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"Na medida do que for praticamente 
possivel, o processo deve proporcionar a 
quern tern um direito tudo aquilo e 
precisamente aquilo que ele tern o direito 
de obter." Cfr. Giuseppe Chiovenda, 
Dell'azione nascente dal contratto 
preliminare. Saggi di diritto processual 
civile. Milano: Giuffre, 1993. Vol. 1, n. 
3, p. 110. 



RESUMO 

A garantia constitutional de acesso a justica pressupoe a existencia de um processo efetivo 
patrocinando a quern tem razao tudo aquilo que teria recebido se o adversario tivesse 
cumprido espontaneamente sua obrigacao. Ha atualmente uma crise no cumprimento das 
decis5es emanadas do Poder Judiciario que nao conseguem garantir a efetiva e pratica 
concretizagao da tutela jurisdicional, sendo que o processo de execucao contra a fazenda 
publica vem sendo considerado nesse contexto o que mais perece de efetividade. A fazenda 
publica com suas prerrogativas, com seus recursos protelatorios, aliados a irresponsabilidade 
dos gestores publicos inviabiliza uma prestacao jurisdicional satisfatoria. O credor fazendario 
e vitima da irresponsabilidade do Estado ficando anos na fila de espera, sendo que muitos 
morrem antes de receberem o tao sonhado precatorio. As medidas coercitivas 
disponibilizadas pelo legislador para patrocinar o cumprimento dessas ordens de pagamento 
nao conseguem compelir o administrador a satisfazer os creditos em prazos mais exiguos. 
Esse quadro de desmoralizacao do judiciario levou algumas instituicoes juridicas, como a 
Associacao dos Magistrados Brasileiros, Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto 
Brasileiro de Direito Processual a denunciarem a situaeao caotica e proporem alteracoes na 
legisla9ao, que resultaram na elabora9ao de projetos de leis em tramite no Congresso 
National. E inegavel a seguran9a proporcionada pela existencia de mecanismo diferenciado 
no pagamento das condena9oes judiciais contra entes publicos, que deve primordialmente 
obedecer aos principios da publicidade, impessoalidade e da moralidade, sendo nessa 
acep9&o indispensavel a manuten9ao do instituto dos precatorios, mas que esta a exigir 
altera9oes pontuais capazes de propieiarem efetividade a presta9ao da tutela jurisdicional nas 
execu9oes contra a fazenda publica. 
Palavras-chave: justi9a - crise - efetividade - execu9ao - fazenda publica - precatorio. 



ABSTRACT 

The constitutional warranty of access to the justice presupposes the existence of an effective 
process sponsoring to who he/she is right all that that would have received the opponent it 
had executed its obligation spontaneously. There is a crisis now in the execution of the 
emanated decisions of the Judiciary Power that don't get to guarantee the effective and 
practical materialization of the it tutors jurisdicional, and the execution process against the 
public farm comes being considered in that context that more it perishes of effectiveness. The 
public farm with its prerogatives, with its resources protelatorios, allies to the public 
managers' irresponsibility make unfeasible an installment satisfactory jurisdicional. The 
accrediting fazendario is victim of the irresponsibility of the State being years in the wait 
line, and many die before they receive the such dreamed precatorio. The measures coercive 
disponibilizadas for the legislator to sponsor the execution of those payment orders don't get 
to compel the administrator to satisfy the credits in periods more exiguos. That picture of 
desmoralizacao of the judiciary took some juridical institutions, as the Association of the 
Magistrates of Brazil, Order of the Lawyers from Brazil and Brazilian Institute of Processual 
Right they denounce it the chaotic situation and proporem alterations in the legislation, that 
you/they resulted in the elaboration of projects of laws in it processes in the National 
Congress. It is undeniable the safety provided by the existence of differentiated mechanism 
of payment of the judicial condemnations against public entities, that owes primordialmente 
to obey to the beginnings of the publicity, impessoalidade and of the morality, being in that 
indispensable meaning to the maintenance of the institute of the precatorios, but that is to 
demand punctual alterations capable of they propitiate effectiveness to the installment of the 
it tutors jurisdicional in the executions against the public farm. 
Word-key: justice - crisis - effectiveness - execution - public farm - precatorio. 
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INTRODUCAO 

O processo civil moderno tem como o seu maior designio a efetividade, enquanto 
instrumento de realizacao da justica, devendo ser o processo um instrumento de realizacao 
efetiva dos direitos subjetivos violados ou ameacados. 
«- Neste contexto de busca de eficacia da tutela jurisdicional deparamos-nos com o 
©»-* 

processo executivo, voltado a realizacao concreta de uma sentenca condenatoria, que com 
suas mazelas nao consegue garantir a efetiva e pratica concretiza^ao da tutela jurisdicional, 
razao pela qual continua a desafiar a criatividade dos juristas e legisladores que buscam 
formas de tornar efetivas o cumprimento das obrigacoes. 

O presente trabalho se propoe a abordar a efetividade processual frente as execucoes 
contra a fazenda publica,^conjuncao de dois fatores de estrangulamento processual, de um 
lado a execucao com sua timidez secular, e de outro lado a presenca da poderosa fazenda, 
com suas prerrogativas e com suas reiteradas praticas protelatorias, impertinentes e 
superfluas. 

1̂ 2 A questao suscitada nesta menegfaiia-nao e novidade para a comunidade juridica, alias, 
a problematica da nao efetividade nas execucSes contra a fazenda publica, principalmente no 
maior momento da efetiva9ao da prestafao jurisdicional que e o pagamento do credor, ja vem 
de longa data atormentando a todos que litigam contra o Estado. 

Entretanto a atual conjuntura de desrespeito as decis5es judiciais condenatorias civeis 
por parte do executivo (nao pagamentos dos precatorios), tornou-se ares de uma verdadeira 
endemia, levando inclusive a defiagra9ao de campanhas moralizadoras por parte de algumas 
institui9oes democraticas tais como a Associa9ao dos Magistrados Brasileiros (AMB), o 
Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

Atento a ordem juridica processual, limitar-se-a o campo de abrangencia deste trabalho 
a analisar inicialmente o fenomeno da efetividade do processo, partindo da premissa da sua 
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imprescindibilidade enquanto instrumento de realizacao da justica, para em segundo piano 
analisar a efetividade em face o processo de exeeucao. 

Foi feito um estudo comparativo de algumas legisla9oes alienigenas a respeito do 
procedimento da execufao contra a fazenda publica, verificando suas particularidades, 
diferencia95es, acertos e desacertos. 

Os aspectos procedimentais da exeeu9ao contra a fazenda publica no nosso 
ordenamento juridico sao abordados, com destaque a evolu9ao do instituto do precatorio, 
desde o tempo em que a execu9§o contra a fazenda publica era feita nos moldes da execu9ao 
comum sem nenhuma diferencia9ao processual, ate as recentes emendas que alteraram os 
dispositivos constitucionais atinentes a materia, enfatizando o surgimento das requisi95es de 
pequeno valor. 

Por fim, serao levantadas questSes diversas sobre o instituto do precatorio, 
especificamente sobre as san9oes pelo o seu descurnprimento e a cultura nacional do 
descurnprimento dessas ordens de pagamento. 

A metodologia utilizada neste estudo foi de natureza descritiva e foi desenvolvido a 
partir de tecnica de pesquisa bibliografica, pesquisa jurisprudential e analise de projetos-lei 
que preve altera9oes pontuais em artigos no Codigo de Processo Civil, com escopo de 
viabilizar a efetiva9ao da presta9ao jurisdicional em apoio ao cidadao-litigante contrario ao 
Poder Publico. 

O interesse nesse estudo se da pelo o fato de atuarmos na area juridica, especificamente 
auxiliando na presta9ao jurisdicional, pois como servidora da Justi9a Estadual do Ceara, 
verificamos a via crucis percorrida por alguns jurisdicionados no exercicio de seus direitos, 
certamente este trabalho sera de grande valia para o aprimoramento do conhecimento desta 
pesquisadora, bem como daqueles que se interessam pelo o assunto. 
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®y O tema suscitado e de grande dimensao, portanto, nao temos a pretensao de esgota-lo, 
pretendemos mostrar as mazelas do processo executivo contra a fazenda publica, com ressalva 
da imperiosa necessidade de assegurar ao cidadao-litigante a efetividade processual. 
V̂ r" Ressaltamos que a atividade jurisdicional, para atingir sua finalidade de atribuir a cada 
um o que e seu, reclama nao so um sistema de atos que leve a decisao mais justa possivel, 
como tambem um conjunto de meios tendentes a efetivar o que foi decidido, entregando ao 
vencedor na pratica, o bem juridico que lhe foi atribuido pelo direito. 



12 

CAPITULO I A EFETIVIDADE PROCESSUAL 

1.1 A significacao do vocabulo "Efetividade" 

Reflitamos, inicialmente, sobre o que seja efetividade. Segundo os dicionarios, 
efetividade e a qualidade do que e efetivo, do que se manifesta por um efeito real, o que 
realmente existe. Se consultarmos sobre o termo efieacia, tambem lhe vemos associado 
aquilo que produz o resultado desejado, que da bom resultado; e quando se vai ao vocabulo 
eficiencia, encontramo-lo vinculado a virtude de produzir certo efeito. 

Em verdade, eficiencia, efieacia e efetividade se imbricam em torno da mesma 
realidade - a dos efeitos ou conseqiiencias de algo. No nosso linguajar tecnico dogmatico-
conceitual, firmou-se a distineao entre efieacia (aptidao para produzir determinado efeito) e 
efetividade (a concreta producao de efeitos). Decorreria, assim, a efetividade do mero 
confronto entre o decidido e o concretamente obtido, a titulo de exemplo, carecera de 
efetividade, entretanto, se, concretamente, nao for o demandante, caso vencedor, 
restabelecido materialmente na posse da coisa de que foi esbulhado, ou ainda carecera de 
efetividade a sentenca de que nao resulte para o reu, caso vencedor, a seguranca de nao ser 
molestado em sua posse pelo autor. 

A palavra efetividade advem do latim 'efficere', o qual significa produzir, realizar, estar 
ativo de fato. 

Podemos atestar que a efetividade e a realizacao de algo preexistente no mundo das 
aspiracoes ou mesmo no piano concreto, ponto finalizado por algum evento do mundo 
exterior que veio tornar possivel sua concretizacao e suas naturals conseqiiencias. 

Precisamente nessa perspectiva e que se evidencia o prinefpio da efetividade da 
jurisdicao, significando em sintese que o processo civil deve gerar resultados praticos e 
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concretos para aqueles que procuram o Estado-juiz para resolucao de seus conflitos de 
interesses, assegurando o maximo de resultado com o minimo de dispendio de tempo e 
energias. 

Portanto, o Estado tern o dever de garantir a utilidade pratica dos seus provimentos 
judiciais, efetivando a tutela do direito ameacado ou lesionado, de maneira celere e sem 
dilacoes indevidas. 

1.2 O acesso a justica e a efetividade 

O processo civil contemporaneo vem sendo enfrentado sob o prisma da garantia 
constitucional do acesso a justica, alcada a altitude constitucional (artigo 5°, XXXV), no rol 
dos direitos individuals e coletivos, traduzindo a ideia de garantia, tanto ao titular do direito 
violado ou ameacado de lesao, quanto aquele contra quern se deduz a pretensao punitiva. 

A origem do acesso a justica no constitucionalismo brasileiro, remonta a Constituicao 
de 1946, que recitava em seu artigo 141, § 4°, verbis: "A lei nao podera excluir da apreciacao 
do Poder Judiciario qualquer lesao de direito individual". De la para ca, esta garantia 
manteve-se incolume, com excecao as restrieSes que lhe foram impostas pela Emenda 
Constitucional n° 7/77, proprias do regime de excecao. 

O acesso a justica tornou-se um verdadeiro principio que antecede em importancia aos 
demais em materia de direitos humanos, porque sem ele nenhum outro pode ser 
legitimamente garantido. Representa, pois no Estado Democratieo de Direito, "a base de 
sustentacao de todos os demais principios". E, como tal se apresenta, porque o acesso a 
justica significa muito mais de que o mero direito as partes de propor e contestar a acao, 
garantido constitucionalmente. 
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O jurista italiano Mauro Cappelletti destaca com maestria a importancia do acesso a 
justica com os seguintes comentarios: 

De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como 
sendo de importancia capital entre os novos direitos individuals e sociais, uma vez 
que a titularidade de direitos e destituida de sentido, na ausencia de mecanismos 
para a sua efetiva reivindicacao. O acesso a justica pode, portanto, ser encarado 
como o requisito fundamental - o mais basico dos direitos humanos - de um sistema 
juridico moderno e igualitario que pretenda garantir, e nao apenas proclamar os 
direitos de todos. 
O enfoque sobre o acesso - o modo pelo qual os direitos se tornam efetivos -
tambem caracteriza crescentemente o estudo do moderno processo civil , (...) o 
acesso nao e apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele 
e, tambem, necessariamente, o ponto central da moderna processualistica. Seu 
estudo pressupoe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e metodos da 
modema ciencia juridica. 

Enfoca-se o acesso a justica sob os angulos dos principios da instrumentalidade e da 
efetividade, o que, em ultima razao, vai significar, concretamente, que o processo deve ser o 
instrumento disponivel para a protecao de interesses violados ou ameacados de violacao, 
tornando-os efetivos. 

Quando nao se consegue promover um processo efetivo, havera o rompimento da 
garantia constitucional do acesso a justica, pois o direito ao processo quer dizer, nada mais 
nada menos, que o direito a um processo cujo resultado seja util em relacao a realidade dos 
fatos. 

