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RESUMO 

Apesar de ser urn instituto largamente utilizado na seara trabalhista a Penhora on
line, sofre diversos embates e criticas no mundo cientifico. Diversas oposicoes 
surgem no que tange a sua legitimidade e legalidade. O presente trabalho foi 
realizado mediante a utilizacao dos metodos historico-evolutivo, exegetico juridico e 
dedutivo, tendo em vista que este se deu a partir de conceitos gerais, para 
apresentar urn posicionamento, sui generis, singular acerca da Penhora on-line. O 
objetivo deste estudo e analisar o evento da penhora on-line desde a sua genese 
essencia, fundamentos, ate que se chegue ao objetivo especifico que e apontar os 
possiveis vicios levantados pela doutrina da Penhora on-line na esfera trabalhista. A 
conclusao que se chega com o estudo aprofundado do tema e de que apesar dos 
diversos vicios apontados pela doutrina quanto ao instituto da Penhora on-line, este 
constitui-se numa moderna tecnica processual, tendente a prover o Magistrado da 
aptidao pratica de zelar pela entrega definitiva, de forma celere, da tutela 
jurisdicional, porquanto a efetividade configura urn direito fundamental constitucional 
assegurado ao jurisdicionado. 

Palavras chaves: Penhora on-line. Critica. Vicios. 



ABSTRACT 

Despite being an institute widely used in the labor Seara Attachment online, several 
collisions undergoes and criticism in the scientific world. Several objections arise with 
regard to its legitimacy and legality. This work was done by using the historical-
rolling, exegetic legal and deductive, considering that this took place from general 
concepts to present a position, sui generis, unique about the Attachment online. The 
purpose of this study is to analyze the event of seizure online since its genesis 
essence, motives, until they reach the specific objective which is pointing to possible 
defects raised by the doctrine of online seizure of labor. The conclusion that we 
reach with in-depth study of the issue is that despite the various defects identified by 
the Office of the doctrine as Attachment online, this is an modern technical 
procedure, to provide the Magistrate practical skills to ensure the final delivery, 
without delay, the judicial protection, because the effectiveness configures a 
fundamental right guaranteed by constitutional courts. 

Key words: Attachment online. Critical. Vices. 
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INTRODUCAO 

Desde a implantacao da inovacao consistente na penhora on-line, algo mudou 

no processo. Das estatisticas anuais, sabe-se que de cada quatro processos em 

execucao apenas urn sera efetivamente satisfeito. A admissao da penhora on-line e 

retrato de uma modificacao de posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, 

seguramente admirado com essas estatisticas estarrecedoras. 

A execucao laboral sempre ocasionou incessantes preocupacoes ao 

Judiciario nacional, ha percalcos que estrangulam a eficiencia nessa materia 

executiva. Resultado da indesejavel desobediencia ao disposto no art. 655 do 

Codigo de Processo Civil quanto a ordem de gradacao legal para a nomeacao de 

bens a penhora, mormente pelo devedor - executado. 

Semelhante conjuntura, num mundo em que as informacoes sao instantaneas 

em razao da tecnologia e da informatica, ensejou a admissibilidade da eonstricao 

judicial eletronica, nominada penhora on-line. A excelencia do interesse da 

administracao da justica nao apenas no sentido de compor o litigio posto a desate, 

mas, sobretudo, de conferir plena efetividade as suas decisoes, e a hipossuficiencia 

do trabalhador, que tern nos seus creditos trabalhistas a unica forma de 

sobrevivencia, prdpria de seus familiares, garantem sua incondicionada e plena 

utilizagao na seara laboral, jamais em carater excepciona e subsidiario. 

A penhora on-line, que bem traduz essa nova sistematica de apresamento de 

bens (dinheiro), surge exatamente em meio a esse cenario, revestida, a evidencia, 

das naturais virtudes e deficiencias. 
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Propoe - se, para apreeiacao da real estrutura juridica da penhora eletronica, 

uma sutil passagem pela seara das relacoes do trabalhador e suas lides judiciais 

trabalhistas. Adentra-se na questao do processo e sua efetividade, do convenio 

estabelecido entre o Banco Central do Brasil e o Superior Tribunal do Trabalho, 

propulsor da utilizacao em larga escala da penhora em comento pelo Judiciario 

Trabalhista, fixando-se nesta especial atengao em sua generalidade, natureza 

juridica, efeitos e primordiais funcoes. 

O trabalho sera estruturado em tres capitulos. O primeiro dira respeito a 

evolucao historica da penhora on-line. Nele sera feito uma analise de todo processo 

de desenvolvimento da penhora desde o surgimento no ordenamento juridico Grego, 

ate a forma adotada pelo ordenamento patrio atual que data de 1973, ano da 

promulgacao do Codigo de Processo Civil (CPC) Brasileiro. 

O segundo capitulo tratara do instituto da penhora desde as suas 

generalidades, natureza juridica, efeitos e suas funcoes primordiais. Ainda nesse 

capitulo sera abordado o instituto da penhora on-line na seara trabalhista, apontando 

sua genese, essencia e fundamentos. Mostrara ainda o sistema BACEN JUD. 

Por ultimo, o terceiro capitulo se referira aos vicios levantados pela doutrina 

quanta a aplicabilidade da penhora on-line na seara trabalhista. 

Diante do exposto, e pertinente a presente pesquisa, como subsidio para o 

entendimento sobre o que seja a penhora on-line no direito do trabalho, mostrando 

sua genese, essencia e fundamentos e deformidades ate que se chegue a 

conclusao de que o sistema on-line da penhora no direito do trabalho constitui-se 

uma tecnica processual eficaz, apesar de todas as possiveis falhas apontadas pela 

doutrina. 



CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTORICOS DA PENHORA 

No estudo sobre o instituto da penhora, o seu aspecto historico nao se acha 

separado de sua parte dogmatica, e nem se restringe ao breve delineamento 

historico de seus eventuais registros. 

0 direito representa a expressao da cultura do povo, devendo ser parte 

integrante dela; e se a evolucao desse direito corresponde a propria evolucao 

organica de determinadas ideias, as quais persistem no tempo e permanecem vivas 

no espirito desse mesmo povo, servindo de base a compreensao do direito vigente e 

de toda a sua estrutura atual. 

Dai se entender que somente a analise apurada do contexto historico no qual 

surgiu o instituto e somente o exame aprofundado dos motivos sociais, economicos 

e culturais que o justificaram, poderao fornecer uma explicacao mais precisa para o 

fato de se encontrar ele integrado ao ordenamento juridico do povo ou da nacao que 

o acolheu, e que continua a utiliza-lo. 

Sobre a ancianidade das disposicoes de carater processual relatam os 

registros constantes das mais antigas coletaneas de leis que a historia tern noticias, 

remontando ao longinquo periodo da hegemonia babilonica. 

O que esta prescindindo e o atestado de que, ja naquela epoca, existia uma 

organizagao judiciaria em funcionamento e a ela pertenciam juizes, investidos de 

atribuicoes judiciarias e administrativas; auxiliares diretos deste, incumbidos de 

receber as queixas formuladas pelos cidadaos; oficiais, escribas, todo urn elenco de 

funcionarios, demonstrando que apesar da longa distancia no tempo, nao se estava 

diante de uma sociedade rude e inculta, desprovida de autoridade, e na qual os seus 



12 

membros, a mingua desta, viam-se na contingencia de recorrer necessariamente a 

autotutela, para satisfacao de seus interesses sob controversia. 

Entretanto, havia uma opcao entre as variadas formas de solucionar o litlgio, 

e a melhor seria a acusacao oficial, onde se Ihes oferecia o instrumento para agir, 

existindo leis que pretendiam atender aos problemas mais comuns que resultavam 

da convivencia entre os cidadaos. 

Tais criterios casuisticos, que persistem nas normas ditadas por Humurabi, 

inclufa paragrafos que tratavam da repressao aos delitos cometidos tanto antes, 

como no curso do processo: assim, a falsa acusacao, o falso testemunho, a 

venalidade do juiz, citados nos paragrafos 1° e 5° da compilacao; e, ao lado de tais 

disposicoes, aquelas destinadas a regular o direito penal e civil, aqui se incluindo o 

direito de familia, sucessoes, contratos; alem disto, outras ainda mais especificas, 

como salarios, precos, direitos e obrigacoes de determinadas profissoes etc. 

Finalmente, sobre a penhora propriamente dita nao ha noticias nos textos; 

tratam eles, em verdade, mais dos aspectos relativos ao penhor, direito real de 

garantia, ou ao proprio bem que nessa situagao se coloca, ou, ainda, referem-se ao 

contrato que credor e devedor haviam realizado e aos efeitos que dele decorriam; 

extremamente dificil ou mesmo temerario seria cogitar, no entanto, de urn ato que 

contivesse caracteristicas tais que se aproximassem de tal penhora, pois a 

ambiguidade dos textos e a dificuldade de sua interpretaeao, a par da imaturidade 

dos tramites processuais, nao permitem fornecer conclusao segura a respeito. 

Como se ve, havia uma ordem nas opcoes, vindo o processo em segundo 

lugar; nao obstante, aquele que realmente tivesse direito ao credito, acabasse 

usando o recurso da forca, nao deveria ser repreendido pelo rei, pois agira conforme 

o direito. Mas, por outro lado, se reclamasse quantia indevida, seria condenado a 
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multa correspondente ao dobro da quantia pretendida, ja que de forma infqua 

procedera. 

1.1 A penhora no direito Grego 

Na verdade, desde o seculo VII a.C, e no perfodo que Ihe seguiu, percebe-se 

o gradativo desaparecimento dos pequenos proprietaries, pois nao eram poucas as 

dificuldades que passavam carentes de recursos para se conservarem imunes as 

minguadas colheitas, nao conhecem alternativa senao o empenho aos mais 

poderosos, chegando, em primeiro estagio, a condicao de meros cultivadores do 

solo, obrigando-se a trabalhar gratuitamente e a cinco sextos da colheita, apenas 

Ihes restando minima parcela e se nem mesmo este sexto conseguem levantar, 

condicao para amortizacao das dividas anteriormente assumidas, reduzem a 

condicao de verdadeiros escravos, submetido a vontade absoluta do senhor da 

terra. 

Esta situacao so vai ser alterada profundamente por Solon, decretando o 

cancelamento dos debitos e - literalmente, descarregamento do fardo - que 

suprimiu a prisao por divida e a execucao sobre o corpo do devedor. Esta importante 

medida, ditada pelo legislador Ateniense, veio transformar por completo, a maneira 

de solucionar os problemas resultantes do nao pagamento dos emprestimos 

desviou-se a execucao, que incidira, ate a promulgacao do diploma, sobre o corpo 

do devedor, ou sobre o corpo de urn dos seus parentes ou agregados, para o seu 
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patrimonio e este, agora, que vai responder pelo debito, servindo de garantia, ate a 

quitaeao. 

Diante deste passo decisivo de humanizacao do sistema de ressarcimento 

das dividas nao pagas no vencimento, cabe perquirir como se realizava a execucao 

do julgado nas acoes de carater privado ressalte-se, desde logo, que em face de 

ambiguidade do emprego da palavra por eles empregadas, pois designava 

"penhor'V'fianca","garantia" e tambem "penhora", nem sempre e facil levantar o seu 

preciso significado na passagem pesquisada. 

Cumpre-se ressaltar, entretanto, para melhor aclaramento destas ideias, que 

obtida a sentenca condenatoria e decorrido certo prazo, podia o credor, sem outras 

formalidades, penhorar os bens do devedor, fossem moveis ou imoveis. Este ato era 

praticado pelo credor por sua conta e risco, ainda que devesse obter, 

preliminarmente, autorizacao do magistrado. A noticia de urn agente, que 

acompanhava nao retirava o carater exclusivamente privado da execucao, pois 

aquele se limitava a acompanha-la como mero expectador, servindo de testemunha 

na eventualidade de o devedor colocar resistencia aos atos que o compreendiam. 

Mas e preciso examinar, tambem, outros aspectos sobremaneira relevantes 

se assim tinham lugar os acontecimentos, o que ocorreria quando o devedor fosse 

mais forte ou mais poderoso do que o credor. 

Igual preocupacao surgiu em outra oportunidade, quando se cuidou do "in ius 

vocatio" no primeiro perfodo do processo romano, ali ficando dito que "estas nao 

comportavam nenhuma interferencia estatal, nenhum auxilio dos orgaos 

jurisdicionais; aquele que pretendia fazer valer o seu direito em juizo, devia 

assegurar, pelos meios em que dispunha, isto e, pelos seus proprios meios, o 

comparecimento do adversario". 



15 

Se e verdade que a interveneao do pretor e os substitutivos criados para 

resolver tais situacoes so iram surgir mais tarde, com o desenvolvimento do 

processo formular, e de se concluir, com fulcro nas eonsideragoes, que o sistema 

devia funcionar com grandes irreguiaridade. 

