque 
 

 

 

Pode-se distinguir as especies de cheque com base nas formas de circulacao, era ao portador e 

nominal, estes com a clausula "a ordem" ou "nao a ordem". 

Tambem e possivel fazer distincao das especies de cheque, quanto a forma de pagamento, em 

crazado e para se levar em conta. 

Com base na legislacao, distinguem-se as especies de cheque, levando-se em conta o seu 

regramento especifico, em visado, administrative, postal, fiscal e com pluralidade de exemplares. 

Finalmente, tem-se uma especie de cheque que, mesmo sem o amparo da lei, existe de forma 

inegavel dentro dos usos e costumes mercantis, a saber: o cheque pos-datado. 

Esta especie de cheque sera tratada em parte especifica do presente trabalho, recebendo uma analise 

de forma a determinar todos os aspectos juridicos decorrentes da avenca de apresentacao em data 

futura (caracteristica principal desta especie chequica), bem como das conseqiiencias do 

deseumprimento do aveneado. 

                                                 
" Art. 69. A partir de 1° de julho de 1994, fiea vedada a emissao, pagamento e compensacao de 

cheque de valor superior a R$ 100,00 (cem REAIS), sem identificaeao do beneficiario. 
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Passa-se a analise especifica de cada especie de cheque, salvo do cheque pos-datado, devido 

as consideracoes supra. 

2.4.1 Cheque ao portador 
 

 

Considera-se cheque ao portador aquele que nao conlem em seu corpo a indicacao de quern 

seja seu beneficiario, bem como aquele que tenha inserido em seu bojo a expressao "ao portador", ou 

ainda aquele que, quando da emissao, continha a indicacao de quern seja seu beneficiario e, 

posteriormente, foi por este endossado em branco, nao determinando, destarte, quern seja seu futuro 

beneficiario. 

Conforme Amador Paes de Almeida (1999, p. 110): "o cheque ao portador, como o proprio 

nome indica, e pagavel a quern o apresentar ao sacado (banco), sendo transferivel mediante a simples 

traditio". Cabe relembrar que a Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995, em seu art. 69, veda a emissao, 

bem como, a compensacao e o pagamento de cheque de valor superior a R$ 100,00 (Cem Reais) ao 

portador, devendo o mesmo quando de sua emissao constar o nome do beneficiario. 

2.4.2 Cheque nominal 
 

 

O cheque nominal ou nominativo e aquele que traz em seu corpo a expressa mencao de quern 

seja o seu beneficiario ou tomador. Nesse caso, apenas a este pode ser pago o cheque pelo sacado. 

O cheque nominal ou nominativo, conforme Amador Paes de Almeida (1999, p. 111), pode 

conter a clausula "a ordem" ou ser passado com a clausula "nao a ordem". No primeiro caso, podera 

ser transferido por endosso. No segundo caso, quando o cheque 



 

content a clausula "nao a ordem", e insuscetivel a sua transferencia por meio de endosso, sendo sua 

transferencia a terceiro, considerada cessao civil de credito e rcgida pelo Direito 

Civil. 

Nole-se que o cheque, inicialmentc nominal, desde que nao contenha a clausula "nao a 

ordem", podera tornar-se ao portador. Isso ocorre tanto quando diante do nome do beneficiario seja 

insert da a expressao "ao portador", quanto quando transferido por endosso em branco, ou seja, 

quando nao se determina o nome do beneficiario a quern o cheque e, assim, endossado e transferido. 

 

 

2.4.3 Cheque cruzado 
 

 

Cheque cruzado e aquele que, apresentando duas linhas paralelas cruzando de forma 

transversal o anverso do titulo, so pode ser pago a banco ou a cliente do banco sacado. Preleciona 

Fran Martins (2000, p. 96) que: 

 

 

Em tais condicSes, o portador do cheque cruzado nao tern o direito at 
recebe-lo pessoalmente do banco sacado. Esse recebimento so pode ser 

feito atraves de um banco, ao qua! o portador transfere o cheque para 
cobranca. (grifo do autor) 

 

Desta feita, nao podera o portador ou destinatario do cheque cruzado apresenta-lo 

diretamente ao banco, no caixa, para pagamento. Mas, devera necessariamente transferi-lo ao banco 

para cobranca, ou deposita-lo na propria conta, para fins de recebimento do valor do cheque. 

O cheque cruzado e tratado pela Lei n° 7.357/1985, em seus artigos 44 e 45 . 

 

 

 

 

 

Art. 44. O emitente ou o portador podem cruzar o cheque, mediante a aposi?ao de dois tracos 

paralelos no anverso do titulo. 
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O cruzamento do cheque pode ser feito pelo emitente ou pelo proprio portador, bastando para 

tanto a aposicao de dois tracos paralelos no anverso (frente ou rosto) do titulo. 

O cruzamento pode ser geral ou especial. Entende-se que o cruzamento e geral quando no 

anverso do cheque vier apenas a aposicao dos tracos, sem nenhuma outra indicacao, ou simplesmente 

a palavra "Banco" ou outra equivalente, entre os referidos tracos. Apresentando o cheque esse tipo de 

cruzamento, so podera ser pago, pelo sacado, a banco ou a cliente do proprio banco sacado, mediante 

credito em conta. 

Por cruzamento especial entende-se o cheque que apresentar entre os tracos, tipicos do 

cruzamento geral, a indicacao do nome de um banco. Neste caso, o cheque so podera ser pago, pelo 

sacado, ao banco indicado ou, em caso de ser este o proprio banco sacado, a cliente deste, mediante 

credito em conta. 

Uma vez feito o cruzamento, este se torna irrevogavel. considerando-se inexistente a sua 

inutilizac&o. Entretanto, o cheque com cruzamento geral pode passar a ser especial, bastando para 

tanto o acrescimo do nome do banco entre as linhas. Ja o cruzamento especial nao podera torna-se 

geral, considerando-se inexistente a supressao do nome do banco, aposto entre as linhas do 

§ 1° O cruzamento e geral se entre os dois tracos nao houver nenhuma indicacao ou existir apenas a 
indicacao "banco", ou outra equivalente. O cruzamento e especial se entre os dois tracos existir a 
indicacao do nome do banco. 
§ 2" O cruzamento geral pode ser convertido em especial, mas este nao pode converter-se naquele. § 
3° A inutilizacao do cruzamento ou a do nome do banco e reputada como nao existente. 
[•■■]  

Art. 45. O cheque com cruzamento geral so pode ser pago pelo sacado a banco ou a cliente do sacado, 
mediante credito em conta. O cheque com cruzamento especial so pode ser pago pelo sacado ao 
banco indicado, ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante credito cm conta. Pode, entretanto, o 

banco designado incumbir outro da cobranca. 
§ 1° O banco so pode adquirir cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco. So pode cobra-lo por 
conta de tais pessoas. 
§ 2° O cheque com varios cruzamentos especiais so pode ser pago pelo sacado no caso de dois 
cruzamentos, um dos quais para cobranca por camara de compensacao. 
§ 3° Respond© pelo dano, ate a concorrencia do montante do cheque, o sacado ou o banco portador 

que nao observar as disposicoes precedentes. 



 

cruzamento. 
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O cheque cruzado pode apresentar-se com mais de um cruzamento. Logicamente, sera 

desnecessario mais de um cruzamento se este for geral. Todavia, tratando-se de muitiplos 

cruzamentos especiais, surge a duvida sobre qua! devera prevalceer. Para solucionar tal problema, 

dispoe o § 2°, do art. 45, da Lei n° 7.357/1985, que "o cheque com varios cruzamentos especiais so 

pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobranca por camara de 

compensacao". Ensina Fran Martins (2000, p. 103), com base na doutrina alienigena, que esse 

dispositivo tern sido entendido como nao sendo permitidoJa aposicao, no mesmo cheque, de mais que 

dois cruzamentos especiais, um deles devendo indicar que o pagamento deve ser feito por intermedio 

de uma camara de compensacao; e, em virtude disso, no caso de conter o cheque mais de dois 

cruzamentos, o banco nao devera efetuar o pagamento, sob pena de responsabilidade pelo prejuizo 

que desse pagamento resultar nos termos do art. 45. 

Para fins de esclarecimenlo, ver art. 45, e §§, da Lei em comento'
9
. 

 

 

2.4.4 Cheque para se levar em conta 
 

O cheque "para se levar era conta" e aquele era que o emitente ou o portador proibe que o 

cheque seja pago em dinheiro, devendo, destarte, ser depositado em conta do seu beneficiario. Tal 

especie chequica e tratada no art. 46 e seus paragrafos, da Lei n° 7.357/1985, Lei do Cheque
20 

 

 

 

19
 Ver nota n* 18. 

in"
3 

Art. 46. O emitente ou o portador podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante a 
inscricao transversal, no anverso do titulo, da clausula "para ser eredttado em conta", ou outra 
equivalente. Nesse caso, o sacado so pode proceder a lancamento contabil (credito em conta, 
transferencia ou compensacao), que vale como pagamento. O deposito do cheque em conta de seu 
beneficiario dispensa o respectivo endosso. § 1° A inutilizacao da clausula e considerada como nao 

existente. 
§ 2° Responde pelo dano, ate a concorrencia do montante do cheque, o sacado que nao observar as 
disposicoes precedentes 
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Para que tal proibicao se earacterize, bem como para caracterizar ou individuahzar esta 

especie de cheque, o emitente ou portador devera apor no anverso do cheque, a clausula "para ser 

creditado em conta" ou outra equivalente. 

E irrevogavel a clausula que caracteriza o cheque para se levar em conta, sendo considerada 

inexistente a sua inutilizacao (§1°, do art. 46, da Lei n° 7.357/1985, Lei do Cheque). O sacado que nao 

respeitar a aposicao da clausula "para ser creditado em conta" respondera pelos danos causados ate a 

concorrencia do montante do cheque. 

Tanto esta especie de cheque, para se levar em conta, quanto a especie cheque cruzado, 

apresentam uma diferenciacao especifica dos demais cheques, qual seja, a de que o pagamento dos 

cheques comum e, normalmente, formalizado em dinheiro no ato da 

apresentacao, o que nao ocorre com as especies de cheque supra, posto que estas nao poderao 

ser pagas em dinheiro ao beneficiario, mas tao somente, ser creditadas em conta. 

 

 

2.4.5 Cheque visado 
 

Segundo Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 438), "o cheque visado e aquele em que o banco 

sacado, a pedido do emitente ou portador legitimo, lanca e assina, no verso, declaracao coniirmando a 

existencia de fundos suficientes para a liquidacao do titulo (Lei do Cheque, art. 7°)"- 

O artigo acima referido e seus paragrafos, da Lei n° 7.357/1985, cuidam especificamente do 

Art. 7°. Pode o sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lancar e assinar, no verso 
do cheque nao ao portador e ainda nao endossado, visto, certificacao ou outra declaracao equivalente, 

datada e por quantia igual a indicada no titulo. 
§ 1° A aposifao de visto, certificacao ou outra declaracao equivalente obriga o sacado a debitar a 
conta do emitente a quantia indicada no cheque e a reserva-la em beneftcio do portador legitimado, 
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cheque visado
21

. 
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Conforme o exposto supra, tanto o emitente quanto o portador legitimado poderao solicitar o 

"visto" ao sacado. Todavia, para a expedicao do visto, sera necessario que o cheque, a ser visado, seja 

nominal (nao ao portador) e ainda nao tenha sido endossado. 

Verificado os requisitos supra, o banco sacado podera apor o visto, certificacao ou outra 

declaracao equivalente, datados e por quantia igual a indicada no titulo. 

A aposicao do visto, certificacao ou outra declaracao equivalente. tern o condao de obrigar o 

banco sacado a debitar da conta do emitente a quantia indicada no titulo e a reserva-la, em beneficio 

do portador legitimado, durante o prazo de apresentacao, sem que fiquem exonerados o emitente, 

endossatarios e demais coobrigados (§ 1°, art. 7°, da Lei do Cheque). 

Nao ocorrendo a apresentacao do cheque no prazo legal, o sacado creditara, na conta do 

emitente, a quantia antes reservada. 

Podera ocorrer que o cheque visado seja entregue ao sacado para inutilrzacao antes do prazo 

de apresentacao. Tambem nesse caso, devera o sacado creditar na conta do emitente a quantia 

reservada. 

O visto tern como limite de validade o prazo para a apresentacao do cheque. Desta feita, se a 

apresentacao do cheque ocorrer apos tal prazo, e nao havendo provisao de fundos, o banco nao podera 

ser responsabilizado pelo nao pagamento do cheque. Tal responsabilizacao ocorrera apenas no caso 

de o banco sacado nao fazer a reserva do valor visado. 

Ressalte-se que nao se trata de aceite, posto que este e expressamente vedado para o cheque, 

considerando-se nao escrita qualquer declaracao nesse sentido 
a
. 

durante o prazo de apresentacao, sem que fiquem exonerados o emitente, endossantes e demais 

eooDrigados. 

§ 2° - O sacado creditara a conta do emitente a quantia reservada, uma vez vencido o prazo de 

apresentacao; e. antes disso. se o cheque I he for entregue para inutilizacao. 
[•••] 
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2.4.6 Cheque administrative- 
 

 

 

Cheque administrative, bancario ou de tesouraria, e aquele emitido contra o proprio banco 

sacador . Nas palavras de Fran Martins (2000, p. 107), tais cheques "sao emitidos por um 

estabelecimento contra outro, umbos pertencentes a mesma pessoa juridica". Desta feita, nessa 

especie chequica, o sacador (emitente) e o sacado sao a mesma pessoa. 

Ressalte-se que essa especie de cheque so pode ser "nao ao portador". Isto porque, como 

informa Fabio Ulhoa (2003, p. 439): "poderia o titulo de uma instituicao finaneeira conceituada 

acabar substituindo o papel moeda". 

2.4.7 Cheque com pluralidade de exemplares 
 

 

 

Cheque com pluralidade de exemplares e o cheque nominal cuja emissao, em varios 

exemplares identicos, e feita em um pais e pagavel era outro. Tais cheques devem ser numerados no 

proprio texto do titulo, sob pena de cada exemplar ser considerado cheque distinto (art. 56, da Lei do 

Cheque). 

O pagamento feito contra a apresentacao de um exemplar e liberatorio. Todavia, o endossante 

que transferir os exemplares a diferentes pessoas, bem como os endossantes desses exemplares 

respondem por todos os exemplares que assinaram e que nao forem restituidos (art. 57, e seu 

paragrafo unico, da Lei do Cheque). 

 

 

~ Lei do Cheque. Art. 6°.  O cheque nao admite aceite, considerando-se nao escrita qualquer 

declaracao com esse sentido 

[-3  
23

 Lei do Cheque. Art. 9°. O cheque pode ser emitido: [...] Ill - 

contra o proprio banco sacador, desde que nao ao portador. 
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A Lei n° 7.357/1985 (Lei do cheque), em seus artigos 56 e 57, cuida do cheque com 

pluralidade de exemplares**. 

 

 

 

 

2.4.8 Outras modalidades de cheque 
 

 

 

A lei n° 7.357/1985, a Lei do Cheque, em seu art. 66, faz referenda a outras especies de 

cheque quais sejam: os cheques ou vales postals; os cheques de poupanca ou assemelhados; e os 

cheques de viagem
3
. 

 

 

 

S Os cheques ou vales postais 
 

De acordo com Luiz Emygdio F. Da Rosa Jr. (2000, p. 606): "os cheques postais 

caracterizam-se por serem emitidos pelas agendas de correios em decorrencia de previo deposito em 

conta junto a administrate postal". 

Tais cheques correspondent a autorizaedes de pagamento, nao podendo ser transferidos por 

endosso ou cessao civil de credito. 

Os cheques postais sao regidos por disposicdes legais especificas. 

 

 

 

■S Cheque poupanca 

                                                 
"

4
 Art . 56. Excetuado o cheque ao portador. qualquer cheque emitido em um pais e pagavel em outro 

pode ser feito em varies exemplares identicos, que devem ser numerados no proprio texto do titulo, 

sob pena de cada exemplar ser considerado cheque drstinto. 

Art. 57 O pagamento feito contra a apresentacao de um exemplar e liberatorio, ainda que nao 

estipulado que o pagamento toma sem efeito os outros exemplares. 

