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RESUMO 

O trabalho monografico intitula-se: A nova sistematica do cumprimento de sentenca 
e a Lei 11.232/05. Para a concretizacao da pesquisa adotou-se o metodo 
bibliografico e exegetico-juridico. O Estado com o seu poder de jurisdigao, utiiiza-se 
do processo para resolver os litigios que a ele sao submetidos, para bem realizar a 
tutela aos direitos dos cidadaos. Para a realizacao dessa finalidade do Poder 
Judiciario novas leis surgem e outras sao adaptadas a nova reaiidade social, e o 
que acontece com Lei 11.232/05. A lei apresentada como revogadora dos 
dispositivos relativos a execucao fundada em titulo judicial institui, em substituicao a 
este procedimento, a fase de cumprimento da sentenca no processo de 
conhecimento. Convem destacar, contudo, que a nova lei nao extingue todo o 
processo de execucao, o qual continua existente com todos os seus principios. Ha 
em verdade, apenas uma modificagao no processamento da execugao de titulos 
judiciais, que agora passa a compor a recem denominada fase de cumprimento da 
sentenca, mas permanecem validas as disposicoes gerais das diversas especies de 
execucao, uma vez que essa lei nao alterou os dispositivos referentes a execugao 
fundada em titulos extrajudiciais, os quais permanecem regidos pelo Titulo II do 
Livro II do Codigo de Processo Civil. A lei ainda trouxe interessantes mudancas, tais 
como: a indicagao pelo credor de bens a serem penhorados; o afastamento da 
citagao pessoal do executado; a impugnagao do devedor como meio de defesa 
deste no processo executivo, substituindo os embargos; e, por fim, a eliminagao da 
duplicidade existente entre processo cognitivo e processo de execugao para o 
cumprimento da sentenga judicial. No tocante a impugnagao e bom fazer uma 
ressalva, pois o mesmo nao se aplica se o sujeito passivo da relagao executiva for a 
Fazenda Publica, mantendo os beneficios da mesma. Alem dessas significativas 
mudangas, pode-se falar do novo conceito de sentenga feito por essa lei, 
entendendo que o referido ato nao e suficiente para por termo ao processo. Essa lei 
foi promulgada pelo legislador visando alcangar a celeridade bem como a 
instrumentalidade do processo de execugao, atendendo de certa forma os anseios 
da coletividade e de alguns juristas. 

Palavras-chave: processo de execugao. alteracao. eficiencia. 



ABSTRACT 

The monographic work is called: The new systematics of the sentence fulfilment and 
Law 11.232/05. For the concretion of the research the bibliographical and exegecte-
legal method was adopted. The State with its power of jurisdiction, is used of the 
process to decide the litigations that it are submitted, to carry through the 
guardianship to the rights of the citizens well. For the accomplishment of this purpose 
of the Judiciary Power new laws appear and others are adapted the new social 
reality, are what it happens with Law 11.232/05. The presented law as revoker of the 
relative devices to the execution established in judicial heading institutes, in 
substitution to this procedure, the phase of fulfilment of the sentence in the discovery 
process. Convention tach, however, that the new law does not extinguish the 
execution proceeding all, which continue existing with all its principles. It has in truth, 
only one modification in the processing of the execution of judicial headings, that now 
starts to compose just the called phase of fulfilment of the sentence, but remain valid, 
the general disposals of the diverse species of execution, a time that this law did not 
modify the referring devices to the execution established in extrajudicial headings, 
which remain prevailed for Heading II of Book II of the Code of Civil action. The law 
still brought interesting changes, such as: the indication for the creditor of good to be 
distrained; the removal of personal summons of the executed one; the impugnation 
of the debtor as half of defense of this in the executive proceeding, substituting the 
embargoes; e, finally, the elimination of the existing duplicity between know process 
and execution proceeding for the fulfilment of the judicial sentence. In regards to 
impugnation it is good, to make an exception, therefore the same if it does not apply 
if the passive citizen of the executive relation will be the Public Farm, keeping the 
benefits of the same one. Beyond these significant changes, it can be spoken of the 
new concept of sentence made for this law, understanding that the related act is not 
enough stops for term to the process. This law was promulgated by the legislator 
aiming at to reach the celerity as well as the instruct of the execution proceeding, 
taking care of certain it forms the yearnings of the collective and some jurists. 

Word-key: execution proceeding, alteration, efficiency. 
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INTRODUCAO 

A pesquisa monografica intitulada de a nova sistematica do cumprimento de 

sentenga e a lei 11.235/05 tern por finalidade precipua, analisar as principais 

alteragoes feitas por essa norma ao Codigo de Processo Civil, no tocante ao 

processo de execugao baseado em titulo judicial. 

A metodologia empregada para a realizagao desse trabalho cientifico 

consistiu-se na utilizagao dos metodos: comparativo, exegetico-juridico, bem como 

na pesquisa bibliografica de doutrinas acerca do processo civel de forma generica e 

de modo especifico, no tocante as principais alteragoes sofridas pelo processo de 

execugao que tern por base titulo judicial. 

Os objetivos desta monografia consistem em trazer a tona relevantes 

alteragoes trazidas pela Lei 11.232/05, abordando algumas questoes de ordem 

pratica, alem de tecer alguns comentarios a certos pontos da Lei. 

O presente trabalho monografico ira abordar urn tema de suma importancia e 

de grande eficacia para o universo juridico, mais ainda quando se trata de alteragoes 

trazidas por uma nova lei que regulara parte do processo de execugao no ambito 

civel. 

Visando combater a insatisfagao da sociedade, os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciario, mais precisamente em dezembro de 2004, chegaram a 

conclusao de que se fazia necessario programar uma reforma que atacasse a 

morosidade do Poder Judiciario. Neste contexto e que foi sancionada a Lei 

11.232/05, importante mudanga na legislagao processual civil. 

A Lei 11.232/05 trouxe significativas alteragoes na execugao fundada em 

titulos judiciais o art. 475-R. Isso quer dizer, para os titulos executivos extrajudiciais 

permanecem os dispositivos ate entao em vigor. 

Com isso a Lei quer diminuir ou mesmo eliminar o hiato entao existente entre 

o reconhecimento do direito pelo Poder Judiciario e a satisfagao desse direito 

reconhecido, causado pela existencia de urn processo de conhecimento e urn 

processo de execugao, ambos autonomos. 

Destarte, ha eliminagao do processo de execugao de titulo executivo judicial 

como instrumento autonomo passando a existir uma fase posterior a sentenga, uma 

fase de satisfagao do comando representado na sentenga. 
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A pesquisa monografica em seu capitulo inicial abordara os aspectos gerais 

do processo de execucao por entender ser primordial para este estudo, sendo a 

base do mesmo. Ja em seu segundo capitulo tratar-se-a acerca de algumas 

mudangas operadas pela referida lei, no tocante: a instrumentalidade do processo 

de execugao, nomeagao de bens a penhora pelo credor, afastamento da citagao 

pessoal do devedor, bem como outras alteragoes. 

No terceiro capitulo abordar-se-a o cumprimento de sentenga e as inovagoes 

trazidas pela legislagao a esse instituto, bem como fazer breves remissoes ao que 

era previsto pelo Codigo de Processo Civil, antes da publicagao e vigencia da Lei 

11.232/05. 



CAPlTULO 1 Visao Geral do Processo de Execugao 

Entende-se que a relagao obrigacional por si so nao e capaz de fazer com 

que todos os responsaveis cumpram os preceitos normativos de direito material. 

Desta forma, o Poder Judiciario sub-roga-se no direito do credor, dando efetividade 

as normas substanciais contidas no titulo executivo. 

No primitivo direito romano, a execugao das obrigagoes permitia 

consequencias drasticas, alcangando ate mesmo a pessoa do devedor. Assim, 

ocorrendo a condenagao e se o devedor nao cumprisse a sentenga em trinta dias ou 

se ninguem, apos isso, se dispusesse, dentro de tres dias, a saldar o debito em 

nome do devedor, assistia ao credor o direito de te-lo como escravo e de vende-lo, 

para a satisfagao de seu credito. Conforme a origem e as circunstancias da 

obrigagao nao satisfeita, reconhecia-se, inclusive, ao credor, o direito de matar 

aquele que Ihe devia e que nao tivesse cumprido a obrigagao. 

Aos poucos, porem, esse metodo foi-se abrandando. Verificado o 

inadimplemento do devedor, o fato era levado ao conhecimento do pretor, que Ihe 

deferia oportunidade de defesa. Rejeitada, porem, que fosse a defesa invocada, o 

devedor seria condenado no dobro da divida e, se constatada a sua insolvencia, a 

obrigagao seria resgatada com o produto do trabalho forgado que Ihe era imposto. 

Esse criterio de execugao forgada, marcadamente pessoal, vigorou ate a epoca dos 

"antoninos". 

Posteriormente, essa execugao pessoal foi substituida pela apreensao e 

praceamento dos bens do devedor, denominada pignoris capio. Penhorados e 

praceados os bens, com o produto pagavam-se os credores que justificassem os 

seus creditos. Paulatinamente, o metodo de execugao foi-se aprimorando ainda 

mais, chegando, finalmente, a semelhanga do sistema atual, com a pignus ex causa 

judicati capitum, introduzido por Antonio Pio, que impedia a apreensao de bens do 

devedor, superiores a estrita satisfagao da obrigagao devida. 

Sob criterios mais ou menos identicos, a execugao forgada foi regulada nas 

Ordenagoes Portuguesas e, assim, implantada no Direito Brasileiro. A execugao, 

presentemente, em nosso sistema juridico, e essencialmente patrimonial, 

alcangando bens do devedor e ate os de terceiro, excepcionalmente, como no caso 
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do fiador e do socio. Somente em circunstancias especiais, como no caso da pensao 

alimenticia, e admitida a coagao pessoal como ato executivo. 

Neste capitulo inicial, sera abordado os aspectos gerais do processo de 

execugao por entender ser tal analise de suma importancia para a realizagao do 

presente trabalho. 

1.1 Consideragoes Preliminares 

No processo de conhecimento, a principal atividade exercida e a analise das 

aiegagoes e provas, tendo em vista a definigao da existencia ou nao do direito 

afirmado pelo demandante. Por outro lado, no processo de execugao, a atividade 

que predomina e a satisfagao forgada de urn direito de credito. 

O processo de execugao pode ser definido como urn procedimento civel pelo 

qual se visa efetivar o direito de credito com a invasao do patrimonio do devedor. 

Entende-se que essa invasao deve ser aquela que nao vai alem do indispensavel a 

plena satisfagao do credor. 

Os meios executivos previstos no Codigo de Processo Civil sao utilizados 

com a finalidade de invadir o patrimonio do devedor e concretizar o direito 

substancial do credor. Observa-se que neste aspecto, ha sangoes de direito material 

que objetivam dar efetividade aos preceitos juridicos tais como as astreintes e a 

prisao civil do devedor de alimentos, colocando o executado em verdadeiro dilema. 

Todas essas medidas tendem a agravar a pressao psicologica que incide sobre o 

devedor, obrigando-o a solver sua divida perante o credor. 

No que diz respeito a autonomia do processo de execugao, constata-se que, 

em tese, ha independencia entre o processo executivo, o cognitivo e o cautelar. 

Entretanto, deve-se fazer uma ressalva para a situagao vivenciada nas execugoes 

das obrigagoes de fazer, de nao fazer e entrega de coisa, pois essas modalidades 

de execugao descortinam a execugao apenas com urn prolongamento do processo 

de conhecimento. Neste sentido preleciona o doutrinador CAMARA (2004, p. 151): 



14 

Sempre nos pareceu que, por ser so uma a pretensao do 
demandante (receber o bem juridico que Ihe e devido), deveria ser 
um so o processo, dividido em duas fases, uma cognitiva e outra 
executiva. A Lei n° 10.444/2002 modificou o modelo anteriormente 
existente (ressalvadas, apenas, as obrigagoes pecuniarias, em 
relagao as quais continuou a existir o binomio processo de 
conhecimento + processo de execugao). A partir da entrada em 
vigor do aludido diploma legal, a condenacao nao e mais capaz de 
exaurir o processo (quando se tratar de condenacao a fazer, nao 
fazer ou entregar coisa diversa de dinheiro). A execugao e um 
prolongamento do processo, que nao e mais nem puramente 
cognitivo nem puramente executivo, mas um processo misto, 
sincretico, em que as duas atividades se fundem. Alem da 
simplificagao trazida para o sistema executivo brasileiro, a obtencao 
da tutela jurisdicional plena pode ser alcangada mais rapidamente. 