Isso nao significa, entretanto, que se estava vivendo urn periodo de integral 

barbarie, onde o mais forte atuava discricionariamente, ao talante de seu gosto ou 

arbitrio. 

Constituia a penhora ato de coercao pelo qual o credor buscava haver do 

devedor inadimplente a quantia estabelecida na condenacao, mas o bem nao 

poderia ser vendido pelo primeiro, o qual detinha, apenas, ate quando fosse saldada 

a divida, pelo pagamento. 

Isso acontecia apenas nas causas de natureza civil. Tratando-se de causas 

de natureza comercial os fatos se passavam de maneira inteiramente diversa esta 

devia ser julgada rapidamente no prazo de urn mes e enquanto durasse a estacao 

propicia a navegacao, pois os interessados desejavam reembarcar tao logo fosse 

obtida a justiga. 

Estao presentes, neste tipo de ressarcimento, duas excecoes a regra geral, 

adotada na execugao dos processos, as quais provocavam efeitos muito mais 

rigorosos do que aqueles resultantes da penhora efetuada nas causas civis em 

primeiro lugar, imitindo o credor na posse dos bens do devedor, passado certo 

prazo, era-lhe licito vende-los para se ressarcir do nao pagamento do debito, alem 

disto, a execugao acabava incidindo novamente sobre o corpo do devedor, ao inves 

de se dirigir contra seu patr imoni i E com essa severidade pretendia-se evitar que 

escapasse aquele a agao da justiga, pondo-se ao mar. 
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1.2 A penhora no Direito Romano 

Aquele que nao cumprisse com a obrigacao assumida era duramente 

castigado pela legislacao romana. Nao havia, pelo menos no inicio daqueles 

tempos, a previsao legislativa de que o encargo incidisse sobre o patrimonio do 

devedor. A execugao, tida como corporal, recaia sobre a propria pessoa do devedor. 

Assim era no mais rigoroso e desumano dos institutos, consagrado pela Lei 

das XII Tabuas, nomeada de "lancamento da mao". Na pratica, o individuo 

condenado a pagar dfvida que contraiu responde com seu proprio corpo pelo 

adimplemento. 

Apos trinta dias da data da sentenca, o credor poderia inclusive lancar mao de 

meios violentos para levar o devedor a jufzo, que Ihe facultava pagar o que devia ou 

indicar quern o fizesse. Essa terceira pessoa chamava-se fiador. Nao se resolvendo 

a dfvida por qualquer urn desses dois meios, o devedor seria acorrentado na casa 

do credor, em prisao domiciliar, que anunciaria a dfvida em ties feiras seguidas para 

que alguem a pagasse. Nao se confirmando o pagamento da dfvida, o credor 

poderia matar ou vender o devedor na condicao de escravo, em terras fora dos 

limites da cidade, para alem do Rio Tibre. 

Sob forte influencia do cristianismo, no seculo V, a instituicao da Lex Poetelia 

Papiria rompeu com as medidas abominaveis da Manus Iniectio, proibindo que o 

credor matasse ou vendesse o devedor como escravo. 

A Lex Poetelia Papiria foi urn marco historico na humanizacao das execucoes, 

vez que o devedor ja nao respondia mais com sua vida nem com sua liberdade 

pelas dividas assumidas, passando o seu patrimonio a ser o objeto de satisfagao do 
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direito do credor, mediante expropriacao. Se comparado ao sistema anterior, o da 

Pignoris Capio, significando "agarrar pela penhora; penhorar". Melhorou os 

procedimentos da execucao patrimonial, pois permitiu ao credor que fizesse uma 

apreensao extrajudicial dos bens do devedor, sem a necessidade, portanto, da 

presenga do magistrado ou mesmo do devedor, bastando para tanto que o ato fosse 

testemunhado por tres pessoas. 

A apreensao tinha apenas forca intimidatoria do devedor, porquanto o credor 

se utilizava dela para constrange-lo a cumprir a obrigacao, restituindo-lhe os bens 

apos o adimplemento. Curioso e que se nao fosse quitada a divida o credor poderia 

destruir os bens do devedor, mas nao vende-los. 

Atraves da Actio Judicati, que no nosso vernaculo quer dizer "agao de coisa 

julgada", surgiu a instituicao de uma nova agao para a execugao da sentenga 

condenatoria de pagamento de quantia certa, Por essa agao se obtinha do devedor 

o reconhecimento de que contra ele era cobrado certo valor, garantindo-lhe que a 

dfvida nao fosse paga em dobro. Atraves dela o magistrado autorizava o 

empreendimento dos atos executivos, inclusive sobre todo o patrimonio do devedor, 

abrindo possibilidades para que houvesse excesso de execugao. 

No seculo VII foi instituida a bonorum venditio, que significa "venda dos bens", 

e consistia na administragao da totalidade dos bens do devedor pelo curator 

bonorum (curador de bens), indicado pelos credores. Esses bens eram arrecadados 

para venda posterior em hasta publica por pessoa igualmente indicada pelos 

credores. 

Havia, entretanto, uma especie variavel da bonorum venditio mais justa que 

esta, chamada de distractio bonorum, em portugues "divisao dos bens", cuja 

principal vantagem era evitar o excesso de execugao contra o patrimonio do 
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devedor, porquanto os atos expropriatorios so poderiam atingir os bens que fossem 

necessarios ao cumprimento da obrigacao contraida. Mas essa benesse so era 

conferida aos que fizessem parte das classes sociais mais elevadas, a exemplo da 

senatorial. 

Outro modo de execugao praticada no periodo inicial do Imperio Romano foi a 

cessio bonorum, que significa "cessao de bens", atraves da qual o devedor 

entregava todos os seus bens aos seus credores, de forma espontanea. Sendo os 

bens insuficientes, sua obrigacao permaneceria quanto ao valor remanescente. 

O periodo classico do direito romano teve seu fim com a instituigao do 

processo extraordinario, que afastou a participacao pessoal dos credores do 

procedimento executorio, tirando-lhe assim o carater privado e dando-lhe feicao de 

ato jurisdicional. 

Nesse processo os bens do devedor eram recolhidos por uma especie de 

oficial de justica da epoca, chamados de apparitores, e a penhora era realizada 

apenas sobre os bens suficientes a satisfacao da quitagao da divida. O credor tinha 

preferencia na aquisicao dos bens com relacao aos demais interessados, restando-

Ihes apenas o saldo remanescente do produto das vendas, caso houvesse. Sendo o 

mesmo bem penhorado em favor de mais de urn credor, havia entre eles urn 

concurso. 

O direito justiniano encerra o periodo da evolucao juridica do ordenamento 

romano. Atraves da execucao, os creditos eram satisfeitos basicamente de quatro 

formas: a) pelo manejo da actio iudicati, que fazia surgir uma outra agao quando a 

sentenga fosse impugnada pelo devedor; b) pela apreensao (penhora) de bens do 

devedor, que eram, depois, vendidos em hasta publica c) mediante a bonorum 
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cessio, na hipotese de o devedor ser insolvente, quando entao se formava o 

concurso de credores; d) pela modalidade especifica ou em especie. 

1.3 A penhora no Direito foraleiro da Peninsula Iberica 

Dominada a peninsula pelos mouros, cumpria "reconquista-la". E isto se faria 

lenta e penosamente, compreendendo uma trabalho que demorou mais de 

setecentos anos. 

No curso destes episodios e nas regioes recuperadas palmo a palmo: 

sentindo-se as familias ja a salvo dos atropelos e investidas, passaram a dar 

incremento aos primeiros povoados, ali edificando seus lares, ali plantando suas 

terras. E, depois, obtinham do rei ou do senhor da gleba o seu diploma faroleiro, 

onde se inscreviam os direitos e deveres de cada comunheiro, bem como as normas 

de direito publico daqueles que ali coabitavam. 

Nesse panorama a penhora nao se ajustava com urn impulso constritivo como 

se ve hoje, e nem se relacionava sempre com a execugao dos julgados; pois podia 

surgir de imediato, a conta do autor e sem intervengao do oficial publico, tao logo se 

intentava a causa; e o seu proposito resumia-se a compelir o reu a comparecer em 

juizo, constituindo sangao para aquele que teimava em nao atender ao "signum 

iudicis"; e se assim era, em principio, o "placitum" judicial deveria anteceder a 

consumagao do ato de apreensao do bem. Mas, dada a estrutura rudimentar dada 

ao tramite processual da epoca, nem sempre e facil distinguir nas fontes e nas 

passagens examinadas, se a penhora trazia tao so aquele primeiro instituto ou se 
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resultava, em verdade, de execugao de sentenca; e se, por outro lado, exigia, em 

todos os casos, previo consenso da autoridade. 

Aos fidalgos, por exemplo, permitia-se penhorar os bens do adversario. 

Tratava-se de mais urn, dos privileges conferidos aos membros da nobreza, pois se 

ele dispunham de eondicoes para se despejar pelo reino em meio as desordem, 

abusando das punicdes por que nao Ihes sobraria a faculdade de arrebanhar quanta 

achassem que Ihes pertencia, dispensando, para tanto, a outorga judicial. 

Observa-se na penhora, tres estagios, alguns forais mais antigos, admitem a 

penhora extrajudicial; outros, concedidos por volta do mesmo periodo, ja a 

reprimem, preferindo uma segunda modalidade, onde se exige o pedido previo ao 

conselho, senhor ou juiz local. Mas continuava sendo realizada pelo proprio credor, 

na presenga de vizinhos, as quais assistiam com a finalidade de instrumenta-lo. 

Finalmente, num terceiro momenta, serao aqueles funcionarios que se incumbirao 

da penhora, proibindo de vez qualquer agao da parte. E o poder publico que 

gradativamente se impoe, excluindo, primeiramente, a realizagao da penhora sem 

que se pega antes a justiga, e, depois, que esta se faga pelo interessado. 

A penhora de tal forma cumprida nao podia receber resistencia, sob pena de 

agravar a situagao do devedor, assim, quern penhorasse na vila acompanhado de 

Saiao, e depois Ihe tirassem os penhores, isto provado, reunia o oficial, individuos 

de tres freguesias, penhorando com eles no valor de sessenta soltos, metade dos 

quais reverteria ao conselho e a outra metade ao queixoso. 
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1.4 A penhora nas Ordenacoes do Reino 

A obra legislativa dos soberanos Portugueses merecia vir reunida em 

compilacao que melhor atendesse aos suditos do Reino; fora esta uma aspiracao 

que desde cedo preocupava os governantes lusos, revelada de forma ainda 

incipiente no "Livro das Leis e Posturas" e nas chamadas "Ordenacoes de D. 

Duarte". 

1.4.1 Ordenacoes Afonsina 

Cristalizava-se o proposito com as "Ordenacoes Afonsinas", promulgadas em 

1.446, sob a coroa de D. Afonso V, neto de D. Joao I, o fundador da Casa de Avis. 

Nesta condicao, a ordem do juizo vem no titulo vinte, do Livro III, ali 

observando a intencao do legislador em dar rapido desfecho a demanda, 

notadamente em alguns feitos, como nos casos de citacao por forga nova, nos quais 

nao deve haver prazo ao reu, e pode o autor embargar para que haja, ao lado do 

formalismo do processo ordinario, aparecido outro, mais simples e agil, inspirado na 

celebre bula de clemente V, a respeito dos processos que tinham desenvolvimento 

de modo simples. 

Quanto ao processo de execugao, ja se achava inteiramente estruturado, a 

penhora cumpria o papel na forma disposta no Livro III, Titulo 92, ali se reproduz 

antiga lei de D. Afonso II, a qual, como de costume, as Afonsinas se reportam. Ao 
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executar a sentenga, a penhora e a autoridade real, de sorte que, se alguem, vier a 

contradize-la, seria preso e apenado. 

Admitiam embargos a sentenca e a arrematacao, eram os embargos uma 

criacao tipicamente lusitana, aparecendo sob varias formas no regime Afonsino que 

era urn meio para impedir a prolacao da sentenga definitiva de merito. Proferida a 

sentenga, era o recurso para obstar seu transito em julgado. E, finalmente urn meio 

para impedir a execugao do julgado e a arrematagao dos bens. Como, tambem, para 

modificar a sentenga na sua inteligencia ou no seu alcance. 

Reconhecendo, na execugao, uma das principals virtudes da justiga, porque 

pouco aproveitavel ela seria, nao fosse executada nas pessoas, como nas coisas 

julgadas, recomendava a lei que aquela se realizasse antes nos bens moveis que 

nos de raiz, e so a inexistencia dos primeiros, passar-se-ia a estes. 

Disposigao de igual relevo constatava que nao se executassem bens alem 

daqueles necessarios a satisfagao do debito. 