Neste prisma a efetividade e tida como o maior objetivo do processo moderno, como 
bem esclarece Humberto Theodora Junior: 

O processo hoje, nao pode ser visto como mero rito ou procedimento. Mas 
igualmente nao pode reduzir-se a palco de elucubracoes dogmaticas, para recreio de 
pensadores esotericos. O processo de nosso final de seculo e sobretudo um 
instrumento de realizacao efetiva dos direitos subjetivos violados ou ameacados. E 
de realizacao pronta, celere e pouco onerosa. Enfim um processo a servico de metas 
nao apenas legais mas, tambem, sociais e politicas. Um processo que alem de 
processo legal dos tempos de Joao Sem Terra tornou-se, em nossa epoca, o processo 
justo.2 

1 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso a Justica. Porto Alegre: Fabris Editor, 1988, p. 11-13. 
2 THEODORO JUNIOR, Humberto. Execucao. Rumos atuais do Processo Civil em face da busca de efetividade 
na prestacao jurisdicional. Genesis - Revista de Direito Processual Civil, pag. 112. 
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Na obra "A instrumentalidade do Processo", Candido Rangel Dinamarco fundamenta: 
A forca das tendencias metodologieas do direito processual civil na atualidade 
dirige-se com grande intensidade para a efetividade do processo, a qual constitui 
expressao resumida da ideia de que o processo deve ser apto a cumprir 
integralmente toda a sua funcao socio-politico-juridiea, atingindo em toda plenitude 
todos os seus escopos institucionais.3 

Para a consecucao da efetividade processual a doutrina fixou quatro "pontos sensiveis" 
do processo ou seja salientou a existencia de quatro aspectos fundamentals a serem 
observados e garantidos, que sao: a admissao ao processo, o modo-de-ser do processo, a 
justica das decisoes e a utilidade das decisoes. 

A admissao no processo (ingresso em juizo) - consiste na eliminacao de todos os 
obstaculos que impecam ou desanimem as pessoas de recorrer ao judiciario para pacificacao 
dos conflitos sociais existentes, garantindo o acesso amplo e irrestrito a todos. 

No Brasil podemos destacar os seguintes obices limitadores ao ingresso na justica: a 
ausencia de um pleno patrocinio tecnico gratuito, pois as Defensorias Publicas ainda nao 
foram criadas em alguns Estados e nos Estados que existem funcionam com deficieneia; o 
custo do processo e alto e a miserabilidade das pessoas entrava o ingresso em juizo, portanto, 
necessario se faz que a oferta constitucional de assistencia juridica integral e gratuita (artigo 
5°, inciso LXXIV), seja cumprida na sua plenitude. 

O modo-de-ser do processo - o processo deve observar a ordem legal de seus atos 
(principio do devido processo legal), garantindo as partes a oportunidade de participar em 
dialogo com o juiz (principio do contraditorio). 

No sistema processual da atualidade nao se tolera dos juizes mais atitudes de mero 
expectador e sim que sejam os condutores do processo, com uma participacao mais efetiva. 

3 DINAMARCO, Candido Rangel. A instrumentalidade do processo. 7. Ed. Sao Paulo: Malheiros Editores Ltda, 
1999, p. 270. 
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A justica das decisoes - o escopo maior de toda a atividade jurisdicional e a realizacao 
da justica, por conseguinte o juiz deve pautar-se sempre pelos os criterios da justeza, seja na 
apreciacao das provas, na interpretacao dos textos de direito material ou no enquadramento 
dos fatos com as normas legais. 

A utilidade das decisoes - o processo deve dar a quem tern um direito tudo aquilo e 
precisamente aquilo que ele tem o direito de obter, portanto, constatamos por essa maxima 
chiovendiana que a efetividade processual nao se resume em garantir o acesso a justica a 
todos, nem tampouco ao modo-de-ser do processo e a justica das decisoes, se faz necessario 
que as decis5es judiciais sejam uteis e habeis a conduzir as pessoas a uma ordem juridica 
justa. 

O direito a efetividade do processo e um dos corolarios logico do principio da 
inafastabilidade do controle jurisdicional (artigo 5°, XXXV - CF/88), pois de nada adiantaria 
o direito de acesso ao Judiciario se suas decisoes nao tivessem o condao de atuar, com 
efieacia, no piano dos fatos. Assim, temos que uma tutela ineficaz implica, diretamente a 
ausencia da propria justica. 

Portanto, o processo e os provimentos dele emanados devem ser necessariamente 
dotados de condic5es intrinsecas que os facam respeitados (vale dizer obedecidos) por todos 
quantos sejam os destinatarios do comando judicial. 

1.3 A efetividade frente o processo de execucao 

Superada a demanda de conhecimento, no caso especifico da execucao de titulo 
judicial, ocorrida geralmente de forma lenta, dispendiosa e incerta, o vitorioso deparar-se-a 
com outra demanda, mais demorada e complexa, postergando sua almejada satisfacao, trata-
se da tutela executiva. 
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A tutela executiva cuja disciplina legal encontra-se traeada basicamente no Livro II do 
Codigo de Processo Civil, objetiva a proporcionar ao credor da obrigacao consagrada em 
titulo executivo, seja judicial ou extrajudicial, um resultado pratico identico, ou mais 
equivalente possivel, ao que lhe adviria do cumprimento dessa mesma obrigacao pelo o 
respectivo devedor. 

Evidencia-se atualmente uma enorme resistencia ao cumprimento das decisoes do Poder 
Judiciario, sendo um problema que assume "ares" de verdadeira epidemia, existindo uma 
crise na funcao executiva, que nao consegue garantir a efetiva e pratica concretizacao da 
tutela jurisdicional. 

Neste contexto destacam-se as colocacoes de Ada Pellegrini Grinover, que afirma ser 
verdadeiramente "inconcebivel que o Poder Judiciario destinado a solucao dos litigios, nao 
tenha o condao de fazer valer os seus julgados". Em seu entendimento, de nenhuma utilidade 
seriam as decisoes judiciais, sem o seu cumprimento e efetividade, pois, "negar instrumento 
de forca ao judiciario e o mesmo que negar sua existencia."4 

Ha um consenso entre os profissionais do direito de que a grande deficiencia da 
distribuicao da justica no Brasil e a ineficacia das decisoes judiciais condenatorias, 
especialmente daquelas que determinant o pagamento de dinheiro. 

A Escola Nacional da Magistratura e o Instituto Brasileiro de Direito Processual 
desenvolvem estudos que se propoem fundamentalmente a modernizar o sistema processual 
brasileiro, tais iniciativas proporcionaram reformas setoriais efetivadas no Codigo de 
Processo Civil, algumas ja consubstanciadas atraves das Leis n° 10.352/01, 10.358/01 e 
10.444/02. 

Em relacao especificamente ao ineficaz processo executivo o Instituto Brasileiro de 
Direito Processual, atraves de uma Comissao capitaneada pelos Ministros Athos Gusmao 

4 Etica, abuso de processo e resistencia as ordens judiciais: RePro. V. 102. Sao Paulo. RT, p. 222. 
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Carneiro e Salvio de Figueiredo Teixeira, elaborou um anteprojeto de reforma do Codigo de 
Processo Civil, ja encaminhado ao Ministerio da Justi9a e transformado no Projeto de Lei n. 
3.253/2004, que cuida do chamado "cumprimento da senten9a". 

O referido projeto lei preve altera95es substanciais na forma de execu9ao das senten9as 
civeis, as quais destacamos os principals pontos defendidos, quais sejam: altera9ao na 
sistematica da liquida9§o da senten9a, que passaria a ser uma fase do processo de 
conhecimento e nao mais um novo processo; enfase ao cumprimento da senten9a, onde seria 
permitido ao magistrado, no caso de senten9a que determine o pagamento de soma, 
estabelecer multa para a hipotese de nao pagamento e a extin9ao dos embargos do executado, 
valendo-se o reu do mero incidente de impugna9ao. 

Digna de registro e a opiniao de Teresa Arruda Alvim Wambier, sobre a nova proposta 
de reforma do Codigo de Processo Civil, onde esclarece especificamente sobre os objetivos 
almejados pela a referida reforma, vejamos: 

A discussao a respeito das propostas contidas no projeto, ja amadurecidas no seio 
da doutrina, devera tomar corpo no Congresso National que, afinal, e a Instituicao 
encarregada de promover a efetiva alteracao da lei. O que se espera, como resultado 
desse esforco conjunto de estudiosos, muitos deles de algum modo vinculados a 
operacao do Direito pelo Poder Judiciario, quer como advogados, quer como 
magistrados, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, e que a sociedade possa 
contar, ainda, mais uma vez, com um resultado satisfatorio no sentido da busca de 
maior efetividade do processo e de todo o sistema de prestacao de tutela 
jurisdicional5. 

Vislumbramos que o objetivo primordial do projeto lei n. 3.253/2004 e proporcionar 
respostas satisfatorias aos que buscam a tutela jurisdicional, eliminando os entraves dos 
procedimentos executivos, que permanece sendo o 'calcanhar de Aquiles' do processo, como 
bem ressaltou o Ministro da Justi9a Marcio Thomaz Bastos, in Mensagem n° 00034-MJ. 

Deve-se entender que ao publicar a senten9a de merito, o juizo nao cumpre e nem 
tampouco acaba o oficio jurisdicional, como dita o artigo 463 do Codigo de Processo Civil, 

5 WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. A nova proposta de reforma do CPC. Revista Juridica Consulex, Brasilia, 
ano VIII, n. 169, p. 46-47, jan.2004. 
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pois dentro da nova diretriz constitucional do processo civil, a jurisdicao nao consiste em so 
declarar ou reconhecer direitos, e torna-los concretos. 

Adentrando para o estudo da efetividade frente as execucoes contra a fazenda publica, 
objeto de estudo desta monografia, constatamos que no ambito da ineficacia do processo 
executivo e este o tipo de execucao que mais falece de efetividade, onde por vezes o 
exequente nao consegue obter a satisfaeao do seu direito. 

Como bem afirma o ilustrado Carlos Alberto Carmona, in litems: "O leigo chega a 
acreditar que as sentencas judiciais proferidas, quando envolvem a Administracao Publica, 
nao passam de meros convites ou cordiais sugestoes ao Estado para o cumprimento de suas 
obrigacoes"6. 

Ha varios aspectos ou particularidades que concorrem para essa inefetividade, podendo 
ser citados inicialmente os privilegios processuais concedidos as fazendas publicas; o rito 
diferenciado dessas execucoes; a impenhorabilidade dos bens publicos e a generalizada 
irresponsabilidade dos administradores publicos, amparados ou protegidos pela ineficacia das 
sancoes disponibilizadas pela a Constituicao para a hipotese de descurnprimento das ordens 
de pagamento, que seriam o sequestra e a interveneao. 

A execucao contra a fazenda publica com a sua morosidade paquidermica do regime 
dos precatorios, e tambem objeto de propostas de reformas, ja encaminhadas ao Congresso 
Nacional pela Associacao dos Magistrados Brasileiro e Instituto Brasileiro de Direito 
Processual, que apresentam como objetivo fundamental a efetividade da justica. 

Entre essas propostas destaca-se a enviada pela Associacao dos Magistrados do Brasil, 
que dita substancial alteracao no artigo 100 da Constituicao Federal, conferindo ao Presidente 
do Tribunal que profere a decisao contra o Estado poderes para determinar o sequestra, 
independentemente de requerimento do credor, em dois casos: quando a verba necessaria a 

6 CARMONA, Carlos Alberto. Prefacio. Execucao em face da fazenda publica. Editora Juarez de Oliveira. 2002. 
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quitacao nao for incluida no oreamento e quando o pagamento do precatorio nao ocorrer ate 
o final do exercicio seguinte de sua apresentacao. 

Essa proposta preve ainda altera9ao no paragrafo 6° do artigo 100, incluindo as 
autoridades dos poderes; Executivo, Legislative e Judiciario como passiveis de cometerem 
crime de responsabilidade pelo retardamento na liquida9ao regular do precatorio. 
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CAPITULO II DA EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA 
2.1 Conceito e abrangencia da expressao "Fazenda Publica" 

Ditam os dicionaristas que a fazenda publica e o "conjunto de bens patrimoniais, 
publicos e privados, da Uniao, Estado ou municipio e dos seus orgaos arrecadadores, 
fiscalizadores, administrativos e distribuidores; erario; tesouro publico"7; sendo tambem 
conhecida a sua definicao como "conjunto de orgaos da administracao destinados a 
arrecadacao e fiscalizacao tributarias. Fisco, erario" . 

Constata-se que a ideia de "fazenda publica" e ligada primordialmente ao erario 
publico, entendido como o conjunto de bens pertencentes as pessoas juridicas de direito 
publico. 

E preciso diferenciar a nocao administrativa que se da ao termo fazenda publica, 
entendida como: o erario, o setor de financas do Estado, da nocao tecnico-processual que o 
Codigo de Processo Civil empresta ao termo e particularmente nos interessa. 

A Processualista Civil utiliza o termo fazenda publica de forma ampla, significando "o 
Estado em juizo"9, dessa forma usa a expressao "Fazenda Publica" quando se refere a Uniao, 
ao Estado, ao Municipio, bem como as autarquias e as fundacoes publicas, quando na defesa 
de seus interesses em juizo. 

Di Pietro define a autarquia como "pessoa juridica de direito publico, o que significa ter 
praticamente as mesmas prerrogativas e sujeicoes da Administracao direta; o seu regime 
juridico pouco difere do estabelecido para esta, aparecendo, perante terceiros como a propria 

7 HOLANDA, Aurelio de Holanda. Pequeno dicionario brasileiro da lingua portuguesa. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Civilizacao Brasileira, 1987. p. 541 
8 Dicionario Juridico da Academia de Letras Juridicas, p. 253. 
9 Cf. Candido Rangel Dinamarco, Fundamentos do Processo Civil, p. 136. 
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Administracao Publica;" por sua vez as fundacoes publicas por conta de seu carater 
autarquico11 tambem sao consideradas como verdadeiro prolongamento do proprio Estado. 

Portanto, o termo "fazenda Publica" abrange as autarquias e as fundacoes publicas, 
notadamente no que se refere a sujeicao ao rito diferenciado das execucoes por quantia certa 
contra elas, cujos procedimentos encontram-se ditados no artigo 100 da Constituicao Federal 
e nos artigos 730 e 731 do Codigo de Processo Civil. 