Paragrafo unico. O endossante que transferir os exemplares a diferentes pessoas e os endossantes 

osteriores respondent por todos os exemplares que assinarem e que nao forem restituidos. ' Art. 66 Os 

vales ou cheques postais, os cheques de poupanca ou assemelhados, e os cheques de viagem regem-se 

pelas disposicoes especiais a eles referentes. 
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Com fulcro no inciso I, art. 3°, do Dcereto-Lei n° 70, de 21 de novembro de 1966, Luiz 

Emygdio F. da Rosa Jr. (2000, p. 606) afirma que tais cheques "na realidade nao correspondem a 

cheques mas a documentos que servem de recibo para a movimentacao de conta poupanca'". Todavia, 

por expressa previsao legal (art. 66, da Lei do Cheque) estfio aqui informados. 

 

 

■S Cheque de viagem 
 

Estes sao cheques emitidos por bancos que, vendidos isolados ou em talonarios, apresentam 

normalmente valor prefixado com fins de dar maior seguranca ao viajante ou 

turista. 

Tais cheques regem-se por disposicoes legais especiais (art. 66, da Lei do Cheque). 

Outras especies de cheque ainda podem ser citadas, como: o fiscal e o especial. O primeiro e 

emitido por autoridades fiscais para fins de devolucao de excesso de arrecadacao tributaria, como por 

exemplo, o cheque de restituicao do imposto de renda pessoa fisica. O segundo decorre de contrato 

entre o emitente (correntista) e o sacado (banco ou instituicao equiparada), em que, este se 

compromete a reservar, como "limite", um determinado valor, ao qual o emitente, quando nao 

dispuser de fundos proprios disponiveis, possa fazer uso para cobrir o valor do cheque. Pode-se dizer, 

que tal contrato (de "limite") abre a possibilidade de o correntista emitir cheques sem provisao 

propria de fundos, posto que o referido contrato poe a disposicSo do emitente o uso de um eventual 

emprestimo de quantia previamente delimitada. 

 

 

2.5 Da concomitancia de modalidades de cheque 
 

Duas modalidades de cheque podem apresentar-se coneomitantemente em um unico titulo. 

Desta feita, pode ocorrer que em um mesmo cheque coincidam, simultaneamente, 
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duas ou mais modalidades deste titulo. Por exemplo: A emite, em favor de B, um cheque cruzado e 

nominal; C emite, em favor de D, um cheque, ao mesmo tempo, cruzado, ao portador e pos-datado. 

Note-se que, em ambos os casos, o titulo apresentara a concomitancia de mais de uma modal idade de 

cheque. 

 

 

2.6 Da apresentacao e pagamento do cheque 
 

O cheque deve ser apresentado ao sacado para pagamento ho prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar da data de emissao, quando esta se realizar na mesma praca onde o cheque deve ser pago. 

Todavia, se o cheque for emitido em local diverso do qua! ira se realizar o 

pagamento, sua apresentacao devera ser feita no prazo de 60 (sessenta) dias . 

Cumpre relembrar a importancia da indicacao da data e do lugar de emissao do cheque. Posto 

que, tais elementos sao essenciais para a determinacao do prazo de apresentacao e prescricao do 

cheque. Assim, se X, por exemplo, correntista em agenda de banco sediada em Campina Grande-PB, 

faz saque de um cheque a favor de estahelecimento desta cidade, apondo que nesta foi emitido o 

cheque, no dia 1° de mareo de 2006, tal cheque deve ser apresentado para pagamento ate 31 de mareo 

do mesmo ano. Todavia, se o mesmo correntista saca outro cheque, no mesmo dia, em cidade diversa, 

Joao Pessoa-PB, por exemplo, e faz menelo que o cheque foi sacado nesta local idade, o tomador ou 

credor endossatario, neste caso, tera ate o dia 30 de abril do mesmo ano para a apresentacao do cheque 

a pagamento. 

 
20

 Art. 33.0 cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da emissao, no prazo de 30 
(trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando 

emitido em outro lugar do Pais ou no exterior. 
Paragrafc unico - Quando o cheque e emitido entre lugares com calendarios diferentes, considera-se 
como de emissao o dia correspondente do calendario do lugar de pagamento. 
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Saliente-se que, em conformidade com a Lei do Cheque, nao somente a apresentacao ao 

banco, mas tarn bem a feita perante camara de compensacao, equivale a apresentacao para pagamento 

'. 

Caso o cheque seja emitido entre lugares com calendarios diferentes, considera-se que a 

emissao foi feita em conformidade com o calendario vigente no lugar do pagamento (Paragrafo unico, 

do art. 33, da Lei do Cheque)
28

. 

O cheque, conforme o Ordenamento Juridico brasileiro, e uma ordem de pagamento a vista, 

ou seja, o cheque deve ser pago quando do momento de sua apresentacao. Considera-se nao escrita 

qualquer mencao em contrario (Lei do Cheque, art. 32). Este mesmo dispositivo legal, em seu 

paragrafo unico, informa que o cheque apresentado antes do dia indicado como data de emissao e 

pagavel no dia da apresentacao. Adiante se mostrara a implicacao de tal dispositivo quando se trata de 

uma especie de cheque, que mesmo afrontando tal disposicao, surgiu e mantem-se largamente 

utilizado dentro dos usos e costumes mercantis, a saber: o cheque pos-datado. 

No que concerne a ordem de apresentacao, o pagamento de mais de um cheque se fara na 

medida em que forem apresentados (art. 40, da Lei do Cheque 
29

). 

Acontecendo que, no ato de apresentacao, o cheque apresente-se mutilado, rasgado ou 

partido; ou ainda, contendo borroes, emendas ou dizeres que nao parecam formalmente 

 

 

 

 

 

[...] 

17
 Art. 34. A apresentacao do cheque a camara de compensacao equivale a apresentacao a 

pagamento. 

28
 Ver nota n° 26. 

[•-] 

29
 Art. 40. O pagamento se fara a medida em que forem apresentados os cheques e se dois ou mais 

forem apresentados simultaneamente, sem que os fundos disponiveis bastem para o pagamento de 
todos, terao preferencia os de emissao mais antiga e, se da mesma data, os de numero inferior. 
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normais, podera o sacado pedir explicacoes ou exigir garantias para, so entao, pagar o cheque que 

apresentar quaisquer das irregularidades referidas. 

Efetivado o pagamento, podera o sacado exigir do beneficiario que este lhe entregue o titulo 

quitado. Ainda que o pagamento seja partial (posto ser este permitido pela Lei do Cheque, no 

paragrafo unico, do art. 38 ). Ressalte-se que o pagamento partial da obrigacao cambiaria constitui-se 

em mais uma distincao entre tal regime juridico e o regime civel de obrigacao, posto que neste nao se 

pode obrigar ao credor o recebimento partial de obrigacao, ainda que divisivel, se assim nao se 

ajustou (CC, art. 314). 

Vale desatacar a peculiaridade do pagamento do cheque com a clausula "a ordem". Quando 

do pagamento de cheque que contenha tal clausula, a Lei do Cheque, em seu art. 39, determina que o 

sacado sera obrigado a verificar a regularidade da serie de endossos, isso para fins de conferir se a 

transferencia do cheque obedeceu as formalidades legais, bem como para a propria seguranca do 

sacado, posto que este responde, pelo fato de omitir-se de tal verificacao, pelo prejufzo que causar . 

Tal obrigacao e tambem exigida do banco que apresenta cheque com a clausula "a ordem" a camara 

de compensacao. 

Ressalte-se que o banco e obrigado a verificar a regularidade da serie de endossos, mas nao a 

autenticidade das assinaturas (art. 39, l
a
 parte, in fine, da Lei do Cheque). 

Em caso de pagamento de cheque falso, falsificado ou alterado, o banco sacado respondera 

pelos prejuizos causados, salvo se houver dolo ou culpa do correntista, do 

 

 

 

 
30

 Art 38. [...;: 

Paragrafo unico. O portador nao pode recusar pagamento parcialf...] [...] 

31
 Art. 39. O sacado que paga cheque "a ordem" e obrigado a veriftcar a regularidade da serie de 

endossos, mas nao a autenticidade das assinaturas dos endossantes. A mesma obrigacao incumbe 

ao banco apresentante do cheque a camara de compensacao. 

Paragrafo unico. Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo, o 

banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado, salvo dolo ou culpa 

do correntista, do endossante ou do beneficiario, dos quais podera o sacado, no todo ou em parte, 

reaver a que pagou. 
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endossante ou de beneficiario (paragrafo unico, do art. 39, da Lei do Cheque). Deve-se entender por 

cheque falso, aquele que nao e cheque, nao possuindo os requisitos essenciais deste ou por ser 

confeccionado por terceiros que nlo o banco sacado ou por este autorizado; por falsificado, 

entende-se o cheque que, confeccionado por quern de direito, sofreu mudanca em seu conteudo 

formal (por exemplo, o cheque de banco X, foi emitido para banco Y, alterando-se o elemento que 

descrevia a denominacao do banco sacado); e, finalmente, por cheque alterado, entende-se aquele que 

contendo todos os requisitos essenciais, e confeccionado por quern de direito, apos a emissao, sofreu 

alteracao em algumas de suas indicacoes (como o aumento do valor inicialmente aposto no titulo, por 

exemplo). 

() STF, cuidando de tema infraconstitucional, editou a Sumula n° 28, nos seguintes termos: 

"O estabelecimento bancdrio e responsdvel pelo pagamento de cheque falso, ressalvada as 

hipoteses de culpa exclusiva ou concorrente do correntista". Segundo Sergio Cavalieri Filho (2001, 

p. 346): 

 

 

Forcoso e reconhecer, [...}, que a falsificacao ou adulteracao ao eneai; do 

correntista, ou de qualquer outra modalidade de estelionato que leve o 
banco a pagar indevidamente alguma quantia ao falsario, e perpetrada 
contra o banco, e nao contra o correntista. O dinheiro indevidamente 
entregue ao estetionatario e do banco, a ele cabendo, portanto, suportar o 
prejuizo, segundo o milenar principio res peril domino. 

Todavia, como visto acima, a jurisprudencia entende que pode haver a responsabilidade 

exclusiva ou concorrente do correntista, principalmente quando este nao toma os cuidados e 

precaucoes devidas com o seu talonario, como por exemplo, nao comunicando ao banco o extravio ou 

desaparecimento deste. 

O pagamento do cheque, quando o valor e aposto em moeda estrangeira, e feito, no prazo de 

apresentac&o, em moeda nacional ao cambio do dia do pagamento (Lei do Cheque, art. 42). 
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Vale salientar, que o cheque ainda pode ser apresentado para pagamento apos o 

prazo de apresentacao, enquanto nao houver expirado o prazo prescricional do titulo, que e 

de 6 (seis) meses, contados do termino do prazo de apresentacao. 

2.7 Do Aval 

O aval, ensina Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 410), "e o ato cambiario pelo qual 

uma pessoa (avalista) se compromete a pagar titulo de credito, nas mesmas condicoes que 

um devedor desse titulo (avalizado)". 

Tal instituto e cambiario, por excelencia, e tern a finalidade de garantir o pagamento 

por terceiro (avalista) quando do inadimplemento por parte do devedor (avalizado). O 

credor para garantir o recebimento do credito de que e titular, normalmente, utiliza-se de 

tal instrumento. 

O aval, por ser instituto cambiario, nao se confunde com a fianca, tipico instituto do 

Direito Civil. Para distingui-los, pode-se citar as seguintes diferencas: 

l a . O aval representa uma obrigacao autonoma, enquanto a fianva e uma obrigacao 

acessoria. Isso significa, em termos praticos, que nula a obrigacao avalizada, continua 

vigorando o aval; enquanto que, nula a obrigacao afiancada (principal), segue-se a 

nulidade da fianca (acessorio). 

2 8. Tambem em decorrencia da autonomia do aval, o avalista nao podera fazer uso das 

excecoes que poderiam ser opostas pelo avalizado; enquanto que o fiador pode opor a 

excecoes do afiancado. 
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3a. Quanta ao beneficio de ordem, o fiador podera indicar bens do devedor, livres e 

desembargados, para a execueao, e, apenas, quando estes forem insuficientes, serao 

executados os bens do fiador; enquanto que no aval tal possibilidade nao ocorre. 

No caso do cheque, o aval pode ser parcial, garantindo apenas parte do pagamento, 

ou total, garantido-o integralmente (art. 29, da Lei do Cheque32). 

Quanto a forma, o aval sera lancado no cheque ou em folha de alongamento, e 

expresso pelas palavras "por aval" ou expressao equivalente, com a assinatura do avalista. 

Sera considerado aval, a simples assinatura do avalista no anverso (frente) do cheque, 

salvo quando se tratar da assinatura do cmitente. 

O aval apresenta duas earacteristicas marcantes, a saber: a autonomia e a 

equivalencia. Por equivalencia, entende-se que o avalista se obriga da mesma maneira que 

o avalizado. Por autonomia, entende-se que subsiste a obrigacao do avalista, ainda que nula 

a por ele avalizada, salvo se resultar de vicio de forma (art. 31, da Lei do Cheque). 

Vale ressaltar que, o avalista, que paga o cheque, adquire todos os direitos dele 

resultantes contra o avalizado e contra todos os obrigados para com este em virtude do 

cheque, podendo exigir dos mesmos, contra pagamento, a entrega do cheque. 

Destarte, pagando o cheque, o avalista tera direito de demandar todos os obrigados, 

individual ou coletivamente, sem estar sujeito a observar a ordem em que se obrigaram, 

exigindo destes: a importancia integral que pagou; os juros legais, a contar do dia do 

pagamento; as despesas que fez para o pagamento e cobranca do cheque; e a eompensaeao 

pela perda do valor aquisitivo da moeda, ate o embolso das importancias citadas. 

Pode acontecer que no cheque sejam apostos dois ou mais avais em branco, i.e., 

sem designar o avalizado. Nesse caso, considera-.se que tais avais, em branco e 

http://considera-.se
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superpostos, sejam simultaneos e nao sucessivos (Siimula n° 189, do STF). Assim, 

ocorrendo a sobreposicao, ou superposicao, que consiste numa serie de avais uns acima 

dos outros, nao se considera que um posterior avalista esteja avalizando o anterior (ou 

vice-versa), mas sim, que todos, simultaneamente, avalizaram o emitente. Uma vez que, 

considera-se este, como sendo o beneficiario do aval em branco (paragrafo unico, in fine, 

do art. 30, da Lei do Cheque). 

2.8 Do Endosso 

Endosso, na sucinta e precisa definicSo de Rubens Requiao (2000, p. 366), "e o 

meio pelo qual se processa a transferencia do titulo de um credor para outro". Quando se 

endossa um titulo, faz-se a transferencia nao apenas do titulo, mas do proprio direito nele 

contido. 

O endosso apresenta similitude com a cessao de credito de Direito Civil. Todavia, 

sao institutos diversos. Rubens Requiao (2000, p. 366) aponta as diferencas essenciais 

entre ambos: 

- O endosso e ato unilateral de vontade, que impoe forma escrita: 
enquanto a cessao e contrato bilateral, que pode concluir-se de qualquer 
forma. 

- O endosso confere direitos autonomos (a nulidade de um endosso, nao 
afeta os posteriores, devido a autonomia das relacoes cambiarias); 
enquanto a cessao, confere direitos derivados (a nulidade de uma cessao, 
acarreta a das posteriores). 

- No endosso, o endossatario nao pode opor excecao, senao diretamente 
contra o endossante que Ihe rransferiu o cheque; enquanto que na cessao, 
o devedor pode opor ao cessionario, a mesma defesa que teria contra o 
cedente. 

3 2 Art. 29. O pagamento do cheque pode ser garantido, no todo ou em parte, por aval prestado por 
terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por signatario do titulo. 



- Apreseota-se mais uma difcrcnca. A cessao de credito nao tern eficack 
em re I acao ao devedor, senao quando a este e notificada; enquanto que o 
endosso, para surtir efeito, dispensa tal notificacao. 

Saliente-se a importancia do endosso, posto que os titulos de credito possuem o 

carater da negociabilidade, o que facilita a sua transferencia, sendo esta efetivada por meio 

de tal instituto. Geralmente, o endosso e oneroso, assim para a transferencia do titulo de 

credito, o credor recebe, ao menos, parte do credito. 

O cheque endossado pode ser transferido, desde que nao contenha a clausula "nao a 

ordem", visto que esta impede a transferencia do titulo sob o regime cambial, mas nao sob 

o regime da cessao civil de credito. Assim, o cheque pagavel a pessoa nomeada, com ou 

sem a clausula "a ordem", e transferivel por via de endosso, o que resulta na transmissao 

de todos os direitos decorrentes do cheque (art. 17, caput, da Lei do Cheque)'". 