A precedencia da primeira execugao ocorria se dois credores tivessem 

sentenga contra urn devedor, quer no mesmo, quer em diversos juizos, aquele que 

primeiro fizer a execugao da sua sentenga, precedera o outro,, ainda que este seja 

primeiro no tempo, o expedite precede o negligente, a menos que a demora nao 

decorra do seu procedimento, mas de outros fatores, como, por exemplo, a 

interpretagao, mas de outros fatores, como, por exemplo, a interposigao de 

embargos que impedissem a execugao. 

Sobre os bens que se exclufram das execugoes e penhoras, cuidam os 

Titulos 98 e 100, descrevendo esse ultimo como deveria funcionar tal instituto. 
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1.4.2 Ordenacoes Manoelinas 

Ainda que assumindo urn estilo decretatorio, distinto da legislacao anterior, as 

Ordenagoes Manoelinas acompanham o criterio ali adotado, para com a execugao 

dos julgados. 

Atenta-se, todavia, alguns aspectos da maior importancia, que demonstram o 

proposito do legislador no sentido de corrigir as imprecisoes constantes no primeiro 

diploma, assim, o mesmo, ao se referir a preferencia dos credores, contempla 

aquele que primeiramente fizer a execugao da penhora, isto e, na realizagao do ato 

constritivo, fixa o momento que caracteriza a precedencia de urn credor, sobre o 

outro. 

No titulo 71 , n.10, encontram-se os casos de impenhorabilidade relativa, 

como os cavalos e armas dos fidalgos, vestidos das senhoras, sao impenhoraveis, 

mais caso seja constatado que possuem em demasia e alem do necessario, serao 

os mesmos objetos da penhora. 

Assim, traduz-se em regras que o regime Afonsino faz-se em quantos bens 

sejam necessarios para o cumptimento da ordem, dando-se preferencia aos moveis, 

que aos bens de raiz. O oficial sera responsavel pelos eventuais excessos que 

venham a cometer. Corriam pregoes dos bens moveis, dez dias continuos apos 

penhorados, dos imoveis, trinta dias, da mesma data, descontados apenas os 

domingos e os dias santos em ambos os casos, encerrado o prazo, os bens eram 

arrematados e vendidos a quern melhor prego ofertasse. 
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1.4.3 - Ordenagoes Filipinas 

Com a promulgagao das Ordenagoes Filipinas, as quais, por tres seculos, 

teriam vigencia no Brasil confirmam-se as disposigoes relativas ao modo de se 

proceder nas execugoes e penhoras. 

Em tais condigoes, sob o regime Manoelino, e apos, nas Ordenagoes 

Filipinas, as execugoes faziam-se por oficio do juiz, conforme o procedimento normal 

das execugoes que se fazem geralmente pelas sentengas, ou, ainda, se o credor 

viesse fundado em creditos privilegiados. A nao ser assim devia o credor recorrer, 

preiiminarmente a agao de assinagao de dez dias, para obter sentenga, e, depois, 

pedir a sua execugao. Quanta a "actio iudicati" em seus moldes de origem romana, 

se alguma vez chegou a ser empregada, isto nao ocorreu na legislagao entao 

vigente. 

Uma das caracteristicas das Ordenagoes Felipinas e que nao ocorreu nas 

ordenagoes precedentes foi a proporcionalidade entre a entre o bem penhorado e a 

divida. Se assim nao fosse cumprido cabia ao executado reclamar ao juiz contra o 

excesso, utilizando-se de agravo. 

A regra da penhorabilidade dos bens, devendo os moveis precederem os 

imoveis; e so quando aqueles forem insuficientes e que se passa a penhorar estes. 

Esta monta trata-se de favor concedido ao devedor, ja que a penhora dos bens 

moveis Ihe sera menos nociva que outras; de outra forma o credor tambem e 

beneficiado, pois e mais facil vender movel do que imovel. 
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1.5 - A penhora no direito brasileiro ate o CPC de 1973 

Quando proclamada a independencia, ainda nao se tinha promulgado novas 

leis, e diante disso continuou a vigorar, no Brasil, toda a legislacao portuguesa, 

principalmente, as Ordenac5es Filipinas, bem como as modificagoes e adiamento 

que haviam sido decretados no interregno. 

Uma lei de n°. 1.237, de 24 de setembro de 1.864, veio reformar a legislacao 

hipotecaria, dispondo sobre as acoes correspondentes regulamentou-a o Decreto n°. 

3.453, de 26 de abril de 1.865, previa o sequestra, como medida preparatoria da 

agao de assinacao de dez dias, cujo processo e execugao obedeceriam as normas 

previstas no Regulamento 737. O artigo 287 desse Decreto determinava que aquele 

sequestra preparatorio resolvia-se na penhora. 

Posteriormente, a lei n°. 3.272, de 05 de outubro de 1.885, e seu regulamento, 

aprovado pelo Decreto n°. 9.549, de 23 de Janeiro de 1.886, determinaram que, nas 

execugoes civeis, seriam observadas as normas contidas no Regulamento n°. 737. 

O Regulamento n°. 737 estabelece no seu art. 508 que se o devedor nao 

nomear bens, ou ainda quando os nomeasse sem atender as regras estabelecidas 

no art. 508, o executado ficava sujeito a penhora, a ser efetuada sobre dinheiro, 

ouro, prata, pedra preciosa, tftulos da divida publica, moveis e semoventes, bens de 

raiz ou imoveis, direitos ou agoes, cumprindo-se o ato, nessa ordem de preferencia. 

As excegoes a penhora repetiam em linhas gerais aquelas da legislagao 

anterior, mas o Regulamento acrescentava outras, que haviam sido introduzidas 

com a promulgagao do Codigo Comercial: assim, nao podiam ser penhorados os 

fundos sociais, pelas dividas part iculars do socio. Sob a impenhorabiiidade relativa, 
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ficavam os fundos liquidos que o executado possuisse na companhia ou sociedade 

comercial a que pertencera, outra inovagao, era o resguardo do vestuario que os 

empregados publicos usavam no exercicio de suas funcoes. 

Dentro da marca de equilibrio que norteava o ato da penhora estava a 

prerrogativa de que so estavam a disposicao os bens quanta fossem necessarios 

para garantir a satisfagao do debito, com preferencia, os moveis ao de raiz. 

Realizada a penhora, outra nao se efetuava, a nao ser que a primeira 

precedesse de nulidade, ou o produto dos bens nao atendesse ao pagamento; ou 

ainda, se o exequente dela desistisse, porque alcancara bens litigiosos, embargados 

ou de terceiros. 

Como o advento da republica, continuam sendo aplicadas ao processo, 

julgamento e excegoes das causas civeis, as disposicoes do julgamento 737, de 25 

de novembro de 1890. Urn decreto anterior manda guardar Regulamentos relativos 

as hipotecas e onus reais. 

Nos estatutos que chegaram a viger, a penhora recebeu tratamento similar 

aquele empregado na legislacao anterior, a sua medida vem definida por tantos 

bens quantos provavelmente bastem para o pagamento, a juiz do executor do 

mandado ou em tantos bens quantos bastem para a solucao da divida, juros e 

custas. 

Nao se penhorava, em linhas gerais, aqueles mesmos bens ja excluidos no 

regulamento. Mas os Codigos acreditavam, aqui e ali, outras hipoteses: a marca de 

industria e de comercio; letras hipotecarias, salvo quando adquiridas em fraude de 

credores; tumulos, o credito da vitima ou beneficiario, pelas indenizagoes de 

acidente do trabalho; o material fixo e rodante das estradas de ferro e os imoveis 

necessarios a sua exploragao, o bem de familia, nos temos previstos no Codigo 
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Civil, que havia sido promulgado em 1916, entrando em vigor em 1° de Janeiro de 

1917. Os frutos e rendimentos dos bens inalienaveis podiam ser penhorados, 

quando o contrario nao estivesse disposto na lei, ou no ato do transmitente. 

Repetia-se a penhora quando insubsistente a anterior, quando o credor dela 

desistisse, ou quando verificada, por avaliacao ou prova documental, a insuficiencia 

dos bens penhorados, os Codigos do Distrito Federal e Minas Gerais adicionavam 

mais uma hipotese, se verifica do que o valor desses bens excedia o dobro da 

divida, tendo o executado outros, que garantissem o pagamento da condenagao. 

Inovando, os Codigos estaduais referiam-se ao excesso de execugao, 

ocorrente quando se pedia quantia superior a condenagao ou quando a execugao se 

fazia por coisa ou modo diverso daquele determinado na sentenga, em tais casos, 

desde que provado, por meio da avaliagao, ou mesmo antes dela, por documentos, 

que a penhora fora excessiva, o juiz poderia reduzi-la mediante simples reclamagao. 

Antes de passar ao exame da penhora no diploma que antecedeu o Codigo 

de Processo Civil atual, cabem algumas consideragoes a respeito do deposito que 

se seguia a realizagao do ato constritivo no regime das Ordenagoes, o executado 

nao ficava na posse dos penhores, isso ocorria tanto com os bens moveis, quanto os 

bens de raiz, o executado era deles desapossado, fazendo-se a entrega a pessoas 

sem suspeita, seguras e abonadas. 

Por isso, com a penhora os bens eram tirados do poder do executado, e 

postos em depositos judiciais, os bens de modo algum ficavam com eles, ainda que 

se comprometesse a se obrigar como depositario. 

No Codigo de Processo Civil de 1939, o tratamento dado ao instituto segue o 

sistema tradicional, oriundo do direito luso-brasileiro anterior, a penhora recai em 

tantos bens quanto bastasse para assegurar a execugao, nao sendo levada a efeito, 
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todavia, quando evidente que o produto dos bens encontrados bastavam apenas 

para o pagamentos das custas da execugao. Nao bastara, para satisfazer o debito, 

pelo que, inutil ao fim para o qual se destina. 

Entre os bens impenhoraveis, insistia-se naqueles que deviam ser 

resguardados como indispensaveis ao executado e a sua familia, conforme 

dispunham varios incisos do artigo 942, as provisoes de comida e combustiveis 

necessarios a manutencao durante urn mes, uma vaca de leite e outros animais 

domesticos, os objetos de uso domestico, quando evidente que o produto da venda 

tern urn valor infimo, com relagao ao valor da aquisicao, livros, maquinas, utensilios 

e instrumentos necessarios e ao exercicio de sua profissao, o indispensavel para a 

cama e vestuario do executado, bens como os utensilios de cozinha. Seguindo o 

mesmo sentido, nao se penhora predio rural de valor inferior ou igual a dois contos 

de reis, desde que o devedor nele tivesse a sua moradia e o cultivasse com o 

trabalho proprio ou dos seus familiares. 

Finalmente, a lei introduziu mais um caso de impenhorabilidade, resultante do 

disposto no art. 1.475 da lei, do Codigo Civil, se a soma estipulada como beneficio 

do seguro nao sera sujeita as obrigacoes e dividas do segurado, desta condicao 

decorre a impenhorabilidade do seguro de vida, o qual se destina a criar um fundo 

alimentar para o beneficiario, e nao um meio de pagamento de suas dividas. 



CAPiTULO 2 DA PENHORA 

Prevalece, na atualidade, o entendimento legal, doutrinario e jurisprudencial 

de que a atividade executiva possui natureza identica a cognitiva, uma 

complementando a outra, representando a execucao um prosseguimento logico e 

imprescindivel do processo de conhecimento. Por isso mesmo, como um todo, 

desenvolvem-se, no contexto da mesma relacao processual. Vale dizer, no bojo do 

mesmo deflagrado processo. 

Essa realidade e facilmente explicavei pela circunstancia de exigir, a 

composicao da lide, a conversao daquilo que se denomina em Direito "dever ser" 

(fase cognitiva) naquilo que se intitula "ser" (fase executaria). O corolario traduz-se 

pela necessidade de se outorgar ao Estado-Juiz o poder-dever afeto a determinacao 

da pratica de atos executivos inerentes ao processo respectivo (inclusive a penhora) 

e a natureza jurisdicional a funcao sabidamente executoria. 

2.1 Generalidades 

A execucao tern nos bens do devedor, incluindo o proprio numerario, o seu 

objeto instrumental. Dele se vale o juiz do processo de execugao para obter, via 

execugao forgada, a importancia indispensavel a satisfagao dos haveres do credor 

trabalhista. Bem, por isso, estendeu-se sobremaneira a responsabilidade patrimonial 
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do executado, de sorte a alcancar-lhe todos os seus bens, presentes e futuros (CPC, 

art. 591). 

Presta-se a essa finalidade a realizacao de um ato material tipico e essencial 

do processo executorio, a penhora. Seu objetivo primordial reside no destacamento 

de bens pertencentes ao devedor sobre os quais se farao concentrar e atuar a 

mencionada responsabilidade patrimonial trata-se, portanto, do marco inicial do 

procedimento executorio. Sua ausencia desagua na impossibilidade material de se 

conseguir os recursos necessarios a quitagao forgada daquilo que foi reconhecido 

judicialmente como sendo devido ao exeqiiente. 