2.2 Principio da isonomia processual frente aos privilegios da Fazenda 
Publica 

Os principios constituem-se em fontes basilares para qualquer ramo do direito, influindo 
tanto em sua formacao como em sua aplicacao. Em relacao ao Direito Processual Civil nao 
poderia ser diferente, ja que os principios estao presentes naqueles dois instantes, em sua 
formacao e na aplicacao de suas normas. 

O mestre Placido e Silva, estudioso dos vocabulos juridicos, ensina que: 
Os principios juridicos, sem duvida, significam os pontos basicos, que servem de 
ponto de partida ou de elementos vitais do proprio Direito. Indicam o alicerce do 
Direito. E, nesta acepcao, nao se compreendem somente os fundamentos juridicos, 
legalmente instituidos, mas todo axioma juridico derivado da cultura, juridica 
universal. Compreendem, pois, os fundamentos da Ciencia Juridica, onde se 
firmaram as normas originarias ou as leis cientificas do Direito, que tracam as 
nocoes em que se estrutura o proprio Direito. Assim nem sempre os principios se 
inscrevem nas leis. Mas, porque servem de base ao Direito, sao tidos como preceitos 
fundamentals para a pratica do Direito e protecao aos direitos.12 

Corroborando ainda, podemos citar a licao de Celso Antonio Bandeira de Mello de que: 
Principio e, por definicao, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce 
dele, disposicao fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes 
o espirito e servindo de criterio para a sua exata compreensao e inteligencia, 
exatamente por definir a logica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe 

10 DIPIETRO, Maria Syilvia Zanell. Direito Administrativo. 10. ed. Sao Paulo: Atlas, 1998, p. 316. 
11 Neste sentido ensina Celso Antonio Bandeira de Mello, que as fundacoes sao "pura e simplesmente autarquias, 
as quais foi dada a designacao correspondente a base estrutural que tern". 
12 SILVA, De Placido e. Vocabulario Juridico. V. III. Rio de Janeiro: Forense. 1989. P. 447 
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confere a tonica e lhe da sentido harmonico. E o conhecimento do principio que 
preside a inteleccao das diferentes partes componentes do todo unitario que ha por 
nome sistema juridico positive Violar um principio e muito mais grave que 
transgredir uma norma. A desatencao ao principio implica ofensa nao apenas a um 
especifico mandamento obrigatorio, mas a todo sistema de comandos. E a mais 
grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalao do 
principio atingido, porque representa insurgencia contra todo o sistema, subversao 
de seus valores fundamentais, contumedia irremissivel a seu arcabouco logico e 
corrosao de sua estrutura mestra.13 

Portanto, conclui-se pelas defmicoes trazidas a colaeao que os principios sao os pontes 
basicos e que servem de base para a elaboracao e aplicacao do direito, sendo que ao 
desobedecer uma norma, diretamente estar-se-a desobedecendo um principio daquele 
sistema, que na sua essentia estaria embutido. 

No ambito da processualista civil os seus principios norteadores encontram-se inseridos 
tanto na Constituicao Federal, constituindo o denominado direito processual constitutional14, 
bem como na legislacao ordinaria principal que o regulamentar (Codigo de Processo Civil). 

Sao principios processuais constitutionals, admitidos pela doutrina os seguintes: 
principio do devido processo legal, da isonomia processual, do contraditorio e ampla defesa, 
do juiz natural, da inafastabilidade da jurisdicao, da publicidade dos atos processuais, da 
motivacao das decisoes, do duplo grau de jurisdicao e proibicao da prova ilicita; neste 
trabalho nos interessa analisar fundamentalmente o principio da isonomia, para que possamos 
verificar se as prerrogativas concedidas a fazenda publica nao infligem a esse principio. 

O principio da isonomia processual foi erigido em preceito constitucional desde os 
primordios da independencia, na vigente constituicao encontra-se insculpido no caput do 
artigo 5° e no inciso I, bem como vem positivado no art. 125,1, do Codigo de Processo Civil. 

14 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Elementos de Direito Administrativo. Sao Paulo: Malheiros Editores 
Ltda, 1999. p. 230. 
14 Sobre a distincao entre direito processual constitucional e direito constitucional processual, esclarece Nelson 
Nery Junior "e comum dizer-se didaticamente que existe um Direito Constitucional Processual, para significar o 
conjunto de normas de Direito Processual que se encontra na Constituicao Federal, ao lado de um Direito 
Processual Constitucional, que seria a reuniao dos principios para o fim de regular a denominada jurisdicao 
constitucional." (Principios do processo civil na Constituicao Federal, 5a ed., Sao Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1999, p. 20-21). 
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Para COUTURE, o principio da igualdade domina todo o processo civil e, por forca da 
isonomia constitucional de todos perante a lei, impoe que ambas as partes da lide possam 
desfrutar, na relacao processual, de iguais faculdades e devam se sujeitar a iguais onus e 
deveres15. 

O principio da igualdade processual e o direito que tern os litigantes de receberem 
identico tratamento pelo juiz, seria a paridade de armas, onde as partes teriam as mesmas 
garantias processuais e oportunidades de fazer valer em juizo as suas alegacSes. 

E importante distinguimos a igualdade formal da igualdade material, a primeira nasceu 
com o Estado Liberal, advindo da Revolucao Francesa consistindo no primado de que todos 
seriam iguais perante a lei, independentemente de sua posicao social, com o advento do 
Estado Social, surgiu a igualdade material, trazendo a nocao moderna de que para se alcancar 
a igualdade deveria tratar-se desigualmente aos desiguais na medida em que se desigualam. 

Considerando que essa busca pela igualdade material tambem se manifesta no piano do 
processo, justificaria, portanto, a aparente quebra da isonomia, ja que se visa exatamente ao 
principio da igualdade real e proporcional, impondo tratamento desigual para os desiguais, 
para que eliminadas as diferencas se atinja enfim a igualdade substantial16. 

Neste contexto ensina Juvencio Vasconcelos Viana que: 
Como visto, buscar-se a igualdade tao-somente no piano da lei nao basta. Impoe-se a 
busca incessante pela igualdade no piano material ("tratar desigualmente os 
desiguais"), isso, porque, nesta hora, quando se esta tratando "desigualmente", nao 
se esta ferindo a isonomia, ao contrario, esta-se preservando-a, Querer sustentar o 
fim do tratamento "desigual" da Fazenda Publica seria ignorar a realidade concreta e 
deixar a igualdade no piano tao-somente formal (retrocedendo-se no tempo, a epoca 
do Estado Liberal) e, pior que tudo, comprometendo o contraditorio e possibilidade 
de reacao do Poder Publico nas lides17. 

No que diz respeito a fazenda publica o tratamento processual diferenciado e 
justificado e defendido por alguns doutrinadores com sustentaculo nesta suposta busca da 

15 COUTURE, Eduardo. Apud THEODORO JUNIOR, Humberto. Principios Gerais de Direito Processual 
Civil. Revista de Processo, Sao Paulo, ano 6, n° 23, 1981. P. 182. 
l7Nesse sentido, Cintra, Grinover e Dinamarco, Teoria Geral do Processo, 9. ed. Sao Paulo: Malheiros Editores, 
1993. P. 51-52. 
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igualdade material, pois se estaria apenas concedendo tratamento isonomico as partes, haja 
vista que vislumbram realidades diversas ao se confrontar o Estado e o particular; ademais, 
afirmam, que tais prerrogativas foram instituidas com vistas ao interesse publico e em razao 
da natureza e organizacao do Estado. 

E aceitavel e admissivel o tratamento processual diferenciado entre o Estado e o 
particular, visto que o Estado possui caracteristicas peculiares que o distingue dos demais 
consumidores da justica, todavia e insustentavel o excesso de prerrogativas que transcendem o 
equilibrio entre as partes, agredindo a essentia do Estado Democratico de Direito. 

Como bem ilustra Mauricio Giannico, in verbis: 
O excesso de prerrogativas processuais do Estado, justificavel apenas sob a otica de 
uma inaceitavel filosofia politica totalitaria, remete-nos a uma concepcao 
ultrapassada, nociva e contrastante com as ja conhecidas tendencias da 
universalizacao da jurisdicao, da efetividade do processo e da pacificacao social com 
justica. Esses privilegios sao, no mais das vezes, indesejaveis resquicios advindos 
dos sistemas antidemocraticos que regeram o contexto nacional vivido nas decadas 
de 30 e 40 (Estado Novo) e, na pratiea, subsistem por uma mera comodidade 
institucional18. 

No processo de execucao contra a fazenda publica o tratamento diferenciado por si so 
nao consubstancia excesso de prerrogativas do ente publico, uma vez que a especial 
impenhorabilidade dos bens do Estado afasta a possibilidade de adocao do procedimento de 
execucao comum, entretanto, a prerrogativa de pagamento por meio de precatorios nao pode 
chegar a ponto de se admitir que ele se faca de forma parcelada (moratoria constitucional) ou 
fique a merce de administradores inescrupulosos que nunca os incluem nos oreamentos, fatos 
estes sim que afrontam substancialmente o principio constitutional da isonomia processual 
em detrimento aos credores publicos. 

GIANNICO, Mauricio. Remessa Obrigatoria e o principio da isonomia. Revista de Processo. Sao Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2003, pag. 53 
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2.3 Execucao contra a Fazenda Publica e o Estado Democratico de 
Direito 

A Constituicao da Republica Federativa do Brasil, adotou o principio do Estado 
Democratico de Direito (artigo 1°), funcionado como verdadeiro "conceito-chave" do regime 
adotado. 

O Estado de Direito emergiu de um conceito tipicamente liberal, dai falar-se em Estado 
Liberal de Direito, onde a sua principal caracteristica e a ideia de uma limitacao do atuar do 
Estado pelo Direito19, onde a sua essentia e a lei. 

Descreve Jose Afonso da Silva, como caracteristicas basicas do Estado de Direito: 
(a) submissao ao imperio da lei, que era a nota primaria de seu conceito, sendo a lei 
considerada como ato emanado formalmente do Poder Legislativo, composto de 
representantes do povo, mas do povo-cidadao; (b) divisao de poderes, que separe de 
forma independente e harmonica os poderes Legislativo, Executivo e Judiciario, 
como tecnica que assegure a producao das leis ao primeiro e a independencia e 
imparcialidade do ultimo em face dos demais e das pressoes dos poderosos 
particulares; (c) enunciado e garantia dos direitos individuals. Essas exigencias 
continuam a ser postulados basicos do Estado de Direito, que configura uma grande 
conquista da civilizacao liberal. 20 

A democracia por sua vez possui um conceito mais abrangente do que o de Estado de 
Direito; o termo democracia e proveniente do grego "demos", povo e "kratos", poder. 
Sinteticamente podemos dizer que democracia e a forma de governo em que ha participaeao 
dos cidadaos. E o sistema que busca igualar as liberdades publicas e implantar o regime de 
representacao politica popular, e o Estado politico em que a soberania pertence a totalidade 
dos cidadaos. 

Norberto Bobbio, afirma preliminarmente sobre democracia que: 

19 A proposito, ensina Norberto Bobbio, "... Retomo a minha velha ideia de que o direito e o poder sao as duas 
faces de uma mesma moeda: so o poder pode criar direito e so o direito pode limitar o poder." Norberto Bobbio. 
O futuro da Democracia - uma defesa das regras do jogo. Traducao Marco Aurelio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz 
e terra, 1986. P. 18. 
20 Jos6 Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 20. ed. Sao Paulo: Malheiros Editores, 2002. 
P. 112-113. 
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O unico modo de se chegar a um acordo quando se fala de democracia, entendida 
como contraposta a todas as formas de governo autocratico, e o de eonsidera-la 
caracterizada por um conjunto de regras (primarias ou fundamentals) que 
estabelecem quem esta autorizado a tomar as decisoes coletivas e com quais 
procedimentos.21 

O Estado Democratico de Direito nao se caracteriza apenas pela fusao das nocoes de 
Estado de Direito e Estado Democratico, na realidade e um conceito novo, que leva em 
consideracao os conceitos dos elementos componentes, mas os supera na medida em que 
incorpora um componente revolucionario de transformacao do status quo. 

As duas principals caracteristicas do Estado Democratico de Direito sao: o principio da 
legalidade e a submissao do Estado ao controle judiciario. 

Ao adotar a Republica Federativa do Brasil o paradigma do Estado Democratico de 
Direito, com suas carateristicas ja descritas, que se submete primordialmente a lei, e, 
portanto, em ultima analise as decisoes advindas do Poder Judiciario, nao seria um contra-
senso falarmos em uma execucao contra o Estado que se afirma de direito? 

Neste sentido observa Hugo de Brito Machado: 
Se o Estado e aquele que se submete as decisoes judiciais - com essa ideia, com esse 
conceito, nao se compatibiliza a ideia de Execucao contra a Fazenda. Exatamente 
porque a execucao e o processo que tende a utilizar, quando necessario, a forca para 
compelir a parte a se submeter a decisao. Mas o Estado e o maior centro de forca 
institucionalizado da face da terra. E absolutamente incongruente falar-se de 
execucao contra a Fazenda Publica... O Estado que pretende ser de Direito tem de 
submeter-se a lei pela sua propria vontade.22 

Teoricamente um Estado que se afirma de Direito deveria cumprir voluntariamente com 
suas obrigacoes, observando os comandos advindos do Poder Judiciario, mas nao e o que se 
evidencia na pratica. 

O Direito como conjunto de normas e sempre reflexo da realidade cultural do 
agrupamento social que visa organizar, ante a nossa realidade socio-cultural verificamos a 

21 BOBBIO, Norberto. Idem, apud. p. 18. 
22 MACHADO, Hugo de Brito. Conferencia sobre o tema "Execucao Contra a Fazenda Publica", proferida no 
VII Forum de Debates sobre Direito Publico, realizado pelo Centro de Treinamento da Procuradoria-Geral do 
Estado do Ceara - CETREI/PGE, aos 13.10.97, em Fortaleza/CE (consult. Arquivos CETREI/PGE). 
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priori que se faz necessario e imprescindivel a existencia de normas juridicas especificas 
para a executar o Estado, ja que o mesmo vem se omitido em cumprir voluntariamente com 
as suas obrigacoes. 