Diante das reformas processuais que vem sendo realizadas no processo de 

execugao, este tende a ser uma mera continuagao do processo que produziu a 

condenacao, o que efetiva o disposto no artigo 262 do Codigo de Processo Civil, que 

preconiza que o processo comega por iniciativa das partes, mas se desenvolve por 

impulso oficial. 

1.2 Principios informadores do Processo de Execugao 

O processo executivo possui principios comuns a todo processo de 

conhecimento, tais como o principio do devido processo legal, da isonomia e do 

contraditorio. Porem existem outros principios, os quais sao peculiares ao processo 

de execugao desvendando aspectos marcantes desse tipo de atividade jurisdicional. 

Constata-se com a realizagao do trabalho monografico que a doutrina nao e 

unanime ao destacar os principios fundamentals da execugao. Entretanto, cumpre 

trazer a baila os de maior expressividade, quais sejam: 

- Principio da maxima utilidade da execugao 

- Principio do menor sacrificio do executado 
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O principio da maxima utilidade da execucao assume especial importancia no 

processo executivo, na medida em que, neste, a atuacao da sangao e a satisfagao 

do credor so sao concretamente atingidos mediante obtengao de resultados 

materials, fisicamente tangiveis: so se estara dando a quern tern direito tudo aquilo 

que Ihe cabe. Os atos executorios tern o unico objetivo de satisfazer o credor. O 

eminente processualista ARAKEN DE ASSIS (2002, p.116) ensina que, "Toda 

execucao, portanto, deve ser especifica. E tao bem sucedida de fato, quanta entrega 

rigorosamente ao exequente o bem perseguido, objeto da prestagao inadimplida e 

seus consectarios." 

Os meios executivos devem fornecer ao credor tudo aquilo que o mesmo 

obteria, caso a obrigagao fosse cumprida de forma voluntaria pelo devedor. Ha 

casos tais, porem, em que e impossivel que o credor obtenha, especificadamente, o 

bem almejado nas condigoes que Ihe seria devido. Isto se da em virtude dos limites 

impostos a execugao, ate porque ninguem podera ser coagido a prestar um fato que 

nao e mais possivel de ser realizado. Trata-se das obrigagoes de fazer e nao fazer, 

em que se permite a substituigao da prestagao pelo equivalente em dinheiro, uma 

vez verificada a impossibilidade na prestagao do fato. 

Em situagoes como essas, em que nao se pode obrigar o devedor de uma 

prestagao de fazer ou nao fazer cumprir sua obrigagao, sera inevitavel que se 

transforme a obrigagao em perdas e danos. De fato, a conversao da obrigagao deve 

ser encarada como uma excegao, pois como nos ensina o ilustre doutrinador 

HUMBERTO THEODORO JUNIOR (2003, p.47), "em regra, o que prevalece e a 

inviabilidade, seja de o credor exigir, seja do devedor impor prestagao diversa 

daquela constante do titulo executivo, sempre que esta for realizavel in natura". 

Conclui-se, portanto, pela execugao especifica, resguardando ao titular do 

direito exatamente aquilo a que faz jus. A execugao generica somente podera ser 

admitida em casos excepcionais, levando o credor a aceitar um substitutivo 

pecuniario, como e o caso das perdas e danos. 

Por fim, em relagao ao principio do menor sacrifico do executado, pode-se 

afirmar que o mesmo preve que deve ser buscado, dentro do processo de execugao, 

o caminho menos oneroso para o devedor. Toda execugao deve ser economica, no 

sentido de propiciar a satisfagao do credor, mas, ao mesmo tempo, ser o menos 

prejudicial possivel ao devedor. Esse principio encontra-se inserido no artigo 620 do 
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C P C , in verbis: "Quando por varios meios os credores puderem promover a 

execucao, o juiz mandara que se faca pelo modo menos gravoso para o devedor". 

O supracitado artigo impoe de certa forma, limites a invasao patrimonial 

perpetrada pela execugao, como e o caso das impenhorabilidades, onde nao se 

permite a penhora dos bens necessarios a sobrevivencia do devedor e de sua 

familia. Neste sentido, assim explica CAMARA (2004, p. 154): 

Alem disso, deve o principio do menor sacrificio possivel ser 
observado ainda quando se pretenda fazer a atividade executiva 
incidir sobre parcela do patrimonio do executado que esteja, em 
linha de principio, sujeita a ela. Assim, por exemplo, se a penhora 
incide sobre um bem que e capaz de garantir a satisfagao do 
credito, e o devedor tern outro, tarn bem capaz de garantir tal 
satisfagao, mas que - uma vez apreendido - traria a ele menor 
gravame, devera a penhora incidir sobre este, e nao sobre aquele 
primeiro bem. 

1.2.1 Balanceamento dos principios: a execugao equilibrada 

No curso do procedimento executivo, o orgao jurisdicional podera deparar 

com situagoes de conflitos de valores: de um lado, a preocupagao em nao se 

imporem sacrificios excessivos ao devedor; de outro, a exigencia de que se satisfaga 

de maneira rapida e completa o direito do credor. Desta forma, gera o conflito no 

tocante a regra que devera prevalecer. 

A aplicagao dos principios juridicos - diferentemente do que se da com outras 

normas juridicas - sempre envolve previo juizo de valor. Diante de tal situagao para 

a qual se ponham dois principios igualmente relevantes, como e o caso, cabera 

baiancear os fatores concretamente envolvidos: aquele que prevalecer havera de 

sacrificar o outro apenas na medida estritamente necessaria para a consecugao das 

suas finalidades, configurando, neste caso, a aplicagao do principio da 

proporcionalidade no ambito do processo executorio. A essa concreta 

compatibilizagao entre esses dois principios fundamentals do processo de execugao 

da-se o nome de execugao equilibrada. 
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Tome-se, por exemplo, da faculdade que tern o devedor, no processo de 

execucao, de nomear bens a penhora (artigo 652 do CPC), expressao do principio 

do menor sacrificio possivel. 0 artigo 655, por seu turno, estabelece uma ordem de 

preferencia dos bens a serem penhorados, a qual toma em conta, sobretudo, o 

principio da maxima utilidade da execugao (deu-se preferencia ao dinheiro e, na 

otica do legislador, aos bens mais faceis de serem alienados). 

Se, eventualmente, o devedor indicar um bem sem respeitar a ordem 

legalmente prevista, essa nomeacao nao sera, necessariamente, desprezada. Caso 

seja verificada que a penhora de outro bem, anterior na ordem legal de preferencia 

ocasionar graves prejuizos ao devedor podera ser desconsiderada a hierarquia 

prevista no artigo 655 do estatuto processual. Neste caso, teria prevalecido, na 

medida do necessario e util ao processo, o principio do menor sacrificio do devedor. 

O mesmo substrato legal poderia ser utilizado, por exemplo, no sentido 

oposto: o devedor nomeia bem a penhora, respeitando a ordem do artigo 655; o 

credor impugna a nomeacao, pedindo que a penhora recaia sobre outro bem, que e 

posterior, na ordem legal, ao indicado pelo devedor; diante das circunstancias 

concretas, podera o juiz acolher a impugnagao do credor, por reputar que so assim a 

execugao atingira resultado satisfatorio. Neste caso, assumira extrema importancia a 

fundamentagao desse ato decisorio adotado pelo magistrado. 

1.3 Do objeto da execugao 

Toda execugao tern por objetivo primordial a satisfagao do direito do 

exequente. Uma vez iniciada a execugao, caso o executado cumpra a obrigagao, 

esta nao prosseguira, o que nao descaracteriza sua existencia. A execugao, neste 

caso, existiu e perdurou ate o momento em que o exequente (credor) teve seu direito 

atendido, o que interrompeu a execugao e, alias, a impediu legalmente de continuar. 

O objeto e o motivo, a causa da execugao. A doutrina majoritaria assegura 

que o titulo executivo representa muito bem esse papel. A hipotese prevista no 

artigo 581 do Codigo de Processo Civil reflete muito bem o que acima foi exposto. 

Assim preve o aludido dispositivo: 
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O credor nao podera iniciar a execugao, ou nela prosseguir, se o 
devedor cumprir a obrigagao; mas podera recusar o recebimento da 
prestagao, estabelecida no titulo executivo, se ela nao corresponder 
ao direito a obrigagao; caso em que requerera ao juiz a execugao, 
ressalvando ao devedor o direito de embarga-la. 

Isso demonstra que o que pode fazer a execugao prosseguir e a insatisfagao 

do credor, que nao aceita a prestagao, apesar de estabelecida no titulo executivo. O 

titulo executivo e a representagao documental na falta de cumprimento do devedor 

para com a prestagao frente ao credor. Mas, se este a cumprir, o devedor nao tera 

forga processual para iniciar ou continuar na execugao. 

Na hipotese em que o devedor proceda ao cumprimento da obrigagao de 

forma paralela, isto e, a imediata troca pelo titulo executivo, mas de forma 

comprovada, como por exemplo, o proprio deposito judicial previo. Nestas 

circunstancias, o credor ainda tera em sua posse um titulo executivo, mas estara 

judicialmente impedido de efetuar a execugao em face do cumprimento da obrigagao 

pelo devedor. 

1.4 Requisites da Execugao 

Sendo a execugao uma agao subordina-se aos pressupostos processuais e 

as condigoes da agao, como ocorre nas agoes cognitivas. Neste caso, pode-se 

afirmar que os requisites especificos, primordiais para que qualquer credor possa 

iniciar e realizar a execugao, sao dois: o formal, que e o titulo executivo; e o material 

consubstanciado pelo inadimplemento por parte do devedor. 

Tanto o inadimplemento do devedor quanto o titulo executivo devem estar 

conjugados no intuito de tornar viavel o manejo do processo de execugao e se 

aplicam, indistintamente, a todas as especies de execugao, nao importando se e 

uma obrigagao de fazer, nao fazer, dar ou pagar quantia. 

Quanto ao titulo executivo, pode-se afirmar que ele e um ato juridico ao qual 

a lei atribui eficacia executiva. Ademais, observa-se que sem ele nao e possivel a 

execugao forgada, aplicando-se a regra geral de que nulla executio sine titulo (nula a 
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execugao sem o titulo), devendo o titulo, alem de autorizar a propositura da agao, 
definir o fim e os limites da execugao. 

Constata-se, portanto, que nao basta que o credor se veja privado da 

realizagao de seu credito, por haver o devedor permanecido inadimplente; e mais, 

tambem nao Ihe basta ra a obtengao de uma sentenga qualquer, diversa da 

condenatoria, por meio da qual o juiz declare realmente existente o credito e a 

obrigagao do reu de satisfaze-lo. E necessario algo mais do que essa simples 

declaragao para que o credor se legitime a promover a execugao forgada. E exigido 

pela lei que ele disponha de um documento denominado titulo executivo, criado 

justamente pela sentenga condenatoria ou formado negocialmente por ato de 

natureza privada, a que a lei outorgue a eficacia de uma sentenga de condenagao. 

No tocante aos titulos executivos, pode-se observar que os mesmos devem 

estar previamente definidos na legislagao. Dai a presenga do chamado principio da 

tipicidade legal do titulo executivo, significando afirmar que cabe exclusivamente ao 

legislador conferir o carater de titulo executivo a determinados documentos ou fatos, 

neste caso, eles sao considerados pela doutrina como numerus clausus. Desta feita, 

nao podem as partes convencionar a esse respeito atraves de clausulas que 

conduzam a execugao forgada. Tal regra encontra respaldo na gravidade dos atos 

executivos, onde praticamente nao ha espago para o contraditorio. Portanto, as 

partes nao podem conferir a qualidade de titulo executivo a outros que nao os 

estabelecidos pela legislagao. 

Toda execugao tern por base titulo executivo judicial ou extrajudicial, portanto, 

sem titulo executivo nao ha execugao. Tanto e assim que a lei manda o exequente 

instruir petigao inicial executiva com o titulo executivo, o qual constitui a base do 

processo de execugao. Constata-se que, os titulos executivos tern eficacia porque 

traduzem a probabilidade da existencia do credito. Segundo DINAMARCO (2004, 

p. 193), "sem essa probabilidade, nao seria prudente expor o patrimonio de uma 

pessoa aos rigores de uma execugao forgada". 