Ademais, estabelece-se entre os diversos credores, quando este for caso, 

obviamente, uma linha preferencia!, de sorte que a primeira contribuicao judicial 

realizada prevalece sobre a segunda penhora efetivada sobre o mesmo bem, esta 

sobre a terceira, e assim por diante. Assim, segundo, terceiro credores e o mais 

apenas receberao, se houver, o remanescente, uma vez satisfeito o primeiro. 

Conforme enfatiza a melhor doutrina processual, com esse ato inicial de 

expropriagao (penhora), a responsabilidade patrimonial do executado, que era 

generica ate entao, sofre um processo de individualizacao pela apreensao fisica, 

direta ou indireta, de uma fragao delimitada do acervo da parte devedora. Importa 

dizer, afeta essa porcao patrimonial, sujeitando-a aos objetivos da execugao. 

Permanece, contudo, a disposigao do juizo executivo ate que sobrevenha o 

comenos oportuno do pagamento do credito do trabalhador (exeqiiente). 
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2.2 Natureza Juridica 

Existe uma gama de correntes que buscam explicitar a natureza juridica da 

penhora, ou seja, precisar de que coisa se trata e o que ela, de fato, representa. 

Dentre essas vertentes, tres se destacam pela relevancia. A primeira reputa a 

penhora como sendo hipotese autentica de medida cautelar. A segunda limita-se a 

considera-la como simples ato executivo, sem maiores consequencias. Finalmente, 

a terceira delas, ecletica e prevalecente no Direito Processual moderno, consoante a 

qual a penhora consubstancia verdadeiro ato executorio, porem revestido de 

consequencias ou efeitos de cunho conservative 

Nesse contexto, a definicao de sua essencia, e determinada pelo seu objetivo 

ultimo primordial, que indubitavelmente, e o de iniciar o chamado processo 

expropriatorio. Logo, constitui simplesmente um ato de execugao, cuja finalidade 

reside na individualizacao dos bens a serem submetidos a execugao. Enfim, um 

instrumento de que se vale o Estado para delimitar a responsabilidade sobre 

determinados bens integrantes do acervo patrimonial da parte devedora (ou 

executada). Vista sob o enfoque conceitual, a penhora representa o ato material que 

o Estado-Juiz realiza com o objetivo de ensejar a expropriagao e a consequents 

satisfagao do direito do credor. E, portanto, um tipico ato de imperium do juizo da 

execugao. Por meio dela sucede uma modificagao nas coisas materials, consistente 

na transferencia de patrimonio pertencente ao devedor, ordenada na sentenga. 



32 

2.3 Efeitos 

A penhora, pois, consubstancia-se em um ato executorio de natureza 

material, que se revela pelo apresamento de bens pertencentes ao devedor ex vi do 

devido processo instaurado. Esta marcada pela sua coercao, enquanto o seu 

principal traco distintivo. Dai irradia, tambem, a assertiva de que possui o apanagio 

de um ato de imperium do juizo executorio. 

Especificamente no ambito processual trabalhista, a doutrina mais abalizada 

tern apontado pelo menos tres consequencias primordiais da penhora. Reside, a 

primeira, na limitacao da responsabilidade executoria do devedor - por isso 

restringe-se somente sobre os bens que incide, o segundo efeito concerne a retirada 

das coisas apresadas da disponibilidade do executado, o terceiro repousa na 

sujeicao desses mesmos bens ao juizo da execucao, conservando, porem, o 

executado, a propriedade respectiva. Nesta ultima hipotese, vislumbra-se simples 

vinculacao dos bens ao procedimento expropriatorio da execugao. 

Deste ultimo exsurge o quarto e ultimo efeito da penhora, tratando-se de 

ineficacia da alienacao dos bens constritados ate que sobrevenha uma causa 

eficiente para desfazer esse ato material executorio. A explicacao, neste caso e 

bastante simples, com a efetivacao do apresamento verifica-se a afetacao desses 

mesmos bens. Logo, o devedor encontra-se impedido de afastar essa destinacao 

especifica: a subordinagao das coisas apresadas ao juizo da execugao para que 

este, ao final, promova a expropriagao pertinente, e, com o numerario obtido, possa, 

enfim, satisfazer o credito do exeqiiente. 
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2.4 Funcoes Primordiais 

Delineados, no topico precedents, os efeitos resultantes do ato material 

executorio enfocado, cumpre, demonstrar, dentre outras elencadas, as funcoes 

primordiais, assim apontadas: 

A - Individualizagao: consiste no destacamento de alguns bens do patrimonio do 

executado, que serao minuciosamente descritos pelas suas caracteristicas 

principals, sendo destinados, posteriormente, a consecucao do objetivo visado pela 

execugao. 

B - Manutencao e conservacao: uma vez efetivada a apreensao dos bens 

individualizados, convem, para o exito e interesse da execugao, mante-los e 

conserva-los. Essa fungao e atribuida a um auxiliar do judiciario: o depositario, 

nomeado por Oficiais de Justiga. E, pela suprema relevancia desse munus, esta 

sujeito tanto as sangoes civis quanto as de ordem criminal, conforme se depreende 

dos arts. 139, 148 e 150 do Codigo de Processo Civil; e 

C - Preferencias: consiste na ordem cronologica dos atos de constrigao judicial. 

Pressupoe, a multiplicidade de penhoras e o universo de credores, ocorrentes, via 

de regra, quando o executado e proprietario de um so bem. Por meio dessa 

relevante fungao estabelece-se uma ordem preferencial de satisfagao dos creditos 

dos exequentes. 

Desta forma, ocorrendo, por exemplo, a hipotese de incidirem sobre o mesmo 

bem imovel tres penhoras, mas tendo sido a ultima delas transcrita no competente 

registro em primeiro lugar, a preferencia, in casu, fixa-se em beneficio desta, e nao 

daquelas, embora as execugoes respectivas sejam anteriores. 
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2.5 Penhora Trabalhista On-Line 

2.5.1 Genese 

No limiar de 2002 houve eelebracao de um convenio tecnico-institucional 

entre o TST e o BACEN, intitulado Sistema BACEN JUD. Como visto, aludida 

pactuagao tern como norte primordial viabilizar aos Ministros e Juizes do Trabalho, 

nas respectivas areas competencias, a expedicao de offcios eletronicos contendo 

requisigoes de informagoes sobre a existencia de contas correntes e aplicagoes 

financeiras, de bloqueios e desbloqueios de contas envolvendo pessoas fisicas e 

juridicas integrantes da clientela do Sistema Financeiro Nacional. 

Em linhas gerais, tern sido apontada essa pactuagao como sendo a geneses 

formal da penhora on-line ou eletronica. Acrescente - se, tambem, particularmente, 

como sendo fonte originaria material o ideal de justiga, repousado na existencia, 

sempre presente, da obtengao de resultados uteis para quern os persegue, ladeado 

pelas inarredaveis eficiencia e efetividade do processo executive 

A forma procedimental em questao denomina-se penhora on-line, titulagao 

essa que vem sendo apontada como impropria sob o aspecto tecnico - juridico, 

porquanto a expressao on-line constitui terminologia utilizada na informatica, 

adequada mesmo para designar a existencia de varios computadores conectados, 

objetivando a troca ou obtengao de informagoes. Contudo, nao faltam sugestoes, 

normalmente oferecidas como maneira de se evitar a insergao de termos 

estrangeiros em nosso sistema juridico. 
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Exemplifieam-se, penhora pela internet, penhora eletronica, penhora pela 

rede, penhora virtual e a penhora em juizo. Neste ultimo caso pelo simples fato de o 

proprio Juiz da execugao determinar e cumprir essa constricao, ao contrario do 

procedimento usualmente adotado, quando incumbe ao oficial de justica executar as 

determinacoes do Estado-Juiz para efetuar o apresamento. 

Parece, todavia, e sem embargos do tecnicismo adequado exigido pelo 

Direito, que a tematica perde sua relevancia diante da hodierna celeuma acerca do 

novel procedimento, caracterizada, no mais das vezes, pelas criticas exacerbadas 

direcionadas aos doutrinadores simpatizantes do sistema BACEN JUD. Originam-se, 

diversas, das penas de alguns estudiosos, todavia sem qualquer subsistencia. 

Ha que se ter presente a questao afeta a assungao dos riscos empresariais, 

ai inserida a possibilidade de perpetracao de constricoes judiciais por dividas 

trabalhistas inadimplidas ou nao satisfeitas espontaneamente, atributo do contrato 

de trabalho (CLT, art. 2 , caput). E ainda por conveniencia ou interesse latente, 

visualizam-se a condigao de inferioridade economico-juridica do empregado 

hipossuficiente perante o seu empregador, pessoa fisica ou juridica, e os percalcos 

inerentes a execugao trabalhista. 

2.5.2 Essencia 

Cogitar da natureza juridica da penhora on-line e o mesmo que indagar 

acerca da sua essencia ou da sua propria razao de ser, e perquirir a respeito dos 

seus fundamentos, enfim, a proposito do seu real significado. De outra maneira, 
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seria o mesmo que perguntar se o referido ato de apresamento de bens se traduz 

em uma nova modalidade de penhora ou a consubstancia. 

Entendimentos doutrinarios mais abalizados sustentam a inexistencia desse 

ato material enfocado. Segundo os integrantes dessa vertente, em momento algum 

se cogitou da criacao de semelhante modalidade de constricao. Dessa forma, a 

denominacao adotada (on-line) pertine tao-somente aos aspectos procedimentais 

por meio dos quais a penhora se realiza. 

Logo, longe esta de configurar algum tipo de modelo juridico em si mesmo. 

Na realidade, trata-se de mera penhora, como outra qualquer, efetivada via meios 

eletronicos, fruto de um poder da informatica recentemente conferido aos juizes do 

trabalho, ex w'do convenio tecnico-institucional, dantes citado, alcunhado de sistema 

BACEN JUD. 

Com efeito, a denominaoa fase da pos-modemidade vem trazendo avancos 

multiplos, maxime no contexto tecnologico. Hoje, por exemplo, duas pessoas 

situadas em pontos espaciais extremos podem conversar em tempo real por 

celulares, as tradicionais cartas foram substituidas pelos e-mails, os quais 

permanecem depositados num arquivo - caixa de mensagem - aguardando o 

momento propicio para serem lidos, faz-se transferencias eletronicas, pagam-se 

contas instantaneamente, sem manejo do cartao de credito, e assim por diante. E 

inconcebivel obviamente, posicionar o proprio Poder Judiciario a margem desse 

contexto revolucionario chamado internet. Pretender, como defende parte da 

doutrina, que o procedimento tendente a formalizacao da penhora continue 

exatamente da mesma forma, mediante a expedicao de mandado pelo Oficial de 

Justica a instituicao detentora dos creditos encerraria verdadeira irrisao. 
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Portanto, a emissao de ordem eletronica de bloqueio de creditos bancarios 

nada mais e do que simples adocao de novo expediente, propiciado pelos avangos 

tecnologicos, para a pratica de ato ja previsto em lei - correspondente a penhora - o 

que se mostra perfeitamente natural, e ate inevitavel. Dai a inarredavel conclusao de 

que se torna imprescindivel a adaptacao do Direito as novas realidades, mesmo 

porque, dada a sua propria natureza, revela-se dinamico. 

Percebe-se, assim, que as designacoes on-line e eletronica traduzem apenas 

meio de comunicacao adotados pelo juizo da execugao objetivando, destarte, 

informar-se acerca da existencia, ou nao, de numerario em conta titularizada pelo 

devedor ou de investimentos feitos em seu proprio nome. 

Trata-se, igualmente, de um eficaz instrumental disponibilizado aos juizes 

para que, por meio dele, possam praticar o ato material de apresamento de 

numerarios. Este sim, consistindo na penhora sob o aspecto juridico-tecnico. Em 

arremate, afirma-se que os determinados bloqueios de contas e investimentos 

realizados pela internet (on-line ou eletronicamente, designagoes paralelas) 

configuram a penhora em si, enquanto os desbloqueios correspondem ao 

levantamento respective 

2.5.3 Fundamentos 

Acerca da circunstancia ou da realidade fatica que fizeram eclodir a penhora 

on-line no contexto processualista do trabalho, ao que se nos apresenta, encontram-

se pacifieados os entendimentos doutrinarios. 
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Imprescindivel salientar a enorme variedade dos fundamentos. Sao razoes de 

toda ordem, iniciando-se pelo inegavel descredito da justica do trabalho. A 

morosidade, os percalcos e os desdobramentos naturais relacionados a execugao 

laboral impossibilitavam a precisa execugao de suas proprias decisoes. Diligencias 

frustradas, os conchavos entre a sociedade empresaria e as instituigoes financeiras 

no sentido de aconselhamento de retirada oportuna dos investimentos e dos haveres 

patronais nas respectivas contas, as almoedas sem sucesso, e por inumeras vezes, 

a burocracia excessiva; os diversos incidentes processuais, inclusive sobre bem 

indicado a constrigao judicial enquanto pretensos direitos pertinentes ao devedor, o 

atraso tecnologico. 