Neste contexto a existencia de processo de execucao contra a fazenda publica, surgiu 
como formula de emprestar efetivacao aos direitos dos credores, para que nao ficassem a 
merce da boa vontade do Executivo. 

2.4 Observacoes do direito comparado 

A importancia do Direito Comparado enquanto metodo do Direito e inegavel, pois 
atraves da investigacao comparativa dos diversos sistemas em aplicacao e possivel aperfeicoar 
o ordenamento juridico existente em um determinado pais. 

Ao analisamos alguns textos normativos alienigenas, constatamos que em muitos 
paises, nao ha sequer trato constitucional sobre o tema, nem tampouco existem regras 
especiais para o pagamento pelo executivo de suas condenacoes judiciais. 

As Constituicoes das Republicas de Cuba, S. Tome e Principe, Guine-Bissau, 
Mozambique e Cabo Verde, nada dispoem sobre o assunto. 

A Constituicao do Japao, prevendo a todos os direitos de acesso a jurisdicao (artigo 32), 
estabelece a regra da responsabilidade civil do Estado por ato de seus agentes23 e, importante 
destacar, no capitulo das fmancas publicas, diz que nenhum dinheiro sera gasto sem 
autorizacao da Dieta - mais alto orgao do poder estatal, dotado de funeao legislativa (artigos 
41 e 85) -, o que mostra claramente a necessidade de um meio de inclusao da condenacao no 
orcamento, apos a provacao do orgao do Poder Legislativo. 

23 Art. 17. Todos poderao mover acao judicial pedindo reparacao, de conformidade com o que estipula a lei, do Estado ou de 
uma entidade publica, desde que tenha havido dano decorrente de ato ilegal praticado por qualquer funcionario publico". 
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Nos Estados Unidos da America, nao se admite, em se tratando das administracoes 
publicas federal e estadual, qualquer possibilidade de execucao forcada; para que ocorra a 
efetivacao das decisoes judiciais contra a administracao e em regra expedido ordem ao 
funcionario publico, que devera curnpri-la sob pena de prisao ou multa por desobediencia. 

Ha nos Estados Unidos um conflito entre o judiciario e a administracao, face a 
negativa da administracao em cumprir com as decisoes judiciais proferidas em seu desfavor. 

Ao comentar episodio na historia judiciaria americana referente ao cumprimento de 
decisoes judiciais em face do Executivo, Bernard Schwartz, relata que em certa ocasiao, o 
Presidente Jackson, tomando conhecimento de decisao da Supreme Court, disse: "Jonh 
Marshall deu sua decisao, agora ele que a execute"24. 

A Constituicao mexicana nada diz sobre o tema25. Entretanto, preve o artigo 464 do 
Codigo Federal de Processos Civis do Mexico: 

Se se trata de sentenca contra a Fazenda Publica da Federacio ou dos Estados, a 
autoridade judicial as notificara diretamente ao governo respectivo para que, dentro 
da orbita de suas faculdades, proceda o seu cumprimento sem que, em caso algum, 
possa expedir-se mandado de execucao ou providencia de embargo. 

Na Argentina, a principio, o procedimento a ser adotado para o cumprimento das 
sentencas em face da fazenda publica tambem e a requisicao de pagamento atraves de 
inclusao de verba em orcamento. Todavia, nao havendo o deposito da quantia requisitada 
dentro do prazo previsto em regulamento, apos a publicaeao do orcamento, a cobranca da 
condenacao pode seguir o procedimento da execucao forcada. 

Ante esta perfunctoria analise do tema em algumas legislates alienigenas podemos 
concluimos que a execucao contra a fazenda publica e o instituto do precatorio, com perfil 
constitucional e tratamento diferenciado inserido nas disposicdes do codigo de processo 
constitui uma formula genuinarnente brasileira. 

In American Constitucional Law, Cambrigge at the University Pres. 1955, p. 146. 
CARVALHO, Vladimir Souza. Iniciacao ao Estudo do Precatorio, p. 355. 
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Ademais, constatamos que os entraves emergentes da "execucao" perante as entidades e 
orgaos do Poder Executivo nao e fenomeno exclusivo do sistema brasileiro, pois em muitos 
paises nao existem mecanismos capazes de dar concretude as decisoes condenatorias da 
Fazenda Publica. 
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CAPITULO III ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DA EXECUCAO 
CONTRA A FAZENDA PUBLICA 

3.1 Evolucao historica do instituto do precatorio 

A execucao contra a fazenda publica no regime das Ordenacoes Manuelinas e Filipinas, 
era processada da mesma forma que contra qualquer pessoa, principalmente em relacao a 
penhora, que, tal como hoje, era o ato judicial pelo qual em virtude do mandado do 
magistrado se tiravam os bens do poder do executado e se punham debaixo da guarda justica 
para seguranca da execucao, portanto, nao havia qualquer privilegio a proteger os bens do 
Estado. 

Assim, nos termos dessas Ordenacoes, a penhora deveria ser feita, sem excecao quanto 
a natureza dos bens, com efetiva apreensao dos bens e entrega a justica ou a quern esta o 
mandava entregar (ai temos a figura do depositario). Nao deveriam permanecer em poder do 
devedor para que este nao os escondesse, consumisse ou os alienasse, considerando-se que 
embora nao perdesse, a posse civil do executado perdurava ate a arrematacao. 

Essa legislacao foi alterada por sucessivas leis que excluiram da penhora bens e, mais 
adiante, a renda e o ordenado de oficio dos nobres, sem licenca regia, passando-se, 
posteriormente, a considerar que os bens da Fazenda Nacional so poderiam serem alienados e 
penhorados por decreto da Assembleia Geral, vindo, finalmente a constar no artigo 15, § 15, 
da Constituicao do Imperio, o principio da impenhorabilidade dos bens publicos. 

A primeira Constituicao Politica brasileira, de 1824, do tempo do imperio, nada dispos 
sobre a execucao contra a fazenda publica. Da mesma forma a de 1891, a primeira 
Constituicao republicana. 
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Ante a impossibilidade de penhorar os bens publicos e a ausencia de norma especifica 
o sistema tornou-se precario e ineficiente, nao garantindo o pagamento ao credor da fazenda 
publica, ficando na dependencia da boa vontade do executivo para efetiva-lo e do legislativo 
para abrir o credito correspondente. 

Nessa epoca chegava-se ao absurdo de no ambito do Poder Legislativo, discutir-se o 
teor e o acerto (ou nao) das sentencas geradoras dos creditos frente a fazenda publica. Se os 
fundamentos nao agradavam, negava-se o credito solicitado. 

Somente com o disciplinamento constitucional em 1934, os pagamentos dos creditos 
contra a fazenda, atraves de precatorios puderam ser cumpridos, sem as ingerencias do poder 
legislativo com suas exigencias desacabidas diante da res judicata. 

Como bem expressa Vladimir Souza Carvalho: 
Foi preciso a tutela constitucional, para que os precatorios fossem devidamente 
cumpridos, sem que o Legislativo julgasse a sentenca, numa aplicacao da regra de 
que os tres Poderes sao independentes e harmonicos entre si... O precatorio triunfou, 
como instituto democratico e constitucional, representando uma seguranca para as 
partes, no sentido do exato cumprimento das decisoes judiciarias contra a Fazenda 
Publica, que, por ser orgao do governo, portanto, de um dos Poderes da Republica, 
deveria dar o exemplo no fiel e imediato cumprimento as ordens da Justica26. 

O texto constitucional de 1934, que regulava o instituto dos precatorios tinha a seguinte 
redacao: 

Art. 182. Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, em virtude de sentenca 
judiciaria, far-se-ao na ordem de apresentacao dos precatorios e a conta dos creditos 
respectivos, sendo vedada a designacao de casos ou pessoas nas verbas legais. 
Paragrafo unico. Esses creditos serao consignados pelo Poder Executivo ao Poder 
Judiciario, recolhendo-se as importancias ao cofre dos depositos publicos. Cabe ao 
Presidente da Corte Suprema expedir as ordens de pagamento dentro das forcas do 
deposito, e, a requerimento do credor que alegar pretericao da sua precedencia, 
autorizar o sequestra da quantia necessaria para satisfazer, depois de ouvido o 
Procurador- Geral da Republica. 

Vislumbramos pela diccao do artigo supracitado que houve a vedacao da designacao 
nominal dos credores, a imposicao da observancia da ordem cronologica de apresentacao dos 
precatorios e autorizacao do sequestra no caso de pretericao do pagamento de algum credor, 

Iniciacao ao Estudo do Precatorio, pp. 332-333. 
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sendo esse os primeiros passos moralizados da situacao caotica que reinava entre a 
administracao e seus credores. 

Quando se indaga qual a justificativa para a criacao dos precatorios e por que da 
proibicao da designacao de casos ou de pessoas? Encontramos as respostas atraves das 
palavras de Wagner Barreira: 

Nao ha dificuldade de responder a essas indagacoes. Na verdade antes de julho de 
1934, campeava no pais, no tocante a execucao das senteneas eondenatorias da 
Fazenda Publica, o mais escandaloso dos abusos. Vigorava, como lembra Pontes 
Miranda, uma das forrnas mais correntes da advocacia administrativa. Passadas em 
julgado as decisoes que condenavam a Fazenda a pagamentos em dinheiro, um 
enxame de pessoas prestigiadas e avidas do recebimento de comissoes passava a 
rondar os corredores das reparticoes fiscais. Nelas se digladiavam, como autentieos 
abutres, e com feroz avidez, para arrancar a verba de seus clientes. Esta - pelo 
poderio dos advogados administrativos - saia para os guichets de pagamento com 
designacao dos beneficiarios e alusao expressa a seus casos. Com isso se infringia a 
precedencia a que tinham direitos titulares sem melhor amparo, de pagamentos que 
se deviam ter realizado anteriormente.27 

A Constituicao Federal de 1937 (Estado Novo), tambem conhecida por Constituicao 
"Polaca", nada inovou, limitou-se a confundir as palavras usando a expressao "precatorias", 
ao inves de "precatorios", como seria o correto. 

O primeiro Codigo unitario de Processo Civil Brasileiro (Decreto-Lei Federal n. 1.608, 
de 18.09.1939), disciplinou no art. 918, paragrafo unico, os pagamentos de creditos devidos 
pela fazenda publica, nos seguintes termos: 

Os pagamentos devidos , em virtude de sentenca, pela Fazenda Publica, far-se-ao na 
ordem em que forem apresentadas as requisites e a conta dos creditos respectivos, 
vedada a designacao a designacao de casos ou pessoas nas verbas orcamentarias ou 
creditos destinados aquele fim. As verbas orcamentarias e os creditos votados para 
os pagamentos devidos, em virtude de sentenca, pela Fazenda Publica, serao 
consignados ao Poder Judiciario, recolhendo-se as importancias ao cofre dos 
depositos publicos. Cabera ao presidente do Tribunal de Apelacao ou do Supremo 
Tribunal Federal, se a execucao for contra a Fazenda Nacional, expedir as ordens de 
pagamento, dentro das forcas do deposito, e, a requerimento do credor preterido em 
seu direito de precedencia, autorizar o seqiiestro da quantia necessaria para satisfaze-
lo, depois de ouvido o Procurador-Geral. 

Constatamos pela redacao do artigo supracitado que o Codigo de Processo Civil de 
1939, circunscrevia a repetir, quase, as disposicoes da Constituicao Federal (1937), sem 

BARREIRA, Wagner. Precatorio, Enciclopedia Saraiva de Direito. Sao Paulo: Saraiva, 1977. Vol. 60, p. 03. 
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estabelecer normas procedimentais, mas nao podemos olvidar alguns meritos, como o de nao 
se referir a "precatorias", como o fez erroneamente a Constituicao entao vigente, teve, ainda, o 
merito de ter objetivo mais amplo, na medida em que se referiu a "Fazenda Publica", e nao 
apenas a "Fazenda Federal", ademais, incluiu observacao a respeito do poder do Presidente do 
Tribunal de Apelacao em expedir as ordens de pagamento. 

A Lei Fundamental de 1946 inovou ao estender o precatorio a Fazenda Estadual e a 
Fazenda Municipal, tendo, ainda, feito adaptacoes quanto a autoridade competente para 
expedir as ordens de pagamento (Presidente do Tribunal). 

Veio a Constituicao Federal de 1967 e disciplinou o instituto nos seguintes termos: 
Art. 112. Os pagamentos devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em 
virtude de sentenca judiciaria, far-se-ao na ordem de apresentacao dos precatorios e 
a conta dos creditos respectivos, proibida a designacao de casos ou de pessoas nas 
dotacoes orcamentarias e nos creditos extra-orcamentarios abertos para esse fim. § 
1°. E obrigatoria a inclusao, no orcamento das entidades de direito publico, de verba 
necessaria ao pagamento dos seus debitos constantes de precatorios judiciarios, 
apresentados ate primeiro de julho. § 2° As dotacoes orcamentarias e os creditos 
abertos serao consignados ao Poder Judiciario, recolhendo-se as importancias 
respectivas a reparticao competente. Cabera ao Presidente do Tribunal, que proferir 
a decisao exeqiienda, determinar o pagamento, segundo as possibilidades do 
deposito, e autorizar, a requerimento do credor preterido no seu direito de 
precedencia, ouvido o chefe do Ministerio Publico, o sequestra da quantia necessaria 
a satisfacao do debito. 

Constata-se pelo o enunciado do artigo supracitado como a principal inovacao da 
CF/1967 o fato de tornar obrigatoria a inclusao no orcamento das entidades de direito publico 
da verba necessaria ao pagamento dos precatorios e sua efetiva utilizacao durante o respectivo 
exercicio financeiro. 