Os titulos executivos dividem-se em judiciais ou extrajudiciais. Os titulos 

executivos judiciais decorrem de uma sentenga condenatoria ou outro titulo 

executivo judicial a ela equiparado, enquanto que os extrajudiciais emanam de 

negocios juridicos privados, expressos em documentos com eficacia executiva. 

Basicamente, nao havera diferenga entre a execugao por titulos judiciais ou 
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extrajudiciais, pois a eficacia executiva e identica para todos os titulos. Entretanto, 

como alerta JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA (2004, p.220): 

A consequencia mais notoria da distincao reside no grau de 
limitacao das materias suscetiveis de serem arguidas nos 
embargos, em se tratando de execugao fundada em titulo judicial ou 
extrajudicial. 

As materias suscetiveis de defesa do devedor na hipotese de execugao 

baseada em titulo executivo judicial estao elencadas no artigo 741 do CPC, ao 

passo que na execugao baseada em titulo extrajudicial a amplitude e bem mais 

ampla, conforme o estabelecido no artigo 745 do mesmo diploma legal. 

1.4.1 Titulos executivos judiciais 

Titulos executivos judiciais consistem em provimentos jurisdicionais, ou 

equivalentes, que contem a determinagao a uma das partes de prestar algo a outra. 

O ordenamento confere a esses provimentos a eficacia, de inexistindo prestagao 

espontanea autorizar o emprego dos atos executorios. Estao previstos no artigo 584, 

sendo os seguintes: 

- Sentenga condenatoria proferida no processo civil: sendo definida como o 

ato jurisdicional que condena o vencido a cumprir determinada prestagao. Em 

principio, apenas a sentenga condenatoria seria passive! de execugao. O 

cumprimento do comando constante das sentengas declaratorias, constitutivas e 

executivas lato sensu dispensa a execugao propriamente dita, com o 

estabelecimento de nova relagao processual. Entretanto, mesmo as sentengas 

declaratorias, constitutivas lato sensu, tern uma parte condenatoria (no que tange 

aos onus da sucumbencia) e, nessa parte, constituem titulo executivo. 

- Sentenga penal condenatoria transitada em julgado: a sentenga penal 

condenatoria torna certa a obrigagao de indenizar, ou seja, a condenagao criminal, 
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por si so, constitui titulo executivo civel. Basta que o ofendido, seu representante 

legal ou seus herdeiros promovam a liquidacao da sentenca, apurando o montante 

dos danos para possibilitar a execugao. 

- Sentenga homologatoria de conciliagao ou de transagao: esta prevista no 

artigo 269,111, do CPC. Transagao, por seu turno, e o negocio juridico bilateral pelo 

qual interessados previnem ou extinguem litigio mediante concessoes mutuas. 

Conciliagao tern a mesma essencia da transagao, distinguindo-se daquela apenas 

no que tange a iniciativa. A transagao e ato exclusivo e de iniciativa das partes, 

enquanto que a conciliagao provem de atitude do juiz. 

- Sentenga estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiga: depois 

de homologada pelo orgao jurisdicional competente, a sentenga estrangeira passa a 

ter eficacia no Brasil, possibilitando sua execugao, que e feita por carta de sentenga. 

- O formal e a certidao de partilha: deve conter as pegas elencadas no artigo 

1.027 do CPC, e o documento extraido dos autos do inventario e que constitui a 

prova da propriedade dos bens pelos sucessores do falecido. Quando o valor do 

quinhao hereditario nao exceder a cinco salarios minimos, o formal de partilha pode 

ser substituido por um documento mais simplificado, denominado certidao de 

partilha. 

- Sentenga arbitral: e o ato que poe fim a arbitragem e tern eficacia de titulo 

executivo independentemente de homologagao judicial, produzindo entre as partes e 

seus sucessores os mesmos efeitos da sentenga proferida pelos orgaos do Poder 

Judiciario e, sendo condenatoria, constitui titulo executivo. 

1.4.2 Titulos executivos extrajudiciais 

Os titulos executivos extrajudiciais representam relagoes criadas 

independentemente da interferencia da fungao jurisdicional do Estado, 

representando obrigagoes previstas entre os particulars. Sao os seguintes titulos 

executivos extrajudiciais previstos no artigo 585 do CPC: 
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- A letra de cambio, a nota promissoria, a duplicata, a debenture e o cheque: a 

regulamentagao de tais titulos compete ao Direito Comercial, por ser materia relativa 

a tal ramo juridico. Observe-se que a debenture e o titulo de credito emitido por 

sociedade anonima representando parte do capital da mesma. 

- A escritura publica ou documento publico assinado pelo devedor; o 

documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento 

de transagao referendado pelo Ministerio Publico, pela Defensoria Publica ou pelos 

advogados dos transatores: qualquer que seja a obrigagao (de dar coisa certa, de 

fazer e de nao fazer) que conste de tais documentos, desde que satisfaga aos 

requisitos da liquidez, da certeza e da exigibilidade, pode ser exigida pela via 

executiva. 

- Os contratos de hipoteca, de penhor, de anticrese e da caugao, bem como 

de seguro de vida e de acidentes pessoais, de que resulte morte ou incapacidade: 

Caugao e termo generico que significa garantia, sendo dividida em real (hipoteca, 

penhor e anticrese) e fidejussoria (fianga). O contrato de seguro de vida e de 

acidentes pessoais, de que resulte morte ou incapacidade, enseja excegao; as 

obrigagoes constantes dos demais contratos de seguro devem ser exigidas atraves 

do processo de conhecimento. 

- Credito decorrente de foro, laudemio, aluguel ou renda de imovel, bem como 

encargo de condominio desde que comprovado por contrato escrito: aluguel e a 

quantia paga ao locador, em decorrencia do contrato locaticio. Quanto ao encargo 

de condominio, refere-se ao fixado no contrato de locagao, por meio do qual o 

locatario se obriga a pagar as cotas mensais do condominio; se tratar de cobranga 

feita pelo condominio, o processo e de conhecimento. Em qualquer hipotese, e 

indispensavel o contrato escrito para configurar titulo executivo. 

- O credito de serventuario de justiga, de perito, de interprets, ou de tradutor, 

quanto as custas, emolumentos ou honorarios forem aprovados por decisao judicial: 

refere-se o dispositivo aos creditos devidos por servigos prestados no processo por 

auxiliares da justiga e que nao tenham sido pagos na execugao principal ou 

adiantados pelas partes. 

- A certidao da divida ativa da Fazenda Publica da Uniao, Estado, Distrito 

Federal, Territorio e Municipio, correspondente aos creditos inscritos na forma da lei: 

trata-se do titulo que embasa a execugao fiscal, a qual se encontra regulamentada 

pela Lei 6.830/80. 
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- Todos os demais titulos, a que, por disposigao expressa, a lei atribuir forca 

executiva: somente a lei pode definir os titulos executivos. Entretanto, alem do 

Codigo de Processo Civil, outros dispositivos legais podem atribuir a eficacia 

executiva. Como, por exemplo, o contrato escrito de honorarios advocaticios, as 

decisoes do Tribunal de Contas de que resulte imputacao de debito ou multa e as 

cedulas de credito rural terao eficacia de titulo executivo. 

1.4.3 Legitimados 

Partes no processo de execugao, tal como no de conhecimento, sao, 

respectivamente, quern pede e contra quern se pede a tutela jurisdicional executiva. 

Devido a necessidade do credor ser o titular do direito de credito representado no 

titulo, serao partes, no processo executivo aquelas pessoas que tenham seus 

nomes nele inscritos, como titulares do credito e como responsaveis pelo debito. 

O direito brasileiro denomina as partes do processo de execugao, 

respectivamente, de credor e devedor, e nao exequente e executado, como a 

primeira vista poderia parecer mais adequado, porque na relagao processual 

executiva nao se controverte jamais a existencia do credito nem julgamento existe 

em seu interior, de modo que, nos casos em que o processo executivo se frustra, em 

virtude de uma oposigao de merito suscitada pelo devedor (em processo separado), 

o que desaparece nao e propriamente o credito, mas e o titulo que deixa de existir. 

E a execugao desaparece nao por inexistencia do credito, mas por ausencia do 

titulo. Nao desaparecendo o credito, melhor denominar as partes, credor e devedor. 

A doutrina costuma classificar as partes, no processo de execugao, 

segundo a respectiva posigao que elas ocupam na relagao de direito material de que 

o titulo se origina. Assim, tal como no processo de conhecimento, podera haver 

legitimagao ordinaria e legitimagao extraordinaria. 

No tocante a legitimagao ativa, a legitimagao ordinaria cabe ao credor que 

tenha seu nome indicado no titulo executivo, judicial ou extrajudicial, consoante o 

que dispoe o artigo 566, I do CPC. 
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A legitimagao ativa extraordinaria e o que se da, nos casos em que o 

Ministerio Publico, como representante de incapazes, promove a agao executiva, ou 

mesmo nas agoes que busquem a defesa dos "interesses difusos", hipotese em que, 

agiria o parquet como substituto processual, enquanto estaria em juizo em nome 

proprio para defender direito ou interesse alheio (artigo 566, II do CPC). 

Quanto a legitimagao passiva, pode-se igualmente subdividi-la em ordinaria 

e extraordinaria, constituindo-se em legitimados passivos ordinarios, tendo em vista 

a sua posigao na relagao de direito material formadora do titulo executivo: o 

"devedor, reconhecido como tal no titulo executivo" (artigo 568, I do CPC); assim 

como seu espolio, seus herdeiros e sucessores (artigo 568, II); e o novo devedor, 

que haja assumido, com o consentimento do credor, a obrigagao resultante do titulo 

executivo (artigo 568, III). 

Por seu turno, sao legitimados passivos extraordinarios o fiador (artigo 568, IV 

do CPC), e o denominado "responsavel tributario" (artigo 568,V), assim definido pelo 

artigo 4° da Lei da Execugao Fiscal (6.830/80). 

1.5 Tipos de Execugao 

A execugao pode ser definitiva ou provisoria, consoante expoe o artigo 587 do 

Codigo de Processo Civil, in verbis: "A execugao e definitiva, quando fundada em 

sentenga transitada em julgado ou em titulo extrajudicial; e provisoria, quando a 

sentenga for impugnada mediante recurso, recebida so no efeito devolutivo". 

A regra, com efeito, e o carater definitivo da execugao. A execugao provisoria 

tern carater rigorosamente excepcional, estando limitada aos casos expressos em lei 

e inseridos no artigo 520 do Codigo de Processo Civil. 

A execugao provisoria, embora assim denominada, nao se destina a ser 

substituida por outra, definitiva. Trata-se mais propriamente de execugao imediata, 

de adiantamento da execugao ou de antecipagao da eficacia executiva. Provisorio e 

o titulo; nao a execugao nele fundada. Ha, pois, titulos executivos provisorios 

afastados a ideia de que todo titulo executivo haveria de se fundar em cognigao 

definitiva. 
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Poucas e substanciais foram as alteragoes na execugao provisoria, que passa 

a figurar no artigo 475-0 do CPC. A primeira delas diz respeito a formagao do 

Processo; enquanto o Codigo vigente preve que a execugao provisoria far-se-a por 

uma carta de sentenga (arts. 589 e 590 do CPC), o novo procedimento (artigo 475-

O, §3°, e incisos) preve a formagao atraves da simples juntada de copia de 

determinadas pegas, devidamente autenticadas pelo proprio advogado, seguindo o 

preceito do art.544, §1°. 

A segunda alteragao relevante chega ao ordenamento na parte final do inciso 

III do artigo 475-0. Segundo a nova redagao, o levantamento de deposito em 

dinheiro e pratica de atos que importem alienagao de propriedade ou dos quais 

possa resultar grave dano ao executado dependem de caugao suficiente e idonea, 

arbitrada de piano pelo juiz, o que ate entao nao era previsto. 

A terceira e ultima alteragao esta inserta no artigo 475-0, §2°, II. Estabelece o 

comando que a caugao identificada no inciso III podera ser dispensada nos casos de 

execugao provisoria em que penda agravo de instrumento junto ao Supremo 

Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiga (art.544), salvo quando a 

dispensa possa manifestamente resultar de grave dano, de dificil ou incerta 

reparagao. 