Ate o surgimento da chamada penhora on-line, parca esperanga se abria 

para o exequente trabalhista, maxime quanto ao recebimento de seus creditos, 

liquidos e certos, reconhecidos na sentenga exequenda, conquanto, num primeiro 

momento, a despersonificagao juridica da sociedade empresaria pudesse servir de 

alento. Afinal nesse compasso abriria, no contexto do processo executorio, um 

motivo para alcangar os bens integrantes dos patrimonios do socios. 

Apesar do entusiasmo inicial, a tese da desconsideragao da personalidade 

juridica, ao menos na seara justrabalhista, vem se obliterando, considerando ainda 

persistir as condutas patronais fraudulentas, haja vista a utilizagao, agora, de 

terceiros intermediaries, "laranjas" ou "testa-de-ferro". 

Mesmo quando se vislumbra a completa ausencia de vontade politica do 

poder competente no sentido de prpduzir mudangas na legislagao, a tecnologia, 

sempre com um passo a frente, acaba, de um modo ou de outro, engendrando 

alteragoes nos procedimentos judiciarios. Fartos sao os exemplos, podendo ser 

mencionado, a titulo ilustrativo, a substituigao das modalidades previstas na lei para 
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a expedicao da carta precatoria. Destarte, as deprecacoes antes realizadas por meio 

de telegrama, de radiograma ou de telefone, sede lugar ao fax simile, ao telex, e ate 

mesmo o correio eletronico. 

Em face desse inevitavel palco, cabe ao Poder Judiciario aparelhar-se de 

molde a viabilizar uma resposta imediata, ou seja, na mesma velocidade, ou, pelo 

menos, proximo a isso. 



CAPITULO 3 DOS VICIOS LEVANTADOS NA DOUTRINA 

3.1 Violagao do Ordenamento Juridieo-Processual 

Segundo os criticos mais ferrenhos, a penhora on-line padece de vicios 

gravissimos. 0 primeiro deles se traduziria na flagrante violagao do ordenamento 

juridico-processual, a ponto mesmo de causar um abalo irreparavel na atividade 

empresarial do executado, alem de ocasionar inevitavel paralisia, maxime quando a 

referida constricao atinge o intitulado capital de giro da sociedade empresaria, fato 

esse revelador do poder informatico exercido arbitrariamente pelo juizo da 

execugao. Alem disso, preconizam que esse novo modelo instrumental viola um dos 

principios essenciais, norteadores da atividade executiva, traduzido pela menor 

gravosidade para o devedor, consoante as prescrigoes contidas no art. 620 do CPC, 

de aplicagao subsidiaria na orbita trabalhista (CLT, art. 769). 

Ve-se, contudo, enorme falacia. Com efeito, um dos principals equivocos 

incorridos por essa vertente oposicionista revela-se pelo esquecimento de que a 

efetividade processual resulta de exigencias impostas pela Carta Magna ao 

estabelecer a prerrogativa dos litigantes no sentido de obter um processo 

razoavelmente celere (art. 5°, inciso LXXVIII, nos termos ofertados pela Emenda 

Constitucional n. 45/2004). 

Vislumbra-se, portanto, de expresso preceito constitucional, em prol do 

nacional, o direito a celeridade e a efetiva entrega da prestagao jurisdicional. Nem 

poderia ser de outra forma, afinal a rapidez na solugao dos conflitos jurisdicionais 
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sempre constituiu um dos anseios mais antigos de nossa sociedade, " trata-se, na 

verdade, do incentivo de que a ordem juridica legitima que se vai construindo por 

meio de conquistas democraticas nao deve ser destruida ou aniquilada por qualquer 

crise aguda de autoritarismo momentaneo. Neste caso,o valor do direito adquirido e 

seu conteudo, a seguranca juridica, hao de ser preservados e dotados de 

especificidade e inflexibilidade na ordem juridica vigente. 

Por outro lado, no processo civil o exeqiiente ocupa um posicionamento de 

superioridade juridica na execugao, no trabalhista essa condigao ha de se destacar 

ainda mais, porquanto, a hipossuficiencia herdada no ambito do Direito Subjetivo do 

Trabalho acompanha-o, pois de valor indissociavel, no contexto da legislagao 

adjetiva. Dessa forma, mais do que nunca urge a satisfagao do seu credito, merce 

de sua evidente natureza alimentar. 

No caso, a prestagao jurisdicional realiza-se, primordialmente, na salvaguarda 

do interesse do trabalhador, segundo as regras do art. 612 do CPC (art. 769 da 

CLT). 

Deveras a questao ha de ser centrada nos principios regentes do processo 

trabalhista e nas especificidades que Ihe caracterizam. Jamais numa visao inflexivel, 

ou seja, estritamente civilista segundo recomendagoes dos opositores do bloqueio 

eletronico de contas e investimentos de executado. Em se tratando, alias, de 

condenagao em pecunia, na processualistica do trabalho o executado e citado para 

satisfazer o seu debito em dinheiro no prazo improrrogavel de quarenta e oito horas 

(art. 880, caput, parte final da CLT). 

Nenhuma duvida pode suscitar esse preceito celetario, devido a sua clareza 

apenas na hipotese de ausencia de numerario o devedor estara legalmente 

autorizado a garantir a execugao, sob pena de penhora. Nada obstante, e corriqueira 
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a subversao desse procedimento logico. Ao inves de adimplir a primordial obrigacao 

estampada no mandado respective nomeia-se, este ou aquele bem a constrigao, via 

de regra caracterizados pela extrema dificuldade de rapida comercializacao no 

mercado, como seria o conveniente. 

Por isso, como enfatiza Martins (2004, p. 667-668), 

No mandado, devera constar, ainda, que o executado tera 48 horas para o 
pagamento da condenagao ou garantia da execugao (...) A nova redacao do 
art. 882 da CLT determina primeiro o deposito e depois a penhora, de 
acordo com o texto determinado pela Lei n. 8.432, de 11.06.92 (...) £ 
preciso que o pagamento da condenagao seja atualizado, inclusive 
acrescido de juros e despesas processuais (...) A atualizag§o sera (...) na 
forma do art. 39 da Lei n. 8.177/91. 

Destarte, essa inversao proposital engendrada pelo devedor, antes de traduzir 

o legitimo exercicio de um direito subjetivo de que se diz titular, caracteriza-se pela 

notoria abusividade no seu manuseio, sendo de clara inferencia a carater 

protelatorio da nomeagao efetivada. Nem seria preciso dizer que o nomeante ja 

preve, naquela oportunidade, a sorte dos passos vindouros da execugao, como 

posto em linhas acabadas, rejeicao da coisa indicada, expedicao de inumeras 

precatorias em busca de outras coisas penhoraveis. 

Repetidas vezes inexistentes, ou, como e eedico, em nome de terceiros, 

emissao inocua de oficios as instituicdes financeiras, cujas gerencias, antes mesmo 

de acusar os recebimentos, aconselham-lhe, a proceder o esvaziamento total das 

contas correntes ou dos investimentos existentes em seu nome, merce do 

compreensivel, mais perverso, conchavo vislumbrado na relagao agencia/cliente. 

Frustradas todas as iniciativas, sejam elas oriundas do credor, sejam 

provenientes da atuagao ex officio do juizo da execugao, o exeqiiente ve-se 

compelido a aceitar a nomeagao de algo indesejavel aos seus objetivos, ou requerer 

a adjudicagao da coisa indicada, sob pena de suspensao da execugao por tempo 

segmentado. 
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Nessa linha de reflexao, afigura-se legitimo concluir realrnente pela existencia 

das indigitadas violagoes a preceitos legais. Entretanto, essas ofensas emanam do 

proprio executado, na medida em que ha, de fato, omissao propositada em saldar o 

valor pecuniario devido e liquidado pelo comando de fundo e a subversao do 

procedimento estatufdo em face do credor. 

O descumprimento voluntario da sentenga condenatoria ou a postergagao do 

seu adimplemento por conta das artimanhas do executado, dos percalgos da 

execugao ou das dificuldades pertinentes a efetivagao da penhora, em sintese, 

configuram a negagao do proprio direito material. No fundo, o descumprimento do 

provimento judicial ofende, nao apenas o direito da parte favorecida pelos 

provimentos - o que seria por si so grave, a reclamar o emprego de medida 

energicas para alterar-se o quadro, como agride a soberania do Poder Judiciario, o 

que nao se pode de nenhuma forma tolerar. A autoridade que se sobrepoe a todas 

as outras e exatamente a das decisoes do poder judiciario. 

Em semelhante contexto, aliado a vista taxatividade explicita do art. 880, 

caput, parte final, da CLT, mostra-se absolutamente inaplicavel, ate mesmo pela 

nitida desarmonia, a defendida aplicagao subsidiaria do favor debitoris estatuido no 

art. 620 do Codigo de Processo Civil. 

Imperioso enfatizar que, mesmo no ambito do processo civil, o principio da 

menor onerosidade tern sido examinado em cotejo com a ordem prevista no CPC 

(art. 655). Dessa maneira, o simples fato de ter o devedor nomeado bem a penhora 

nao obsta a constrigao de numerario de sua titularidade, depositados em instituigao 

financeira, porquanto o dinheiro principia a ordem de gradagao legal. Logo o 

apresamento assim realizado jamais ensejara, segundo a jurisprudencia do Superior 
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Tribunal de Justica (STJ), qualquer ofensa direta ou indireta ao mencionado 

postulado. 

Nessa perspectiva, seria desarrazoado cogitar-se de pretensas violagoes aos 

principios da reserva legal, do devido processo legal e da menor onerosidade da 

execugao contra o executado em virtude da realizagao de penhora, via internet, 

sobre numerarios existentes em contas ou investimentos. 

A sistematica virtual e eletronica configura meio inovador tendente a 

materializagao da penhora ou apresamento sobre numerarios do executado. Logo, 

seria ilogico conceber sua harmonizagao absoluta com aqueles principios civilistas 

tradicionais estabelecidos para a especie. 

Pelo contrario, a aplicagao literal deve ser aferida levando-se em conta as 

peculiaridades do direito processual do trabalho. Logo, o art. 882 Celetario, ao 

determinar a observancia da gradagao contida no art. 655 do CPC, fe-lo 

taxativamente. Nenhuma margem reservou as especulagoes impertinentes. Assim, 

resta ao devedor apenas eleger uma entre duas alternativas preferenciais: pagar a 

importancia devida pondo cobro a relagao processual executiva, ou deposita-la, caso 

prefira estabelecer o contraditorio, mediante o ajuizamento da agao incidental de 

embargos a execugao. Contudo, mesmo na hipotese de se cogitar de nomeagao a 

penhora, esta, ex vi legis, devera recair, primordialmente, sobre o proprio dinheiro 

(art. 655, I, do CPC, c/c. arts. 769 e 882 da CLT). 

Portanto, mesmo se examinando a questao sob os diversos angulos 

suscitados, a penhora sempre objetivara, preferencialmente, a importancia 

pecuniaria, quer esteja ela depositada em conta corrente titularizada pelo executado, 

quer se encontre ela investida em algum fundo qualquer. 
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Reconhece-se, e verdade, a existencia de um substrato etico no art. 620 do 

Codigo de Processo Civil, inspirado nos principios de justica e da equidade. Todavia, 

no processo laboral e o empregado (credor) que se encontra em situacao especial e, 

normalmente, e imprescindivel receber o credito para subsistencia propria e de seus 

familiares. "Com isso, em caso de conflito entre o principio da nao - prejudicialidade 

e o principio da utilidade ao credor, o juiz do trabalho deve dar preferencia para este 

ultimo, quando o credor for o empregado". 

Haveria, ate mesmo, desnecessidade de citacao preliminar do executado 

acerca da instauracao do processo executorio, para, somente apos, efetivar-se o 

bloqueio eletronico, ex officio, da conta ou investimentos, sem perpetracao de 

qualquer nulidade. Se ao Juiz foi outorgado um poder-dever relevante, consistente 

na obrigatoriedade de fazer preponderar o interesse publico vislumbrado na 

efetividade do processo executorio, pela mesma, e bem mais forte razao, foi-lhe 

autorizado determinar a penhora eletronica feito o acertamento da decisao judicial, 

inteleccao do disposto no art. 878 da CLT. 

Alias, constata-se do artigo em questao a existencia de legitimidade ativa 

executoria concorrente, posto ter o legislador celetario outorgado-a tanto ao 

Magistrado quanto ao credor, o texto legal e claro nesse sentido, sendo, pois, ilogico 

argumentar-se com a descabida hipotese de pertinencia meramente supletiva, no 

particular. Seria mesmo paradoxal conceber-se a deflagracao do processo 

executorio pelo Julgador, e, depois, retirar-lhe a faculdade de dinamizar a execugao, 

praticando todos aqueles atos tendentes ao impulsionamento processual. 