Ao dissertar sobre a Constituicao de 1967, aduz o imortal Pontes de Miranda: 
O art. 117, paragrafo 1°, da Constituicao de 1967 cria o dever de inclusao no 
orcamento da verba para o pagamento dos debitos constantes das cartas precatorias, 
apresentadas ate 1° de julho. O dever e do Presidente da Republica, do Governador 
do Estado-membro ou do Prefeito. Se o nao faz, comete crime de responsabilidade.28 

Na Emenda Constitucional de 1969, o instituto dos precatorios foi tratado de forma 
identica ao anteriormente disposto na Constituicao Federal de 1967. 

Pontes de Miranda. Comentarios a Constituicao de 1967 com a Emenda n. 1 de 1969, t. 3, p. 648. 
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O Codigo de Processo Civil de 1973, tratou da Execucao contra a Fazenda Publica no 
Livro II, consagrado ao Processo de Execucao, no Titulo II ("Das diversas especies de 
execucao"), na Secao III do Capitulo IV ("Da execucao por quantia certa contra devedor 
solvente"), especificamente nos arts. 730 e 731. 

Constata-se que o novo codigo adjetivo nao se circunscreve a repetir as disposicoes da 
Constituicao, como vez o anterior, mais teve o merito de estabelecer as normas 
procedimentais para a execucao contra a fazenda publica. 

Na Constituicao Federal em vigor, o instituto encontra-se previsto no art. 100, alterado 
pelas emendas n. 20 de 15.12.1998, 30 de 13.9.2000 e 37 de 12.06.2002. 

Em termos comparativos entre o disciplinamento constitucional atual e o anterior, 
verificamos a priori as seguintes modificacoes: 

a) houve um tratamento diferenciado para os creditos de natureza alimenticia, 
excluindo do regime geral dos demais creditos; 

b) omitiu-se, para os fins de sequestra, a expressao "ouvido o chefe do Ministerio 
Publico"; 

c) substitui-se a adjetivacao creditos "extraorcamentarios" por "adicionais"; 
d) Os valores dos precatorios serao atualizados monetariamente na data maxima de 

sua apresentacao. 
No que diz respeito ao dispositivo constitucional emanado no art. 100, referente a 

exclusao dos creditos de natureza alimenticia, houve divergencia doutrinaria e jurisprudential 
na sua interpretacao, para uns doutos como Ernane Fidelis dos Santos, Jose Augusto Delgado 
e Osvaldo Flavio Degnazia estaria afastado in totum a forma procedimental do precatorio para 
o pagamento de debitos daquela natureza, enquanto que outros estudiosos como Jose Cretella 
Junior, Manoel Goncalves Ferreira Filho e Nelson Nery Junior apregoaram a 
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indispensabilidade do precatorio, sendo que haveria apenas o surgimento de uma nova ordem 
de precatorios, que seriam pagos preferencialmente aos demais. 

Os tribunais patrios, chamados a aplicar a regra do artigo 100 da Constituicao 
Federal/88, manifestaram-se no sentido de que a preferencia prevista para os creditos de 
natureza alimenticia nao obriga a Fazenda Publica a dispensa de precatorio, devendo esses 
creditos ser pagos atraves de precatorios, porem sem a observancia da ordem cronologica 
daqueles referentes as dlvidas de natureza diversa. 

E de bom alvitre esclarece que o § 1°-A, do artigo 100 da Constituicao Federal, elenca 
os creditos que possuem natureza alimentar, quais sejam aqueles decorrentes de salario, 
vencimentos, proventos, pensSes, beneficios previdenciarios, indenizacoes por morte ou 
invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentenca judicial transitada em 
julgado. Esse rol constitucional, todavia, nao e exaustivo. Ao contrario, deve ser 
compreendido de forma a abranger todos os bens indispensaveis a sobrevivencia do ser 
humano, como moradia, saude, educacao. 

3.2 O rito diferenciado 

O trato procedimental na execucao contra a fazenda publica como ja salientado e 
disciplinado basicamente pela Constituicao Federal (artigo 100) e pelo o Codigo de Processo 
Civil (artigos 730/731). Destina-se esta via especial as obrigacoes de pagar quantia certa, ja 

O Tribunal Federal da la Regiao proferiu o enunciado (Siimula n° 04): "a preferencia prevista no art. 100, caput, da 
Constituicao Federal nao obriga a Fazenda Publica a dispensar a expedipao de precatorio no pagamento dos creditos de 
natureza alimenticia". No mesmo sentido, Siimula n° 01, do TRF da 5" Regiao. 
O Superior Tribunal de Justica, por sua vez, decidiu: "os creditos de natureza alimenticia sao pagos atraves de precatorios, 
mas sem observancia da ordem cronologica daqueles referentes as dividas de natureza diversa" (Ac. un. da 5a T/STJ, 
publicado em 7.11.94, REsp 55.103-0-SP. rel. Min. Costa Lima. 
O Supremo Tribunal Federal, editou a Siimula n° 655, como seguinte enunciado: "A excecao prevista no art. 100, caput, da 
Constituicao, em favor dos creditos de natureza alimenticia, nao dispensa a expedicao de precatorio, limitando-se a isenta-lo 
da observancia da ordem cronologica dos precatorios decorrentes de condenacoes de outra natureza". 
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que em relacao as obrigacoes de fazer, nao fazer e de entrega de coisa nao se adotou nenhum 
trato diferenciado para o seu cumprimento pela fazenda publica. 

O credor, por intermedio de peticao lastreada em titulo executivo judicial ou 
extrajudicial, requerera a citacao da fazenda publica (compreendidas, nesse conceito, alem do 
Estado, Uniao e Municipios, as autarquias e fundazoes publicas), essa inicial contera os 
requisitos legais minimos (artigo 614, Codigo de Processo Civil) e em especial a memoria de 
calculo. 

Citada a Fazenda, seus embargos poderao ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias -
artigo 1° -B da Lei 9.494/97 - com a redacao determinada pela Medida Provisoria n° 2180-35, 
contados da juntada nos autos do mandado, anteriormente esse prazo era de dez dias. 

O supracitado prazo e de natureza peremptoria, ou seja, a sua inobservancia implicara a 
parte - no caso a Fazenda Publica - a perda do poder de praticar o ato. 

Na interposicao de embargos pela fazenda publica nao ha exigencia ou requisite de 
seguranca do juizo (artigo 737, Codigo de Processo Civil), pois sua solvabilidade e garantida 
pelo erario publico. 

Nao opostos ou sendo rejeitados os embargos, sera expedido o precatorio, pelo qual o 
juiz, por intermedio do Presidente do Tribunal competente, requisita o pagamento, fazendo na 
ordem da apresentacao. 

O precatorio constitui uma "carta de sentenca" que contara, regra geral, com as copias 
da procuracao, da sentenca ou acordao condenatorio da Fazenda, certidao do transito em 
julgado - requisite que ganhou relevancia com a atual redacao do artigo 100 e seus paragrafos 
da Constituicao Federal, conta de liquidacao ou memoria discriminada do calculo do valor 
requisitado. Ante o tratamento diferenciado, dado ao credito de natureza alimenticia, convem 
tambem que conste no precatorio a referenda a natureza do seu credito, se alimenticio ou nao. 
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Atualmente ha uma tendencia de simplificaeao das formalidades do precatorio, para que 
este passe a ser um simples oficio a Presidencia do Tribunal com os dados e certidoes 
necessarias, sem que haja a extracao de copias do processo. 

O Presidente do Tribunal competente, na ordem de apresentacao do precatorio 
requisitara o pagamento do quantum ao Executivo, devendo ser pago em ordem cronologica, 
sob pena de seqiiestro de quantia necessaria para satisfacao do debito (Codigo de Processo 
Civil, artigo 731). 

O precatorio recebe no orgao devedor um tratamento de descaso, sendo recebido quase 
sempre com repulsa, pois representa uma obrigacao imposta e incomoda, embora j a seja de 
conhecimento previo da devedora a existencia deste credito, ja que e resultante de uma acao 
judicial onde a mesma figurou como parte. 

Manoel da Cunha faz a seguinte ponderacao sobre o descaso com o precatorio no orgao 
devedor: 

O descaso com o precatorio e tao grande que, em algumas dessas entidades, nao 
sabem bem o que fazer com ele: umas o mandam arquivar no setor juridico, outras 
no de financas, outras mais o metem num arquivo "morto" do gabinete do chefe, e 
ele ali fica esquecido, ate que o infeliz interessado va reclamar o seu pagamento. 
Nao ha quase sempre, uma organizacao racional e um tratamento responsavel em 
relacao aos precatorios.30 

3.3 Requisicoes de pequeno valor (RPV) 

A Emenda Constitucional n. 30/2000, introduziu alteracoes no artigo 100 da CF/88, 
sendo de repercussao a inovacao trazida referente a dispensa de expedicao de precatorios para 
pagamento de valores defmidos em lei como de pequeno valor, excluindo-os esses 
pagamentos do sistema tradicional de precatorio. 

CUNHA, Manoel da. Precatorios: do escandalo nacional ao calote nos credores. Sao Paulo: LTr. 2000. P. 59. 
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Ocorre que a emenda constitucional referenciada nao declarou quais seriam esses 
pequenos valores, tal lacuna foi suprida com o advento da Emenda Constitucional n. 37/2002, 
que definiu os valores maximos de debitos em sentencas transitadas em julgados abaixo do 
qual se dispensaria o regime dos precatorios. 

Interpretando literalmente a Emenda Constitucional n. 37/2002, podemos compreender 
como sendo dividas de pequeno valor, ate que se de a publicacao oficial das respectivas leis 
pelos entes da federacao, aqueles que sejam igual ou inferior a quarenta salarios minimos para 
a fazendas dos Estados e do Distrito Federal e, de trinta salarios minimos, para a fazenda dos 
Municipios; em relacao a Uniao o legislador omitiu-se, pois a Lei dos Juizados Especiais 
Federals ja havia definido em sessenta salarios minimos. 

O procedimento para o pagamento desses debitos de pequena monta encontra-se 
previsto para as dividas da fazenda federal, porern, para as dividas das Fazendas Estaduais e 
Municipals nao foi normatizado o procedimento, ante a omissao devera o interprete utiliza-se 
do principio da analogia, utilizando-se do procedimento previsto no artigo 17 da Lei dos 
Juizados Especiais Federals para efetivacao das Requisites de Pequeno Valor em ambito 
estadual e municipal, ate que advenha norma legal pertinente. 

Digna de registro e a previsao legal inserida no § 2° do artigo 17 da Lei dos Juizados 
Especiais Federals que preve que, nao pagos os valores diretamente requisitados pelo juiz da 
causa, determinara ele o sequestro de numerario suficiente ao cumprimento da decisao, 
portanto, disponibilizou-se uma medida de carater satisfativo para assegurar o pagamento das 
Requisieoes de Pequeno Valor (RPV). 

Superficialmente observa-se que a intencao da dispensa do regime de precatorios dos 
debitos de pequeno valor, teve como escopo maior a promocao de um esvaziamento dos 
precatorios de pequenos valores, que se encontravam acumulados nas fileiras dos tribunals 
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aguardando solueao, sendo que muitos deles tinham de somar milhares para dar equivalencia 
a um unico de valor elevado. 
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CAPITULO IV QUESTOES DIVERSAS SOBRE O 
PRECATORIO 

4.1 - Saneoes pelo descurnprimento do precatorio: seqiiestro e interveneao 

A desobediencia da administracao publica em cumprir com a ordem de pagamento 
(precatorio) pode ser enfrentada pelo credor atraves de medidas coativas (sequestro ou 
interveneao), alem de que tal fato constitui crime de responsabilidade praticado pela 
autoridade do executivo. 

O sequestro ocorre quando a entidade devedora quebra a ordem de pagamento dos 
precatorios, efetuando o pagamento a credor cujo precatorio se encontra registrado em data 
posterior a de outros credores ou a alguem que sequer obteve o registro. 

Esta medida exclusiva para o caso de pretericao encontra-se prevista 
constitucionalmente (§ 2°, artigo 100), bem como no artigo 731 do Codigo de Processo Civil. 

Ante a essa possibilidade de sequestro da quantia necessaria para satisfazer o debito, 
indaga-se os bens publicos sao ou nao penhoraveis? 

O sequestro e uma excecao a regra da impenhorabilidade dos bens publicos. Em 
principio este dispositivo causa repulsa aqueles que defendem categoricamente a 
impenhorabilidade dos bens publicos. 

Digna de registro e a colocacao de Araken de Assis sobre a impenhorabilidade dos bens 
publicos: 

Ora, a impenhorabilidade dos bens publicos nao constitui dogma absolute, porem a 
Carta Politica pode levanta-la ou estabelecer excecoes a regra. E o que se infere do 
art. 100, § 2°, in fine, porquanto, do contrario, nao se atribuiria a medida a finalidade 
de satisfazer a divida. Por outro lado, dificilmente o engano e atribuivel ao 
Presidente do Tribunal, derivando, na maioria das vezes, de transacoes entre 
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particulares e a Fazenda Publica, apesar de previsao de responsabilidade penal 
daquele (art. 100, § 5°).31 

O Supremo Tribunal Federal, em decisao do pleno, no julgamento do Recurso 
Extraordinario n° 82.456-RJ, ja admitiu a possibilidade de que tal sequestro pudesse recair 
diretamente sobre as rendas da fazenda publica infratora, em quantia suficiente para satisfazer 
o credito exequendo. 

Vejarnos o teor do julgado do Supremo Tribunal Federal nesse sentido: 
Execucao contra a fazenda publica. Pagamento com pretericao da ordem cronologica 
dos precatorios - Aplicacao dos artigos 117, paragrafo 2°, da Constituicao da 
Republica e 731 do Codigo de Processo Civil - sequestro sobre as rendas da fazenda 
infratora, em quantia necessaria para satisfazer o debito preterito. (STF, Pleno, RE 
82456/RJ, rel. Min. Soarez Mufioz, j . 7.6.1979, DJ 10.8.1979, p. 5845. Decisao: por 
unanimidade, conheeeram e deram provimento. 