Observa-se que o legislador abre uma excegao ao dispensar a caugao nos 

casos de pendencia de agravo de instrumento perante o STF e STJ, e ao mesmo 

tempo preve a "excecao da excegao", estipulando que, nos casos de manifesto risco 

ou grave dano, o pleito nao podera ser deferido. Tal medida mostra-se ponderada e 

equilibrada, pois estabelece uma forma concreta de dispensar a caugao e ao mesmo 

tempo evitar possiveis prejuizos ao devedor. 

Pela nova regra contida na Lei 11.232/2005 a execugao provisoria da 

sentenga far-se-a, no que couber, do mesmo modo que a definitiva, o que sera mais 

bem detalhado no decorrer da pesquisa monografica. 



CAPITULO 2 Principais Alteragoes ao Processo de Execugao 

Dentre as recentes leis que alteraram o processo civel, tratar-se-a neste 

segundo capitulo da lei 11.232/05, a qual operou relevantes modificagoes ao 

processo de execugao. Essas reformas atendem aos reclames dos juristas no 

sentido de proporcionar um processo mais celere e economico. 

Convem ressaltar que, a lei 11.232/05 modificou apenas o procedimento 

quanto a execugao fundada em titulo judicial, em nada alterando o rito da execugao 

por titulo executivo extrajudicial, permanecendo este regido pelo Titulo II do Livro II 

do Codigo de Processo Civil. 

Discorrera acerca da instrumentalidade do processo de execugao, 

impugnagao do devedor, nomeagao de bens a penhora, entre outras mudangas 

ocasionadas pela supracitada norma. 

2.1 A lei 11.232/05 e a instrumentalidade do processo de execugao 

O proposito, reconhecido por todos os processualistas civis com a 

promulgagao da Lei 11.232/05 era alcangar a simplificagao, a celeridade processual 

na submissao da vontade do devedor a satisfagao do mandamento da sentenga que 

impoe obrigagao de fazer, nao fazer e dar, notadamente em pecunia. 

A insatisfagao da sociedade com o Poder Judiciario reside no fato de que as 

sentengas prolatadas no ambito do processo civel nao tern qualquer eficacia pratica. 

Visando combater essa justa insatisfagao, os Poderes Executivo, Legislative e 

Judiciario, no ano de 2004, mais precisamente em dezembro, formalizaram um 

Pacto de Estado em favor de um Judiciario mais rapido. Neste contexto e que foi 

sancionada a Lei 11.232/05, importante marco na legislagao processual civil. 

A referida lei, que entrara em vigor no dia 23.06.2006, alterou a forma de 

execugao dos titulos judiciais no Brasil. A execugao judicial e considerada hoje um 

dos maiores entraves a agilidade do Poder Judiciario, por ser extremamente lenta e 

burocratica. 
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Porem, com todas as alteragoes trazidas ao CPC convem afirmar que no 

Brasil vive-se o inicio de uma nova fase dentro das chamadas linhas evolutivas do 

direito processual. Sabe-se que as leis surgidas apos o inicio do movimento da 

chamada Reforma do CPC, iniciada na metade da decada de noventa e ainda em 

pleno curso com os inumeros projetos de lei que atualmente tramitam no Congresso 

Nacional, sao voltadas a preocupacao de racionalizar e ate de simplificar o sistema 

processual como um todo. 

A tendencia do direito processual civil brasileiro sera caminhar ao encontro de 

uma descomplicacao de seu sistema, para viabilizar que o processo atraves do qual 

se exerce a jurisdicao civil seja cada vez mais util. Vale dizer: simples no seu manejo 

e util em seus resultados. Apos toda a consciencia difundida e absorvida pela fase 

instrumentalista, agora se parte para uma fase utilitarista (ou de utilidade) do 

processo civil. Em sentido utilitarista, a que se refere vem ao encontro das 

aspiracoes da sociedade. O processo civil deve ser util em seus resultados sob a 

otica do jurisdicionado. Ja se sabe que o processo e o poderoso instrumento para 

que a jurisdicao atinja seus fins sociais, juridicos, politicos e economicos. Mas tudo 

isso so tern sentido se o processo for util a quern dele necessita, ou seja, a 

sociedade. 

Patentes tern sido os esforgos realizados pelos legisladores com o fito de criar 

uma estrutura processual adequada para que o processo nao seja um fim em si 

mesmo. Com esse intuito, foi promulgada a Lei 11.232/2005, criando uma nova 

sistematica para a execugao da sentenga no processo civil. 

Munida com 9 artigos e vacatio legis de 6 meses, a lei altera o modelo teorico 

do Codigo de Processo Civil de 1973 em que se previu conhecimento e execugao 

separados, com agoes autonomas para cada qual e necessario, segundo o modelo 

ainda vigente, que a execugao de sentenga condenatoria se de em outro processo, 

diferente do que a criou, ja que a mesma era vista como ato final do processo. 

Na busca de um desenvolvimento processual, reconhece-se que nao e crivel 

que existam duas agoes quando a pretensao e apenas uma, tendo a execugao que 

ser uma fase de continuidade do processo. Dai entender-se que a referida legislagao 

propicia certa instrumentalidade ao processo de execugao. 
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Cabe salientar que, todas as colocagoes que serao agora expostas 

concernem tao-somente as execucoes fundadas em titulo executivo judicial. A 

execugao, como ja foi ressaltada no capitulo anterior, e o momento da tutela 

jurisdicional na qual a parte credora requer ao juiz que ponha em pratica o 

cumprimento de uma prestagao inadimplida pelo devedor, reconhecida pela 

sentenga judicial ou em outro documento que a lei atribua efeito a essa prerrogativa, 

atraves de atos coercitivos que importem em expropriagao do patrimonio ou na 

imposigao especifica da obrigagao nao satisfeita. 

Inicialmente, cumpre esclarecer nao ser toda demanda judicial que necessita 

da instauragao de um procedimento executivo para o cumprimento da disposigao 

constante na sentenga judicial. Com efeito, algumas demandas carecem de um 

processo executorio para se aperfeigoarem. Sao os casos das agoes de eficacia 

constitutiva e agoes de eficacia meramente declataroria. 

As agoes de eficacia constitutiva implicam na criagao, extingao ou 

modificagao de relagoes juridicas e o interesse dos demandantes se perfaz com a 

propria sentenga, sendo desnecessaria a instauragao de novo processo para 

compelir o seu cumprimento. A sentenga e bastante por si so para compor a relagao 

juridica objeto da agao, criando-a, modificando-a ou extinguindo-a. O mesmo ocorre 

com a agao de eficacia meramente declaratoria, que tern por finalidade a obtengao 

de uma declaragao judicial acerca da existencia ou inexistencia de determinada 

relagao juridica ou a respeito da autenticidade ou falsidade de um documento. A 

simples declaragao judicial esgota o objeto da agao e, por isso, dela nao ressai 

nenhuma eficacia executiva, sendo igualmente desnecessaria a instauragao de um 

processo executorio para o seu cumprimento. 

Enquanto que as agoes de eficacia condenatoria sao aquelas que impoem a 

parte sucumbente uma obrigagao definida em sentenga judicial, seja de dar, fazer, 

nao-fazer ou entregar coisa, cujo cumprimento ficava condicionado a instauragao de 

um novo processo para o aperfeigoamento da prestagao jurisdicional: o processo de 

execugao forgada. Deste modo, pode-se afirmar que o processo de execugao de 

titulo judicial e uma modalidade de tutela jurisdicional proveniente de uma agao de 

eficacia condenatoria. Ate mesmo os demais titulos judiciais que a lei atribui eficacia 



29 

executiva, apesar de nao configurarem propriamente agoes condenatorias, 

igualmente constituem obrigagoes assumidas pelas partes ou reconhecidas em outra 

instancia (judicial ou arbitral) que, inadimplidas, geram a necessidade da instauragao 

de um processo para o seu cumprimento. 

Como se pode notar, a finalidade do processo de execugao nao e outra senao 

efetivar coercitivamente o cumprimento de uma obrigagao inadimplida, positiva ou 

negativa, assumida pelas partes ou determinada por um terceiro (juiz ou arbitro). Por 

isso, a execugao faz-se necessaria em agoes de eficacia condenatoria, e nao nas 

agoes constitutivas ou meramente declaratorias. 

Nessa acepgao, toda a construgao legisiativa e doutrinaria, anterior a Lei n.° 

11.232, afirmava que o processo de execugao era desvinculado e autonomo ao 

processo de conhecimento. Isto significa dizer que, nas agoes condenatorias, 

primeiro se verificava a existencia do direito material alegado (a res in iudicium 

deducts), para, apos a solugao do litigio, instaurar-se um novo processo com a 

finalidade de cumprir aquilo que havia sido determinado na sentenga. 

A relativizagao do processo executivo era verificada na propria legislagao ao 

determinar, entre outras disposigoes, que este somente se iniciaria pela iniciativa 

das partes interessadas (artigo 570 do CPC), sendo imprescindivel a realizagao de 

uma nova citagao (artigo 652, CPC). Depois do ato citatorio, era facultado a parte 

devedora, em resposta a este outro processo, opor embargos a execugao, 

suspendendo-a e convertendo-a em um novo processo de conhecimento. 

Constata-se, neste caso, que a execugao logo era impedida em seu inicio 

com o oferecimento de embargos e a sua conversao em um novo processo de 

conhecimento, ja era o suficiente para frustra as expectativas do credor. Por este 

motivo, a autonomia do processo de execugao comportava excegoes desde o ano 

de 1973, em sentengas auto-executaveis, como por exemplo, as agoes 

possessorias, onde, nao obstante serem agoes condenatorias, o comando judicial 

originario do processo de conhecimento, externado em mandados, era bastante por 

si so para satisfazer a pretensao deduzida, sendo desnecessaria a instauragao de 

novo processo. 

No processo de execugao, gradativamente, a excegao passou-se a tornar 

regra. Como a divisao entre processo cognitivo e processo executivo causava um 

enorme obstaculo a efetividade da prestagao jurisdicional, pois remetia ao juiz uma 

nova atividade de conhecimento. Tomando por base tal problematica, o legislador 
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passou a transformar o processo de execugao em uma fase processual iniciada a 

partir da prolagao da sentenga judicial. 

Com base nesse entendimento, as leis 8.952/94 e 10.444/02 alteraram 

substancialmente o procedimento para a execugao da sentenga prolatada, tornando 

suficiente a simples expedigao de mandado judicial para tornar definitiva a prestagao 

jurisdicional. Houve tambem uma grande preocupagao do legislador para que o 

cumprimento da obrigagao correspondesse exatamente aquilo que havia sido 

demandado, permitindo ao juiz determinar a aplicagao de multa, remogao de 

pessoas e coisas, busca e apreensao, impedimento de atividade nociva, de modo a 

compelir o devedor a adimplir a exata obrigagao que havia sido estipuiada. 

Desde o ano de 2002 nas agoes que tenham por objeto obrigagoes fundadas 

em titulo judicial, de fazer, nao fazer ou entregar coisa, nao ha que se falar em 

divisao entre processo de conhecimento e processo de execugao e muito menos em 

autonomia deste ultimo, devendo a tutela jurisdicional executiva ser considerada 

como uma etapa do processo, assim como a fase cognitiva. 

A fungao jurisdicional so se aperfeigoa com a entrega do bem juridico a quern 

de direito, fungao primaria e exclusiva do processo executivo. O processo somente 

alcangara o seu objetivo apos a realizagao de todos os atos executivos tendentes a 

satisfazer o direito do demandante. Logo, enquanto a prestagao jurisdicional nao for 

concretizada, nao e possivel afirmar que o processo se exauriu. E um engano 

pensar que uma pessoa va a juizo alegando uma pretensao de cunho obrigacional e 

se contente com a simples declaragao verificadora da existencia do seu direito. O 

que realmente objetiva o credor e ver decidida a sua pretensao, portanto, enquanto 

existir tutela jurisdicional a ser exaurida, havera, ainda, processo a ser realizado. 

Com o advento da Lei 11.232, a tese unitaria do processo prevaleceu, pois 

somente se podera alegar certa autonomia do processo de execugao nos casos 

onde o titulo executivo judicial nao e originario de uma sentenga civil condenatoria 

(ainda que homologatoria), onde ainda se fara necessaria a citagao do executado e, 

consequentemente, a instauragao de um novo processo para o cumprimento de uma 

obrigagao estipuiada em outra jurisdigao (sentenga penal condenatoria e sentenga 

estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiga) ou em sentenga arbitral. 