Conforme a Lei do Cheque, o endosso nao pode ser subordinado a nenhuma 

condicao, devendo, portanto, ser puro e simples34. Considerando-se valido o endosso 

lancado no cheque ou folha de alongamento, assinado pelo endossante ou mandatario com 

poderes especiais. 

O endosso deve ser total, sendo nulo o endosso parcial, bem como o endosso feito 

pelo sacado35. 

O endosso pode ser em branco ou em preto. O endosso em branco nao identifica o 

beneficiario, passando, assim, o cheque a ser ao portador, circulando pela simples tradieSo. 

{•A 
'"Art. 17. O cheque pagavel a pessoa nomeada, com ou sem clausula expressa " a ordem". c 
transmissivel por via de endosso. 
[ .] 

Art. 18. O endosso deve ser puro e simples, reputando-se nao-escrita qualquer condicao a que 
seja subordinado. 
[...] 
3 5 Lei do Cheque. Art. 18. [...]. 
§ 1° Sao nulos o endosso parcial e o do sacado. 
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Ja o endosso em preto, identifica o destinatario do endosso, e, conseqiientemente, a quern e* 

transferido o titulo. 

Reeebendo um cheque por endosso em branco, surgem. algumas possibilidades para 

o portador. Este podera: 

- Completa-lo com o seu nome ou de outra pessoa; 

- Endossa-lo novamente em branco; 

- Endossa-lo em preto, nomeando o destinatario; 

- Transferi-lo a terceiro, sem completar o endosso e sem endossar; 

- Proibir novo endosso, e nesse caso, nao sera garantidor do pagamento a quern o 

cheque for posteriormente endossado. 

Salvo disposicao em contrario, o endossante garante o pagamento do cheque 

endossado (art. 21, da Lei do Cheque). 

Podem ocorrer casos em que o endosso nlo transfira a titularidade do credito, tal 

endosso denomina-se improprio. Nesse caso, ele apenas legitima a posse do portador. Esse 

tipo de endosso, o improprio, e expresso pela clausula "valor em cobranca", "para 

cobranca", "por procuracao", ou qualquer outra que implique apenas mandato. Tais 

clausulas sao uteis para fins de cobranca do cheque por intermedio de terceiros, sem que se 

transfira a titularidade do credito, representada pela cambial. 

Vale ressaltar que, a serie ininterrupta de endossos, mesmo que o ultimo esteja em 

branco, garante ao portador a legitimidade da sua posse. 

O cheque nominativo endossado, pago pelo banco contra o qua! foi sacado, prova o 

recebimento da respectiva importancia pela pessoa a favor da qual foi emitido, e pelos 

endossantes subseqiientes. Bern como, se o cheque indica a nota fatura, conta cambial, 

imposto lancado ou declarado a cujo pagamento se destina, ou outra causa da sua emissao. 
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o endosso pela pessoa a favor do qual foi emitido e a sua liquidacao pelo banco sacado, 

provam a extincao da obrigacao indicada (art. 28, caput e paragrafo unico, da Lei do 

Cheque). Aqui se apresenta uma importante funcao do cheque endossado, visto que. nas 

circunstancias supra, todas tern efeito de quitacao. 

2.9 Sustacao do cheque 

A sustacao do pagamento do cheque pode ser promovida por dois modos ou 

modalidades: revogacSo ou contra-ordem (art. 35, da Lei do Cheque); e, oposicao (art. 36, 

da Lei do Cheque). 

Ensina Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 444) que, tanto na revogacao quanto na 

oposicao, "o objetivo e impedir a liquidacao do cheque, pelo sacado". Sendo pressuposto 

de ambas as modaiidades de sustacao, que a liquidacao ou pagamento do cheque nao se 

tenha ainda realizado. Desta feita, sao incabiveis, tanto a revogacao quanto a oposicao, 

apos o pagamento do titulo. 

A revogacao ou contra-ordem so produz efeito depois de expirado o prazo de 

apresentacao 30 (trinta) ou 60 (sessenta) dias, conforme seja ou nao emitido na mesma 

pra^a de pagamento. Saliente-se que nao havendo revogacao ou contra-ordem, o cheque 

podera ser pago ate 6 (seis) meses apos o prazo de apresentacao, terminado este se 

considera prescrito o cheque. 

Sao requisitos da contra-ordem: 

1. que ela seja feita pelo proprio emitente do cheque (apenas este tern legitimidade); 

2. que o cheque seja pagavel no Brasil; 

3. que seja feita em forma escrita (aviso epistolar), por via judicial ou extrajudicial; 



4. devera conter as razoes motivadoras do ato (nao cabera ao banco julgar da 

relevancia ou nao das razoes invocadas pelo interessado para o ato de revogacao). 

Quanto a oposicao, esta podera ser feita mesmo durante o prazo de apresentacao, 

tendo, como a revogacao, a finalidade de impedir a liquidacao do cheque. 

Com relacao a legitlmidade, a oposicao pode ser formulada tanto pelo emitente 

quanto pelo portador legltimado (lembre-se que a revogacao, apenas o emitente possui 

legitimaeab). 

Assim como a revogacao, a oposicao devera ser formulada por escrito, bem como 

devera apresentar as razoes de direito, motivadoras do ato, como por exemplo, perda, furto, 

roubo, entre outros, do cheque ou do talonario. 

2.9.1 Conseqiiencias da sustacao do cheque 

A sustacao do cheque pode causar serio inconveniente, uma vez que este titulo 

possui o carater da negociabilidade, o que permite que a cambial possa ser transferida a 

terceiro. Em conseqiiencia disto, podem ocorrer casos em que este, ainda que de boa-fe, 

possa ser prejudicado pela sustacao do cheque. As conseqiiencias nocivas da sustacao 

podem ser compreendidas melhor por meio de um exemplo pratico: A emite, em favor de 

B, cheque, o qual tern como causa, o pagamento antecipado de uma prestacao futura de 

service. No entanto, B nao cumpre a prestacao no prazo combinado. A, por sua vez frustra 

o pagamento do cheque, "achando-se" no seu direito. Todavia, B havia transferido, por 

endosso, o cheque a C. Note-se que este, ainda que de boa-fe, sera prejudicado pela 

sustacao do titulo. 



Importante observar que a sustacao do cheque, sem motivos que justifiquem ou 

fundamentem tal ato, caracteriza o crime de Estelionato, na modalidade fraude no 

pagamento por meio de cheque (art. 171, § 2°, V I , in fine, do CP 3 6), punido com reclusao, 

de um a cinco anos. 

2.10 Protesto 

Apresentado o cheque e este nao havendo sua liquidaclo por motivo de o emitente 

nao possuir provisab de fundos disponivel junto ao sacado, o portador devera levar o 

cheque, nao pago, a protesto. Este, e conceituado, pela lei, como: "ato formal e solene pelo 

qua! se prova a inadimplencia e o descumprimento de obrigacao originada em titulos e 

outros documentos de divida 3 7". 

A finalidade do protesto do cheque nao pago e justamente resguardar os direitos do 

portador, precipuamente, contra os endossantes e seus avalistas, posto que estes apenas 

responderao pelo titulo se o mesmo for apresentado em tempo habil e a recusa do 

pagamento for comprovada pelo protesto (art. 47, da Lei do Cheque). Porem, este mesmo 

dispositivo legal, equipara ao protesto, a declaracao do nao pagamento feita pelo banco 

sacado ou por cimara de compensacab, escrita e datada, com a indicacao do dia da 

apresentacao, inserida no cheque. Qualquer uma destas declaracoes dispensa o protesto e 

produz os mesmos efeitos deste. 

3 6 Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, cm prejuizo alheio, induzindo ou 
mantcndo alguem em erro, mediante arttficio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pen a - reclusao, de um a cinco anos, e multa.... 
[-3 
§ 2° Nas mesmas penas incorre quem:... 
[...] 
VI - emite cheque, sem suficiente provisao de fundos em poder do sacado, ou Ihe frastra o 
pagamento. (Grifo nosso). 

"" A Lei 9.492, de 10 de setembro de 1.997, em seu art. 1°, traz a definicao de protesto supra. 



O portador devera dar aviso da falta de pagamento ao sen endossante e ao emitente, 

nos 4 (quatro) dias seguintes ao protesto ou da declarac&b de falta de pagamento, escrita e 

datada, pelo sacado ou camara de compensacab, ou ainda, se houver, inserida no cheque, a 

clausula "sem despesa-58". Os endossantes deverio repassar o aviso aos seus precedentes e 

aos avalistas destes, no prazo de 2 (dois) dias do aviso que houver recebido. Aquele que 

nao repassar o aviso respondent pelo dano causado por sua negligencia, todavia, nao 

decaira do direito de regresso (art. 49, e §§, da Lei do Cheque). 

O protesto sera cancelado, a pedido de qualquer interessado, se apos o pagamento 

do cheque, for promovido o arquivamento da copia autenticada da quitacao. Ressalte-se 

que a quitacao devera conter a identiftcacjio pormenorizada do titulo, para fins de uma 

perfeita identificacao deste. 

2.11 Acao por falta de pagamento 

Para a cobranca do cheque que nao foi pago, alem do protesto, existe a acao 

cambial. Esta, conforme a definicao proposta por Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 447), e 

"aquela em que o demandado nlo pode arguir, em sua defesa, materias estranhas a sua 

relacao com o demandante, em razao do principio da inoponibilidade das excecoes 

pessoais aos terceiros de boa fe". 

A acao cambial e, em regra, a execuc&o. Porem, o cheque comporta outra agao 

cambial, a saber, a acao de enriqueeimento indevido, por forca do art. 61, da Lei do 

Cheque"9. 

Tal clausula dispensa o protesto. 
[...] 
3 9Art. 61. A acao de enriqueeimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram 
injustamente com o nao-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que 
se consumer a presericao prevista no art. 59 e seu paragrafo desta Lei. 



Como ficou dito acima, para que o portador possa promover a execucao contra os 

endossantes e seus avalistas, faz-se neeessario que aquele tome cert as providencias 

(apresentacao em tempo habil, protesto, declaracoes). Convent notar que, contra o emitente 

e avalistas deste, nao se careee de tais requisitos para a execucao do cheque nao pago no 

ato de apresentacao. Entretanto, se o portador nao apresentar o cheque em tempo habil, ou 

nao comprovar a recusa de pagamento, por meio de protesto ou declaraeao, escrita e 

datada, emitida pelo sacado ou camara de compensacao, perdera o direito de execucao 

contra o emitente, se este tinha fundos disponiveis durante o prazo de apresentacao e os 

deixou de ter em razao de fato que nao Ihe seja imputavel (§ 3°, do art. 47, da Lei do 

Cheque). 

A execucao independent do protesto ou de declaraeao, escrita e datada, do Mo 

pagamento, feita pelo sacado ou camara de compensacao, se a apresentacao ou o 

pagamento do cheque sao obstados pelo fato de o sacado ter si do submetido a intervencao, 

liquidac&o extrajudicial ou falencia (§ 4°, art. 47, da Lei do Cheque). 

Ressalte-se que todos os signatarios do titulo (emitente, endossantes, avalistas) sao 

obrigados e respondent solidariamente para com o portador do cheque (art. 51, da Lei do 

Cheque); podendo, o portador, demandar a todos, individual ou coletivamente. 

Quando do processo de execucao do cheque, o portador podera, seja ele 

beneficiario ou coobrigado que pagou o cheque, exigir: a importancia do cheque nab pago; 

os juros legais, desde o dia da apresentacao; as despesas que houver feito, com o protesto e 

demais atos necessarios a cobranca do cheque (taxa de compensacao, etc.); e, a 

compensacao pela perda do valor aquisitivo da moeda, ate o embolso das importancias 

mencionadas anteriormente (art. 52 c/c 53, da Lei do Cheque). 

Ocorrendo a prescricSo da execucao, ou seja, passados 6 (seis) meses do termino do 

prazo de apresentac&o, o portador do cheque, nlo pago por ausencia de fundos, podera 
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promover a acao prevista no art. 61, da Lei do Cheque, a saber: acao por enriqueeimento 

indevido. 

Sera polo passivo da acao supra, o emitente ou outro qualquer dos coobrigados, que 

se locupletou injustamente com o nao pagamento do cheque. O prazo prescricional da acao 

de enriqueeimento sera de 2 (dois) anos, contados a partir do dia em que prescreveu a acao 

executoria. 

Convem notar que a acao de enriqueeimento obedecera aos principios do Direito 

Cambiario, principalmente, no que concerne a inoponibilidade das excecoes pessoais ao 

terceiro de boa-fe. 

2.12 Prescricao do cheque 

Dispoe o art. 33, caput, da Lei do Cheque, que: 

O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da 
emissao, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde 
houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em outro 
lugar do Pais ou no exterior. 

Poder-se-ia entender, que tal prazo para a apresentacao, corresponde ao prazo 

prescricional do cheque. Todavia, isto nao e correto. 

Ainda que o cheque nao seja apresentado ao sacado para pagamento no prazo supra, 

o tomador ou endossatario tera o prazo de 6 (seis) meses, apos o termino do prazo acima 

referido, para efetuar a apresentacao do titulo. Tal assertiva decorre do disposto no 

paragrafo unico, do artigo 35, da Lei do Cheque, que dispoe: 
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Art. 35. O emitente do cheque pagavel no Brasli pode revoga-lo, merce 
de contra-ordem dada por aviso epistolar, ou por via judicial ou 
extrajudicial, com as razoes motivadoras do ato. 

Paragrafo unico - A revogacao ou contra-ordem so produz efeito depois 
de expirado o prazo de apresentacao e, nao sendo promovida, pode o 
sacado pagar o cheque ate que decorra o prazo de prescricao, nos 
term os do art. 59 desta Lei. (Grifo BOSSO). 

Convem lembrar que o art. 59, da Lei do Cheque, acima referido, determina que 

prescreve, em 6 (seis) meses, contados a partir da data de expiracao do prazo para 

apresentacao, a agio cambial de execucao, assegurada ao beneficiario do titulo nao pago. 

Desta feita, somente depois de transcorridos os 6 (seis) meses, contados da expiracao do 

prazo de apresentacao, e que se pode falar em prescricao do cheque. 

2.13 O pagamento atraves de cheque nao importa em novacao 

Analisando-se o art. 62, da Lei do Cheque, percebe-se que o pagamento realizado 

por meio de cheque, nao importa em novacao, ou seja, tal pagamento por si so nao 

extingue a obrigacao que lhe deu causa40. Tal extineao so acontece com o efetivo 

pagamento (liquidacao do cheque). Assim, entre o emitente e o tomador, feito a prova do 

nao pagamento, cabera acao fundada na relac3o causal. Todavia, esta ja nao se submetera 

ao regime de Direito Cambiario, mas sim ao Direito Civil. 

4 0Art. 62. Salvo prova de novacao, a emissao ou a transferencia do cheque nao exclui a acao 
fundada na relacao causal, feita a prova do nao-pagamento. 



DO CHEQUE POS-DATADO 

3.1 Introducao 

Como dito acima. existem varias espeeies ou modalidades de cheque. Dentre estas, 

pode-se citar o cheque pos-datado, que, mesmo sem o amparo legal, por nao ir de encontro 

a lei, como se vera, tern o seu uso largamente difundido dentro dos usos e costumes 

mercantis e consumeristas. 

Apresenta-se, a termo de justificacab, dados fornecidos por Rubens Felinto da Silva 

(2004, p. 1), no sentido de que o cheque pos-datado registrou, no ano de 2003, uma 

movimentacab de R$ 372 bilboes. Desta feita, depreende-se a importancia do cheque pos-

datado como instrumento crediticio. 

3.2 Conceito. Denominacab 

Amador Paes de Almeida (1999, p. 113) conceitua o cheque pos-datado como 

"aquele com data posterior a data em que foi efetivamente emitido". Com base na 

legislif ao argentina (art. 54, da Lei n° 24.452 - Lei de cheque), pode-se emitir o seguinte 

conceito: cheque pos-datado e a ordem dc pagamento emitida con: data determfnad?., 

posterior a da sna emir-sab, centra "ma cntlda.de nntorizada, e na qv.al, nesta data, o 

emitente devera ter ftrados siifictcntes, cfepositades etn ce-nta, ou autodzac^e, decorrcntc dc 

eosfcrato lie "limite", para emitif cheques sem ter provisao de funics propria4 1. 