Hipotese diferente ocorre quando o credito requisitado nao for incluido no orcamento ou 
nao for pago ate o final do exercicio correspondente, nesses casos o credor nao podera 
utilizar da medida coercitiva do sequestro, pois o mesmo so se presta quando houver 
pretericao do credor, pressupondo a realizacao de pagamento pela fazenda publica em 
desrespeito a ordem dos precatorios. 

O Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar a ADI 1662/SP, entendeu que a previsao 
constitucional do sequestro deve ser interpretada restritivamente, nao podendo haver 
sequestro de verbas nos casos de inadimplencia dos Estados e dos Municipios, e sim a 
interveneao. 

O instituto da interveneao e previsto constitucionalmente no capitulo VI, do Titulo III, 
artigos 34 a 36, estando neles descritas as hipoteses que a justificam, entre elas a 
possibilidade de utilizar a medida para "prover a execucao de lei federal, ordem ou decisao 
judicial". 

ASSIS, Araken de. Manual do Processo de Execucao. 4. ed. Sao Paulo: Editora Revista dos Tribunals, 1997, p. 
674-675. 
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Nesse contexto insere-se a possibilidade em tese da decretacao da interveneao nos 
Estados ou Municipios objetivando compelir estes ao pagamento dos precatorios. 

A respeito dessa possibilidade esclarece Juvencio Vasconcelos: 
Em caso de descurnprimento de decisao judicial da inclusao de verba necessaria no 
orcamento, um primeiro remedio disponivel na ordem vigente e de natureza politica, 
qual seja o pedido de interveneao, medida extrema, voltada para o equilibrio 
federativo do Estado Brasileiro.32 

Em virtude de manifesta relevancia na exata compreensao juridica e desfecho do tema 
debatido, imperiosa a focalizacao de algumas particularidades referente a interveneao, 
vejamos: 

A primeira delas refere-se a possibilidade do prejudicado (credor fazendario) requerer 
diretamente a interveneao federal ou estadual, representando diretamente ao Presidente do 
Tribunal de Justica. 

Alias, tal remate deriva da analise dos artigos 350 a 354, do proprio Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal, em sua atual redacao, verbis: 

Art. 350. A requisicao de interveneao federal, prevista no art. 34, incisos IV (req. 
STF: coacao ao PJ); VI (prover execucao de decisao judicial) e, VII (rep.PGR p/ 
assegurar principios constitucionais) da Constituicao, sera promovida: 
I. omissis; 

II. omissis; 
III. De oficio, ou mediante pedido da parte interessada, quando se tratar de prover a 
execucao de ordem ou decisao do Supremo Tribunal Federal; 

Uma segunda particularidade refere-se ao fato de havendo o descurnprimento da ordem 
por parte de autoridade federal, nao se tern na constituicao remedio eficiente, pois nao ha a 
possibilidade de interveneao contra a Uniao, havendo nessa hipotese o crime de 
responsabilidade do Presidente da Republica. 

Outro ponto a ser ressaltado e que a interveneao nao e medida executiva e sim uma 

VIANA, Juvencio Vasconcelos. Idem, apud. P. 130. 
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sancao politica, logo nao tem fundo satisfativo, podendo ocorrer a intervencao em 
determinado ente federativo e o credor da respectiva fazenda permanecer insatisfeito, caso o 
interventor nao pague nem inclua a verba necessaria para este fim. 

O atual quadro de descumprimento das ordens ou decisoes judiciais, levou ao Supremo 
Tribunal Federal inumeros pedidos de intervencao, tendo aquela corte se posicionado no 
sentido de que esta intervencao so e possivel se o Estado se recusa ostensivamente a pagar, e 
nao em casos de impossibilidade ou inadimplencia, vejamos o inteiro teor de uma ementa do 
Egregio Tribunal nessa diapasao: 

INTERVENCAO FEDERAL - Precatorio judicial - Ausencia de totalidade do 
pagamento pelo Estado - Circunstancia em que nao se verifica dolo na conduta -
Empenho do ente federativo em buscar solucoes para o cumprimento integral -
Fatos que tomam incabfveis a decretacao da medida extrema - Voto vencido. 
Ementa da redacao: Nao restando dolosa a conduta do Estado de nao efetuar o 
pagamento dos precatorios alimentares e verificando o empenho do ente federativo 
de buscar solucoes para o cumprimento integral, e incabivel a medida extrema da 
intervencao federal. 
Ementa do voto vencido, pela Redacao: O nao cumprimento, por Estado-membro, 
de ordem judicial determinando o pagamento de precatorio, existindo numerario 
para tanto, e suficiente para autorizar o decreto da intervencao federal, pouco 
importando, para a adocao da medida, perquirir-se sobre a existencia de dolo ou 
culpa no descumprimento da decisao judicial. 
Intervencao federal 2.127-8-SP - Sessao Plenaria - j . 08.05.2003 - redator p/ o 
acordao Min. Gilmar Mendes - DJU 22.08.2003. 

Constata-se que a municao dos credores fazendarios foi inutilizada pelo o Supremo 
Tribunal Federal, ao exigir a conduta dolosa do Estado para a decretacao da intervencao, e 
nao nos casos de impossibilidade ou inadimplencia do Estado. 

4.2 Dos crimes de responsabilidade 

O descumprimento das obrigacoes referente ao pagamento dos precatorios por parte do 
administrador publico, seja quando o mesmo nao inclui no orcamento as verbas necessarias 
para o pagamento dos precatorios ou quando deixa de efetuar o pagamento dessas despesas, 
caracteriza crimes de responsabilidade nas tres esferas de governo. 
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A Lei n° 1.079/50, definiu os crimes de responsabilidade do Presidente da Reptiblica, 
Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, Procurador-geral da Repiiblica, 
Governadores e Secretarios de Estados. 

Analisando a referida lei constata-se que implicara em crime de responsabilidade 
(artigo 10, inciso IV), o desvio de verba destinado para pagamento de precatorios, quando 
utilizado para outros fins, ressaltando que tal destinacao fmanceira ja deva esta prevista na 
Lei Orcamentaria Anual. 

Em relacao aos Prefeitos incide as disposicoes previstas no Decreto-lei n° 201/67, que 
preve os crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. 

A Lei de Improbidade Administrativa tipifica como ato de improbidade que atentam 
contra os principios da administracao publica (artigo 11, I e II), a acao ou omissao do 
administrador que nao consigna na lei orcamentaria anual o montante requisitado pelo 
judiciario, nao efetua o pagamento dos requisitorios no prazo constitucional ou promove o 
desvio de verbas consignadas. 

As penalidades previstas para essas hipoteses consistem na perda da funeao publica, na 
suspensao dos direitos politicos de 03 a 05 anos, na multa de ate cem vezes o valor da 
remuneracao percebida pelo agente infrator e no ressarcimento integral dos danos se houver. 

Ha proposta tramitando no Congresso Nacional prevendo modificacao do artigo 11 da 
Lei n° 8.429/92, para qualificar como ato de improbidade administrativa, o retardamento ou 
nao pagamento dos precatorios. 

Quando o ato comissivo ou omissivo que venha retardar ou frustrar a regular liquidacao 
do precatorio for praticado pelo o Presidente do Tribunal, configurara crime de 
responsabilidade ditado pelo o § 6° do artigo 100 da CF/88. 

Ressalta-se que nao e suficiente a mera previsao constitucional ou infraconstitucional 
das infracoes cometidas por entes publicos e seus agentes em relacao ao descumprimento dos 
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pagamentos dos precatorios, se faz necessario responsabilizar efetivamente os infratores nos 
limites legais nos campos politico, administrativo, funcional e penal. 

4.3 A cultura do descumprimento dos precatorios 

O descumprimento de precatorios judiciais tornou-se uma rotina, apos o posicionamento 
do Supremo Tribunal Federal, ja trazido a baila, onde se assentou a tese de que a medida 
excepcional de intervencao se limita a hipotese de atuacao dolosa e deliberada do ente 
devedor de nao efetuar o pagamento, nao bastando a simples demora de pagamento na 
execucao de ordem ou decisao judicial, por falta de numerario. 

Alem do mais nao se tem noticia de que os administradores piiblicos venham sendo 
penalizados por crimes de responsabilidade em decorrencia de nao inclusao no orcamento das 
verbas necessarias para o pagamento dos precatorios ou por deixar de efetuar o pagamento 
dessas despesas. 

Segundo estimativa da Ordem dos Advogados do Brasil seccional paulista, o valor total 
de precatorios existente no pais no ano de 2004, alcancava o montante de 100 bilhoes de 
reais, somente o Estado de Sao Paulo devia 2 bilhoes de reais em precatorios alimentares, o 
Distrito Federal - que nao paga sua divida ha uma decada - tinha uma divida calculada em 1,2 
bilhao de reais e o Estado do Rio Grande do Sul, de precatorios trabalhistas, possuia uma 
divida de 347 milhoes de reais. 

Em relacao aos municipios a situacao ainda e mais alarmante, para termos uma ideia da 
imensidao do calote, conforme informou a Caixa de Assistencia dos Advogados do Ceara 
(Caace), em materia veiculada no Diario do Nordeste de 17.02.2005, das 184 prefeituras do 
Estado do Ceara 117 nao pagam precatorios. 

Constata-se que ha inumeros credores nas filas dos precatorios, aguardando ha anos, nao 



47 

faltando casos em que o credor morre antes de receber o pagamento , por isso se diz que a 
vitoria contra a fazenda e uma vitoria de pirro: ganha e nao leva. 

O precatorio transformou-se numa forma de enrolar, de dizer devo nao nego, pago 
quando puder, protegendo o caloteiro oficial, por essas razoes apregoam a extincao dos 
precatorios, como acirradamente defendeu o ex-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho 
o Ministro Francisco Fausto que lancou uma cruzada nacional para acabar com os precatorios. 

No mesmo sentido sobre a extincao do regime dos precatorios, manifestou-se o Ministro 
do Supremo Tribunal de Justiea Humberto Gomes de Barros que: 

... o instituto do precatorio e o maior fator de ineficacia do Poder Judiciario. O art. 
100 da Constituicao Federal, de fato, esvazia e desmoraliza o Judiciario, como poder 
estatal. Para aprimoramento do Poder Judiciario, a alteracao desse dispositive e a 
unica reforma constitucional necessaria e urgente. Por sugestao minha, o Superior 
Tribunal de Justiea ofereceu projeto que extingue o instituto do precatorio.. .34 

O rito do precatorio, mormente pelas deturpacoes que vem sofrendo, descumprimento, 
atrasos, inexatidoes, defasagens de valores, etc., e por demais cruel para com o credor da 
fazenda publica, particularmente quando se cogita de credito de natureza alimenticia. Mas, 
por outro lado, o precatorio e necessario, como medida moralizadora e tradutora do principio 
da igualdade perante a administracao publica. 

E certo que correcoes se fazem necessarias, no sentido de estabelecer meios de compelir 
o administrador a satisfazer os creditos em prazos mais exiguos, assegurando efetividade nas 
execueoes contra a fazenda publica, ressaltando que o sistema reclama tais correcoes pela 
pouca cultura de nossos administradores, que insistem em desobedecer as ordens de 
pagamento e maltratar os principios a que estao adstritos por mandamento constitucional. 

33 U m grande escritorio de advocacia da capital paulista contabiliza 1.700 precatorios emitidos em favor de seus 
clientes desde 1998, so que 988 deles tiveram um beneficiario morto durante o processo. Mas da metade morreu 
depois que a sentenca judicial foi proferida, quando estavam na fila de esperapelo pagamento. 
34 BARROS, Humberto Gomes de. Execucao contra a fazenda publica, artigo, Advocacia Publica e Sociedade, 
ano II, n. 2, 1998, anais do 1° Congresso Brasileiro de Advocacia Publica, Sao Paulo: Max Limonad, p 32. 
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5. CONSIDERACOES FINAIS 

Demonstramos no trabalho que a execucao contra a fazenda publica com a morosidade 
no pagamento dos precatorios, nao consegue proporcionar uma resposta satisfatoria ao credor 
fazendario, inviabilizando uma prestacao jurisdicional eficiente, eficaz e celere. 

Essa ineficiencia do judiciario no trato do processo executivo tem uma utilidade, ela 
serve aos maus pagadores, aqueles que nao querem cumprir a sua obrigacao, e, nesse caso 
especlfico favorece a propria administracao publica federal, estadual e municipal, que utiliza 
inumeras manobras para desviar-se de seus deveres. 

Ha inumeras propostas de reformas legislativas tramitando no Congresso Nacional, que 
visam resolver a questao dos precatorios, algumas dessas propostas sao criativas como foi 
demonstrado no decorrer do trabalho, mas nao conseguiriam resolver o problema atual. 

Analisando, teoricamente, o vigente processo de execucao contra a fazenda publica, 
verificamos ser o mesmo apto a fazer com que o Estado cumpra suas obrigacoes, faltando 
para que de resultados efetivos, a coragem para implementa-los. 

Essa coragem encontra-se ausente nos credores, que nao tem nas maiorias das vezes 
consciencia da existencia desses meios legais, logo nao exercitam com plenitude o direito; 
falta animo aos juizes, que conduzem o processo como meros expectadores, nao tomando 
atitudes positivas na conducao do processo; e animo dos administradores da coisa publica 
que devem maior respeito as ordens judiciais. 

E imperioso remover a cultura da impunidade em materia de descumprimento de 
precatorio judicial, exigir maior respeito as determinacoes emanadas do Poder Judiciario, 
para tanto necessario se faz que sejam exercitadas medidas coercitivas contra os maus 
administradores. 
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A sociedade precisa reagir, a cidadania deve ser fazer presente. Todas as pessoas 
honestas devem lutar e exigir respeito as determinacoes emanadas do Poder Judiciario, 
especificamente para o pagamento dos precatorios judiciais, pois, de nada adianta a existencia 
de uma prestacao jurisdicional se ela nao consegue assegurar a eficacia de suas decisSes. 