A referida lei veio, portanto, consagrar a execugao como sendo fase processual da 

agao cujo objeto seja uma prestagao pecuniaria. 
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Os doutrinadores ALMEIDA, TALAMINI e WAMBIER (2006,p.42) entendem 

que o processo autonomo de execugao somente passa a vigorar para as agoes 

executivas que tenham por base titulos executivos extrajudiciais, posigao esta que 

vem corroborar o entendimento expresso nessa pesquisa monografica. 

Concluindo este topico, pode-se mencionar que a Lei 11.232 consagrou a 

execugao da sentenga condenatoria como fase processual, ao inves do processo 

autonomo concebido outrora, dispensando nova citagao dos devedores (salvo nas 

excegoes do art. 475-N, paragrafo unico), pois a fungao jurisdicional somente se 

aperfeigoa, exaurindo o processo, com a efetiva entrega do bem juridico a quern de 

direito, conforme ressaltado anteriormente. 

2.3 Impugnagao do devedor 

Outra modificagao que a lei trouxe para o processo de execugao refere-se a 

impugnagao que substitui os embargos do devedor, os quais sao meios de defesa 

que constituem em uma agio cognitiva incidental de carater constitutive, conforme o 

entendimento do ilustre doutrinador HUMBERTO THEODORO JUNIOR 

(2003,p.262). 

A impugnagao, de acordo com o novo texto legal somente podera versar 

sobre falta ou nulidade da citagao, se o processo correu a revelia; inexigibilidade do 

titulo; penhora incorreta ou avaliagao erronea; ilegitimidade das partes; excesso de 

execugao e qualquer causam impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigagao, 

como pagamento, novagao, compensagao, transagao ou prescrigao, desde que 

superveniente a sentenga. 

Se o executado alegar excesso de execugao, devera declarar o valor que 

entende correto sob pena de rejeigao liminar dessa impugnagao conforme o artigo 

475-L, § 2°. Excelente modificagao que reduz o campo de atuagao do executado, 

que na maioria das vezes utiliza-se dos permissivos legais para furtar-se do 

cumprimento da decisao. Configura-se uma alteragao substancial, pois a 

Impugnagao perde o carater de agao autonoma incidental passando a ser apenas 

um incidente processual, cuja decisao permite inconformidade via recurso de Agravo 
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de Instrumento e nao mais Apelagao, salvo quando extinguir a execugao. A lei 

propositalmente estabeleceu o Agravo de Instrumento, ja que nao haveria sentido se 

fosse retido, haja vista a inexistencia de Apelacao vindoura. O Agravo sera recebido 

sem efeito suspensivo, ocorrendo esse, naquelas situacoes em que se verificar a 

presenga do fumus boni iuris e do periculum in mora. A decisao acerca da 

impugnagao dar-se-a nos proprios autos, salvo se a ela for atribuido efeito 

suspensivo, situagao que nao impede o exequente de requerer o prosseguimento da 

execugao desde que preste caugao, suficiente e idoneo, conforme previsto no 

paragrafo 1° do art. 475-M. 

Convem trazer a lume posigao do ilustre doutrinador CELSO MARCELO DE 

OLIVEIRA (2006, P. 184), que vem assim exposta: 

Pela nova regra contida na lei 11.232/2005 a impugnagao nao tera 
efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que 
relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execugao seja 
manifestamente suscetivel de causar ao executado grave dano de 
dificil ou incerta reparagao. 

Por fim, a impugnagao somente sera recebida com efeito suspensivo, se ficar 

provado nos autos de que a continuagao do processo de execugao venha ocasionar 

gravames ao executado. 

2.3.1 Manutengao dos embargos no caso da execugao contra a Fazenda Publica 

A referida legislagao manteve o uso dos embargos a execugao como meio de 

defesa a ser utilizado pela Fazenda Publica nas execugoes que Ihe sao dirigidas. 

Nessa hipotese, foi mantido o status quo em prol da entidade fazendaria, dispondo 

ela, assim, de uma defesa diferenciada quando a execugao da sentenga 

condenatoria for interposta contra ela. 

Desta forma, nas execugoes contra a Fazenda Publica, devera ela ser citada 

(e nao intimada), ja que permanece em vigor o artigo 730, do CPC para apresentar 

no prazo de trinta dias, embargos a execugao que terao o condao de suspender a 
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execucao. Entao, pode-se afirmar que o regime anterior, neste caso, permanece em 

tudo inalterado. Trata-se de mais um privilegio processual a favor da Fazenda 

Publica, unico litigante que dispoe de uma agao autonoma e desconstitutiva para se 

defender das execugoes que Ihe sao propostas. 

O Capitulo II do Titulo III do Livro II do CPC passa a designar-se "DOS 

EMBARGOS A EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA" alterando-se o artigo 

741. Perdeu grande oportunidade o legislador de efetuar mudangas para equiparar 

as partes nas lides judiciais, por certo entender que ha supremacia do interesse 

publico sobre os demais. 

2.4 Nomeagao de bens a penhora 

Anteriormente, o Codigo de Processo Civil dispunha que nas obrigagoes por 

quantia certa o devedor seria citado para pagar, em 24 horas, pagar a divida ou 

nomear bens a penhora, cabendo ao executado o direito a nomeagao, conforme 

previa o artigo 655 do CPC. Com a promulgagao da lei 11.232/05, o direito a 

nomeagao passou a ser do credor, como previsto no artigo 475-J, §3°, in verbis: "O 

exequente podera, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem 

penhorados". 

Convem ressaltar que, os artigos 652 e 655 do CPC nao foram revogados 

pela lei em comento, portanto, pode-se considerar que eles passaram a ter 

aplicabiiidade no tocante as execugoes por titulo executivo extrajudicial. 

2.5 Afastamento da citagao 

Com a fusao das fases, elogia-se o afastamento da citagao pessoal para 

iniciar a execugao, substituida pela intimagao na pessoa do procurador. Dentre a 

relagao de titulos executivos judiciais, que pela nova lei aparecem no artigo 475-N, e 

interessante verificar que a necessidade de citagao nos casos dos incisos II 

(sentenga penal condenatoria transitada em julgado), IV (sentenga arbitral) e VI 
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(sentenca estrangeira, homologada pelo Supremo Tribunal de Justiga), se da pela 
ausencia de processo de conhecimento precedente. 

2.6 Desnecessidade de caugao na execugao provisoria 

A Lei 11.232 condicionou, na execugao provisoria, o levantamento de 

deposito em dinheiro e a pratica de atos que importem alienagao de propriedade ao 

oferecimento de caugao idonea e suficiente para impedir danos ao executado (art. 

475-0, III). A novidade legislativa sao as excegoes a esta caugao, que podera ser 

dispensada nas seguintes hipoteses: (a) quando, nos casos de credito de natureza 

alimentar ou decorrente de ato ilicito, ate o limite de sessenta vezes o valor do 

salario-minimo, o exequente demonstrar situagao de necessidade; (b) nos casos de 

execugao provisoria em que penda agravo de instrumento junto ao Supremo 

Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiga (art. 544), salvo quando da 

dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de dificil ou incerta 

reparagao (art. 475-0, §2°). 

Note que a lei utiliza o vocabulo "podera" denotando nao se tratar de uma 

obrigagao dirigida ao juiz, mas sim de um poder discricionario, devendo o magistrado 

sopesar os interesses em conflito para apurar, no caso concreto, se a caugao deve 

ou nao ser dispensada. 

2.7 Escolha da competencia do juizo da execugao 

Relevante novidade no campo da competencia e a trazida no paragrafo unico 

do artigo 475-P que preve a possibilidade pelo exequente em optar pelo juizo do 

local dos bens ou pelo atual domicilio do executado para ver processar a execugao. 

Trata-se de medida que visa a economia processual, com a finalidade de 

evitar a remessa de cartas precatorias a serem cumpridas, as quais sao necessarias 

quando o executado possui bens a serem penhorados ou reside em outra comarca. 

A norma justifica-se por ser uma escolha que compete exclusivamente ao 
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exequente, o qual podera livremente optar entre executar o devedor onde tramitou o 

processo em primeira instancia, no domicilio atual do executado ou onde ele possui 

os bens sujeitos a expropriacao, sendo vedado ao juiz impedir a livre escolha do 

exequente ou determinar ex officio a remessa do feito para outra Comarca sem o 

previo conhecimento do credor. 



CAPITULO 3 - A Nova Sistematica do Cumprimento de Sentenga 

A Lei 11.232/05 tornou-se grande responsavel por relevantes alteragoes nos 

conceitos e estrutura do Codigo de Processo Civil que trata fundamentalmente do 

cumprimento de sentenga, com a intengao de dar efetividade e rapidez, a entrega da 

prestagao jurisdicional, compromisso esse assumido pelo legislador, visando 

combater a justa insatisfagao da sociedade com o Poder Judiciario. 

Reforma esta ha muito esperada no meio juridico, em especial no ambito do 

cotidiano forense, onde se constata a grande dificuldade da verdadeira prestagao 

jurisdicional buscada, o "bem da vida", que na verdade, na pratica, nao se alcanga 

apenas com a sentenga transitada em julgado. 

Portanto, diante de tais modificagoes, de forma explicita trata rao sobre a 

execugao de sentenga antes da legislagao vigente e atual, as principais alteragoes, a 

eliminagao da duplicidade de processo de conhecimento e execugao, como tambem 

as modificagoes operadas no cumprimento da sentenga. 

3.1 A execugao de sentenga antes da legislagao vigente 

Afora os requisitos de certeza e da exigibilidade, a execugao de sentenga, 

pressupoe sempre a liquidez ou a individualizagao do credito. Tratando-se de titulo 

judicial, e indispensavel que fornega todos os elementos para que se possa aferir a 

liquidez do debito, nao sendo possivel a integragao por meio de outro procedimento 

judicial, faz-se o demonstrativo do debito, incluindo juros, corregao monetaria, dentre 

outros dados. 

Tratando-se de sentenga, pode ser que em razao da natureza do pedido, ou 

da falta de elementos nos autos, o juiz profira sentenga iliquida. A sentenga iliquida 

e a que, nao obstante acertar a relagao juridica torna certa a obrigagao de indenizar, 

nao determinando o valor ou nao individualizando o objeto da condenagao A 

liquidagao, como descreve o artigo 611, do Codigo de Processo Civil, nao e fase da 

execugao. Execugao e liquidagao tern natureza e objeto diversos. Ao passo que a 

execugao visa a completa realizagao do direito definido na sentenga, a liquidagao, 
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que tern a mesma natureza juridica do processo de conhecimento, objetiva apenas a 

determinacao do valor, a individualizagao do objeto da condenacao ou as duas 

coisas ao mesmo tempo. 

A liquidagao inicia-se com o pedido do credor, seguindo-se a citagao do 

devedor e culminando com uma sentenga declaratoria, que vai integrar a sentenga 

anterior, possibilitando a execugao. Ve-se que a liquidagao nao e prolongamento do 

processo no qual foi acertada a relagao juridica, tampouco e uma fase de execugao. 

Com a liquidagao, estabelece-se uma nova relagao processual. 

A citagao do devedor far-se-a na pessoa de seu advogado, constituido nos 

autos. Se o reu nao tern advogado, a citagao deve ser feita de acordo com as regras 

do Codigo de Processo Civil. 

O objeto da liquidagao refere-se exclusivamente ao quantum da condenagao 

ou a individualizagao do objeto. Nao se permite, portanto, discutir de novo o que foi 

definido na sentenga, tampouco modifica-la. 

O Codigo contempla apenas duas especies de liquidagao: por arbitramento e 

por artigos. Ate a edigao da Lei n° 8.898/94, alem da liquidagao por arbitramento e 

por artigos, o Codigo previa a liquidagao por calculo do contador, que nao mais 

subsiste. A extingao da liquidagao por calculo do contador e, consequentemente, da 

respectiva homologagao, nao exime o credor de apresentar o demonstrativo do 

debito atualizado ate a data da propositura da agao, quando se tratar de execugao 

por quantia certa. 

Quando o valor da condenagao depender apenas de calculo aritmetico, nao 

se pode falar em liquidagao. O titulo (judicial, no caso) que depende de simples 

operagoes aritmeticas para apurar a quantidade de "Reais" e liquido, nao ensejando 

instauragao de processo cognitivo, com previsao de sentenga homologatoria e 

recurso. A memoria discriminada e atualizada do calculo, que pode ser feita na 

propria petigao inicial da execugao e dela constitui requisite tern por objetivo 

delimitar a pretensao do credor (pedido mediate), permitindo ao devedor controlar a 

exatidao da quantia executada e converte-la por meio de embargos, se for o caso. 