{•••} 

"" Art. 54. hi cheque de pago ditendo es una orden de pago. iibrada a recna aeterminaaa. Dosieno-
% b :!c m !:V,re:r.;,::',.to, centra '.'.r.a er.tidad autorizada en la cual el librador a la fecha del 
veneimienio debe lener tbndos suiicienies depr>s«aHo<: ? s» orrf<»n en I M H W * rnrrt.-r.rr o 
autorizaci&ipars girar cm dcsculhrtc. Lo; cL^ua «L j . . . , . t'T- *.'.. i.~ L l . * . . ! * 
cksques comunes. 

http://cntlda.de


O cheque pos-datado e vulgarmente denominado cheque pre-datado. Todavia, 

convem esclarecer. .!. M . Othon. Sidou, citado por Andrea Aldrovandi (2003, p. 46), 

informa que; 

i exprcssao pre e afixo Que denota anterioridade. antecipaeao. Ja a 
express!© pos, indica atos ou fato future. Por tanto, o cheque pre-datado 
ou antedatado, na reaiidade, e aqueie em que a data tancada e anterior a 
data da efetiva emissao; e o cheque pos-datado e aqueie em que e lancada 
data futura, em relacao ao dia em que foi emitido. 

Desta feita, a denominacao correta, do cheque emitido com data futura para 

apresentacao, e pos-datado, e nab pre-datado, haja vista que o cheque e emitido com 

designacab de uma data futura para pagamento. 

Note-se que o cheque pre, ou ante-datado, equivale a uma reducab do prazo de 

apresentacao do cheque. Assim, se A emite um cheque em favor de B, no dia 25 de junho 

de 2006, constando no tltuio como data de emissao o dia 15 de junho do mesmo ano, note-

se que, no caso em tela, o prazo de apresentacao reduziu-se em 10 (dez) dias. 

Vale ressaltar que, o cheque pos-datado recebe, na legislacao argentina, a 

dencrninacao cheque ck pagamento diferido; o que evidencia a modifkacao de forma de 

pagamento de tal modaHdade cheqtiiea, que ao inves de ser a vista, no ato de aprrsentr????, 

dercene-idcrnr.do se qvrjlqucr mcncao de data fctnra para apresentacao (como o faz o 

Ordenamertto Juridico brasilciro), passa a considersr esta, bem como, tea o cheqse 

pagavel somcnte na data futura estabelecida no titulo. 

3.3 O cheque pos-datado a luz do Ordenamcnto Jundieo brasilciro vigcnte 

Atnnlmente, a kgblacfio patria, que rognlamenta o cheque, nib reconhece a 

existencia da pos-dataelo deste titulo, ou seja, nio reconhece a modaHdade dc cheque pes-



a 
datado. Tal assertiva decorre do disposto na Lei do Cheque (Lei n° 7.357/1985), que em 

seu artigo 32, dispoe que: 

Art. 32 O cheque e pagavel a vista. Considera-se nao-escrka quaicme? 
menclo em. contrario. 

Paragrafo iinieo - O cheque apresentado para pagamento antes do dia 
indicado como data de emissao e pagavel no dia da apresentacao. 

A segunda parte, do caput, do artigo supra, torna, perante o banco sacado, sem 

efeito qualquer indicacao de data posterior para pagamento. Assim, mesmo que o cheque 

indique uma data futura para apresentacao, sera pagavel no dia em que for apresentado. 

ainda que antes da data avencada e consignada no titulo. 

Por tal motivo, quern paga com cheque pos-datado corre certo "risco". Uma vez 

que, se o cheque, emitido com a condicao de somente ser apresentado para pagamento em 

data posterior, for levado a tal apresentacao em data previa a que foi ajustada, e havendo 

provisab de fundos, prbprios ou em decorrencia de contrato de "limite", o mesmo sera 

p?go. Mo, perque n !egbh<;?.o determine, ao sacado, o nao reconhecimfinto da pos-datacao 

do cheque. 

Todavia, como se vera adiante, nab ficara desprotegido, legalmente, o emitente de 

cheque pos-dataiO' que tiver o titulo apresentado em data anterior a avencada. 

3,4 Matures jtaidica do cheque pos-datado 

A natureza juridica do cheque pos-datado e a mestna do cheque comum, qtial seja, 

urn titulo de credito. Conform? o entendimcnto do Superior Tribunal de Justica, o cheque 

pos-datado, emitido em prsntfa de divids, use se desHsturs como titulo eambhrifamie, 

nem trmpceeo como titulo executive extrajudicial. A guisa de exemplo, apresenta-se a 
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ementa do acordab prolatado, em sede de Recurs© Especial i f 67.206/ RS, registro i f 

1995/0027232-6, pela Quarta Turma, o qua! teve como relator o Ministro Barros Monteiro: 

CHEQUE POS-DATADO. EXECUTIVIDADE. O CHEQUE POS-
D A T A B G . EMITIDO EM G A R A N T I A DE BIVlDA. N A O SE 
DESNATURA COMO TITULO CAMBIARIFQRME, NEM 
TAMPOUCO COMO Ti iuLO EXECUllVO EXTRAJUDICIAL 
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS 
iMPROViDO. (Disponivei em: http^ywww.stj.gov.br. Acessado em 20 
dejunhode2006) 

Todavia, o cheque pos-datado possui um elemento que o caracteriza e o 

individualiza como especie chequica, o qual merece especial atencao, a saber: a "pos-

datacao". 

Quando se emite um cheque pos-datado, forma-se um acordo, tacito ou expresso, 

entre o emitente e o tomador, de somente apresentar o cheque para pagamento na data 

futura estipulada. Tal estipulacao, mesmo nao vinculando o sacado (por ser este um 

teroeiro que nab participou da estipulacao, e, ainda, porque a lei considera o cheque, como 

ordem de pagamento a vista, pagavel no ato de sua apresentacao) e plenamente valid?, entre 

as partes contratantes; isto conforms o art. 425, do Codigo Civil - CC, que informa ser 

Ifcito as partes estipulnrcm contrato? atfpfcos*4. 

Desta feita, em primeiro lugar, a pbs-datacao do cheque e um contrato atipico, que 

gera uma obrigacao de nao fazer com term? resolvn've, qiT.? seja, nao apre.-entttr o cheqv? 

antes da data estipulada. 

Ensina Silvio Rodrigues (2002, v. 3, p. 37), que inominados ou atiptcos "sao os 

ccr.txo.tos que a lei alo diseiplina expressamente, mas que sao permitidos, se licitos, em 

virtude do principio da. autonemia privada". Contkita o insigae doutrinador: "Stirgem na 

Art. 425. E licito as partes estipular contratos atipicos, observadas as normas gerais fixadas ncste 
Codigo. 

http://www.stj.gov.br
http://ccr.txo.tos
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vida cotidiana, impostos pela necessidade do comercio juridieo". Desta feita, entende-se 

que a pos-datac-ao do cheque representa um contrato atipico, regulado pelo Direito Civil. 

Vale ressaltar, com base no ensinamento supra, que a pds-dataeao do cheque surgiu 

em decorrencia das necessidades comerciais de facilitar, cada vez mais, a oferta de credito. 

Assim, o cheque pos-datado apresenta-se como um importante instrumento de credito que, 

de forma inegavel, e utilizado entre os emitentes de cheque em geral, uma vez que 

dificilmente se encontrara um usuario de cheque que nao tenha feito uso do contrato de 

pos-datacao. Evidencia-se o quao comum se tornou o uso do cheque pos-datado, pelo fato 

de que, apos alguns anos de existencia, sua aceitacao tornou-se difundida em praticamente 

todos os tipos de estabelecimentos mercantis, como, supermercados, horti-fruus, farmacias, 

entre outros. 

Era conseqiiencia da atipicidade do contrato de pos-datacao, diz-se que esse e uma 

especie de contrato nao-solene, uma vez que nao se exige forma especial para a sua 

foimac-ab e validade, sendo de forma livre. 

A p6s-datac§o e, tambem, um contrato acessbrio, dependente da existencia da 

emissao do cheque para possuir um objeto. Desta feita, nao existe uma pos-datacio em si 

mcaaa, sendo absurdo imaginar xsm coatrato de uma simples pos-datacao, prescindindo de 

um objeto. Nesse diapasao, ha a neccssidade da pos-dataeao dc algo ou algwma coisa, de 

mm at&> ou omissib. Sem o cheque, a p6s- datacio nao teria am fim em si mesma; entao, 

por pressupor a existencia de um negocio principal (a emissao do cheque) a pc%~data$§G e 

um negocio, ou contrato, acessbrio'". 

Pode-se, ainda, dizer que, quanto a execucao, o contrato de pbs-datacao e unilateral, 

no scotMo de que apos mm formacao, apenas a una das partes cabera obrigacao, ou seja, 

1-i 
CMigo Civil. A r t 92. Principal e o bem (os aegocio) que existe sobre si, abstrata ou 

concretamente; acessorio, aqueie cuja existencia supde a do principal. (Ae«sei*# mmm). 
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apenas ao tomador ineumbe a obrigacao de nao apresentar o titulo antes da data pre-

estabelecida. 

3.5 Formacao do contrato de pos-datacao 

A form acao do contrato de pos-datacao inicia-se, normalmente, com estipulacao ou 

oferta, de aceitacao do cheque pos-datado, veiculada por estabelecimento empresarial. 

Note-se que tal divulgacao, vincula, ou obriga, o ofertante a aceitacao do cheque pos-

datado. Nesse sentido, dispoe o art. 30, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8078/1990), in verbis: 

/\n. 30. ioda lniormacao ou mioiictuaue. suncietuenienie oreci.se 
veiculada por qualquer forma ou meio de comunicacao com relacao a 
produtos e servicos oiereciuos ou apresemaaos. obriga o lorneceoor que a 
fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser 
celebrado. 

Assim, sera plenamente vinculante o uso de expressoes como: "aceita-se cheque 

pos-datado" ou "aceita-se cheque pos-datado, para 30/60/90 dias" ou, ate, "aceita-se 

cheque pre-datado", esta quando, por "erro tecnico" de express!©, na realidade for 

empregada no sentido de pos-datacao, ou seja, a estipulacao de data futura para 

apresentacao do titulo. Isto porque, conforme o Codigo Civil, nas declaracJes de vontade, 

deve-se tteatar mais para a inteaclo das partes cootratantes, do que para as expressoes 

utilizadfis44, 

O trato, ou melhor, juridicamente falando, o contrato, ainda que atipico, se licito, 

sera vinculante. Nao se vislumbrando qualquer iltcito, tanto na emissao quanto no 

4 4 Art. 112. Nas declaracSes de vontade se atendera mais a intencao nelas consubstanciada do que 
ao sentido literal da linguagem. 

http://oreci.se


recebimento de cheque pos-datado, conforme entendimentos doutrinarios e 

jurisprudenciais. 

Desta feita, a oferta apresentada por empresa, fornecedora ou prestadora de 

produtos e/ou services, torna-se vinculante, nos termos da oferta ou proposta. E, nao 

somente a empresa, mas tambem a pessoa natural, vincula-se a oferta, com relacao a pos-

datacao do cheque, uma vez que, qualquer um, pessoa natural ou juridica, se obriga com a 

proposta de contrato (art. 427, do CC H J). 

Conforme as consideracoes acima, o cheque pos-datado nab se desvincula de sua 

natureza juridica cambiaria, sendo plenamente licito. Pois, conforme Andrea Aldrovandi 

(2003, p.51 e52): 

A atuai Lei n- nao veua expressameme o cneque nos-oaiaaa -
portanto, sua validade. Embora o seu art. 32, paragrafo unico, tome 
inencaz a eonvencao aa pos-oaiaeao peranie o oanco sacaao - pois esie 
deve pagar o cheque quando o titulo lhe for apresentado -, a lei nao influi 
no acoruo reanzauo entre as panes, pois. enire eias, esta eonvencao e 
valida e deve ser respeitada. 

O que corrobora com o entendimento de que, entre o emitente e o tomador, forma-

se um contrato, cujo objeto e constituido por uma obrigacao de nao fazer com termo 

resolutivo, a saber, a nao apresentacao do cheque antes da data conveneionsda. 

3,6 Elcmcstos cosstifetivos e prcosupootos de validade do contrato de pbs-datafio 

Leciona Silvio Rodrigaos (2002, v. 3, p. 13) que sao eletaetitos coastitiitivos do ato 

jsridico: a) vosiad© maaifostada -por meio da dccloracao; b) idoneidade do objeto; e, c) 

forma quando da substancia do ato. J a os pressupostos de validade do contrato sab: a) a 

5 Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrario nab resultar dos termos 
dela, da natureza do negocio, ou das circunstancias do caso. 
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capacidade das partes e legitimacao para o negocio; b) a liceidade do objeto; e, a 

obediencia a forma quando prescrita em lei. 

Note-se que, entre os elementos constitutivos e os pressupostos de validade do 

contrato, existe uma correlacao, no sentido de que, quanto aos elementos constitutivos, 

estes deverao ser legitimados pelos pressupostos de validade. Desta feita, ao elemento 

constitutivo, vontade manifestada por meio da declaraeao, deve-se correlacionar, para a 

validade do contrato, o requisite de validade: capacidade das partes e legitimacao para o 

negocio. 

Quanto a manifestacao de vontade, o primeiro elemento constitutivo do contrato, 

necessaria a formacab do contrato de pos-datacao, as partes a realizam quando se propdem 

a emissao e a aceitacao do cheque, com data futura para apresentacao. Quando do 

momento da emissao, emitente e tomador concordam, o primeiro, em emitir o cheque para 

pagamento em data posterior, e o segundo em receber tal cheque e so apresenta-lo na data 

convencionada. Desta feita, manifestando livremente suas vontades, concordam com a 

fonnacab do contrato. E, assim sendo, os contratantes satisfazem ao primeiro requisito 

para a formacab do contrato, a saber: a manifestacao de vontade. 

Quanto ao primeiro dos pressupostos para a validade de um contrato (a capacidade 

das partes e legitimacao das partes), se faz necessarto que as partes contrataates sejant 

capazes, porianto, nao sejam incapazes, total ou relativamente. Haja vista, que a lei, para 

proteger estes, consider?, nulcs ou anulnveh, respectlvamento, os negechs eiitebiikdos 

polos incrmos. Tcdnvia, normnlmente quem possui tnlennrio de cheques e pessoa maior de 

idade e capaz, beat como, passoi? polo cri\'o do banco, emitente do talonMo, quando da 

foimncao do contrato de deposit© em cent a ccrrcnte e emissao de cheques. Quanto ao 

beneficiario do cheque, sendo empfesa» desnecessifit a itidagaflo sobre sua capacidade; 
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quando pessoa natural, o emitente, a luz do caso concrete, deve averiguar a capacidade e 

legitimidade do contratante. 

No que concerne a idoneidade™ do objeto (segundo elemento constitutivo do 

contrato), entende-se que o contrato de pos-datacao e perfeitamente adequado a produzir os 

efeitos decorrentes do convencionado. Assim, o contrato, que tern como finalidade 

determinar a apresentacao futura do cheque, possui plena eficacia, posto ter como objeto 

algo perfeitamente possivel e determinado. 

O segundo pressuposto de validade do contrato e o objeto licito. Sem duvida, tal 

requisito esta presente no contrato de pos-datacao, sendo, unanimidade na jurisprudencia 

do Superior Tribunal de Justica, o entendimento de que: 

a pranca comerciai ae emissao oe eneque com aaia nmira c-
apresentacao, popularmente conhecido como cheque "pre-datado", nao 
aesnatura a sua quanaaae earnoianiorme. represemanoo garanna ae 
divida com a consequencia de ampliar o prazo de apresentacao" (REsp. 
223.48wiviu. Relator Mm. Marios Aioerto menezes i/ireito.uisponivei 
em: http://www.stj.gov.br. Acessado em 04 dejulho de 2006). 

E, nab poderia deixar de se-lo, posto que a legislacab nab veda a emissao de cheque 

com data posterior, apenas dispoe que esta sera desconsiderada no ato de apresentacao, 

uma vez que o cheque e pagavel neste momento. "O que nab e legalmente proibido e 

permitido", mm o principio da Icgalidade. A pos-datacao apenas sera desconsiderada para 

fins de Direito Cambiario, nao para fins de Direito Civil, mixtme, para o caso de 

responsabilidade pelo seu descumprimento. 

Ainda, no tocante ao objeto licito, vale ressaltar que em nenhum momento a lei 

determine que o cheque nao podera ser apresentado em data posterior a de sua emissao, e 

ate assegura o prazo de apresentacao de-30 (trirtti) oit 60 (sessenia) dias, conforme a 

4 0 Considcra-se idoncidade do objeto, a aptidao para produzir os efeitos esperados e que motivaram 
a form acao do contrato. 

http://www.stj.gov.br


"0 

coincidencia ou nao, respectivamente, entre a praca de emissao e a de pagamento do titulo. 