Enfim, concluimos afirmando que o sistema possui garantias suficientes para patrocinar 
efetividade a prestacao da tutela jurisdicional, entretanto e necessario que se passe de 
imediato do piano teorico para o pratico, para que finalmente seja dado a quem tem um direito 
tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem o direito de obter. 
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E M n2 00034 - MJ 
Brasilia, 18 de maroo de 2004 

Exceleatissinio Senior Presidente da Repoblica. 

Subraeto a eonsideraeao de Vossa Exceleneia o anexo Projeto de Lei que "altera a Lei n s 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 -
Codigo de Processo Civil'", relativamente ao cumprimento da senteno-a que oondena ao paganienlo de quantia certa. 

2. Trata-se de proposta originaria do Aateprojeto de Lei elaborado pelo Institute Brasileiro de Direito Processnal, com objetivo de 
alterar dispositivos do Codigo de Processo Civil, atineiite ao cumprimento da seutenca que cc-adena ao pagamento de quantia certa, para 
posstbilitar que a execnelo da sentenca ocorra na cnesms relaglo processnal oognitiva. 

3. Como fundamento de inieiativa, transcrevo a Exposicao de Motives que acompanhou o Aateprojeto de Lei. elaborado pelo 
Instituo de Direito Processual, da qual sao sigaatirios o Sr. Ministro Athos Gusniao Cameiro, Vice-Presidente do Instituto Brasileiro de 
Direito Processual, o Sr. Ministro Silvio de Figueiredo Teixeira, o Sr. Petrdirio Calmon Filho, e a Sra. Ministra Fatima Nancy Andrighi, 
a qual denote a necessidade da adoclo das norm as projetadas: 

1. "Na Exposicao de Motivos do vigente Codigo de Processo Civil, o enrinente professor ALFREDO BUZ AID expos os motives 
pelos quais, na trilha de niodelos europens, propugnava pela unificacao das execuedes da sentenca condenatdria c dos titalos 
extrajudiciais, ileando destarte suprimidos a. aatiga 'aclo execntiva' do diploma processual de 1939 (com base em titulo extrajudicial) e o 
executive fiscal "como acoes autonomas" (o executivo fiscal, diga-se, retortion a sua 'autonomia' com a Lei n°- 6.830, de 22.09.1980). 

Como magnifies obra de arquitetura juridica, o Codigo de 1973 pouco tera deixado a desejar. A prestaeao jurisdicional, no 
entauto, tornou-se sernpre mais celebre e eftcienle, BARBOSA MOREIRA, escrevendo sobre as attiais tendeiicias do direito processual 
civil, a esse respeito referiu que "O trabalho empreendido por espiritos agudissimos levou a requintes de refinamento a tecnica do 
direito processual e executou sobre fundagoes solidas projeios arquitetanicos de impressionante tnajestade. Mem sempre conjurou, 
todavia, o risco ine rente a todo labor do genero, o deixar-se aprisionar ma leia das ahstmqoes e perder o coniato com a reaiidade 
cotidiana (. ) Senie-se, porem, a necessidade de apliear com maior efieacia a modelagem do real as ferramentas 
pacientemente temperadas epolidaspelo engenho dos estudiosos" ('RePro'm 31 '199). 

2. As varias reformas setoriais efetivadas no CPC sob inieiativa da ESCOLA NACIONAL DA MAGISTRATURA e do INSHTUTO 
BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL, j a lograram, em termos gerais, boas resultados. Basta, por exemplo, considerar o progress©, 
n l o so pragmatic© mas tambem em iiivel teorieo, trazido pelo institnto da anteeipaelo dos efeitos da tutela ('novo' apenas em termos de 
sua gencraiizacSo), pela eelere sisfematica do agravo de iiistnimento (que inclusive muitissimo reduziu o uso aadmalo e atecnico do 
maudado de segwanca), pela maior eficiencia dada a ac lo de consignacao em pagamento, pela iatrodueio da aca'o monitoria, pela 
ampliaeao do eienco dos fitulos executives extrajtidiciais. pela efieacia potencializada das sentencas volfadas ao cumprimento das 
obrigacdes de fazer e tambem das obrigacdes de entregar coisa, e assirn por diante. 

Alem clisso, tres novos projetos de lei, apos anos de debates e de analise de sugestoes, vieram a ser aprovados e sancionados, com 
algumas alteracSes e vetos, dando origem a Lei n S 10,352, de 26.12.2001, a Lei n 9 10,358, de 27.12.2001 e a Lei n 9 10.444, de 
07.05.2002. Entre os pontes mais relevantes, foram limitados os eases de reexame necessario, permitida a rangibifidade entre as 
providencias aiitecipatorias e as medidas cauteiares incidentais, reforeada a. execucao provisdria com a peniiissao de alienaeao de bens 
sob cau^lo adequada, atiibnida fotca execntiva lata senso k sentenca condeBatdria a eafxega de bens, pennifido que o relator proceda a 
converslo do agravo de iiistnimento em agravo retido, limitados os casos de cabimento do recarso de embargos infringentes. aielhor 
discipliBada a audiencia preliniinar, instituida nmlta ao responsive! (pessoa fisica) pelo descumprimento de deeisoes judiciais etc. 

3. E tempo, j a agora, de passannos do pensamento a 0980 em tenia de melhoria dos procedimentos execulivos. A axecii^ao 
pennanece o 'calcanhar de Aquiles' do processo. Nada mais dificil, coin freqiiencia, do que impor 110 nwtndo dos fatos os preoeitos 
absiratamente fonuulados no mundo do direito. 

Com efeito: apos o longo oontraditdrio no processo de conlieciinento, ul tapassados todos os percajoos, vencidos os sucessivos 
recursos, sofiidos os prejiiizos decoixentes da demora (quando nienos o 'dannio marginale in senso stretto' de que nos fala ITALO 
ANDOLiNA), o demandant© logra obter alfim a prestasjao jnrisdicioaa! definith'a, com o transito em jolgado da. condena^Io da parte 
adversa. Recebe entao a parte vitoriosa, de imediato, sem tardanea maior, o 'beiii da vida' a que tem direito? Triste engano; a sentenca 
condenaloria e titulo executivo, mas nao se reveste de preponderante efieacia execntiva. Se o vencido nao se dispoe a cumprir a 
sentenca, liaYera iniciar o processo de execucao, efetuar nova eita-clo, sujeitar-se a contrariedade do exeeutado mediante 'embargos',, com 
sentenca e a possibilidade de novos e sucessivos recursos. 



do S6 entlo o credor poctera iniciar os atos executonos propriamente ciitos, com a expropriapo do bent pealwrado, o 

'*que nao raro propicia mais racidcntes e agravos. 

Ponderando, inclusive, o reduzido numero de magistrados atuantes em nosso pais, sob indice cie litigiosidade sempre Cfescetlte (pelts 
acoes Iradicionais e pelas decorrentes da moderna tutela aos direilos trans individuals), impoe-se buscar maueiras de mclliorar o 
desenipenho processnal (sem formulas magieas, que nao as h i ) , ainda que devamos, em. certas materias (e por que nao?), retomar por 
vezes caminlios antigos (e aqni o exemplo do proeedimentos do agravo, em sua atual tecnica, verslo aiualizada das antigas 'cartas 
diretas' . . .) , ainda que expungidos rituais e fonnalismos ja anacrdnicos. 

4. Lembremos que Alcala-Zaruora combate o tecnicismo da dualidade, artiiicialmente uriada no direito processual, entre processo 
de conliecimento e processo de execucao. Sustenta ser mais exato filar apenos de fe.se processual de conhecimento e de fase processnal 
de execocjio, que de processo de uma e outra elasse. Isso porque "a unidade da relacao juridica e da ftin9lo processual se eslende ao 
longo de todo o procedimento, em vez de romper-se em dado iiionietito" (Proeeso, autocomposiciony autodefeasa, UNAM, 2 s ed., 1970, 
n . 8 1 , p . 149). 

Lopes da Costa allrmava que a intervene!© do joiz era nao so para restabeleccr o imperio da lei, inas p a u sattsta /vr o direito 
subjetivo material. E concluia: "o que o alitor mediante o processo pretende e que seja declarado titular de um duvtlo subjetiv o e. sendo 
case, que esse direito se realize pela execucao fereada" (Direito Processual Civil Brasileiro, 2* ed., v.I,n. 72). 

As teorias s l o importanles, mas ill© podeni se transforrnar em embaraco a que se ateoda as exigeneia naturais dos objetivos 
* visados pelo processo, so por apego ao tecnicismo formal. A vctha tendeneia de restringir a jurisdiclo ao processo de conhecimento e 

lioje ideia do passado, de sorte que a verdade por todos aeeita e a da complete e indispensavel integraQao das atividades cognitivas e 
executivas. Conhecimento e declaracao sem execucao - proelamou COUTURE, e academia e n l o processo (apitd HUMBERTO 
THEDORO JUNIOR, A exemgao de sentmga e a garantia do devidoprocesso legal, Ed. Aide, 1987. p.74). 

A dicotomia atualmentc existente, adverte a doutrina, importa na paralisacio da prestaeao jurisdicional logo apos a sentenca e na 
eomplieada instauracjto de um novo procedimento, para que o venc-edor possa finalmente tentar impor ao vencido o comando soberano 
contido no decisdrio judicial. 11a. destarte, um longo intervalo entre a definieao do direito subjetivo iesado e sua neeessaria restauracao, 
isso por para imposigao do sistenia prooedimental, sem nenhuma justillcativa, quel- que de ordem logica, quer ieorica, quer de ordem 
pratica (ob. c i t , p . 149 epassim). 

5. O presents Anteprojeto foi amplaniente debatido em reuni lo de processualistas realizada nests Capital, no segundo semestre 
de 2002, e buscou inspiracao em muitas criticas constrotivas fbrmuladas em sede doutrinaria e tambem nas experiencias reveladas em 
sede jurisprudential. 

As posicdes fundamentals defendidas s l o as seguintes: 

a) 

b) a 'efctivagao' foreada da sentenga condeuatdria sera ietta como etapa final do processo de conliecimento, apos um 'ternpus 
htdicoti', sem necessidade de um 'processo antdnomo' de execucao (afastam-se principios tedricos em homenagem a eficiencia e 
brevidade); processo 's incret ico\ no dizer de autorizado processualista. Assim, no piano doutsinario, s lo alteradas as 'cargas de efieacia' 
da sentenca condenatoria, caja 'executividade* passa a um primeiro piano; em decoixencia, 'sentenca* passa a ser o ato "de julgamento 
da causa, com ou sem aprcciacao do merito"; 

c) aliquidaeSq de sentenca e posta em sen devido lugar, como Titulo do Ltvro I, e se caracteriza como 'procedimeato' incidental, 
deixando de ser uma 'aclo* incidental; destarte, a decisao que fixa o 'quantum debeatur' passa a ser inipugnavel por agravo de 
instrumento, n l o mais por a p e k e l o ; e permitida, outrossim, a liquidaelo 'provisoriaL proeedida em antes aparfaclos enquanto pendente 
recurso dotado de el'eito suspensive; 

d) nao havera "embargos do execotado'" na etapa de enmprimento da sentenca, devendo qualquer objeoao do reu ser vciculada 
mediante mero incidente de 'iiiipugnacao'', a. caja decisao serf oponivel agravo de iiistnimento; 

e) • 

t) a alteracao sistematica impoe a alterable dos artigos 162, 269 e 463, uma vez que a sentenca nao mais 'poe finf ao processo". 

4. Assim, Senior Presidente, submeto ao elevado descortino de V. Exceleneia. o anexo projeto de lei, acredttando que, se acetfo, 
estara o Bras.il adotando uma sistematica mais eelere, menos onerosa e mais eticiente as execucdes de sentenca que condena ao 
pagamento de quantia certa. 

Respcitosaraente, 

http://fe.se
http://Bras.il


MARCIO T H O M A Z BASTOS 

Ministro de Estado da Justiea 

» 



O CONGRESS© NACIONAL decreta: 

Art. 1? Os arts. 603, 604, 608, 607, 608, 609 e 610 da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo 
Civil, ficam renumerados como arts. 475-A, 475-B, 475 -C, 475-D, 475-E, 475-F e 475-G, respectivamente, passando a integrar o Livro i, 
Titulo VIII, comportdo o Capitulo IX, "DA UQUIDACAO DE SENTENCA", marrtidas as suas redacoes. exceto quanta aos arts. 475-A, 
475-8, 475 -D, e 475 -F , que passam a vigorar com a seguinte redacao: 

"Art. 475-A. Quando a sentence nao determinar o valor devido. procede-se a sua Iiquidacao. 

§ 1? Do requerimento de Iiquidacao de sentenga sera a parte intimada, na pessoa de seu advogado. 

§ 2° A iiquidacao podera ser requerida na pendencia de recurso, processando-se em autos apartados, no juizo de 
origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cdpias das pecas processuais pertinentes, 

§ 3 Q Nos processos sob procedimento comum sumario, referidos no art. 275, inciso II, alineas "d" e "e", e defesa a 
sentenca iliquida, cumprindo ao juiz, s e for o caso, fixar de piano, a seu prudente criterio, o valor devido." (NR) 

"Art. 475-B. Quando a determsnacao do valor da condenacao depender apenas de calcuto aritmetico, o credor 
requerera o cumprimento da sentenca, na forma do art. 475-J, instruindo o pedido com a memoria discriminada e atuaiizada do 
calculo. 

§ 25 Podera o juiz valer-se do contador do juizo, quando a memoria apresentada pelo credor aparentemente exceder 
os limites da decisao exeqOenda e, ainda, nos casos de assistencia judiciaria. 