Quando a elaboragao da memoria do calculo depender de dados existentes 

em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, podera 

requisita-la, fixando prazo de ate 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligencia. O 

injustificado cumprimento da ordem, pelo devedor ou pelo terceiro, constitui ato 

atentatorio ao exercicio da jurisdigao, ensejando a aplicagao de multa, conforme 
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previsto nos artigos 14 do Codigo de Processo Civil, paragrafo unico, e 601, tambem 
do citado diploma legal. 

Afora sancao de natureza pecuniaria, o artigo 604, paragrafo 1°., 2 a parte do 

Codigo de Processo Civil, contempla consequencia de natureza processual para o 

devedor e criminal para o terceiro que injustificadamente nao apresentarem os 

dados requisitados. A consequencia para o devedor e que os dados, apresentados 

pelo credor, serao reputados corretos; quanto ao terceiro, incidira nas penas do 

crime de desobediencia. 

Ao receber a petigao inicial da execugao, o juiz verifica se os calculos estao 

em consonancia com a decisao exequenda. Em caso positivo, determina a citagao 

do devedor; verificando alguma discrepancia, remete os autos ao contador para 

elaboragao de nova memoria de calculo. Caso o debito apurado pelo contador seja 

inferior ao constante da inicial, o credor sera ouvido, podendo concordar ou nao com 

os calculos do contador. Havendo concordancia, o credor retificara a inicial, 

seguindo-se a citagao do devedor para pagar o valor retificado; se nao concordar, 

far-se-a a execugao pelo valor originariamente pretendido, pelo principio da 

demanda, cabe ao autor e nao ao juiz, (definir a pretensao), mas a penhora tera por 

base o valor encontrado pelo contador. 

Tambem nos caos de assistencia juridica, pouco importa se o beneficiario 

figure na posigao de credor ou devedor, podera o juiz determinar a remessa dos 

autos ao contador para elaboragao da memoria de calculo. 

Na liquidagao de sentenga, suas normas tern aplicabilidade em todas as 

execugoes por quantia. Portanto, ha duas maneiras de se proceder a liquidagao de 

sentenga: por arbitramento e por artigos. A liquidagao por arbitramento far-se-a 

quando: 

A) determinado pela sentenga ou convencionado pelas partes: qualquer que seja a 

modalidade de obrigagao (de dar quantia certa, de fazer e de nao-fazer) admite-se a 

liquidagao por arbitramento. A convengao das partes, geralmente, e anterior a 

sentenga e nela contemplada; 

b) o exigir a natureza do objeto da liquidagao: estimar a desvalorizagao de um 

veiculo acidentado e a extensao da redugao da capacidade laborativa de uma 

pessoa, por exemplo, dependem de conhecimentos tecnicos, mas tambem de 

apreciagao subjetiva do perito, dai por que, em tais casos, se recomenda a 

liquidagao por arbitramento. Aplica-se a liquidagao por arbitramento as normas sobre 
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a prova periciai. Requerida a liquidagao por arbitramento, o juiz nomeara o perito e 

fixara o prazo para entrega do laudo. 

A liquidacao por artigos e feita quando, para determinar o valor da 

condenacao, houver necessidade de alegar e provar fato novo. Exemplo: o reu foi 

condenado a ressarcir, dentre outras verbas, todos os valores gastos pelas vitimas 

de um acidente de automovel com tratamento medico-hospitalar. A liquidagao, nesse 

caso, far-se-a por artigos, em face de necessidade de se provarem os fatos novos (o 

tratamento, o nexo entre o tratamento e o acidente, e os gastos). Cada fato novo 

constitui um item de liquidagao, dai a expressao "liquidagao por artigos". 

A liquidagao tern a mesma natureza do processo de conhecimento. Alias, e 

processo de conhecimento autonomo. Quanto ao procedimento a ser observado na 

liquidagao por artigos, sera ordinario ou sumario. Dependendo do procedimento 

adotado no processo do qual provenha a sentenga. Se a sentenga e originada de 

processo que observou o rito sumario, o rito da liquidagao sera o sumario; caso a 

sentenga provenha de processo regido pelo procedimento ordinario, este sera o rito 

da liquidagao. 

A decisao que julga a liquidagao, por se tratar de sentenga, desafia recurso de 

apelagao. A execugao nao precisa aguardar o transito em julgado da sentenga 

proferida no processo liquidatario. O recurso interposto contra a decisao que liquida 

a sentenga tern efeito meramente devolutive Assim, ainda que nao transitada em 

julgado, pode o credor promover a execugao provisoria da sentenga liquidanda. 

Enganam-se aqueles que assim pensavam principalmente a populagao em 

geral que deposita anseios e expectativas na sentenga, mas diante desta, choca-se 

com a paralisagao da jurisdigao, ante a complexa instauragao de novo processo, o 

executivo, com nova sentenga, novos recursos, ate talvez, atingir-se o direito 

subjetivo material almejado desde o inicio do processo de conhecimento. 

3.2 Principais alteragoes 

Neste item e importante analisar o que era antes e o que veio depois da 
reforma: o artigo 162, paragrafo 1° , passou a definir sentenga como ato que "implica 
alguma das situagoes previstas nos artigos 267 e 269 desta Lei". Deixou de ser 
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considerada, como antes, o ato que "poe termo ao processo", em vista da 

continuacao da atividade jurisdicional, visando ao cumprimento forgado de seu 

dispositivo; os artigos 267 e 269 tiveram substituida a palavra julgamento pelo termo 

resolugao - de merito, ou nao. No artigo 269 foi tambem suprimida referenda a 

extingao do processo, como consequencia da resolugao (nao mais julgamento) de 

merito do juiz, que nao exaure o oficio jurisdicional. 

Ja o artigo 463, que aborda a alterabilidade da sentenga pelo proprio juiz 

prolator, teve a referenda ao "encerramento do oficio jurisdicional" suprimida, em 

razao da perda de senso logico diante do reconhecimento da continuidade da 

cognigao com a atividade de cumprimento forgado. Sendo que, os artigos 639 a 641 

foram deslocados para o Livro I do Codigo, no qual passaram a ser artigos 466-A e 

466-C, a fim de se adequarem a retomada da ideia de continuidade processual da 

cognigao para cumprimento forgado de sentengas impositivas de obrigagao. 

Alem disso, foram realinhados, no intuito de dar sequencia sistematica ao 

conjunto das normas conforme o revogado artigo 641 do Codigo de Processo Civil 

que continha regra geral sobre a obrigagao de emitir declaragao de vontade; o artigo 

639 previa regra especial. A tecnica juridica nao recomenda que uma regra especial 

preceda uma regra geral, como acontecia. Portanto o artigo 640, que estava 

colocado entre duas regras sobre a obrigagao de emitir declaragao de vontade, dizia 

respeito a hipotese particular; deveria, pois ser colocado depois dos outros dois 

artigos e nao entre eles. A nova arrumagao dos dispositivos obedeceu a essa logica. 

Algumas alteragoes foram de ordem simplesmente revocatoria de dispositivos 

do Codigo de Processo Civil que puseram em conflito com as novas concepgoes 

juridicas. Concentram-se elas no artigo 9° da Lei 11.232/05, junto com as atinentes 

apenas a reordenagao dos Livros I e II e a reformulagao de procedimento, a serem 

analisados especificamente a seguir: o artigo 520, III, substituiu o cabimento do 

recurso de apelagao, com efeito suspensivo excepcionalmente, contra as decisoes 

proferidas na liquidagao de sentenga, pelo recurso de agravo de instrumento, cujo 

unico efeito do recebimento e o devolutivo (artigo 475-H); o artigo 570, que facultava 

ao devedor requerer a instauragao da execugao fundada em titulo judicial, foi 

revogado por forga do novo art. 475-A. 
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3.3 Eliminacao da duplicidade de processo de conhecimento e execugao: unificagao 

de procedimentos 

Ate a promulgagao da nova lei, respeitada a vacatio legis, o nao cumprimento 

da decisao pelo demandado, ensejava uma nova peregrinagao processual vigente, 

separando o processo de conhecimento do processo de execucao. 

Agora, como principal caracteristica da lei objeto deste ensaio, tem-se a 

eliminacao da duplicidade de processo de conhecimento e execugao. Ante a tao 

importante reforma processual, que passa ha vigorar seis meses apos a data de sua 

publicagao, pretende-se aqui, tecer breves comentarios sobre alguns pontos 

relevantes e oportunos, em especial na pratica forense. 

De inicio, tem-se a alteragao do artigo 162 do Codigo Processual Civil, que 

modifica o conceito historico de sentenga, como o "ato que poe termo ao processo". 

A conceituagao trazida pela lei esta ligada mais as caracteristicas formais do ato 

sentencial, abandonando-se a ideia principal, de por fim ao processo. 

Com isso, a execugao passa a estar na mesma relagao processual do processo 

cognitivo, extinguindo-se, assim, a dicotomia entre estes procedimentos, antes 

existente. 

Essa e a principal alteragao da lei, e o coragao desta mais recente reforma 

processual. O artigo 269 alterado, ja reflete a inexistencia de lacuna que havia entre 

o processo de conhecimento e a execugao, uma vez que nao mais menciona a 

extingao do processo com o julgamento do merito, mas sim, que "havera resolugao 

de merito". 

Ante a nova ordem de unificagao dos procedimentos, inadmissivel seria 

manter-se a redagao do artigo 463, caput, visto que a sentenga nao e mais o ato do 

juiz que "cumpre e acaba o oficio jurisdicional". 

3.4 Execugao da sentenga na atualidade 

A liquidagao de sentenga perdeu seu "status" de agao liquidatoria, seguindo 

com o fluir normal do processo de conhecimento, deixa de existir a citagao do reu, 

havendo apenas a intimagao deste, na pessoa de seu advogado. 
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No principal objetivo de efetividade, vedou-se a sentenga iliquida, no rito 

sumario. Ja no artigo 475-D, paragrafo unico tem-se mais uma vez a influencia direta 

da principal alteragao desta lei, que e a unificagao dos procedimentos e a mudanga 

do conceito de sentenga, uma vez que na liquidagao por arbitramento, nao se fala 

mais em proferir sentenga, mas sim "proferir decisao". 

A decisao proferida na liquidagao, nao e mais sentenga, e sim decisao 

interlocutoria cabendo assim o agravo de instrumento, conforme preve o artigo 475-

H. O capitulo X da nova lei e sem sombra de duvida, a inovagao mais importante 

dessa recente reforma, uma vez que as obrigagoes para pagamento de quantia 

decorrentes da sentenga, passam a dispensar o processo executivo em separado. 

No artigo 475-J, verifica-se o inicio mais profundo no que diz respeito ao 

cumprimento da sentenga, de consequencia pratica. O devedor que nao efetuar o 

pagamento da quantia certa a que foi condenado, no prazo de 15 (quinze) dias, tera 

a esta, acrescida a multa de 10% (dez por cento). 

3.5 Criticas e comentarios acerca das modificagoes operadas ao cumprimento da 
sentenga e ao processo de execugao 

Aqui ja surgem algumas criticas, no sentido de ter sido muito modesta a multa 

decorrente do nao cumprimento, que se superior, certamente estimularia mais ainda 

o cumprimento, principalmente se foi considerado que para muitos demandados, o 

objetivo e postergar ao maximo a cobranga definitiva; a expropriagao dos bens, 

dentro dos limites que a lei Ihes permite. 

A incidencia desta multa entende-se como sendo automatica independente de 

requerimento, ao contrario da expedigao do mandado de penhora e avaliagao, que 

dependera do requerimento expresso. Para opor-se aos atos executivos decorrentes 

do prosseguimento do processo que nao teve a sentenga cumprida, cabera 

"impugnagao" nao mais "embargos do devedor" como uma agao independente. 

Permanece, entretanto, como condigao para a impugnagao, a garantia do juizo com 

a penhora de bens. 