Haveria, no caso, inegavel confusao. De um lado o magistrado praticando 

determinados atos processuais, e, quando inerte, afloraria o poder dispositivo afeto 

ao exeqiiente, realizando outros tantos, porem, de maneira supletoria. Na 
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pragmatics laboral, a morosidade da iniciativa exclusiva obreira, a evidencia, 

comprometer ainda mais a efetividade da prestagao jurisdicional. 

Como sempre acontece, as experiencias vivenciadas de maneira vencedora 

no contexto jus trabalhista espraiam-se para outros ramos do Direito patrio. 

Exemplos recentes consistem nas alteragoes introduzidas no Codigo Tributario 

Nacional pela Lei Complementar n. 118, de 9 de fevereiro de 2005, merecendo 

enfase, dentre todas elas, o acrescimo do art. 185 - A, estabelecendo um verdadeiro 

contrapeso enquanto meio eficiente para suprir o retirado privilegio estatal enquanto 

ao recebimento preferencial da integralidade da exacoes de indole trabalhista na 

hipotese de falencia da sociedade empresaria, fato este, discutivel. 

A primeira vista, o comando tributario e exacerbado quando determina que o 

Julgador indisponibilize os bens e direitos do executado fiscal quando este, citado, 

silenciar acerca da quitacao do debito respectivo, ou, entao, permanece inerte 

quanto a nomeagao de bens no prazo legalmente fixado, e caso inexistam ou nao 

sejam encontrados bens penhoraveis. Contudo, essa restricao patrimonial abrange 

somente o valor total exigivel. Ocorrendo excessos, incumbe ao Juiz da execugao 

determinar, de imediato, o levantamento da indisponibilidade, adequando-se a citada 

limitagao ao quantum efetivamente devido. 

O comando relativo a indisponibilidade de bens se sucede, de preferencia, via 

eletronica, e e destinado aos orgaos e entidades que promovem registros de 

transferencias de bens e as autoridades supervisors do mercado bancario e do 

mercado de capitals, a fim de que, no ambito das respectivas atribuigoes, fagam 

cumprir a ordem judicial, de sorte que a relagao discriminada dos bens e direitos 

tornados indisponiveis seja enviadas e/ou comunicada de imediato ao juizo 

executorio. 
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O dispositivo enfoeado, alem de instituir a penhora eletronica nos dominios 

tributaries, teve, como excelencia, a inegavel virtude de encapar o apresamento on -

line laboral, ainda que de forma aleatoria. As medidas judiciais implementar-se-ao ex 

officio, mediante a decretacao da indisponibilidade global de bens e direitos. Cartorio 

de Registro de Imoveis, supervisores do mercado bancario e de capitals, entre 

outras instituicoes, transformar-se-ao em auxiliares da justica, a quern cabe a 

execucao da constrigao judicial decretada. 

Imperioso enfatizar, nessa lacuna, a plena aplicacao do preceito legal 

enfoeado ao processo trabalhista, a exemplo do art. 186 do Codigo Tributario 

Nacional (CNT), consagrador do superprivilegio atribufdo ao credito trabalhista. 

Trata-se de inferencia extraida a partir do exame acurado dos preceitos insertos no 

art. 889 da Consolidaeao das leis do Trabalho c/c. art. 1 da Lei n. 6.830/80. Dessa 

forma, tudo quanto, aparentemente, figurava como arbitrariedade, em face das 

pretensas anomia e truculencia perpetrada na especie, hoje encontra-se plenamente 

regulamentado. 

Curiosamente, as criticas ao novo dispositivo integrante do CTN tern sido bem 

mais amenas do que aquelas indevidamente direcionadas a penhora on-line 

trabalhista. 

De qualquer sorte, se ao Juiz do Trabalho outorgou-se, pela via supletiva 

(arts. 769 da CLT c/c. 185-A do Codigo Tributario Nacional), o poder-dever de 

adotar, ex officio, medidas mais drasticas, consistentes no provimento de 

indisponibilizaeao dos bens de qualquer natureza do devedor (inclusive dinheiro, 

aplicaeoes, etc.), estara ele igualmente autorizado a determinar a realizacao da 

penhora on-line, posto que quern pode mais, pode, tambem, o menos. 
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3.2 - Sepultamento das Etapas Processuais 

Outra arbitrariedade apontada na penhora eletronica respeita a pretensa 

supressao de fases executorias, sobretudo do contraditorio, enquanto configurador 

de um legitimo direito processual subjetivo do devedor, cujas bases, no entanto, 

mostra-se insatisfatorias. 

Um dos principios regentes do processo, inclusive do trabalhista, revela-se 

pelo exercicio legitimo do contraditorio e da ampla defesa, ambos contemplados no 

texto magno de 1988 (art. 5, incisos LV). Mas a exigencia constitucional frise-se, e 

satisfeita com a simples viabilizacao dessas garantias serem manuseadas, em regra, 

antes do provimento judicial definitivo. Por outro lado, sao disponiveis ao executado, 

podendo exerce-los, efetivamente, ou nao. Em contra partida, alias, nas hipoteses 

de revelia e/ou contumacia do reu (CPC art. 319 e seguintes). 

Em outras palavras: asseguram-se a ampla defesa e o contraditorio; porem, o 

exercicio efetivo dessas faculdades processuais fica a meree da parte passiva (reu 

ou executado, conforme a hipotese). 

De acordo com Cintra, Grinover e Dinamarco (2004, p. 55): 

(...) mesmo no caso de urgencia que o Juiz para evitar o periculum in mora, 
preve inaudita altera pars (CPC, arts. 929, 932, 937, 813 e seguintes), o 
demandado podera desenvolver sucessivamente a atividade processual 
plena e sempre antes que o provimento se tome definitivo. 

Atenta-se para o fato de que a propria legislacao adjetiva civil fixa restricoes 

as faculdades inerentes ao contraditorio quando, impede a parte de se manifestar 

nos autos se condenada pela pratica de atentado (violagao de penhora, arresto, 

sequestra, etc.) subsistindo essa sancao de indole processual ate o efetivo 

restabelecimento do status quo ante (CPC, art. 881, caput). 
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Mais a problematica relacionada aos incidentes da penhora e corriqueira no 

processo do trabalho, em que o executado, ao inves de saldar pecuniariamente o 

seu debito perante o credor, subverte a procedimento adequado a especie, 

nomeando bens a constrigao judicial, que, repetidas vezes, esmagam a propria 

execugao. 

Quanto a tematica, alias, caminha-se pelo compreenssivel relativismo dos 

principios afetos a igualdade e ao contraditorio na seara do Direito Processual do 

Trabalho. Aqui, mais do que qualquer ramo do Direito, tal se justifica, encontrando 

fundamentos na desigualdade economico - juridica das partes envolvidas no conflito 

intersubjetivo de interesses. A propria morosidade do processo executorio decorre 

ate mesmo do manejo ardiloso das ardilosas faculdades processuais pelo 

executado. Ha, de fato, oposigoes maliciosas a execugao pelo devedor, ou, entao, 

resistencia injustificada as ordens judicias contidas no mandado. 

Nesse contexto, e apropriada a restrigao do direito ao contraditorio, sem que 

a atitude do aplicador da lei possua aptidao juridica de traduzir, direta ou 

indiretamente, qualquer afronta a Carta Magna. 

Consta-se, pois, a inexistencia (...) da supremacia absoluta e plena do 

contraditorio sobre todos os demais principios (...). A principiologia da tutela 

jurisdicional exige que o contraditorio, as vezes, tenha de ceder momentaneamente 

a medidas indispensaveis a eficacia e efetividade da garantia de acesso ao processo 

justo. 

Destarte, no caso de medida liminar antecipatoria leciona Theodora Junior 

(2004, p. 26): 

(...) a providencia judicial e deferida a uma das partes antes da defesa da 
outra. Isso se admite, porque, sem essa atuacao imediata de protecao do 
interesse da parte, a eficacia do processo de anularia e a garantia maxima 
de acesso a tutela da justica restaria frustrada (...). Assim e que, logo se 
cumpra a medida de urgencia, havera de ser propiciada a parte contraria a 
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possibilidade de defender-se e de rever e, se for o caso, de reverter a 
providencia liminar. (...) nao se nega o contraditorio, mas apenas se protela 
um pouco o momento de seu exercicio. Afinal, a solucao definitiva da causa 
somente sera alcancada apos o completo exercicio do contraditorio e da 
ampia defesa por ambos os litigantes. 

Situagao identica ocorre na seara do processo trabalhista quando o exercicio 

do contraditorio sucede a posteriori. Por isso mesmo as criticas avassaladoras sobre 

a penhora eletronica vista dessa perspectiva, ou seja, como um espurio e 

suficientemente capaz de suprimir, de forma absoluta, os principios da ampla defesa 

e do contraditorio, nao vingam. Pelo contrario, a sensibilidade dos Juizes da area 

tern permitido a formulacao de pedidos durante o ciclo executorio e, especialmente, 

concedido quando se revela legitima e pertinente a pretensao deduzida. 

3.3 - Transgressao do Principio da Imparcialidade 

Existe um grande equivoco quando se sustenta a violagao do principio da 

imparcialidade no momento da realizagao da penhora on-line, determinada ex officio 

pelo juiz da execugao. 

A lei nao encerra termos inuteis. Se o legislador conferiu ao juiz da execugao 

a prerrogativa de instaurar a execugao de oficio, sua legitimidade ativa 

compreendera, tambem, a faculdade de impulsiona-la em toda a sua extensao, 

paralelamente a agao positiva do credor trabalhista. 

Na qualidade de condutor do processo (CLT, art. 765), nada impede o 

magistrado de adotar procedimentos tendentes a localizagao de bens do executado 

(notoriamente, o dinheiro) a qualquer tempo e lugar durante a fase expropriatoria em 

questao, e, igualmente, como remedio preventive conforme a hipotese. 
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Uma vez deflagrada a relagao processual, predomina o interesse publico, do 

estado, de desenvolve-la para no mais breve prazo dar-se por concluida a fungao 

jurisdicional com a composigao da lide, in casu, a satisfacao do credor. Desta forma, 

mesmo na seara do processo civil prepondera o impulso oficial quanto ao 

andamento do processo. Mas nem aqui se cogita de parcialidade judicial. 

Theodora Junior (2004, p. 654), com base em Arruda Alvim, manifesta que, "o 

juiz mantem-se equidistante dos interessados e sua atividade e subordinada 

exclusivamente a lei, a cujo imperio se submete como penhor de imparcialidade na 

solucao do conflito de interesses". Portanto, o Magistrado trabalhista quando 

determina a penhora on-line esta apenas se desvencilhado de seu poder-dever, mas 

sem aproximagao desta ou daquela parte interessada. 

3.4 Incompetencia 

Verifica-se, com frequencia, o apresamento eletronico em agenda bancaria 

situada alem dos limites jurisdicionais da Vara do trabalho onde se processa a 

execugao. Preconiza-se a tese da incompetencia do juizo que a determinou, na 

esteira do disposto no art. 658 do Codigo de Processo Civil, o qual prega que: "Se o 

devedor nao tiver bens no foro da causa, far-se-a a execugao por carta, penhorando-

se, avaliando-se e alienando-se os bens no foro da situagao (art. 747)". 

O preceito escrito diz respeito a hipotese de execugao por meio de carta 

precatoria. Obviamente no pressuposto de que os bens patrimoniais do devedor 

estejam situados noutra localidade, alem dos imites jurisdicionais do foro da causa. 



Mas o proprio teor dessa regra ja evidencia a sua incompatibilidade com os 

principios regentes e norteadores do processo laboral, tornando-a, inaplicavel. 

Leitura apurada daquele dispositivo do Codigo de Processo Civil permite 

concluir pela expedicao de carta precatoria somente quando houver a necessidade 

de apresamento de bens suscetiveis de avaliacao e consequents alienacao 

mediante as almoedas. Seria, por exemplo, o caso de se realizar uma penhora sobre 

bem imovel situado em comarca diversa. O dinheiro e os fundos de investimentos, a 

evidencia, jamais se subsumem nesse contexto. Nao sao passiveis de avaliagao, 

porquanto tern valor certo e curso forcado, ex vi legis. Na questao a possiveis 

indagacoes afetas a alienacao, suficiente dizer que se traduz simplesmente na 

transferencia do bem de um para outro titular. Sai das maos do executado e 

caminha para as maos do exeqiiente. Portanto, a carta precatoria, alem de 

prescindivel, seria mais um indesejavel complicador para a tao perseguida 

celeridade processual, sobretudo em materia de execugao. 

Segundo Silva (2001, p. 7-8) seria paradoxal supor que o Juiz, conhecendo a: 

(...) existencia de conta em outra agenda, tenha que expedir carta 
precatoria, atraves de procedimento custoso e demorado, quando a 
penhora se pode fazer com um simples comando informatico. (...) Em vez 
de ser instrumento de uma justica agil e objetiva, transforma-se em meio de 
posterga-la, levando-a ao descredito e desmoralizagao perante o povo. (...) 
Se o processo e instrumento, deve ser meio de atos uteis e nao de atos 
desnecessarios. 