Nao se vislumbrando qualquer ilicitude no objeto de tal contrato; sera, portanto, licito o 

contrato que tenha como objeto, a futura apresentacao de cheque. 

O terceiro e ultimo elemento constitutivo do contrato de pds-datacao refere-se a 

forma. Por ser contrato atipico (nao regulado por lei) e, conseqiientemente, nao-solene (nao 

dependendo de forma prescrita em lei), a pos-datacao do cheque nao requer nenhuma 

formalidade, como a escritura publica, por exemplo. Assim, a simples aposicao no titulo de 

data posterior a da sua emissao ou mencao que a apresentacao deve ser feita em data 

posterior a escrita como de emissao (como. por exemplo, a expressao: "bom para..."), 

formalizam a manifestacao de vontade, suficiente a efetivacao do contrato. 

Vale ressaltar que, em conformidade com o art. 107, do Codigo Civil, fica ao 

criterio das partes a escolha da forma atraves da qual estabeiecera© o contrato, salvo 

quando a lei expressamente exigir uma forma especificaH'. Assim, se a lei exigir para 

determinado ato uma forma especifica, esta devera ser obedecida. Todavia, como visto, a 

pos-datacao e negocio atipico e nao-solene, prescindindo de forma especial. Destarte, o 

contrato de pos-datacao pode ser express© por qualquer forma. Todavia, para a seguranca, 

priiieipalmente do emitente, aconselha-se a forma escrita e no proprio titulo de credito. 

Nesse diapasao, demonstram-se satisfeitos, taato os pressupostos de existencia, quanto os 

requisites de validade, no tocante a forma do contrato de pos-datacao. 

3.7 Da obrigacao de nao fazer 

Ja foi mencionado que a pos-datacao represents um contrato que consiste numa 

obrigacao de nao fazer com teem© resolutivo. Apos a analise' do contrato de pbs-datifao, 
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passa-se a cuidar das questoes referentes a obrigacao assumida em tal contratacao, a saber: 

a obrigacao de nao fazer. 

Basicamente, os tipos de obrigacao sao tres: 

a) obrigacao de dar. Tal obrigacao consiste na entrega de uma coisa por parte do 

devedor ao credor. 

b) obrigacao de fazer. Este tipo de obrigacao consiste na exigencia de uma conduta, na 

pratica de um ato, numa acao, por parte do devedor perante o credor. 

c) obrigacao de nao fazer. Esta consiste no dever de abstencao de determinado ato, 

numa omissao, por parte do devedor perante o credor. 

Ensina Silvio Rodrigues (2002, v. 2, p. 41), sobre a obrigacao de nab fazer, que 

"trata-se de obrigacao negativa, paralela a obrigacao de fazer que e positiva". Tal 

obrigacao e plenamente licita, desde que nao envolva a abstencao de ato insuscetivel de ser 

disponivel. Assim, desde que nab imponha restricoes que contravenham com os tins 

sociais colimados pelo Direito, e plenamente valida a estipulacao de obrigacao de nab 

fazer, como, por exemplo, no caso do ex-proprietario de estabelecimento empresarial poder 

obrigar-se, junto ao adquirente, a nab abrir outro estabelecimento, similar ao que possuia, 

por um determinado tempo. Todavia, se a obrigacao negativa "representar restricab 

sensivel a liberdade individual", sera ilicita tal avenca, v.g., nab casar, nab trabalhar, nab 

cultuar qualquer religiao. 

Note-se que o contrato de pbs-datacab representa uma obrigacao de nab fazer, a 

saber: nao apresentar o cheque antes do termo estipulado. Destarte, praticando, o devedor, 

4 / Art. 107. A validade da declaraeao de vontade nao dependera de forma especial, senao quando a 
lei expressamente a exigir. 
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o ato a que se obrigara a nao fazer, devera ressarcir, ao credor, as perdas e danos que 

causar. 

O Codigo Civil determina que, descumprida pelo devedor a obrigacao 

negativa, isto e, praticado o ato ao qual se obrigara a abster-se, o credor podera exigir o seu 

desfazimenUf0. Ocorre que, no concernente ao cheque pos-datado, tal possibilidade nao se 

apresenta, posto que a pratica do ato, ou seja, a apresentacao do cheque antes da data 

estipulada, nao podera ser desfeita, uma vez que apresentado o titulo, havendo provisao de 

fundos ou contrato de "limite", o sacado devera efetuar o pagamento e, nab os havendo. 

consignar no titulo a declaraeao do nab pagamento. Restando, ao credor da obrigacao 

descumprida, apenas pleitear a indenizacao dos prejuizos causados pelo inadimplemento 

da obrigacao, em forma de perdas e danos. 

Assim, quando emitente e tomador estipulam a apresentacao do cheque em data 

posterior, em nada se altera o cheque como titulo de credito. Todavia, entre as partes 

firmou-se um contrato no qual foi assumida a obrigacao de apresentacao em data posterior, 

e o descumprimento desta avenca enseja responsabilidade civil. 

Note-se que o descumprimento da obrigacao de nab fazer ocorre quando o devedor 

pratica o ato ao qual se obrigara a abster-se ***'. 

3.7.1 Objeto de incidencia da obrigacao de nab fazer 

A obrigacao de nao fazer, decorrente do contrato de pos-datacao, incide sobre o fato 

da apresentacao do cheque ao sacado. Em tal conduta e que se encontra o objeto da pbs-

I - ] 
* •=«•*. rraiivado ueio cieveaor o aio. a cuia aosieneao se obrkara. o creaor poae exigir deie 

que o desfa^a, sob pena de se desfazer a sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. 
i...t 

4 9 Codigo Civil. Art . 390. Nas obrigacoes negativas o devedor e havido por inadimplente desde o 
dia em que executou o ato de que se devia abster. 
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datacao. Nao se pode dizer que o objeto da pos-datacao seja o pagamento do cheque, uma 

vez que feita a apresentacao antecipada do cheque, havendo provi sao de fundos ou contrato 

de "limite", este sera pago por forca da lei. Porem, o ato da apresentacao futura e que 

perfaz o objeto do contrato de pos-datacao, uma vez que ato do pagamento nao e o objeto 

direto desta especie conteatual, um exemplo pratico esclarecera o assunto: se A emite 

cheque em favor de B, este assume em face daquele a obrigacao de nao "apresentar" o 

cheque em data anterior ao estipulado, todavia feita a apresentacao, o sacado, havendo 

fundos ou contrato de "limite", devera pagar o titulo. Nesse caso o tomador infringiu a 

obrigacao de "nab apresentar" o titulo ao sacado antes da data estipulada. Note-se que a 

pos-datacao nao impede o pagamento do cheque (que pode ser feito a vista de apresentacao 

ao sacado), mas impoe a abstencao da conduta de "apresentacao" do cheque antes da data 

estipulada. 

Destarte, vislumbram-se dois momentos distintos: a apresentacao e o pagamento. O 

contrato de pos-datacao incide sobre o ato de apresentacao e nab sobre ato de pagamento. 

Observe-se que a lei nao obriga que o tomador faca a apresentacao imediata do 

titulo logo apos sua emissab, tanto assim, que e concedido ao beneficiario do cheque um 

prazo para apresentacao de 30 (trinta) dias quando emitido na mesma praca de pagamento, 

ou de 60 (sessenta) dias quando emitido em praca diversa, e, ainda, apos o prazo de 

apresentacao, podera ser efetuado o pagamento do titulo, desde que nab prescrito. Ante ao 

exposto, o que a lei obriga e o pagamento a vista do cheque, e nao a sua imediata 

apresentacao. 

3.8 Do termo para apresentacao 

A pbs-datacab do cheque representa um contrato, que tern como objeto uma 

obrigacao de nao fazer, com termo resolutivo e que recai sobre o ato de apresentacao do 

titulo. 
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Quando se faz a aiirmacao acima, quer se dizer que, acordado a apresentacao do 

cheque em data futura, apenas nessa data poder-se-a, em respeito ao avencado, apresentar o 

cheque ao sacado para pagamento. 

Por termo resolutivo entende-se que, chegada a data con vend onada para a 

apresentacao do cheque, resolve-se, extingue-se, a obrigacao de nao fazer. Assim, com a 

chegada do termo, livra-se o devedor da obrigacao de nao apresentar o cheque, podendo, 

destarte, efetivar tal apresentacao. 

Termo, ensina Silvio Rodrigues (2002, v. 1, p. 255), e "o dia em que comeca ou 

extingue a eficacia de um ato juridico". O termo pode ser inicial "a quo" ou final "ad 

quern". O termo inicial marca o comeco do prazo, enquanto que o final, ou resolutivo, 

marca o termino deste. 

Diz-se que o termo e resolutivo, ou final, quanto a apresentacao do cheque pos-

datado, porque com o advento de tal termo (data estabelecida para apresentacao do cheque 

para pagamento) resolve-se a obrigacao, podendo-se, destarte, ser efetivada a apresentacao 

do titulo. 

3.9 Efeitos da pos-datacao 

A pos-datacao produz efeitos quanto ao prazo de apresentacao, a prescricao e para 

fins de prova. 

V Quanto ao prazo de apresentacao 

Quanto ao prazo de apresentacao, a pos-datacao, quando aposta no lugar especifico 

para a aposicao da data de emissao do cheque, fara com que tal prazo comece a fluir a 

partir da data que se encontrar escrita como data de emissao do titulo. 
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Todavia, a pos-datacao ainda que escrita em outro lugar, desde que no corpo do 

titulo, tambem surtira o efeito acima, ampliando o prazo para apresentacao do cheque. Um 

exemplo esclarecera o assunto: um cheque emitido, na mesma praca de pagamento, em 02 

de Janeiro de 2006 (constando esta data como de sua emissao), para ser apresentado, 

devido a eonvencao das partes, em 05 de agosto do mesmo ano (sem que esta data conste 

no titulo), seguramente, estara prescrito nesta data. O que ocasionara a perda da sua 

principal forma de cobranca, a acao executiva. Todavia, como dito acima, se esta ultima 

data constar no corpo do titulo, denotando a pos-datacao do cheque, somente em 05 de 

agosto de 2006 e que se iniciara a correr o prazo de apresentacao do cheque, no caso 30 

(trinta) dias. 

O entendimento de que a pos-datacao amplia o prazo de apresentacao do titulo e, 

tambem, sufragado pelo Superior Tribunal de Justica (REsp. n o s 16855-SP, 67206-RS, 

195748-PR, 22486-MG). 

J Quanto a prescricao 

Conforme acima mencionado, o local adequado para a aposicao da pos-datacao e o 

determinado no titulo, como sendo especifico para se apor a data de emissao do cheque 

comum. Todavia, ainda que a aposicao da data futura para apresentacao seja feita em outro 

local, desde que no corpo do titulo, surtira o efeito de ampliar o prazo prescricional, a 

exemplo do que ocorre com o prazo para apresentacao. 

O prazo prescricional do cheque e de 6 (seis) meses apos o final do prazo de 

apresentacao, sendo este de 30 (trinta) dias, para o cheque emitido na mesma praca de 

pagamento, ou 60 (sessenta) dias se emitido em local diverse do pais ou do exterior. Findo 

tal prazo, consuma-se a prescricao do titulo, juntamente, com a acao executiva deste. 
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Desta feita, como no exemplo citado, a pos-datacao produzira o efeito ampliativo 

do prazo prescricional conforme esteja expressa, ou nao, no lugar definido no titulo para a 

aposicao da data de emissao, mas desde que conste no corpo do titulo. 

Isto posto, a pos-datacao influencia o prazo de prescricao do cheque, uma vez que 

sendo consignada no titulo a data futura para sua apresentacao, somente apos transcorrer o 

prazo para esta, e que se comecara a fluir o prazo prescricional. 

^ Quanto a fmalidade de prova 

Quando da emissao de cheque, a aposicao no titulo de data posterior (pos-datacao), 

implies o acordo de apresentacao futura do mesmo, fazendo prova do acordado. 

A aposicao da expressao determinante da pos-datacao (normalmente, as seguintes: 

uma data futura no lugar expresso como data de emissao, ou as expressoes: "bom para...", 

"depositar em ...", "apresentar a pagamento somente em ...") deve ser feita no proprio 

titulo, para facilitar a prova do contrato subjacente. Todavia, nada impede que possa haver 

um contrato aparte do titulo, o que tambem faz prova da aveaca, Porem, dificil sera a prova 

de um compromisso verbal, ao caso de nSo haver prova testemunhal, ou havendo, podendo 

ser excluida, em razab do valor do negocio50. 

A importancia do efeito probante e justificavel, porque o descumprimento do 

acordado, pode dar ensejo a acao indenizatoria. 

3.10 A apresentacao previa do cheque pos-datado 

Codigo Civil. Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal so se 
admite nos negocios juridicos cujo valor nao ultrapasse o decuple do maior salario minimo vigente 
no Pais ao tempo em que foram celebrados. 
[•••] 
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Apresentado o cheque pos-datado junto ao sacado. ainda que em data anterior a 

consignada no titulo como de sua emissao, o banco devera, por forca da Lei do Cheque, 

desconsiderar tal inscrieao, efetivando o pagamento no dia da apresentacaoSl, 

Observe-se que em decorrencia do mandamento legal referido, o sacado exime-se 

de culpa pelo fato de o tomador apresentar o cheque antes da data estipulada. agindo 

aqueie em estrito cumprimento de dever legal. 

Pode-se considerar que, em relacao ao banco, a eonvencao de pos-datacao do 

cheque, feita entre o emitente e o tomador, da qual o sacado nab participou, nab podera 

derrogar norma de ordem publica e o proprio principio da legalidade, que determina que 

ninguem e obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senab em virtude da lei. E a lei e 

expressa quando determina a desconsideracao da pos-datacao e a efetivacao do pagamento 

no dia da apresentacao. 

Apresentado o cheque pos-datado, ainda que era data anterior a consignada no titulo 

como de sua emissao, o sacado devera fazer o pagamento do mesmo. lsto, no caso de o 

emitente possuir fundos ou contrato que possibilite a emissao de cheques sem provisao 

propria. Acaso nao ocorrendo nenhuma dessas duas hipoteses, e nab efetuado o 

pagamento, devera o sacado fazer a anotacab respectiva, para os devidos fins, por exemplo, 

a acao por falta de pagamento (art. 47 e ss., da Lei do Cheque). 

Note-se que apresentado o cheque pos-datado antes do estipulado, o prazo para tins 

de prescricab conta-se a partir da primeira apresentacao, e nao da data consignada no titulo, 

conforme decicliu a Teroeira Turma do STJ, no Recurs© Especial n° 435558/MG, o qual 

teve como relator o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, com a seguinfe ementa: 

Emenis: 

: Art. 32. O cheque e pagavel a vista. Considera-se nao escrita qualquer mencao em contrario. 
Pa.«grafo uako. O cheque apresentado para pagamento antes do dia indicadO' como data de 
emissao i pagavel no dia da apresentacao. 



78 

C H E Q U E . PRESCRICAO. A R T . 59 D A L E I N ° 7.357/85. DISSIDIO, 
1. J A A S S E N T O U A CORTE Q U E A PRESCRICAO DO A R T . 59 D A 
L E I N ° 7.357/85 PRESSUPOE Q U E O C H E Q U E HAJA SI D O 
A P R E S E N T A D O NO PRAZO LEGAL, " C A S O CQNTRARIO, A 
PRESCRICAO PASSA A CORRER DA DATA DA PRIME IRA 
APRESENTACAO" (RESP. N ° 45.512/MG, RELATOR O SENHOR 
M I N I S T R O C O S T A LEI IE, D J D E 09/5/94). N O CASO, POR EM, O 
ESPECIAL NAO T E M T R A N S I T O PORQUE A U S E N T E A 
NECESSARIA S I M I L I T U D E F A T I C A D O S PARADIGMES. C O M OS 
TERMOS DO JULGADO RECORRIDO. 2, RECURSO ESPECIAL 
N A O CONHECIDO.(Grifo nosso). [Disponivel em: 
http://www.stj.gov.br. Acessado em 12 dejulho de 2006] 

3.11 Da responsabilidade civil decorrente da apresentacao antecipada do cheque pos-
datado 

Como visto, o cheque pos-datado e pagavel no ato de apresentaf ao, desde qm o 

cr.^'crte, poi7-,3a f-.rAos dhpeafvcis oa ccntralo *k "limits", isdcpendeiitemcnte de constar 

em seu corpo data futura para a sua apresentKcSo, 

Todavia, a -presci^oeao previa do cheque, em desiespeito ao avencado, 

corresponde ao inadimplcraaito da obrigneao dc am aprcsonta lo antes da data cstipulfrda. 