A intimagao da penhora e avaliagao ocorrera na pessoa do advogado do reu, 

iniciando-se desde entao a contagem de prazo para a interposigao de impugnagao. 
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Neste ponto, no sentido mais pratico possivel oportuno se faz um destaque, para os 

cuidados dobrados que os advogados deverao ter, no momento de informar aos 

clientes que foram intimados da penhora e avaliagao, objetivando, que sobre eles 

recaira o onus pela inercia de impugnar; na hipotese de nao ter o reu interesse neste 

ato. 

Sugere-se, preferencialmente avisar o cliente de imediato, assim que seja o 

advogado intimado da penhora e avaliagao. "Ad Cautelam", o aviso deve correr 

mediante protocolo do cliente, deixando assim bem claro que a impugnagao a ser 

interposta depende do interesse do reu. 

Quando do requerimento de penhora, podera o credor indicar desde logo os 

bens a serem penhorados. Entende-se, assim, que nao havera mais a oportunidade 

para o devedor indicar bens a penhora de forma preferencial ao credor. Por outro 

lado, o texto nao deixa claro se, em nao havendo indicagao pelo credor, de bens a 

serem penhorados, sera oportunizado ao devedor essa indicagao. 

Em nao havendo pagamento do objeto da sentenga, nem requerimento de 

prosseguimento por parte do credor no prazo de seis meses, arquivar-se-a o feito, 

sem prejuizo de desarquivamento a pedido da parte. 

O artigo 475 I , versa sobre os fundamentos da impugnagao. Este artigo 

contempla diversas materias contidas no artigo 741, do Codigo de Processo Civil, 

nao ha uma identidade absoluta entre os dois dispositivos processuais, uma vez que 

no 475-L, foram introduzidos novos elementos, tal como o do inciso III, "penhora 

incorreta ou avaliagao erronea". 

Cabe aqui observar, que a "citagao" contida no inciso I, refere-se a citagao 

inicial, do processo de conhecimento, uma vez que nao ha mais demanda autonoma 

de execugao com citagao, mas sim prosseguimento do processo de conhecimento 

com intimagao do reu. 

Quanto ao fundamento de excesso de execugao, se e quando alegado devera 

o reu indicar valor correto, apontar a extensao de sua impugnagao e limitagao, sob a 

pena de ve-la rejeitada. 

Como regra, a impugnagao nao tera efeito suspensivo, podendo, contudo ser-

Ihe atribuido este efeito em situagoes relevantes, que possam causar danos de dificil 

ou incerta reparagao ao executado. 

Mesmo sendo atribuido efeito suspensivo a impugnagao, e licito ao exequente 

prosseguir na execugao mediante caugao. Se, acolhida a impugnagao nesta 
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hipotese de prosseguimento, mesmo tendo sido atribuida a esta efeito suspensivo, 

entende-se que ha responsabilidade objetiva do credor, que assim mesmo 

prosseguiu na execugao. 

Ao identificar os titulos executivos judiciais no artigo 475-N, a nova lei nao se 

afastou muito do antigo artigo 584 do Codigo de Processo Civil, agora extinto, 

fazendo, entretanto algumas alteragoes. 

O paragrafo unico faz a ressalva de que nas hipoteses dos incisos II, IV e VI o 

mandado inicial incluira a ordem de citagao, e nao intimagao como preve o artigo 

475-J. 

Essa ressalva e determinagao de citagao decorrem de que nestes casos o titulo 

judicial objeto da execugao, nao foi produzido em processo de conhecimento, com 

tramitagao anterior e de cognigao exauriente. 

Assim sendo, nao havera uma continuidade do processo, permitindo a 

promogao de atos executivos, mas sim, tratar-se-a de agao executiva ou de 

liquidagao, sendo necessaria a citagao do demandado. 

No que diz respeito a execugao provisoria, o artigo 475-0 assemelha-se com o 

agora revogado artigo 588 do Codigo de Processo Civil, trazendo, entretanto 

algumas alteragoes. 

A dispensa de caugao para levantamento de deposito ou expropriagao de bens 

do executado, uma vez demonstrada a necessidade e sendo o credito de natureza 

alimentar, foi agora ampliada, para a hipotese de credito decorrente de ato ilicito 

(artigo 475-0, paragrafo 2°, inciso I nos termos da nova lei). 

Entendeu-se ainda a referida dispensa de caugao, na hipotese em que a 

execugao seja provisoria em decorrencia de pender julgamento de agravo de 

instrumento perante o STF ou STJ interposto ante a negativa de seguimento de 

recurso extraordinario ou especial, (artigo 475-0, paragrafo 2°, inciso II) 

Por fim, o paragrafo 3° do artigo 475-0, traz a relagao dos documentos 

necessarios a instruir a petigao de execugao provisoria, devendo ser copias 

autenticadas facultado, todavia, que o advogado ampara-se do disposto na parte 

final do artigo 544, paragrafo 1°. 

O artigo 475-P que trata da competencia para a realizagao dos atos de 

execugao do cumprimento da sentenga, praticamente, com pequenas alteragoes, 

reproduz o antigo artigo 575 do Codigo de Processo Civil, com excegao do paragrafo 

unico introduzido pela nova lei, que trouxe uma importante inovagao. 
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Segundo o referido paragrafo unico, podera o credor preterir o juizo que 

processou a causa e optar em executar o cumprimento da sentenga, onde se 

encontram bens do devedor sujeitos a expropriacao ou mesmo, pelo atual o 

domicilio do executado. 

O novo artigo 475-Q, trata de materia ja objeto do antigo artigo 602 do Codigo 

de Processo Civil, com pequena ampliacao da protecao ao credor de alimentos, 

decorrente de ato ilicito. O paragrafo 2° permite que a constituicao do capital, possa 

ser substituida pela inclusao do beneficiario da prestagao em folha de pagamento a 

qual esta vinculado o devedor, por fianga bancaria ou ate por garantia real em valor 

a ser arbitrado pelo juiz. 

Mantem-se a possibilidade de alteragao da prestagao alimenticia, se houver 

modificagao das condigoes economicas, todavia perde a oportunidade de esclarecer 

o texto, se e relevante in casu, a alteragao da condigao economica do beneficiario, 

ou tao somente do devedor. O texto legal refere-se "podera a parte", ou que 

aparentemente demonstra ser norma dirigida apenas ao devedor. 

Exposto entendimento de que, em havendo modificagoes substanciais na 

situagao economica do beneficiario, podera o devedor postular alteragao da 

prestagao a ele imposta, que, ressalta-se, e de natureza alimentar. 

Na execugao contra a Fazenda Publica, e mantida a sistematica dos embargos 

a execugao, sendo as materias possiveis de arguigao, identicas, as previstas no 

artigo 475-L, com excegao da penhora e avaliagao, uma vez que persiste o 

precatorio. Igualmente nao se reproduz aqui, a regra que obriga o devedor a apontar 

o valor devido, na hipotese de alegar excesso de execugao. 

Finalmente, as alteragoes do artigo 1.102-C, que trata da agao monitoria, se 

limitam a adaptar a norma, a lei de cumprimento da sentenga. 

Observa-se, porem, serem estes pontos mais relevantes da nova lei, em 

especial para a pratica forense, desejando com essas alteragoes, possa a populagao 

obter mais efetividade e eficacia material nas suas postulagoes, na busca do bem da 

vida. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Do exposto, ve-se que houve por parte do ordenamento juridico uma real 

preocupacao no sentido de coibir a pratica de condutas processuais que dificultem 

ou impecam a justa prestagao jurisdicional. 

A respeito da Lei. 11.232/05, conclui-se que a mesma representa valioso 

instrumento para promover uma tutela jurisdicional efetiva, celere, qualitativa aos 

interesses proeminentes da sociedade. 

Assim, as alteragoes empreendidas pela referida lei sao extremamente bem 

vindas, sobretudo porque excluem institutos antiquados e incrementam novidades as 

quais se incorporam a atualidade e objetivos do povo brasileiro. 

Todavia, a reformulacao da execugao do titulo judicial, tambem foi um passo 

alcangado com a reforma trazida pela lei que segue em anexo, representando uma 

maior facilidade na execugao de tal titulo, pois acabou excluindo pontos que 

ocasionavam a demora no cumprimento da ordem emanada pela autoridade 

judiciaria. Pois nesse item, foi verificado que a aludida lei preve uma unidade de 

processos, excluindo a dualidade existente entre o processo cognitivo e o processo 

de execugao. Houve tambem uma alteragao na definigao de sentenga, como ja foi 

salientado, a mesma nao tera o condao de por termo o processo. 

Merece aplausos a norma no ponto em que preve o meio de defesa do 

executado. Atualmente, como foi visto, o executado apresentara impugnagao a 

execugao no lugar dos embargos, e este ato de defesa nao tera o condao de 

suspender a execugao, evitando lentidao na execugao da sentenga. A impugnagao 

somente sera recebida, em seu efeito suspensivo, se ocasionar maiores gravames 

ao executado e desde que o mesmo justifique essa suspensao ao juiz. 

Foi visto que, a citagao do executado sera afastada e ocorrera, neste caso, 

intimagao ao patrono do mesmo o que exigira grande cautela por parte dos 

advogados. Ainda, ficou evidenciado na realizagao deste trabalho, que a nomeagao 

dos bens a serem penhorados devera ser feita pelo credor, e, nao mais pelo 

executado. 

Ve-se que, as alteragoes legislativas introduzidas no ordenamento juridico em 

razao da edigao desta lei, trouxeram beneficios para o processo executorio 
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tornando-o mais celere e eficaz e apresentando uma serie de modificagoes que 

entrarao em vigor neste mes de junho. 

E sabido, porem, que nao e somente as reforma nos diplomas legais que 

ocasionarao uma prestagao jurisdicional celere, basta ver o grande volume de 

processos tramitando nas mais diversas varas em nosso pais. E necessario tambem 

que os que fazem o Poder Judiciario deem sua parcela de contribuigao, fazendo 

com que o seu trabalho seja rapido, atendendo aos anseios da sociedade. 
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ANEXO 

LEI N° 11.232, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 

Altera a Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil, para 

estabelecer a fase de cumprimento das sentengas no processo de conhecimento e 

revogar dispositivos relativos a execugao fundada em titulo judicial, e da outras 

providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 

Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Os arts. 162, 267, 269 e 463 da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 -

Codigo de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 162. 

§ 1° Sentenga e o ato do juiz que implica alguma das situagoes previstas nos 

arts. 267 e 269 desta Lei. 

»(NR) 

"Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolugao de merito: 
(NR) 

"Art. 269. Havera resolugao de merito: 
»(NR) 

"Art. 463. Publicada a sentenga. O juiz so podera altera-la: 
»(NR) 

Art. 2° A Segao I do Capitulo VIII do Titulo VIII do Livro I da Lei n° 5.869, de 11 

de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil, passa a vigorar acrescida dos 

seguintes arts. 466-A, 466-B, 466-C: 

"LIVRO I 

TITULO VIII 

CAlTULO VIII 

DA SENTENCA E DA COISA JULGADA 

SegaoI 

Dos Requisitos e dos Efeitos da Sentenga 



Art. 466-A. Condenado o devedor a emitir declaragao de vontade, a sentenga, 

uma vez transitada em julgado, produzira todos os efeitos da declaragao nao 

emitida. 

Art. 466-B. Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato nao cumprir 

a obrigagao, a outra parte, sendo isso possivel e nao excluido pelo titulo, podera 

obter uma sentenga que produza o mesmo efeito do contrato firmado. 

Art. 466-C. Tratando-se de contrato que tenha por objetivo a transferencia da 

propriedade de coisa determina, ou de outro direito, a agao nao sera acolhida se a 

parte que a intentou nao cumprir a sua prestagao, nem a oferecer, nos casos e 

formas legais, salvo se ainda nao exigivel. 
» (NR) 

Art. 3° O Titulo VIII do Livro I da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 -

Codigo de Processo Civil, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 475-A, 475-

B, 475-C, 475-D, 475-E, 475-F, 475-G, 475-H, compondo o Capitulo IX, "DA 

LIQUIDACAO DE SENTENCA". 

"LIVRO I 

TlTULO VIII 

CAPITULO IX 

DA LIQUIDACAO DE SENTENCA 

Art. 475-A. Quando a sentenga nao determinar o valor devido, procede-se a 

sua liquidagao. 

§ 1° Do requerimento de liquidagao de sentenga sera a parte intimada, na 

pessoa de seu advogado. 

§ 2° A liquidagao podera ser requerida na pendencia de recurso, processando-

se em autos apartados, no juizo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido 

com copias das pegas processuais pertinentes. 