Distingue-se, portanto, a competencia do juizo executorio em face dos locais 

onde se situam as varias agendas ou instituigoes financeiras nas quais o executado 

mantem conta corrente ou fundos de investimentos. Alem disso, Silva (2001, p. 7) 

leciona que, "o contrato de deposito se faz com o banco e nao com as agendas, que 

sao seus departamentos. O deposito em outra agenda, que nao aquela que se situa 

na jurisdigao da Vara, pode e deve tambem ser considerado sob a sua jurisdigao". 
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Ademais, nao e o banco quern realiza o bloqueio eletronico. A constrigao 

realiza-se pelo Juiz competente para a execugao. Logo, a circunstancia de a conta 

e/ou investimentos titularizados pelo devedor estarem vinculados a agendas 

localizadas em jurisdigao de outra Unidade Judicial congenere mostra-se inidonea 

como hipotese ou criterio modificador da competencia do Juizo da execugao. 

A utilidade de expedigao de precatoria sera de grande valia apenas ao 

devedor, porquanto ensejara o retardamento do processo executorio, viabilizando-

Ihe aplicagoes, investimentos e o mais, de numerarios pertencentes ao credor, ja 

definidos e liquidados pelo titulo exequendo. 

De qualquer forma, com o advento da Lei n. 10.444, de 7 de maio de 2002, 

acrescentou-se o § 5 ao art. 659 do CPC viabilizando a penhora de bem imovel no 

proprio juizo executorio, seja qual for a sua localizagao territorial. Alias, o preceito 

legal enfoeado rechagou, inclusive, aquela condigao esdruxula vigente no direito 

anterior, consistente na previa nomeagao pelo executado. Noutra perspectiva, 

estabeleceu, como regra geral, a prescindibilidade de expedigao de carta precatoria 

visando a constrigao judicial em semelhante conjuntura. 

Existindo, dois, essa permissao oficial quando a penhora de bem de raiz, 

independentemente da expedigao de precatoria e da posigao territorial, com bem 

mais forte ordem de razao encontra-se autorizado o bloqueio eletronico de contas 

correntes ou de investimentos titularizados pelo devedor, sendo, pois, irrelevantes a 

localizagao territorial da agenda ou instituigao onde sao mantidas. 

Dai a pertinente observagao de Silva (2001, p. 9-10), para quern: 

(...) seria, portanto, um arrematado absurdo que se expedisse uma carta 
precatoria para realizar manualmente aquilo que se poderia praticar 
virtualmente. Estarfamos abdicando da tecnica e colocando as coisas as 
avessas. (...) toda medida que se toma, nos limites da iei, para que a 
autoridade da sentenga seja respeitada, deve ser valorizada e incentivada, 
principaimente pelos orgaos superiores, pois e aqui que se localiza um dos 
focos mais visiveis do descredito do Judiciario.'1. 
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Nao sem base pragmatica que se editou a lei n. 11.232, de 22 de dezembro 

de 2005, conferindo faculdade ao credor exeqiiente de optar pelo foro da execugao, 

cujo escopo, sem duvida, e a agilizacao e a efetividade do processo de execugao. 

3.5 - Generalizagoes de Bloqueios 

Fala-se em invasiva sucessao de atos constritivos eletronicos, caracterizada, 

segundo criticos, pelos bloqueios generalizados, alcangando toda sorte de contas ou 

investimentos mantidos pelo devedor nas varias agendas e/ou instituigoes 

financeiras, pouco importando as suas respectivas localizagoes territoriais, bem 

como sobre todo o numerario estrategico ali existente, inclusive sobre o capital 

circulante, atitudes apontadas como despoticas, arbitrarias e desmedidas, que 

sempre culminam por inviabilizar o funcionamento empresarial. 

Sem procedencia articulagoes dessa indole, considerando-se que justamente 

uma das virtudes da penhora eletronica reside na circunstancia de bloquear, 

simultaneamente, uma, duas ou mais contas correntes do devedor, ou investimentos 

por ele titularizados nas diversas agendas ou instituigoes financeiras localizadas em 

diferentes cidades, muitas delas alem da jurisdigao do juizo executivo. Nao se trata, 

por motivos logico-juridicos, da intitulada penhora sucessiva, e sim da unicidade 

propria do ato constritivo judicial, evidentemente com o objetivo de alcangar apenas 

o valor total da execugao. 

Ha por assim dizer, nitida confusao entre a causa (penhora on - line, como 

ato unico) e os seus diversos efeitos (apresamento de numerarios disponiveis em 
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uma ou mais contas do executado). Resulta, dai, a conclusao quanto a 

prescindibilidade de se realizar tantas intimacoes quanto forem as contas ou 

investimentos bloqueados eletronicamente, com as regras e principios regentes do 

processo trabalhista levando-se em conta cada bloqueio de numerario efetuado de 

forma segmentada. 

3.6 Inconstitucionalidade 

Alega-se inconstitucionalidade da penhora on-line, seja pelo fato de violar 

principios legais e processuais, seja pela circunstancia de devassar a intimidade do 

executado, mediante a quebra do sigilo bancario. 

Corolario e o ingresso de Acoes Declaratorias de Inconstitucionalidade no 

Supremo Tribunal Federal. Os fundamentos adotados praticamente limitam-se aos 

supostos riscos de se verificar o apresamento de valores consideravelmente 

superiores aos devidos ou alcancar importancias pecuniarias pertencentes a 

terceiros. 

Todavia, nao se constata nenhum resqufcio de inconstitucionalidade 

validamente suscitado no tocante ao sistema da penhora on - line, uma vez que nao 

se produziu qualquer inovacao em nosso ordenamento juridico - processual. 

Ademais, se inexistente este novel variante, a constrigao judicial seria efetivada pelo 

Oficial de Justica. Mesmo nessa hipotese, as probabilidades dos perigos 

subsistiriam de igual modo. 
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De outra maneira, o excesso de penhora, como enfatizado em linhas 

anteriores, e passivel de ser denunciado, em qualquer tempo e lugar, ao juizo 

executorio mediante escritos, E, certamente, havera a competente harmonizagao 

entre o credito e o apresamento judicialmente. Terceiros alcancados pela 

equivocada constrigao possuem a sua merce a agao incidental de embargos, com 

semelhante denominagao, nao estando descartado, tambem, o manuseio da 

intitulada excegao de pre-executividade, prescindido-se mesmo de garantia do juizo, 

ou mesmo o uso do mandado de seguranga, em ultima instancia, e conforme a 

hipotese, levando-se em consideragao a fase processual do feito judicial. 

Tambem nao ha qualquer razao plausivel para se atribuir a pecha da 

inconstitucionalidade a constrigao judicial on-line por ofensa aos postulados do 

contraditorio, da ampla defesa, do devido processo legal, do direito adquirido, entre 

outros. Todos eles padecem de uma dosagem consideravel de proprio Judiciario, 

que, embora reconhecendo direitos ao obreiro hipossuficiente, encontra-se 

impotente para tornar efetivo o comando judicial. 

Registre-se que a propria Corte Suprema cedeu as exigencias impostas pelo 

avango tecnologico, que, alias, a todos se impoe. Destarte, instituiu, no ambito de 

sua competencia, um sistema que Ihe permite a utilizagao de correio eletronico 

objetivando a realizagao de atos processuais, nos termos e condigoes previstos 

expressamente na Lei n. 9.800, de 26 de maio de 1999, mediante cadastramento 

previo dos advogados interessados, com registro de senhas de seguranga pessoais 

e sigilosas, assegurando a remessa identificada das petigoes e documentos. 

Vislumbra-se, assim, tendencia de rejeigao de todas e quaisquer Agoes 

Dec lara tors de Inconstitucionalidade apresentada por varias entidades avessas a 

penhora on-line. Mesmo porque a sua jurisprudencia, cristalizada desde ha muito, 
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caminha exatamente no sentido de nao reconhecer a ocorrencia de ofensas ou 

violacoes a Constituicao Federal de 1988, pelo menos no contexto do Recurso 

Extraordinario, quando a medida processual interposta fundamenta-se nas 

assertivas de pretericao dos principios do contraditorio, da coisa julgada, do direito 

adquirido, do devido processo legal, dentre outros. 

Consoante entendimento sedimentado no ambito do Excelso Pretorio, virtuais 

transgressoes, em semelhantes contextos, somente teriam a aptidao de afrontar o 

texto magno pelas vias reflexas, transversas ou indiretas. Ora,se tal inteleccao se 

aplica no ambito do Recurso Extraordinario, a fortiori, pelas mesmas razoes de 

ordem logico - juridica tambem servira como motivacao para o rechacamento de 

ADIns. 

No tocante ao sigilo bancario, registre-se, desde logo, que e inoponivel 

quando se trata de salvaguardar os interesses do Poder Judiciario no sentido de 

velar pela efetividade de suas decisoes tanto quanto amparar o credor. Logo, jamais 

haveria permissao para que essa garantia, igualmente relativa em semelhante 

contexto, pudesse inviabilizar, de alguma forma, direta ou indiretamente, a 

coneretizagao de efetividade da tutela jurisdicional, maxime quando sao facilmente 

vislumbraveis artimanhas processuais de naturezas protelatorias ou fugidias dos 

devedores, como acontecer no cenario da execugao trabalhista. 

Ademais, os bloqueios eletronicos realizam-se no interesse exclusivo da 

Justica. Coadunando com o exposto o STF (2002) em prolacao de recurso especial: 

(...) a penhora e ato preliminar para a execucao do patrimdnio do devedor, e 
o titular desse poder de escutir e o Estado, que tern como instrumento 
necessario para de sucumbir - se de seu dever de prestar jurisdigao. Daf, o 
preceito contido no art. 600, IV, do Codigo de Processo Civil, o qual 
considera atentatorio a dignidade da Justica o ato do devedor que nao 
indica ao Juizo onde se encontram os bens sujeitos a execugao, que, no 
ambito da execugao trabalhista, deve ser primordialmente o dinheiro (CPC, 
art. 655, Inciso I). 
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De mais a mais, os dados relacionados a identificagao das contas bancarias 

ou de investimentos titularizados pelo executado, afirmando a existencia ou 

inexistencia de creditos disponiveis, de ordinario, vindos ao bojo dos autos, jamais 

consubstanciarao a propalada quebra do sigilo bancario. Mesmo porque inexiste, na 

pratica, um franqueamento vil de todas as informagoes obtidas ou colhidas pelo juizo 

executorio. 

De qualquer forma, como enfatiza a melhor doutrina constitucional de 

Alexandre de Moraes (2004, p. 95) aduz que: 

(...) os sigilos bancario e fiscal sao relativos e apresentam limites, podendo 
ser devassados pela justica (...) uma vez que a protecao constitucional do 
sigilo nao deve servir para detentores de negocios nao transparentes ou de 
devedores que tiram proveito dele para nao honrar seus compromissos. 
Logo, a quebra determinada pelo Juiz, (...) nao afronta o art.5 , incisos X e 
XII, da Constituicao Federal. 

Basicamente, a regulamentacao do sigilo bancario, por razoes obvias, sempre 

esteve atreladas a eonducao rigida imposta pelo BACEN, ex w" da Lei n. 4.595/1964. 

Trata-se de algo perfeitamente compreensivel, porquanto os estabelecimentos 

bancarios, instituigoes financeiras ou entidades que assumem a qualidade de 

administradores dos numerarios pertencentes a sua clientela. Mas essa condigao 

nao Ihes autoriza a bloquear, de per si, referidas contas ou fundos de investimentos. 

Contra eles sim impera a rigidez determinada pelo sigilo bancario. Trata-se, na 

realidade, de uma obrigagao do banqueiro, instituida em beneficio do cliente, de 

manter silencio quando a determinados atos, fatos, cifras, alem de outras 

informagoes por ele conhecidas em virtude do desempenho das atribuigoes 

bancarias. 

A Lei Complementar n. 105, de 1° de Janeiro de 2001, e bastante clara acerca 

da obrigagao imposta as instituigoes financeiras (art. 1°), que deverao prestar todas 

as informagoes necessarias e requisitadas pelo judiciario (art. 3 ) , contentando-se, 
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apenas, com a preservacao do seu carater sigiloso mediante acesso restrito as 

partes, que delas nao poderao servir para fins estranhos a lide. Portanto, a 

constrigao on-line encaixa -se , como luva, nesse contexto. Nao ha devassamento 

das contas e demais informagoes correlatas. Os dados que adentram ao processo, 

como ja asseverado, sao restritos, porquanto se limitam a revelar a existencia de 

possiveis contas, e se, nelas, ha saldos disponiveis. E a requisigao judicial restringe-

se apenas ao montante do valor excutido. 