Destarte, mm Mem m art, 3S9 dc 3fM), .imbos do Codigo Civil, o inadimplente devera 

responder por perdas e danos a que tenia dado causa com. o seu ato31. 

Silvio Rc-dnoues (2002, v. 4, p. 6), citnndo Savatier, conceitua a responsabilidade 

civil "como a obrigacao que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuizo causado a 

oitia, por fato proprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam". 

A responsabilidade quanto a pratica de deteeaiaidts condutas origjna-se, 

basicamente, de relacab contratual ou extracontratual. 

5 2 Art . 389. Nao cumprida a obrigacao, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 
atualizacao monetaria segundo indices oficiais regularmente estabelecidos. e honorarios de 
advogado. 

Art. 390. Nas obrigacdes negatives o devedor e havido por inadimplcntc desde o dia cm que 
executou o ato que se devia abster. 
[-1 

http://www.stj.gov.br
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No segundo caso, extracontratual ou aquiliana, a responsabilidade tern como 

fundament© a propria lei, atraves da imposicao de condutas que nao causem prejuizos ou 

danos a outrem, e expressa-se basicamente na responsabilidade por ato ilicito" \ Desta 

forma, tem-se um dever para com o proprio Ordenamento Juridico, que representa a 

vontade do Estado, de nao causar dano a outrem por qualquer acao ou omissao. 

Todavia, a responsabilidade que emerge do descumprimento, quanto a pos-datacao 

do cheque, e do tipo contratual, decorrente da manifestacao de vontade das partes em se 

obrigarem de uma forma licita, visando a um objeto igualmente licito. 

Consoante ao conceito exposto, a responsabilidade pela apresentacao do cheque 

pos-datado antes da data avencada e perfeitamente cabivel. Posto que a apresentacao 

previa do cheque pode gerar prejuizos materials e morais a pessoa do emitente, devendo 

tais prejuizos ser indenizados por aqueie que deu causa. Todavia, cabe indagar se a 

apresentacao do cheque foi feita pelo beneficiario original ou por terceiro, a quern aqueie 

endossou o cheque. Em ambos os casos, o tomador responded ao emitente pelos prejuizos 

causados, podendo, conforme o caso, o tomador-endossante ser indenizado, em regresso, 

pelo terceiro. Isto, no caso de ma-fe deste, que ao depositar o cheque previamente, era 

sabedor do acordo de pos-datacab, e ao mesmo havia anuido, quando da transferencia do 

cheque. 

Assim, o terceiro que adquire o cheque pos-datado respondent, em regresso ao 

tomador-endossante, pelo prejuizo que deu causa, se agiu de ma-fe. Posto que recebendo o 

cheque e nao se comprometendo a tambem respeitar o termo para apresentacao, nao podera 

ser responsabilizado. 

5 3 Codigo Civil. Art. 186. Aqueie que, por acao ou omissao voluntaria, negligencia ou 
mprudencia. violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato 
ilicito. 
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Ante ao exposto, cumpre observer que o tomador podera responder pelo fato de 

terceiro que, apos o endosso, depositou o cheque em data antecipada, podendo o tomador 

ressarcir-se em regresso se tambem houver acordado com o endossatario a respeito da data 

futura, convencionada para a apresentacao. Se, ao contrario, o terceiro, inavisado e de boa-

fe, apresentar o cheque previamente a data convencionada, o tomador respondera 

integralmente pelo prejuizo, material e moral, que causar ao emitente. 

Convem, desde ja, frisar que o contrato que emerge da pos-datacao obriga apenas as 

pessoas que dele participaram, nao obrigando ao sacado ou a terceiros. uma vez que estes 

nao fizeram parte da contratacao. Assim, o emitente, que teve descumprido o contrato que 

obriga ao tomador a nao apresentar o cheque antes da data estipulada, tera acao apenas 

contra este. E, o tomador, por sua vez, so obtera, em acao regressiva, indenizacao pelo que 

pagar ao emitente, se houver tambem contratado, com o endossatario do titulo, a respeito 

do contrato de pos-datacao pre-existente. 

j . 12 Da individual izacao e do dimensionamento da responsabiiidade pela apresentacao 
previa do cheque pos-datado 

A apresentacao do cheque pos-datado ao sacado, ainda que antes da data estipulada 

para sua apresentacao, mas desde que haja provisSo de fundos ou contrato de "limite", faz 

com que haja o sou pagamento, ou nab havendo tal provisao ou o referido contrato, a 

aposicao, no titulo, da declaraeao de nab pagamento. Em ambos os casos, houve o 

descumprimento do avencado. Posto que nab foi respeitado a avenca de apresentacao em 

data posterior. 

Cabe aqui indagar sobre a responsabilidade pelo inadimplemento. Quern deve 

responder pela apresentacao previa, o banco, o tomador, o terceiro endossatario, ou devera 

o emitente arcar com todos os prejuizos advindos? 
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Tentar-se-a responder a tal indagacao, bem como fazer o dimensionamento da 

responsabilidade, no caso de haver o pagamento do cheque ou nao. Todavia, de antemao, e 

juridicamente inaceitavel que o emitente ao formular negocio juri'dico licito, venha a 

suportar os prejuizos causados pelo inadimplemento da outra parte (tomador). Destarte, de 

forma alguma devera o emitente arcar com os prejuizos advindos do descumprimento do 

contrato de pos-datacao por parte do tomador ou de terceiro-endossatario de ma-fe. Ao 

contrario, o emitente devera ser indenizado por todos os prejuizos, morais e materials, 

oriundos do descumprimento de tal avenca. 

3.12.1 Responsabilidade do banco 

O contrato vincula apenas as partes contratantes, nab obrigando a terceiros que nao 

participaram da avenca. Eis o primeiro fundamento da isencao de responsabilidade por 

parte do banco. 

O segundo fundamento da isencao da responsabilidade do banco sacado, no que 

concerne a apresentacao antecipada do cheque pos-datado, decorre do proprio regime legal 

que informa a apresentacao e pagamento do cheque. Nesse sentido, dispoe art. 32, da Lei 

do Cheque: 

Art . 32 O cheque e pagavei a vista. Considera-se nao-escrita quaiauer 
mencao em contrario. 
Paragrafe unico - O cheque apresentado para pagamento antes do dia 
indicado como data de emissao e pagavel no dia da apresentacao. 

Conforme o dispositivo legal supra, deve-se entender que o pagamento do cheque, 

no ato de apresentacao, e imposicao que a propria lei faz ao sacado. Isso quando determina 

expressamente que o cheque e pagavel no dia da apresentacao, devendo ser desconsiderada 

qualquer disposieao em contrario. Sendo assim, entende-se tal pagamento, feito pelo 



sacado, como estrito cumprimcnto de um dever legal, a saber; desconsiderar o escrito que 

determine a postergacao do pagamento do cheque^4. Tambem se pode dizer que o 

pagamento feito pelo banco, do cheque pos-datado apresentado prcviamente, constitui um 

exercicio regular de direito, posto que a obrigacao, determinada em lei, de desconsiderar o 

escrito que descaracterize a ordem dc pagamento a vista, corresponde ao direito de nao 

considerar tal escrito, bem como corresponde, tambem, ao direito de pagar o cheque no ato 

de apresentacao, ainda que seja esta efetuada em data previa a que foi estipulada e emitida 

no corpo do titulo. 

Sabe-se que tanto o estrito cumprimento de dever legal, bem como, o exercicio 

regular de direito, constituent causas excludentes de ilicitude". 

Ainda nesse diapasao, considera-se o banco sacado como um terceiro, estranho, em 

relacao ao contrato de pos-datacao entabulado entre o emitente e o tomador; bem como 

legalmente obrigado a efetuar o pagamento do cheque pos-datado apresentado em data 

previa. 

Vale ressaltar que se considera como objeto do contrato de pos-datacao, nao o ato 

de pagamento, mas sim o ato de apresentacao. Desta feita, o pagamento efetivado pelo 

sacado nao infringe, de forma alguma, o contrato de pos-datacao. 

3.12.2 Caso em que o banco responde pela apresentacao previa do cheque pos-datado 

5 4 Atente-se para a distincao existent© entre os momentos de "apresentacao" e de "pagamento"; 
C « E O . ears o e::ie!iiHfsei;io de que a oerieacae m nao fazer. decorreme ao contrato de pos-

datacao, incide sobre o momento, ou a conduta, de "apresentacao", e nao sobre o moment©,, ou 
conduta, de "pagamento". 

5 5 C6digo Civil. Art. 188. Nao constituem atos ilicitos: 
i — os nraticados em ieeitima deresa ou no exercicio regular de ant direito reeoanecido: t«irno 
nosso). 
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Com sua costumeira argucia, Fabio Ulhoa Coelho (2003, p. 443), ensina que devido 

ao largo uso do cheque pos-datado como forma de documentar a concessao dc credito ao 

consumidor, bem como a aceitacao desse instrumento por empresas de fomento mercantil 

"factoring", forcaram as autoridades monetarias a autorizarem aos bancos o desconto do 

cheque pos-datado, como o de qualquer outro titulo. Haja vista que, da mesma forma como 

sao descontadas facilmente por bancos, as duplicatas c notas promissorias, por exemplo, 

antes da data de vencimento, em troca de parte de seu valor e para fins de que o banco as 

cobre na data avencada, tambem o cheque pos-datado podera ser descontado junto ao 

banco antes da data convencionada. 

Todavia, trata-se de "desconto" do cheque pos-datado, e nao de apresentacao para 

pagamento. Por desconto, entende-se a apresentacao previa ao banco, nao para fins de 

pagamento do cheque, mas sim, para liquidacao do cheque, caso em que recebendo parte 

do valor do titulo, o tomador o transfere ao banco, que, por sua vez, se compromete a 

somente apresentar o cheque, para pagamento, na data estipulada. 

Distinguem-se, portanto, apresentacao para desconto e apresentacao para 

pagamento. A primeira se refere a apresentacao para liquidacao sem desconto na conta 

corrente do emitente, vindo, o tomador, a receber parte do valor do credito, transferindo o 

titulo ao banco, para que este faca a aprosentafao para. pagaineeto na data eouveaeionada 

no contrato de nos datneao. existente entre o emitente e o tomador, ao qual adere o banco 

descontante. Ja a segunda forma do apresentacao, para pagamento, refere-se a apreseniacab 

previa, com o desconto do valor do titulo, na conta corrente do emitente. 

Destarte, efetivado o "desconto" e transrbrido o cheque nbs-datad"' nnrn o banco, 

este sera r"-,rscn^nbilivado oela "nrc-rntacao previa do cheque. Note-se, que o banco 

respondera em regresso ao tomador que Ihe transferiii- o titulo;, enquanfo este respondcra 

dwtflinente ao emitente. 



3.12.3 Responsabilidade do tomador-beneficiario 

O tomador sera sempre responsavel pela apresentacao previa do cheque pos-datado; 

haja vista que entre ele e o emitente entabulou-se um contrato de somente apresentar o 

cheque pos-datado para pagamento na data futura convencionada. 

Ocorrendo a apresentacao previa do cheque, houve o inadimplemento do contrato 

de pos-datacao, o que, por sua vez, redundara na obrigacao de o tomador indenizar os 

prejuizos, materials e morais, causados ao emitente. 

Ja foi informado acima que, quando da pos-datacao do cheque, forma-se entre 

emitente e tomador uma relacab contratual, na qual, este se compromete a nao apresentar o 

cheque pos-datado antes da data estipulada, ou seja, surge uma obrigacao de nao fazer com 

termo resolutivo. Desta feita, o seu descumprimento gera a obrigacao de reparacao civil 

dos danos, ou seja, a obrigacao de indenizar perdas e danos, da qual sera o tomador, 

devedor, e o emitente, credor. 

Tal obriga<?ao sera diversa, conforme seja efetuado ou nab o pagamento do titulo; 

pois, havendo o pagamento do titulo, havera inadimplemento e dano, este numa certa 

extensab; enquanto que, nao havendo tal pagamento, por motivo de insuficiencia de 

fundos, por exemplo, tambem havera inadimplemento e dano, este numa extensab maior 

que no primeiro caso. 

3.12.4 Responsabilidade do terceiro endossatario do cheque pos-datado 

Como tantas vezes dito, o contrato so vincula aos que dele participaram, 

manifestando sua vontade, atraves de forma prescrita ou nao defesa em lei e visando a um 
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objeto licito, possivel e determinavel. Destarte, o terceiro que nao participou da avenca nao 

se encontra submetido ao pactuado. 

Quando o tomador do cheque pos-datado o transfere a outrem, pode formular, junto 

a este, outro acordo (contrato), no sentido de que o terceiro-endossatario respeite o que 

antes fora pactuado entre o tomador (endossante) e o emitente do titulo quanto a data 

futura de apresentacao deste, como no caso, por exemplo, do contrato de "desconto", entre 

o beneficiario e o banco descontante do cheque pos-datado, em que o tomador-endossante 

transfere o titulo para o banco, o qual se compromete a respeitar o pacto anterior, 

formulado entre o emitente e o tomador-endossante. Assim, deve-se indagar da ciencia, ou 

nao, por parte do terceiro endossatario, quanto ao pacto anterior, bem como da anuencia 

deste, em respeitar o termo de apresentacao pre-acordado entre o emitente e o tomador-

endossante. Desta feita, deve-se, basicamente, perquirir da boa ou ma-fe por parte do 

terceiro-endossatario quando da apresentacao previa do cheque. 

Foi dito que o terceiro-endossatario estava de boa-fe, quando da apresentacao 

previa do cheque pos-datado, se o mesmo nao tinha ciencia do acordo previo existente 

entre o emitente e o tomador-endossante, ou, ainda, quando tendo tal ciencia. nao haja 

convencionado com o endossante no sentido de respeitar o contrato anterior, formulado 

entre este e o emitente. Em ambos os cases, pode-se dizer que o terceiro-endossatario 

estava de boa-fe, ficnndo, rr.np.eq:icn!cmente, desobrigado da responsabilidade por 

qualquer prejutzo causado, tanto ao emitente quanto ao tomador-endossante. 

Todavia, se o terceiro-findossatario, ao receber o cheque pos-datado, expressar 

anuencia no sentido de respeitar o acordo previo, existente entre emitente e tomador-

endossante, de somente apresentar o titulo em data fetara* ficara entab obrigado a nao 

apresentar o cheque para pagamento antes desta data. E descumprindo tal acordo, mm se 
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podera considerar que o terceiro-endossatario tenha agido de boa-fe, mas ao contrario, que 

agiu de ma-fe ao fazer a apresentacao previa do cheque pos-datado. 

Neste ultimo caso, de ma-fe do terceiro-endossatario, este sera responsabilizado 

pelos prejuizos causados ao tomador-endossante. Note-se que o emitente tera acao contra o 

tomador-endossante e este, por sua vez, podera ressarcir-se, em regresso, dos valores pagos 

ao emitente, em acao impetrada em face do terceiro-endossatario de ma-fe. 

3.12.5 Quanto a extensab dos prejuizos e a indenizacab 

Os prejuizos experimentados pelo emitente do cheque pos-datado, apresentado 

previamente para pagamento, podem ser considerados como danos morais e materials. 

Estes sao as perdas patrimoaiais de otdem finanssira, como, por exemplo. a difcrcnca 

provesieste dos juros e ccrrecao mssetaria, eatre o dia da efetiva apresentacao e o dia no 

qual esta deveria ocorrer. Quanto aos danos morais, estes sac lesSes caussdsr: nac ao 

pr.trirr.cr.io rcctcrH, m?r, ?,o p~.trirr.rYio '""leal, cratf.ar.do o cor.ctrmgimento e o sofrimento 

intimo; ressalte-se que no dano moral... o bem atingidr e, em rcgrr.. indhprrfve!, per 

exemplo: a honra e a liberdade. 