§ 3° Nos processos sob o procedimento comum sumario, referidos no art. 275, 

inciso II, alineas "d" e "e" desta Lei, e defesa a sentenga iliquida, cumprindo ao juiz, 

se for o caso, fixar de piano, a seu prudente criterio, o valor devido. 

Art. 475-B. Quando a determinagao do valor da condenagao depender apenas 

de calculo aritmetico, o credor requerera o cumprimento da sentenga, na forma do 



art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memoria discriminada e atualizada do 
calculo. 

§ 1° Quando a elaboragao da memoria do calculo depender de dados 

existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, 

podera requisita-los, fixando prazo de ate trinta dias para o cumprimento da 

diligencia. 

§ 2° Se os dados nao forem injustificadamente, apresentados pelo devedor, 

reputar-se-ao corretos os calculos apresentados pelo credor, e, se nao o forem pelo 

terceiro, configurar-se-a a situagao prevista no art.362. 

§ 3° Podera o juiz valer-se do contador do juizo, quando a memoria 

apresentada pelo credor aparentemente exceder os limites da decisao exeqiienda e, 

ainda, nos caos de assistencia judiciaria. 

§ 4° Se o credor nao concordar com os calculos feitos nos termos do § 3° deste 

artigo, far-se-a a execugao pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora 

tera por base o valor encontrado pelo contador. 

Art. 475-C. Far-se-a a liquidagao por arbitramento quando: 

I - determinado pela sentenga ou convencionado pelas partes; 

II - o exigir a natureza do objeto da liquidagao. 

Art. 475-D. Requerida a liquidagao de sentenga por arbitramento, o juiz 

nomeara o perito e fixara o prazo para a entrega do laudo. 

Paragrafo unico. Apresentado o laudo, sobre o qual o poderao as partes 

manifestar-se no prazo de dez dias, o juiz proferira decisao ou designara, se 

necessario, audiencia. 

Art. 475-E. Far-se-a a liquidagao por artigos, quando, para determinar o valor 

da condenagao, houver necessidade de alegar e provar fato novo. 

Art. 475-F. Na liquidagao por artigos, observar-se-a, no que couber, o 

procedimento comum (art. 272). 

Art. 475-G. E defeso, na liquidagao discutir de novo a lide ou modificar a 

sentenga que a julgou. 

Art. 475-H."Da mesma decisao de liquidagao cabera agravo de instrumento." 

(NR) 

Art. 4° O Titulo VIII do Livro I da Lei n° 5.869, de Janeiro de 1973 - Codigo de 

Processo Civil, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 475-I, 475-J, 475-L, 



475-M, 475-N, 475-0, 475-P, 475-Q, 475-R, compondo o Capitulo X - "DO 

CUMPRIMENTO DA SENTENCA": 

"LIVRO I 

TlTULO VIII 

CAPiTULO X 

DO CUMPRIMENTO DA SENTENCA 

Art. 475-1. O cumprimento da sentenca far-se-a conforme os arts. 461 e 461-A 

desta Lei ou, tratando-se de obrigagao por quantia certa, por execugao, nos termos 

dos demais artigos deste Capitulo. 

§ 1° E definitiva a execugao da sentenga transitada em julgado e provisorio 

quando se tratar de sentenga impugnada mediante recurso ao qual nao foi atribuido 

efeito suspensivo. 

§ 2° Quando na sentenga houver uma parte liquida e outra iliquida, ao credor 

e licito promover simultaneamente a execugao daquela e, em autos apartados, a 

liquidagao desta. 

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou ja 

fixada em liquidagao, nao o efetue no prazo de quinze dias, o montante da 

condenagao sera acrescido de multa percentual de dez por cento e, a requerimento 

do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-a 

mandado de penhora e avaliagao. 

§ 1° Do auto de penhora e de avaliagao sera de imediato intimado o 

executado, na pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo 

oferecer impugnagao, querendo, no prazo de quinze dias. 

§ 2° Caso o oficial de justiga nao possa proceder a avaliagao, por depender 

de conhecimentos especializados, o juiz, de imediato, nomeara avaliador, 

assinando-lhe breve prazo para entrega do laudo. 

§ 3° O exequente podera, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a 

serem penhorados. 

§ 4° Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste artigo, a 

multa de dez por cento incidira sobre o restante. 



§ 5° Nao sendo requerida a execugao no prazo de seis meses, o juiz mandara 

arquivar os autos, sem prejuizo de seu desarquivamento a pedido da parte. 

Art. 475-L. A impugnagao somente podera versar sobre: 

I - falta ou nulidade da citagao, se o processo correu a revelia; 

II - inexigibilidade do titulo; 

III - penhora incorreta ou avaliagao erronea; 

IV - ilegitimidade das partes; 

V - excesso de execugao; 

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigagao, como 

pagamento, novagao, compensagao, transagao ou prescrigao, desde que 

superveniente a sentenga. 

§ 1° Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se 

tambem inexigivel o titulo judicial fundado em lei ou ato normativo declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicagao ou 

interpretagao da lei ou do ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal federal como 

incompativeis com a Constituigao Federal. 

§ 2° Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execugao, 

pleiteia quantia superior a resultante da sentenga, cumprir-lhe-a declarar de imediato 

0 valor que entende correto, sob pena de rejeigao liminar dessa impugnagao. 

Art. 475-M. A impugnagao nao tera efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-

Ihe tal efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da 

execugao seja manifestamente suscetivel de causar ao executado grave dano de 

dificil ou incerta reparagao. 

§ 1° Ainda que atribuido efeito suspensivo a impugnagao, e licito ao 

exequente requerer o prosseguimento da execugao, oferecendo e prestando caugao 

suficiente e idonea, arbitrada pelo juiz e prestada nos proprios autos. 

§ 2° Deferido efeito suspensivo, a impugnagao sera instruida e decidida nos 

proprios autos e, caso contrario, em autos apartados. 

§ 3° A decisao que resolver a impugnagao e recorrivel mediante agravo de 

instrumento, salvo quando importar extingao da execugao, caso em que cabera 

apelagao. 

Art. 475-N. Sao titulos executivos judiciais: 

1 - a sentenga proferida no processo civil que reconhega a existencia de obrigagao 

de fazer, nao fazer, entregar coisa ou pagar quantia; 



II - a sentenca penal condenatoria transitada em julgado; 

III - a sentenga homologatoria de conciliagao ou de transagao ainda que inclua 

materia nao posta em juizo; 

IV - a sentenga arbitral; 

V - o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente; 

VI - a sentenga estrangeira, homologada pelo Supremo Tribunal de Justiga; 

VII - o formal e a certidao de partilha, exclusivamente em relagao ao inventariante, 

aos herdeiros e aos sucessores a titulo singular ou universal. 

Paragrafo unico. Nos casos de incisos II, IV e VI, o mandado inicial (art. 475-

J) incluira a ordem de citagao do devedor, no juizo civel, para liquidagao ou 

execugao, conforme o caso. 

Art. 475-0. A execugao provisoria da sentenga far-se-a, no que couber do 

mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas: 

I - corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a 

sentenga for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; 

II - f ica sem efeito, sobrevindo acordao que modifique ou anule a sentenga objeto da 

execugao, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais 

prejuizos nos mesmos autos, por arbitramento; 

III - o levantamento de deposito em dinheiro e a pratica de atos que importem 

alienagao de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado 

dependem de caugao suficiente e idonea, arbitrada de piano pelo juiz e prestada nos 

proprios autos. 

§ 1° No caso do inciso II do deste artigo, se a sentenga provisoria for 

modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficara sem efeito a 

execugao. 

§ 2° A caugao a que se refere o inciso III do caput deste artigo podera ser 

dispensada: 

I - quando, nos casos de credito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilicito, 

ate o limite de sessenta vezes o valor do salario-minimo, o exequente demonstrar 

situagao de necessidade; 

II - nos casos de execugao provisoria em que penda agravo de instrumento junto ao 

Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiga (art. 544), salvo 

quando da dispensa possa manifestamente resultar risco de grave dano, de dificil ou 

incerta reparagao. 



§ 3° Ao requerer a execucao provisoria, o exequente instruira a petigao com 

copias autenticadas das seguintes pecas do processo, podendo o advogado valer-se 

do disposto na parte final do art. 544, § 1°. 

I - sentenca ou acordao exeqiiendo; 

II - certidao de interposigao do recurso nao dotado de efeito suspensivo; 

III - procuracoes outorgadas pelas partes; 

IV - decisao de habilitagao se for o caso; 

V - facultativamente, outras pecas processuais que o exequente considere 

necessarias. 

Art. 475-P. O cumprimento da sentenga efetuar-se-a perante: 

I - os tribunais, nas causas de sua competencia originaria; 

II - o juizo que processou a causa no primeiro grau de jurisdigao; 

III - o juizo civel competente, quando se tratar de sentenca penal condenatoria, de 

sentenga arbitral ou de sentenga estrangeira. 

Paragrafo unico. No caso do inciso II do caput deste artigo, o exequente 

podera optar pelo juizo local onde se encontram bens sujeitos a expropriagao ou 

pelo atual domicilio do executado, casos em que a remessa dos autos do processo 

sera solicitada ao juizo de origem. 

§ 1° Este capital, representado por imoveis, titulos da divida publica ou 

aplicagoes financeiras em banco oficial, sera inalienavel e impenhoravel enquanto 

durar a obrigagao do devedor. 

§ 2° O juiz podera substituir a constituigao do capital pela inclusao do 

beneficiario da prestagao em folha de pagamento de entidade de direito publico ou 

de empresa de direito privado de notoria capacidade economica, ou, a requerimento 

arbitrado de imediato pelo juiz. 

§ 3° Se sobrevier modificagao nas condigoes economicas, podera a parte 

requerer, conforme as circunstancias, redugao ou aumento da prestagao. 

§ 4° Os alimentos podem ser fixados tomando por base o saiario-minimo. 

§ 5° Cessada a obrigagao de prestar alimentos, o juiz mandara liberar o 

capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. 

Art. 475-R. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentenga, no que 

couber, as normas que regem o processo de execugao de titulo extrajudicial." (NR) 

Art. 5° O Capitulo II do Titulo III do Livro II da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 

- Codigo de Processo Civil, passa a ser denominado "DOS EMBARGOS A 



EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA" e seu art 741 passa a vigorar com a 

seguinte redagao: 

"LIVRO II 

TiTULO III 

CAPITULO II 

DOS EMBARGOS A EXECUQAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA 

Art. 741. Na execugao contra a Fazenda Publica, os embargos so poderao 

versar sobre: 

I - falta ou nuiidade da citagao, se o processo correu a revelia; 

V - excesso de execugao; 

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigagao, como 

pagamento, novagao, compensagao, transagao ou prescrigao, desde que 

superveniente a sentenga; 

Paragrafo unico. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, 

considera-se tambem inexigivel o titulo judicial fundado em lei ou ato normativo 

declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em 

aplicagao ou interpretagao da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal 

Federal como incompativeis com a Constituigao Federal. 
(NR) 

Art. 6° O art. 1.102-C da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de 

Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 1.102-C. No prazo previsto no art. 1.102-B, podera o reu oferecer 

embargos, que suspenderao a eficacia do mandado inicial. Se os embargos nao 

forem opostos, constituir-se-a, de pleno direito, o titulo executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na 

forma do Livro I, Titulo VIII, Capitulo X, desta Lei. 

§ 3° Rejeitados os embargos, constituir-se-a, de pleno direito, o titulo 

executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma prevista no 

Livro I, Titulo VIII, Capitulo X, desta Lei.." (NR) 



Art. 7° O Poder executivo fara publicar no Diario Oficiai da Uniao, no prazo de 

30 (trinta) dias, a integra de Secao III do Capitulo I do Titulo V; do Capitulo do Titulo 

VI e dos Capitulos VIII, IX e X, todos do Livro I do Codigo de Processo Civil, com as 

alteragoes resultantes desta Lei. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor 6 (seis) meses apos a data de sua publicacao. 

Art. 9° Ficam revogados o inciso III do art. 520, os arts. 570, 584, 588, 589, 

590, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 639, 640 e 641, e o Capitulo 

VI do Titulo I do Livro II da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de 

Processo Civil. 

Brasilia, 22 de dezembro de 2005; 

Independencia e 117° da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 

Marcio Thomaz Bastos 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 23.12.2005. 