Sendo positiva as informagoes requisitadas, af sim determina-se o bloqueio 

da importancia necessaria a satisfagao dos creditos do exequente. Assim sendo, 

ainda que por acaso houvesse acesso de terceiros a tais informagoes, sigilo algum 

estaria sendo escancarado justamente em fungao dos elementos minimos 

fornecidos ao juizo da execugao, insusceptiveis de colocar as claras todo conjunto 

de dados existentes nos bancos e/ou instituigoes financeiras. 

Da mesma forma, o conhecimento dessas informagoes pelos serventuarios da 

Justiga nao encontra obice legal, mesmo que a mencionada Lei Complementar n. 

105/2001 refira-se expressamente a pessoa do Magistrado, das partes e de seus 

procuradores. 

Ora, tais servidores publicos compulsam diariamente processos de natureza 

varias, inclusive aqueles que possuem informagoes acerca das contas bancarias dos 

executados, declaragoes de imposto de renda, etc. Mas nem por isso ha quebra de 

sigilo, pois sao dignos de fe e estao sujeitos as penalidades cabiveis na hipotese de 

alardearem os dados compilados. Ademais, a vista da regra imperativa estatuida no 

art. 162, § 4°, do CPC, de aplicagao supletoria (CLT, no art. 769), seria ate mesmo 

pueril supor que citados serventuarios nao tomassem conhecimento de todos os 
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elementos cometidos no processo, inclusive daqueles requisitados pelo jufzo da 

execucao. Do contrario, a relacao processual flutuaria no tempo e no espaco. 

3.7 - Atuacao Ex-Officio do Juiz 

Os argumentos expostos pertinentes a aventada impossibilidade de atuacao 

do Magistrado ex officio tem-se mostrado frageis e insubsistentes pelo simples fato 

de se lastrearem em preceito civilistas incompativeis com a processuallstica do 

trabalho. 

Ora, e cedico que a legitimidade ativa do Juiz na execugao e concorrente. 

Tern ele, repise-se, o poder - dever nao apenas de deflagrar o processo executorio, 

mas, igualmente, incumbe-lhe dar efetividade ao comando de fundo (titulo 

exequendo), atuando, de oficio, ate a satisfaeao integral do credor e, consequente, 

extingao da relacao juridico-processual executiva. 

Rememore-se que, para dar cobro ao processo de forma agil, somente com a 

imediata entrega de dinheiro pelo devedor ao credor. Por esta razao que a 

relativizagao da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, mesmo na processuallstica 

civil, vem sendo admitida em casos excepcionalissimos, prevalecendo o 

entendimento jurisprudencial de que o principio da menor gravosidade (art. 620, 

CPC) seria aplicavel justamente nessas situagoes. Isso porque, de per se, 

ressentiria de aptidao para comprometer a gradagao legal de nomeagao instituida, a 

evidencia, em beneficio do credor. 
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Significa assim, a clara exigencia de a penhora recair sempre nos bens de 

primeira classe (dinheiro), e, so na falta deles, nos da classe imediata, e assim 

sucessivamente. Dessa forma, podera o juiz recusar a nomeacao do bem oferecido, 

desde que o devedor tenha disponibilidade em dinheiro, ou possua outros bens mais 

facilmente transformaveis em pecunia (RT 765/324). 

Com mais forte razao tal prerrogativa judicial (poder-dever, sim) ha que ser 

observada no processo do trabalho, e com maior rigor, sendo intuitivo, desta forma e 

ate por forca das regras estabelecidas nos arts. 878 e 882 da CLT, a determinacao 

ex officio para bloqueio eletronico de numerario de executado revela-se 

extremamente legitima, posto que, no processo do trabalho, diante da natureza 

alimentar do credito obreiro e do superprivilegio de que se reveste, torna-se ainda 

mais imperativo potencializar a perspectiva de adimplemento desse haver 

trabalhista, sobretudo em virtude da previsivel relutancia de o devedor utilizar-se da 

prerrogativa que Ihe foi conferida pelo art. 15 e inciso I da Lei n. 6.830/80. 

A conducao do processo executorio, ex vi do art. 765 da Lei Consolidada, nao 

pode encontrar condicionamentos, sobretudo quando a atitude processual do 

executado atenta contra a dignidade do Judiciario (CPC, art. 600), sendo irrelevante 

a circunstancia de se estar, ou nao, em face de um caso concreto quando em 

exercicio o jus postulandi outorgado as partes (CLT, art. 791). 

Reforea-se, pois, a necessidade de se manter esse novo e eficaz instrumental 

- penhora on-line - posto a disposicao do magistrado para dar efetividade imediata 

a sentenca exequenda, ainda mais considerando, se que, a partir da edicao da Lei n. 

11.382, de 6.12.2006, o bloqueio eletronico passou a integrar o ordenamento juridico 

nacional no ambito do processo civil, art. 655-A, caput: 

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depdsito ou aplicagao financeira, 
o juiz, a requerimento do exequente, requisitara a autoridade supervisora do 
sistema bancario, preferencialmente por meio eletrdnico, informacoes sobre 
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a existencia de ativos em nome do executado, podendo no mesmo ato 
determinar a sua indisponibilidade, ate o valor na execugao pratica de 
bloqueio. 

Na verdade, apenas legalizou eficiente pratica de bloqueio de numerario pelos 

juizes do trabalho, procedimento este que foi uniformizado via Convenio Bacen Jud, 

o qual, por sinal, nao instituiu normas processuais outrossim, o disposto no § 2 , do 

artigo em questao, de inteira aplicabilidade no processo laboral, atribui ao executado 

o onus de provar que as quantias depositadas em conta corrente sao 

impenhoraveis. 

Por ultimo, observa-se que o legislador, inadvertidamente, limitou a penhora 

de dinheiro depositado em conta poupanca. Com efeito, consta do art. 649, caput e 

inciso X, do CPC, que ha absoluta impenhorabilidade "ate o limite de 40 (quarenta) 

salarios minimos, a quantia depositada em caderneta de poupanca". 

Diversamente do salario propriamente dito ou provento de qualquer natureza, 

que tern indole alimentar e, por consequencia, especial protecao legal constitucional 

contra credores, os valores depositados em conta poupanca nem de longe tern 

natureza alimentar e nao se encontram sob o abrigo dos principios da dignidade 

humana, da justica social e do valor social do trabalho. 

Sob esse prisma, portanto, nao vinga tal retrogrado preceito de lei, porque, 

em verdade protege sim o devedor, na medida em que comunissimo, 

hodiernamente, que clientes de instituigoes financeiras optem" pela movimentagao 

de conta poupanga no lugar da conta corrente, dada a existencia de taxas nestas e 

inexistencia naquelas.", alem da facilidade de movimentagao de numerario, 

mormente via internet ou mesmo cartao de credito. 

Em verdade, o detentor de dinheiro em conta poupanga acumula capital e tern 

assim mais que o minimo necessario a uma vida digna, nao sendo razoavel que 
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prevaleca dita impenhorabilidade em detrimento de um credito nitidamente 

alimentar, o credito trabalhista. 

Consequentemente, para o credito trabalhista, entao, imune a restricoes 

quando o alvo e sua cobranca em face do devedor, a importancia depositada em 

conta poupanga pode ser objeto de penhora on-line na integridade. 



CONSIDERACOES FINAIS 

A penhora eletronica, legal instrumento do executivo trabalhista, respeita a 

denominada imunidade executiva, na medida em que e inaplicavel sobre os bens 

considerados absolutamente insusceptfveis de sofrerem apresamento, quais sejam: 

os arrolados no art. 649 do CPC, dentre os quais nao figuram os numerarios e 

investimentos mantidos nas contas correntes e de investimentos de titularidade do 

executado e os previstos na legislacao extravagante de n°. 8.009/90. 

A penhora on-line tern sido abordada muito intensamente na vertente de sua 

eficacia e dos resultados por ela alcancados, no entanto, este trabalho justifica-se no 

que concerne a problematica mais especificamente os embates levantados 

doutrinariamente quanto a real legitimidade da penhora on-line na seara laboral. 

Seguindo-se o inarredavel avango tecnologico, que a todos se impoe, nao se 

tern como sair ileso de seus beneficos efeitos, nao diferentemente do Direito do 

Trabalho, no que tange ao procedimento de penhora on-line como outrora exposto 

nesse estudo. O sistema virtual de penhora adotado no ordenamento justrabalhista 

da garantia e credibilidade ao Judiciario laboral e, por tabela, ao proprio sistema 

juridico em vigencia. 

Revela, portanto, o anteriormente abordado, que a constrigao on-line 

constitui-se numa modema tecnica processual, tendente a prover o Magistrado da 

aptidao pratica de zelar pela entrega definitiva, de forma celere, da tutela 

jurisdicional (conhecimento + execugao + satisfagao do credor), porquanto, a 

efetividade configura um direito fundamental constitucional assegurado ao 

jurisdicionado. 
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Os argumentos contrarios se revelam frageis e inconsistentes diante do 

imensuravel beneficio que se extrai do instituto, visto que nao se pode lastrear o 

citado com preceitos civilistas tornando incompativel com a processualistica 

trabalhista. 

No dinamismo do mundo atual, a tecnica processual deve se desenvolver 

arraigada aos preceitos e ditames da Constituicao Federal e da mesma forma 

oferecer a satisfagao do litigio de forma agil e rapida. 

Ja sustentado o que se entende por processo de execugao e penhora, e 

sobre o firmado em maio de 2002; um convenio entre o Tribunal Superior do 

Trabalho e o Banco Central do Brasil - Bacen Jud, cuja finalidade e que possam, 

dentre os limites de competencia dos juizes trabalhistas, encaminhar oficio 

eletronico ao Banco Central do Brasil solicitando informagao acerca da existencia de 

contas e aplicagdes financeiras em nome do devedor, determinando, quando 

possivel, o bloqueio das respectivas contas para o perfeito adimplemento da 

obrigagao. 

Tem-se que, a penhora realizada via eletronica - a penhora online - veio 

sobremaneira agilizar e dar eficiencia a execugao trabalhista. Dando maior 

credibilidade ao poder judiciario, vez que se buscou a tutela do Estado a fim de ver 

satisfeito um direito do executante. 

Representa, assim, significative avango na seara do Direito Trabalhista, eis 

que permite a celeridade e agilidade no procedimento de execugao, outrora, muitas 

vezes, ineficaz. 

Criticas ferrenhas advieram da inovagao implantada pelo convenio - Bacen 

Jud - , vez que, o bloqueio das contas bancarias e aplicagoes financeiras, por vezes, 

afetava todas as contas do devedor - pessoa fisica ou juridica - representando um 
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excesso de execugao, pois independiam da quantia necessaria a adimplir a divida; 

entretanto, tal critica ja fora superada, tendo em vista que hodiernamente a 

constrigao dar-se somente sobre o real valor a ser liquidado. 

De qualquer sorte, reafirma-se a situagao que configura a determinagao da 

penhora por via eletronica, que e feita atraves de oficio encaminhado pelo juiz 

competente ao Banco Central do Brasil, a fim de localizar contas bancarias 

existentes em nome no devedor. Apos isso, bloqueavam-se todas as contas e 

aplicagoes financeiras existentes em nome do devedor, seja com valores menores 

ou maiores indicado no titulo executivo para o adimplemento da divida trabalhista. 

A largos tragos, com o maximo de compreensao e explanagao, lapida-se 

neste trabalho, o que seja penhora on-line e a forma como a mesma apresenta-se, 

sendo uma maneira mais agil de ver satisfeito o credito trabalhista do executando, 

ainda que precise, o sistema ora vigorante, de reformas para que nao interfira na 

"saude" economica da empresa, bem como, na continuidade da atividade 

empresarial. 

Nesse sentido, extrai-se o entendimento de que esse procedimento 

caracteriza uma evolugao juridica, a qual e eficaz para o cumprimento das decisoes 

trabalhistas, trazendo maior credibilidade e agilidade ao processo executorio. 

Com precisao declina-se que por ser um instituto novo e, portanto, inovador, a 

medida de bloqueio das contas do devedor e o procedimento da penhora on-line 

sofre criticas sob sua legitimidade. Contudo, a constrigao virtual ja supera todo as 

expectativas quanto a sua efetividade, mostrando-se assim uma ferramenta habil 

para a satisfagao do litigio visto que tenta equilibrar as relagoes laborais, 

empregador e empregado, sempre dando aplicabilidade ao principio protecionista 

que rege todo ordenamento juslaboral. 
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Conclui-se assim, que a melhor forma como preconiza a Constituicao da 

Republica Federativa do Brasil, e que todo o processo acautele-se pelo principio da 

proporcionalidade. 

A vista dessas consideracdes, fica liquidado a fundamentacao quanto a 

necessidade de que se proceda com a penhora on-line, por ser uma sistema agil 

permite celeridade ao judiciario. 
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