Quanto aos danos patrimoniais, decorrentes da apresentacao previa do cheque pbs-

datado, estes se sossiitisem da difefenca do valor do titulo, decorrente dos juros e correc^o 

monetaria, entre c dia da efetiva aprecentccrc e c dia future no qua! o cheque deveria ser 

aprosentado. Eyc^pUficnrido: se A emits »m cheque pos-datado em favor de B, com a 

data de apresentafio eom'cnfmni^ jv>f? 10 dc setembro do 2006, e B, por sua vez, o 

aproseiita est 31 de agosto de 2006, coon-end© o f»gamefifo do titulo. Neste caso, para se 

determinar o valor do dano material, deve-se caiewlar os Juros e a cmoqte moosMrm, em 

relcica© ao valor do tftvlo, cr.rrc-npondcnte aos 10 (dez) dias de anteeipacto do pagamento 

do cheque. 

http://pr.trirr.cr.io
http://p~.trirr.rYio
http://cratf.ar.do
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Todavia, se quando da apresentacao previa do cheque pos-datado, este nao for pago 

(por insuficiencia de fundos, por exemplo), alem do dano material, acima referido, outros 

mais poderao ser exigidos, como o reembolso do pagamento da taxa de compensacao e 

demais despesas feitas para a quitacao e para se reaver o cheque. 

Ressalte-se que, alem dos danos materials, neste ultimo caso, tambem havera os 

danos morais, decorrentes do constrangimento de ter sido devolvido, sem pagamento, o 

cheque que era para ser apresentado em data posterior, a qual o emitente contratara. Mais 

ainda se justifica a indenizaeao por danos morais quando o emitente tem seu nome inserido 

no SERASA (Empresa de analises e informacoes para decisoes de credito e apoio a 

negocios) ou SPC (Servico de Protecao ao Credito). Na jurisprudencia patria, e unanime o 

cntcr.dimento de ser cabivel a irdcr.izr.cao por dano moral decorrente da apresentacao 

previa do cheque pos-datado., nao pago por insuficiencia de fundos, conforme derate 

os 55f^sntss informatives jurispradescinis, emilidcs pelo Superior Tribunal de Justica: 

informativo n° 0046 Periodo: 7 a 11 de fevereiro de 2000. 
Terceira Turma 
CHEQUE PRE-DATADO. 1NDENIZACAO. DANO MORAL. 
O c u : ~',:e cc:r. J.it.i fr.turn dc ?.pr2£2P.??.c?.o para r.cque, conhecido como 
"cheque prc-dat?.do", dc uso corron*? v? rn"rc"'-'\ P K " (•'"?"'•<•>-'• C V ~ 

qualidr.c'j c!- i : ' . . . ! . c c : : . ! . ! . . . i . . . t c' t'J. ! 

^ . . . . : l i : . e .: a . . . : : r . . . ( j 15.855-
SP DJ 7/6'l 993 c pr^". ?<?̂  7 ^ pp r>r ff,^riejr)<i pr?~ T>I * ' ~ -

Rcl. ML. C i . . L A ; , . . L L I . , . . . !-'„J,l \J.. : . J.'. . 
~r":~). [DirpcrJr'd cm: b^:'/'.v.v\v.:*j 50v.br. Accssndo em 12 de julho 
de 2006] 

Informativo n° 0207 PcrrrrV 3 r. 7 dr f - * ~ T, r 

il@ fecF^r?^™JW | . ?*.5^r^ (*r** |̂ w-—« ^^^.^ p^^w^» ^.~,~««*f« p F V -

J J I h „ . V-t" -̂ >.>.,. >....-, >. . v. i v , . w-t.t 
1/5/2004. (Crifo sosso). [Disponivel em: http://www.stj.gov.br. 

12 de julho de 2006] 

http://50v.br
http://www.stj.gov.br
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Destarte, maiores serao os danos experimentados pelo emitente de cheque pos-

datado, apresentado antes da data aveneada, no caso de devolucao sem pagamento. 

Note-se que. ainda que ocorra o pagamento do cheque pos-datado, apresentado 

previamente, devera haver a indenizacao por danos morais. Uma vez que o simples 

descumprimento da obrigacao negativa, gera, por si so, o sentimento de constrangimcnto e 

desrespeito na pessoa do emitente. 

Todavia, nao havendo o pagamento do primeiro cheque vencido, a apresentacao 

antecipada dos demais cheques pds-datados nao enseja condenacao por danos morais (STJ, 

4*. T., Resp 299573 RJ, Relator o Ministro Barros Monteiro). Destarte, apresentado no 

prazo o primeiro cheque pos-datado, e nao sendo este pago, e licito ao credor considerar 

vencidos, antecipadamente, os posteriores, podendo, sem mais demora, apresenta-los ao 

sacado para pagamento, descabendo, em tal caso, a indenizacao por dano moral. 

3.13 Nocccci'lrde e 'cgclidcde da rcg\\!cmc!itrcao erpecifica do cheque pos-datado 

O cheque pbs-datado, no Brasil, nlo se enoontra mpiMmmiMo em l e i apesar de 

ampliimcnle utilizado e possuir sens contomos e delmeamentos orrandos do uso e costume 

mereantis. Sendo, induvidavelmeatei, a modaltdade de cheque male utiltzisb. entre os 

arorentistas de bftOCO. 

A simples leitura do art. 32 da Lei do Cheque, que determina ser o cheque pagavel 

a vista, desconsiderando-se qualquer meacjo em contrario, atesta a deseotmderaofio de 

aposicao de data futura para apresentacao e pagamento desse titulo, frente ao sacado, pelo 

Ordenamento Juridico patrio: 

Art . 32 O cheque e pagavel a vista. Considera-se nao-escrita qualquer 
mencao em contrario. 
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Paragrafo linico - O cheque apresentado para pagamento antes do dia 
indicado como data de emisslo e pagavel no dia da apresentacao. 

Todavia, ainda que sem previsao legal, a utilizacao e legalidade do cheque pos-

datado, conforme ficou demonstrado, encontram-se plenamente reconhecidas pela 

Jurisprudencia patria, bem como comecam a surgir trabalhos academicos (este, p. ex.) e 

doutrinarios que trazem como objeto o estudo do cheque pos-datado. Note-se ainda que 

algumas legislacoes alien igenasja disciplinam tal modalidade chequica, como por exemplo 

a legislacao da vizinha Argentina (Lei n° 24.452 - Lei do Cheque), em anexo. 

A tal realidade nao pode ficar alheio o legislador patrio, uma vez que o largo uso do 

cheque pos-datado nas relacoes empresariais e consumeristas justifica, por si so, a 

necessidade de sua regulamentacab, ou seja, que a lei venha a disciplinar esse instituto, 

detefmiaando os seus coMomos juridicos e impondo as exigencias legais, para fins de se 

proporcionar uma maior seguranca aos milhares de usuirios deste instrument©' crcditicto. 

Desta feita, esta-se diante de um fmommo para o qual toma-se imediatamente necessario 

um disciplinamerito juridico especifico. 

Quando se afirma que urge um regramento especifico para o cheque pos-datado 

quer se dizer que devera ser criada uma lei autonoma cuidando do terns em aprcco, nao 

que devera haver nlteracSo na atoal Lei do Cheque n° 7.357/1985, uma vez que tal Lei 

atende a conformidadc a Convcncao para AdocSc de utrtr. Lei Uniform-: em Mr.tcrir. dc 

Cheque, da qual o Bnsil c sirgntMo e que foi prorrmlgada pelo Dccreto n° 57.595, de 7 de 

Janeiro de 1966, no tntcnte de evitar as- difictiMrdrs originrJcc pek divcrddidc dc 

leedslsfao mm varies paises em que os cheques eireubm e aamentar a seguranca e a 

rapidez das relacoes do comcrcm intctBadonaL, bem. como unifomiisr o Protocols. 

Cumpre rcssaltar que dentre as reservas da Convcncao supra nao se encontra a 

possibilidade de admitir para o cheque outre natures?, que nao a dc ordem dc pagentente- a 
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vista. Destarte, a fim de evitar a alteracao unilateral do disposto na citada Convencao e, 

consequentemente, a exclusao do Brasil do conjunto de paises em que as regras sobre 

cheque sao uniformemente adotadas, faz-se necessaria a eriacio de lei especifica para 

cuidar do instituto do cheque pos-datado. 

A criacao de lei autonoma corresponde ao uso da prerrogativa instituida pela 

Convencao Destinada a Regular Certos Conflitos de Leis em Materia de Cheques e 

Protocolo, quando esta, no tratamento especitico do Protocolo, em seu art. 7°, 1, dispoe: 

Art. 7° - A lei do pais em que o cheque e pagavel regula: 

1) se o cheque e necessariamente a vista ou se pode ser sacaao a vas 
determinado prazo de vista, e tambem quais os efeitos de o cheque ser 
pos-datado; 

Desta feita, havendo a possibilidade prevista nas Convencoes para Adoeao de uma 

Lei Uni forme em Materia de Cheque, mais precisamente, na Convencao Destinada a 

Regular Certos Conflitos de Leis em Materia de Cheques e Protocolo, tambem promulgada 

pelo Decreto 57.595/1966, de a lei do pais onde o cheque e pagavel, regular ou 

regulamentar os efeitos juridicos decorrentes de ser o cheque pos-datado, ou seja, uma lei 

especifica de Pais-Convenente podendo regulamentar "se a cheque e necessariamente a 

vista ou se pode ser sacado a um determinado prazo de vista e tambem os efeitos de o 

cheque ser pos-datado", o legislador brasiieiro podera, em conformidadc com a disposicio 

legal ci?pra, crigir o uso costaneiro do cheque pos-datado em uma relacab juridicamente 

.regulamentada, determlncndo todas as eonscqilcnciac jundicac adviiid:.: dr. ?.r:: ;;^ dc 

data rctura 7cm cprc:.cr.+cc~o e prgr.mento do titvlo, desde que o faca em lei autonoma, 

nao alterando o cottteido da atual Lei do Cheque 

Esfcacfe-sft parfdtsaaeite possivet juridicamente considerando, a convivencia, no 

Ordenamento Juridico brasiieiro, da Lei do Cheque inalterada, ptevendo a existencia do 

cheque convencional, o qual tern como forma de pagamento a caracteristica de ser a vista, 
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nos termos do artigo 32 da Lei do Cheque, e de uma lei nacional especifica e autonoma 

cuidando do cheque pos-datado. Assim, manter-se-ia a integridadc do compromisso 

assumido pelo governo brasileiro quanto ao respeito das Convencoes para Adocao de uma 

Lei Uniforme em Materia de Cheque, resguardando os interesses do comereio 

international, posto que mantido o carater de pagamento a vista do cheque convencional. 

Todavia, em uma lei nacional especifica, seriam regulamentados as formalidades e os 

efeitos do cheque pos-datado, como um titulo de credito autonomo, ainda que algumas das 

disposicoes legais pertinentes ao cheque convencional possam ser incorporadas ao pos-

datado, como por exemplo, as disposicoes sobre o aval, o endosso, a sustacao e outras que 

Ihe sejam compativeis. 

A Seguranca Juridica implica no maximo de previsibilidade das conseqiiencias que 

irao advir da pratica de um ato previsto legalmente como gerador de efeitos juridicos. 

Portanto, a ausencia de previsad legal explicita sobre as consequencias advindas do uso do 

cheque pos-datado, ou melhor a falta de regulamentacab legal desse instituto, contribui, 

unica e tab somente, com a inseguranca no meio empresarial. 

Uma das maiores virtudes dos Titulos de Credito e a seguranca que impoe diante da 

certeza de sen recebimcnto. A inseguranca quanto as consequencias juridicas advindas de 

atos rotineiramente realizados no mcrcado determina o desesttniuio e desprotcclo daquclcs 

que tizereni aso de um meio crediticio ao qual urge por regramento legal. 

Nesse diapasao, resta registrar a premcntc necessidadc, bem como a legalidade da 

mstitincao de uma lei autonoma para regulamentar o cheque pos-datado, a fim de 

proporcionar' a tao espemda seguraafa juridica aos sens miifioes dc usuirios e que, 

coscossitantciacnte, respeite o tcor da Lei do Cheque n° 7.357/1985 e, consequentemente, 

as Convencoes para Adocao de Lei Uniforme em Materia de Cheque. 
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3.14 Diferencas existentes entre o cheque convencional e o cheque pos-datado 

Pode-se citar duas distincoes entre o cheque convencional e o cheque pos-datado: 

1. o cheque convencional e integralmente regido pelas disposicoes de Direito 

Cambiario; enquanto o cheque pds-datado, ainda que mantendo sua natureza 

cambiariforme, no que concerne ao contrato de pos-datacao, e regido pelo regime juridico 

de Direito Civil. 

2, enquanto o cheque convencional e uma ordem de pagamento a vista, o cheque 

pos-datado e (quando regulamentado em lei) uma ordem de pagamento futuro, com data 

estabelecida. 

3.15 Endosso e aval do cheque pds-datado 

O cheque pos-datado podera ser endossado, bem como, tambem podera ser 

avalizado, haja vista que o cheque pos-datado nao perde a sua natureza cambiaria. 

Devera ser observado quanto as formalidades o que dispoe a Lei n 0 7357/1985 (Lei 

do Cheque) sobre o aval e o endosso. 

Conforme Andrea Aldrovandi (2003, p. 61): 

O portador do cheque pos-datado, que o recebeu atraves de endosso, 
podera apresentar o cheque para pagamento quando desejar, conforme 
determhiacao legal, bem como o sacado nao podera se recusar ao 
pagamento, se houver provisao suficiente. Entretanto o beneficiario que 
convencionou com o emitente, podera ser responsabilizado por eventuais 
danos que vier a causar ao mesmo pelo descumprimento do pactuado. 

Todavia, convent lembrar que, em tais casos, cabe mdagar se o terceiro adquirente 

tinha conhecimento do acordo de pos-datacao e, em tal situacao, se aderiu ao mesmo, pois 

em caso de a resposta ser positiva. podera, entao, o mesmo ser acionado em regresso pelo 
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beneficiario originario do cheque, Visto que, se este, ao endossar o cheque, tambem 

convencionou com o terceiro, adquirente-endossatario, a apresentacao em data posterior, 

justo sera que o endossante seja tambem indenizado pelo prejufzo que o terceiro Ihe 

causou. 

3.16 Cheque pos-datado e o crime de estelionato 

Conforme o art. 65, da Lei do Cheque, e atribuida a legislacao criminal a funcao de 

tipificar e penalizar os iltcitos decorrentes do uso do cheque5". 

O Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Codigo Penal brasileiro, em 

seu art. 171, § 2°, V I , tipifica como forma de estelionato, o delito de fraude no pagamento 

mediante cheque sem provisao de fundos17. 

Diante de tal tipificacab, indaga-se; A emite cheque pos-datado em favor de B; este 

o apresenta antecipadamente, nao sendo pago o titulo por insuficiencia de fundos. A 

responde pelo crime de estelionato, na modalidade supra? 

A resposta e, sem duvida, negativa. Note-se que para a existencia do crime de 

estelionato, em tal modalidade, sera necessario o elemento subjetivo do tipo (dolo), a 

[...] 
5 6Art. 65. Os efeitos penais da emissao do cheque sem suuciente provisao de fundos, da irusiracao 
do pagamento do cheque, da falsidade, da falsificacao e da alteracao do cheque continuant regidos 
pela legislacao criminal. 
[...] 
5 7 Art. 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio. induzindo ou 
mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusao, de um a cinco anos, e multa. 
[...] 

§ 2° Nas mesmas penas incorre quern: 
[...] 
VI - emite cheque, sem suiiciente provisao de fundos em poder do sacado, ou Ihe frusta o 
pagamento. 
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saber: o intuito de praticar a rraude. Sem tal elemento, nao ha que se t'alar em estelionato, 

conforme sumulou o Supremo tribunal Federal'". 

Note-se que no caso em tela, A emitiu o cheque pds-datado em favor de B para ser 

apresentado ao sacado para pagamento em uma data futura, na qual esperava ser 

apresentado tal cheque. Todavia, B (tomador) apresentou o cheque em data anterior a 

convencionada. Portanto, nao ha que se falar em intencao de fraudar por parte de A 

(emitente), e, sim. em inadimplencia do acordado, por parte de B (tomador-apresentante). 

Convent ressaltar que, a Lei do Cheque determina que a existencia de provisao de 

fundos deve ser veriiicada "quando do momento de apresentacao do cheque para 

pagamento"". Desta feita, entende-se que a simples emissao de cheque sem fundos, nao 

caracteriza o crime de estelionato, na modalidade referida. Uma vez que, para a verificacao 

do tipo penal (crime material), faz-se necessario a obtencab da vantagem ilicita com o nao 

pagamento do titulo. 

O Superior Tribunal de Justica emitiu sobre o tema a Sum uia n° 244, com o 

seguinte teor: "Compete ao faro do local da recusa processor e julgar o crime de 

estelionato mediante cheque sem provisao de fundos", Mesmo cuidando, principalmente, 

de competencia em razao do local do crime, a Sumula em comento deixa transparecer o 

entendimento de que o crime se consuma com a "recusa" de pagamento do titulo. Desta 

feita, a simples emissao de cheque, sem a respectiva provisao de fundos, nao configura o 

ato ilicito em tela, mas, somente apos a apresentacao e a consequente recusa de pagamento, 

5 8 Sumula n° 2 4 6 : "comprovado nao ter havido fraude, nao se configura o crime de emissao de 
u« i cq uc i c i i i fundus". 

" A n . 4 \ t„.j: 
§ 1° - A existencia de fundos disponiveis e verificada no momento da apresentacao do cheque para 
pagamento. 



95 

e que se pode falar em estelionato, na modalidade fraude no pagamento por meio de 

cheque. 



CONSIDERACOES FINALS 

Sabe-se que o Direito, mesmo sendo uno, apresenta ramifieacoes (Direito Penal, 

Civil, Comercial. dentre outros) que se distinguem pela finalidade, objetos e principios 

informadores. Destarte, urn dos ramos mais dinamicos e, sobremaneira, influenciado pelos 

usos e costumes e o Direito Comercial; sendo este, o ramo do Direito a que se subordina a 

regulamentacao dos Titulos de Credito e, consequentemente, do cheque, como especie de 

tais documentos. 

Assim, em decorrencia do exposto neste trabalho, mesmo o cheque sendo um 

instrumento cambial submetido aos principios e regras que informam ao Direito Cambiario 

(subdivisao do Direito Comercial), o contrato de pos-datacao, em decorrencia de lacuna 

legal, apresenta-se regido pelas normas e principios do Direito Civil. O que nao causa 

espanto, posto que tanto o Direito Civil quanto o Comercial pertencem ao Direito Privado 

e se inter-relacionam e regem, concomitantemente, varios institutes como obrigacoes e 

contratos, por exemplo. E o que ocorre: cheque - institute de Direito Cambiario; contrato 

de pos-datacao - institute de Direito Civil. 

Port ante, com base no que foi exposto e considerando: 

- o uso largamente ditundido do cheque pos-datado nas relacdes empresariais e 

consumeristas que ja sedimentou os contornos desse institute; 

- a lacuna existentc em nossa legislacao cambiaria; 

- o reconhecimento doutrinario e jurispradencial da legalidade do cheque pos-

datado; 

- a manutencao, pelo Brasil, do eumprimento das regras sObre Cheque 

uniformemente adotadas por dezenas de paises; e, 
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- a necessidade inarredavel de prover seguranea juridica as rclacoes, consumeristas 

e empresariais, formalizadas por meio do cheque pos-datado. 

Entende-se necessario que seja transformado o uso costumeiro do cheque pos-

datado em uma relacao legalmente regulamentada. Isso atraves de confeceao de lei 

especifica que discipline o cheque pos-datado e regulamente as consequencias juridicas 

dele emergentes. 

Objetiva-se que, com seu regramento especifico, venha o cheque pos-datado ser 

institute inteiramente regulado pelo Direito Cambiario, passando, assim, a ser totalmente 

submetido as regras e principios que informam este ramo especifico do Direito, bem como 

a proporcionar seguranca juridica aos milhoes de usuarios desse instrumento crediticio. 

Atente-se que, passando o cheque pos-datado a ser inteiramente regulado pelo 

regime cambiario, uma importante modificacao ira ocorrer: tal modificacao refere-se ao 

reconhecimento, por parte do banco sacado, do contrato de pos-datacao. Desta feita, o 

banco sacado ficara obrigado a reconhecer e respeitar a data futura, estabelecida para 

apresentacao do titulo, respondendo, inclusive, pelo dano que causar em conseqiiencia do 

pagamento previo do cheque pos-datado. 

Finalmente sao apresentados, em anexos, trecho de legisla^ao alienigena - Capitulo 

X I , da Lei n° 24.452 - Lei Argentina do cheque- que cuida do tema em apreco (anexo n° 

I), bem como o Projeto de Lei do Senado n° 285 de 2004, da Lavra do Senador Duciomar 

Costa, juntamente com sua justificacao (anexo n° II) , por considerar que, de todo o exposto 

no presente trabalho, na legislacao alienigena e no projeto de lei e respectiva justificacao, 

podem-se obter os conhecimentos, os posicionamentos e, principalmente, os subsidios 

necessarios para a insercao no Ordenamento Juridico brasileiro, em forma de lei especifica, 

da regulamentacao do cheque pos-datado. 
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ANEXOS 



ANEXO N° I 

Capitulo X I 

Del Cheque de Pago Diferido 

Art. 54. El cheque de pago diferido es una orden de pago, librada a fee ha determinada, 

posterior a la de su libramiento, contra una entidad autorizada en la cual el librador a la fecha 

del vencimiento debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente o 

autorizacion para girar em descubierto. Los cheques de pago diferido se libran contra las 

cuentas de cheques comunes. 

El girado puede avalar el cheque de pago diferido. 

El cheque de pago diferido debera contener las siguientes enunciaciones esenciales en 

formulario similar, aunque distinguible, del cheque comun: 

1) la denomination "cheque de pago diferido" claramente insert a en el texto del 

documento; 

2) el numero de orden impreso en el cuerpo del cheque; 

3) la indication del lugar y fecha de su creation; 

4) la fecha de pago no puede exceder un plazo de trescientos sesenta dias [Texto segun 

ley 24.760] 

5) el nombre del girado y el domicilio de pago; 

6) la persona en cuyo favor se libra, o al portador; 



7) la suma determinada de dinero, expresada en numeros y en letras, que se ordena 

pagar por el inc. 4 del presente articulo; 

8) el nombre del librador, domicilio, identification tributaria o laboral, o de identidad, 

segun lo rcglamente el Banco Central de la Repiiblica Argentina; 

9) la firma del librador. El Banco Central autorizara el uso de sistemas electronicos de 

rcproducion de firmas o sus sustitutos para el libramiento de cheques, en la medida que su 

implementation asegure la confiabilidad de la operatoria de emision y autenticacion en su 

conjunto, de acuerdo con la regulamentacion que el mismo determine [Texto segun ley 

24.760] 

El cheque de pago diferido, registrado o no, es oponible y eficaz en los supuestos de 

concurso, quiebra, incapacidad sobreviniente y muerte del librador [Pdrrafo agregado por ley 

24.760] 

Art . 55, [Texto segun ley 24.760] El registro justifica la regularidad formal del cheque 

conforme a los requisitos expuestos en el art. 54. El registro no genera responsabilidad alguna 

para la entidad girada si el cheque no es pagado a su vencimiento por falta de fondos o de 

autorizacion para girar en descubierto. 

El tenedor tendra la option de presentar el cheque de pago diferido para su registro. 

Para los casos en que los cheques preentados a registro tuvieren defectos formales, el 

Banco Central de la Repiiblica Argentina podra establecer un sistema de retention preventiva 

para que el girado, antes de rechazardo, se lo comunique al librador para que corrija los vicios. 

El girado, en este caso, no podra demorar el registro del cheque mas de siete dias 

habiles bancarios. 



Art . 56. (Texto segun ley 24.760] El cheque de pago diferido es libremente transferible 

por endoso con la sola firma del endosante. 

Art. 57. El cheque de pago diferido puede ser presentado directamente al girado para 

su registro. Si el cheque fuera depositado en una entidad difercnte al girado, el depositario 

remitira al girado el cheque de pago diferido para que este lo registre y devuelva otorgando la 

constancia respect iva, asumiendo el compromiso de abonarlo el dia del vencimiento si 

existirem fondos disponibles o autorizacion de girar en descubierto en la cuenta respectiva. En 

caso de existir algun impedimento para su registracion, asi lo dcbera hacer conocer al 

depositario dentro de los terminos fijados para el clearing, rechazando la registracion. 

El rechazo de registracion producira los efectos del protesto. Con ella quedara 

expedita la accion ejecutiva que el tenedor podra iniciar de inmediato contra el librador, 

endosantes y avaliastas. 



ANEXO WII 

PROJETO DE LEI DO SENADO N 2 285, DE 2004 

Institui o cheque promissivo. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art . 1- Esta Lei institui e regula o cheque promissivo, instrumento de promessa de 

pagamento em data certa emitido contra banco ou instituicao financeira equiparada. 

Ar t . 2- O cheque promissivo, alem dos demais requisitos exigidos para cheques 

convencionais, contera a denominacao "cheque promissivo" e a indicacao da data certa de 

pagamento pela instituicao financeira sacada, que nao podera ser posterior a um ano contado 

da data de emissao. 

§ I 2 Caso nao contenha data certa de pagamento, o cheque promissivo sera considerado 

pagavel trinta dias apos a data de emissao. 

§ 2- Caso a data certa de pagamento coincida com a data de emissao, o cheque 

promissivo sera tido como conventional para todos os seus efeitos, aplicando-se-lhe 

integralmente a respectiva legislacao. 

§ 3 - 0 cheque que nao atenda aos requisitos desta Lei, desde que cumpra as demais 

exigencias legais, sera pago pelo sacado a vista, na data da apresentacao, independentemente 

de qualquer mengao era contrario, excluida qualquer responsabilidade do sacado pelo 

respective) pagamento. 



Art . 3° O prazo de apresentacao do cheque promissivo tera como termo initial a data 

certa designada para o pagamento. 

Pardgrafo unico. Sem prejuizo de outras hipoteses de recusa previstas em lei, o sacado 

recusara o pagamento de cheque promissivo apresentado antes da data certa de pagamento. 

Art. 4- A pretensao executiva do portador do cheque promissivo pre sere vera em tres 

anos, contados da expiracao do prazo de apresentacao, e a dos obrigados indiretos uns em 

relacao aos outros, em urn ano, contado do dia em que o obrigado pagou ou do dia cm que foi 

demandado, sem prejuizo da acao de enriquecimento. 

Art. 5- Aplicam-se ao cheque promissivo, no que couberem e nao colidirem com os 

preccitos desta Lei, as nor mas relativas aos cheques convene ionais. 

Art. 6- Esta Lei entrara cm vigor noventa dias apos sua publicacao. 

JUSTIFICACAO 

Atualmente o cheque pos-datado tern uma utilizacao muito grande no cotidiano das 

relacocs comerciais e, apesar de nao haver dispositivo legal que o regulamente, tal pratica e 

reconhecida pela jurisprudencia dos tribunals superiores. 

Segundo a Icgislacao em vigor, o cheque e ordem de pagamento a vista, como 

preccitua o art. 32 da Lei n- 7.357, de 2 de setembro de 1985 (Lei do Cheque). 

Se tal titulo de credito e ordem de pagamento a vista, com base em que dispositivo 

legal se emite cheque com data futura para pagamento? Nao ha. Se nao ha dispositivo legal 

autorizando tal pratica, tarn bem nao ha dispositivo resguardando o emitente do pagamento 



antecipado deste titulo. gcrando inscguranca aqueles que se utilizam dessa forma de acesso ao 

mercado consumidor. 

A pratica da emissao de cheque pos-datado existe pelo simples contrato verbal entre as 

partes, de urn lado o consumidor/emitente e de outro o fornecedor de produtos ou servicos, 

Alem desse acordo, as partes se utilizam ate de clausula inserida no proprio titulo no sentido 

de alterar sua essencial caracteristica que e de pagamento a vista. 

Ocorre que a propria Lei 7357/85, em seu artigo 32, considera nao escrita qualquer 

mencao contraria a caracteristica de pagamento a vista. Portanto, ineficaz sera qualquer 

acordo entre as partes no sentido de postergar o pagamento do titulo. Se ineficaz o acordo 

entre as partes, que garantia o emitente tera de que seu cheque nao sera cobrado antes da data 

avencada? 

Portanto, este projeto visa dar suporte legal a essa pratica rotineira em nossa sociedade, 

resguardando os consumidores de danos materials e morais decorrcntes da nao existencia de 

lei regulamentadora do cheque pos-datado. 

A propria Justica, atraves de decisoes reiteradas dos tribunais, ja admite a reparacao 

civil causada pela apresentacao antecipada do cheque pos-datado, sem contudo ter uma 

legislacto especifica sobre tais situafoes. 

No entanto, o que se pretende com tal proposta c que se evite a via judicial, hoje 

superlotada de acoes, para que o consumidor venha a se ressarcir dos prejuizos 

experimentados pela quebra do "pacto ineficaz", sob o ponto de vista do direito cambiario. 

Por isso, urge a necessidade da criacao de novo titulo cambiario que sirva para a 

finalidade do atual comercio brasileiro aumcntando a possibilidade de compra do consumidor 

que podera se utilizar deste titulo com seguranca e resguardado de sofrer prejuizos. Alem do 

que, com tal medida, estaremos diminuindo ou quase excluindo da apreciacao do Poder 



Judiciario. milhoes de acoes reparatorias de dano que diariamente chegam aos tribunals pela 

falta da regulamentaeao de tal pratica. 

Se o Estado nao tomar tal medida estara translerindo a responsabilidade para o Poder 

Judiciario que tera que arcar com as demandas judiciais, o que nao seria de bom grado, ja que 

hoje estamos buscando a mclhoria do Judiciario atraves de reforma. 

Vale ressaltar que a disseminacao do uso do cheque pos-datado e sua reconhecida 

utilidade como instrumento de financiamento do consumo no Brasil nao rccomendam sua 

exclusao da realidade economica do Pais, muito embora a letra rria da lei repudie sua 

validade. Por essa razao, e de todo oportuno que se discipline o instituto com clareza, a fim de 

afastar as duvidas que hoje pair am sobre a materia, em beneficio principalmcnte dos 

consumidores, que nao raro se veem as voltas com danos causados pela apresentacao 

precipitada dos cheques pos-datados que emitem. 

Alem disso, o cheque, pos-datado ou nao, nao prescinde de urn arcabouco juridico 

preciso, que lhe eonfira a estabilidade e a seguranca peculiares aos titulos de credito. esteja 

em conformidade com sua condicao de titulo executivo extrajudicial e justifique a aplicacao 

de principios como o da literalidade e o da abstra^ao, que tornam mais objetiva a solucao de 

controversias surgidas entre credor e devedor. 

E de ressaltar, no entanto, que o Brasil c signatario da Convencao para Ado?ao de uma 

Lei Uniforme em Materia de Cheques, entre cujas reservas nao se encontra a possibilidade de 

admitir para o cheque naturcza diversa da de ordem de pagamento a vista. Por essa razao, a 

insercao da figura do cheque pos-datado na Lei do Cheque excluiria o Brasil das regras 

uniformemente adotadas por muitas dezenas de Paises e implicaria descumprimento do 

tratado internacional. Por essa razao, apresentamos a presente proposta, que cria urn novo 

instituto, o cheque promissivo, que, por ser distinto do cheque conventional, nao influi nas 

nor mas uniformes internacionalmente adotadas. 



O projeto restringc-sc a explicitar as diferencas entre o cheque promissivo e o cheque 

conventional, remetendo a materia a vigente legislacao do cheque, no que nao colidir com a 

nova legislacao proposta. Sao estabelecidos como requisitos a mencao do termo "cheque 

promissivo" e da data de pagamento, prevendo-se t am bem a solucao caso esta nao seja aposta 

ao titulo. Ademais, aumenta-se o prazo prescricional para a exccucao judicial do cheque 

promissivo, de seis meses para tres anos, atendendo a semelhanca facilmente perceptive 1 entre 

o novo instituto e a nota promissoria. Por fun, e talvcz mais importante, proibe-se 

expressamente o pagamento do cheque promissivo antes da data designada pelo emitente. Por 

outro lado, busca-se desestimular a pos-datacao de cheques convencionais, desconsiderando-

se expressamente a pos-datacao e eliminando a responsabilidade do banco que proceder ao 

pagamento a vista dos cheques pos-datados, com o objetivo de mitigar a instabilidade que sua 

utilizacao contra legem traz a disciplina da materia. 

Contamos com o apoio dos ilustres Pares para a aprovacao da presente proposta, que, 

em ultima analise, tern por objetivo aperfeicoar o ordenamento juridico, reduzindo a 

possibilidade de dano as partes intcressadas e o grande volume de controversias e a?oes 

judiciais accrca da materia. 

Sala das Sessoes, 

Senador DUCIOMAR COSTA 