§ 33 Se o credor nao concordat com os calculos feitos nos termos do § 2 ' , far-se-a a execucao pelo valor 
originariamente pretendido, mas a penhora tera por base o valor encontrado pelo contador." (NR) 

•Art. 475-D 

Paragrafo draco. Apresentado o iaudo, sobre o qual poderao a s partes manifestar-se no prazo de dez dias, o juiz proferira 
decisao ou designara, se necessario, audiencia." (NR) 

"Art. 475-F. Na Iiquidacao por artigos observar-se-a, no que couber, o procedimento comum (art. 272)." (NR) 

Art. 22 Fica acrescido ao Capitulo IX do Titulo Viii do Livro i da Lei na 5.869, de 1973 - Codigo de Processo Civil o 
seguinte artigo: 

"Art 475-H. Da decisao de Iiquidacao cabera agravo de instrumento." (NR) 

Art. 3° Ficam acrescidos ao Titulo VIII do Livro I da Lei n° 5.869, de 1973 - Codigo de Processo Civil os seguintes 
Capitulo e artigos: 

•CAPITULO X 

DO CUMPRIMENTO DA SENTENCA 



4/5-1, 0 CUIHprimentO da sentenca far-se-a conforme os arts. 481 e 461-A ou, tratando-se de obrigac^o por 

quantia certa, por execucao, nos termos do demats artigos desfe Capitulo. 

§ 13 E definitive a execucao da sentenca transitada em julgado e provisoria quando s e tratar de sentenca impugnada 
mediante recurso ao qual nao foi atribuido efeito suspensive. 

§ 2 e Quando na sentenca houver uma parte liquida e outra iliquida, ao credor e licito promover simultaneamente a 
execucfio daquela e, em autos apartados, a Iiquidacao desta. 

Art. 475 - J . Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou ja fixada em Iiquidacao, nao o efetue no 
prazo de quinze dtas, o montante da condenacao sera acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do 
credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, expedir-se-a mandado de penhora e avaliacao. 

§ 19- Do auto de penhora e de avaliacao sera de imediate intimado o executado na pessoa de seu advogado (arts. 238 
e 237), ou, na falta deste, ao seu representarrte legal ou pessoa!mente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer 
impugnacao, querendo, no prazo de quinze dias. 

§ 2fi Caso o oficial de justiea nao possa proceder a avaliacao, por depender de conhecimentos especializados, o juiz, 
de imediato, nomeara avaliador, assinando-Ihe breve prazo para a entrega do laudo. 

§ 39 O exequente podera, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a serem penhorados. 

§ 4° Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa de dez por cento incidira sobre o restante. 

§ 5 f i Nao sendo requerida a execucao no prazo de seis meses, o juiz mandara arquivar os autos, sem prejuizo de seu 
desarquivamento a pedido da parte. 

Art. 475-t . A impugnacao somente podera versar sobre: 

I - falta ou nulidade da citacao, s e o processo correu a revelta; 

II - inexigibilidade do titulo; 

III - penhora incorreta ou avaliacao errdnea; 

IV - ilegitimidade das partes; 

V - excesso de execucao; 

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigacao, como pagamento, novacao, compensacao, 
transacio ou prescricSo, desde que superveniente a serrtenga. 

§ 1s Para efeito do disposto no inciso il deste artigo, considera-se tambem inexigivei o titulo judicial fundado em lei ou 
ato normative declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou em aplicacao ou interpretacao tidas por 
incompativeis com a Constituicao Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 

§ 2 e Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execucSo, pleiteia quantia superior a resultante da 
sentenca, cumprir-lbe-a declarar de imediato o valor que errtende correto, sob pena de rejeicao liminar dessa impugnagao. 

Art. 475-M, A impugnacao nao tera efeito suspensive, podendo o juiz atribuir-fhe tal efeito desde que relevantes s eus 
fundamentos e o prosseguimento da execucao seja manifestamente suscetivel de causar ao executado grave dano de dificil ou 

incerta reparacao. 

§ 1-S Mesmo s e atribuido efeito suspensive a impugnacao, e licito ao exequente requerer o prosseguimento da 
execucao, oferecendo e prestando caucao suficiente e idonea, arbitrada pelo juiz e prestada nos proprios autos da execucao. 

§ 2° Deferido efeito suspensive, a impugnacao sera instruida e decidida nos proprios autos e, caso contrario, em autos 
apartados. 

§ 3° A decisao da impugnacao e recorrivel mediante agravo de tnstrumento, salvo quando importar extingao da 



execucao, caso em que cabera apelacao. 

Art, 475-N. Sao titulos executives judiciais: 

i - a sentenca condenatdria proferida no processo civil; 

il - a sentenga penal condertatdria transitada em julgado; 

III - a sentenca homologatoria de conciliacao ou de transacao, ainda que inclua materia nao posta em juizo; 

IV - a sentenga arbitral; 

V - o acordo extrajudicial, de qualquer natureza, homologado judicialmente; 

Vi - a sentenca estrangeira, homologada pelo Supremo Tribunal Federal; 

VII - o formal e a certidao de partitha, exclusivamente em relacao ao irtventariante, aos herdeiros e aos sucessores a 
titulo singular ou universal. 

Paragrafo unico. Nos casos dos incises ii, IV e VI, o mandado intciaf (art. 475-J) incluira a ordem de citacao do 
devedor, no juizo civil, para Iiquidacao ou execucio, conforme o caso. 

Art. 475-0. A execucao provisoria da sentenga far-se-a, no que couber, do mesmo modo que a defmitiva, observadas 
as seguintes normas: 

f - corre por conta e responsabilidade do exequente, que s e obriga, s e a sentenga for reformada, a reparar os danos 
que o executado haja sofrido; 

II - sobrevindo acordao que modifique no todo ou em parte, ou anuie a sentenga objeto da execucao, serao a s partes 
restituidas ao estado anterior, e evenfuais prejulzos liquidados por arbitramerrto, nos mesmos autos; 

III - o ievantamento de deposito em dinheiro e a pratica de atos que importem alienagao de propriedade ou dos quais 
possa resuttar grave dano ao executado dependem de eauc io suficiente e idonea, arbitrada de piano pelo juiz e prestada nos 
proprios autos da execugao; 

IV - quando o exequente demonstrar sftuagao de necessidade, a caucao (inciso 111) pode ser dispensada nos casos de 
credito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilicito, ate o limite de sessen ta vezes o valor do salario minimo; 

V - igualmente e dispensada a caucao nos casos de execucao provisoria na pendencia de agravo de irtstrurrtento ao 
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiea (art. 544), salvo quando da dispense possa manifestamente 
resultar risco de grave dano de dificil ou incerta reparagao. 

Paragrafo unico. Ao requerer a execuc io provisoria, o exequente instruira a peticao com copias autenticadas das 
seguintes pegas do processo, podendo o advogado vaier - se do disposto no art. 544, § 1? in fine: 

t - sentenca ou acordao exequendo; 

II - certidao de interposigao do recurso nao dotado de efeito suspensive; 

ill - procuragoes outorgadas pel as partes; 

IV - decisSo de habilitagao, s e for o caso; 

V - facultativamente, de pegas processuais que o exequente consider© necessarias. 

Art. 475-P. O cumprimento da sentenga efetuar-se-a perante: 

I - os tribunals, nas causas de sua competencia originaria; 

II - o juizo que processou a causa no primeiro grau de jurisdigao; 



Ill - o juizo civil competente, quando s e tratar de sentenca penal condenatoria, de sentenga arbitral ou de sentenca 
eetrangeira. 

Paragrafo unico. No caso do inciso II, o exequente podera optar pelo juizo do local onde s e encontram bens sujeitos a 
expropriacao ou pelo do atual domicilio do executado, casos em que a rem essa dos autos do processo sera solicitada ao juizo 

de origem. 

Art. 475-Q. Quando a indentzagao por ato ilfcito incluir prestaeao de alimentos, o juiz, quanta a esta parte, podera 
ordenar ao devedor constituicao de capital, cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensao. 

§ 1° Este capital, represerrtado por imoveis, titulos da divida publica ou aplicacoes financeiras em banco oficial, se ra 
inalienavel e impenhoravel enquanto durar a obrigagao do devedor. 

§ 29 O juiz podera substituir a constituicao do capital pela inclusao do beneficiario da prestaeao em folha de 
pagamento da entidade de direito publico ou da empresa de direito privado de notoria capacidade economics, ou a 
requerimento do devedor, por fianga bancaria ou garantia real em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. 

§ 3« Se sobrevier modificagao nas condigoes econdmicas, podera a parte requerer, conforme as circunstancias, 

redugao ou aumento da prestagao. 

§ 4e Os alimentos podem ser fixados tomando por base o sal a no mlnimo. 

§ 50 Cessada a obngaeao de prestar alimentos, 0 juiz mandara liberar o capital, cessar 0 desconto em folha ou 
cancelar as garantias prestadas. 

Art. 475-R. Aplicam-se subsidiariamerrte ao cumprimento da sentenga, no que couber, a s norrrtas que regem o 
processo de execugao de titulo extrajudicial." (NR) 

Art. 4« A denominagao do Capitulo II do Titulo 111 do Livro II da Lei n» 5.869, de 1973 - Codigo de Processo Civil, passa 
a ser "DOS EMBARGOS A EXECUCAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA" e seu art. 741 passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 741. Na execugao contra a Fazenda Publica, os embargos so poderao versar sobre: 

I - falta ou nulidade da citagao, se 0 processo correu a revelia; 

IV - excesso de execugao; 
V - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigagao, como pagamento, novagao, compensagao, 

transacSo ou prescrigao, desde que superveniente a sentenga. 
Paragrafo unico. Para efeito do disposto no inciso II deste artigo, considera-se tambem inexigfvel o titulo fundado em 

lei ou ato normative declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou em aplicagao ou interpretagao tidas por 
incompativeis com a Constituicao Federal pelo Supremo Tribunal Federal." (NR) 

Art. 55 Os arts. 162, 269 e 463 da Lei n? 5.869, de 1973 - Codigo de Processo Civil, passam a vigorar com a seguinte 

redagao: 

"Art. 182 

§1s Sentenga e o ato do juiz proferido conforme os arts. 267 e 269. 

" (NR) 

"Art. 269. Havera julgamento de merito: 

" (NR) 

"Art. 463, Publicada a sentenga, 0 juiz so podera aitera-ia:" (NR) 



' Art. 6o Os atuais arts. 640,639 e 641 sao renumerados, respectivamente, como arts, 466-A, 488-B e 468-C, passando 

Vmtegrar o L ivro !, Titulo Vi i i , C a p i t u l o V i i i , Secao 1, da Lei n« 5.889, de 1973 - CodgO de ProceSSO Civil, matltldas 3S SU3S redacoes. 

Art. 7-S O art. 1.102.C da Lei n« 5.889, de 1973 - Codigo de Processo Civil passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art 1.102-C, No prazo previsto no art. 1.102-B, podera o reu oferecer embargos, que suspenderao a efieacia do 
mandado inicial. Se os embargos nao forem opostos, constifuir-se-a, de pleno direito, o titulo executivo judicial, convertendo-se o 
mandado inicial em mandado executivo e prossegumdo-se na forma do Livro I, Titulo VIII, Capitulo X. 

§ 3° Rejeitados os embargos. conststuir-se-a, de pleno direito, o titulo executivo judicial, intimando-se o devedor e 

prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Titulo VII!, Capitulo X." (NR) 
Art. 8s O Poder Executivo fara publicar no Diario Oficial Uniao, no prazo de trinta dias, a Integra da Segao 111 do 

Capitulo I do Titulo V; do Capitulo III do Titulo VI e dos Capitulos VIII, IX e X, todos do Livro I do Codigo de Processo Civil, com as 
alteragoes resultantes desta Lei. 

Art. 99- Esta Lei entra em vigor seis meses apos a data de sua publicagao. 

Art. 10. Ficam revogados o inciso 111 do art. 520, e os arts. 570, 584, 588, 589, 590, 602, 805, 811, suprimindo-se o 
Capitulo Vf do Titulo I do Livro II, da Lei n» 5.889, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil. 

Brasilia, 
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PROJETO DE LEI N° N° , DE 2003 

Altera o inciso I do art. 730 da Lei n° n° 5.869, de 
11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo 
Civil, e da outras providencias. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1° O inciso I do art. 730 da Lei n° 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 -
Codigo de Processo Civil tera a seguinte redagao: 

"Art. 730 
I-o juiz requisitard opagamento correspondents;" 
Art, 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicagao. 
Art. 3° Revogam-se as disposigoes em contrario 

JUSTIFICATIVA 

Que o atual sistema de requisigao de precatorios e ineficiente nao constitui 
novidade. 

O modelo administrativo previsto no art. 730, inciso I, do Codigo de Processo 
Civil, em que o juiz de primeiro grau de jurisdicao requisita, por intermedio do Presidente do 
Tribunal, o pagamento de valores a Uniao, aos Estados e Distrito Federal e aos Municipios e 
buroeratico, desvinculando o juizo da execugao no maior momento da efetivagao da prestagao 
jurisdicional que e o pagamento do credor. 

Hoje vige o sistema da irresponsabilidade processual pelo pagamento dos 
valores devidos pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios, onde se 
observa a seguinte sistematica: por parte do juizo da execugao, porque cumpriu o seu papel 
emitindo a requisigao do pagamento, por meio do Presidente do Tribunal; por parte Presidente 
do Tribunal, porque nao foi o juizo da execugao e apenas requisita o pagamento, acreditando 
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nao possuir responsabilidade pela efetivagao da jurisdicao com o pagamento do credor; por 
parte do Chefe do Executivo, porque alega nao ter verbas orgamentarias ou nao ter sido o 
debito contraido no periodo de sua gestae Isto precisa ter um fim. 

Manter o juizo da execugao como responsavel direto pela requisigao do 
pagamento apresenta-se como alternativa de concretude da prestagao jurisdicional. 

Nao ha justificativa pratica ou processual para manter a emissao da requisigao 
dos precatorios no segundo grau de jurisdigao. 

Para a parte credora, a mudanga do juizo da execugao para a instancia 
administrativa da requisigao dos precatorios, localizada nos tribunals, significa sempre um 
transtorno material, pois tera ela que acompanhar o processo em outra instancia e, as vezes, 
fora da sede do juizo onde se processou a execugao, no caso das comarcas do interior. 

Do ponto de vista processual, os transtornos nao sao menores, pois a distancia 
do juizo da execugao permite, muitas vezes, que o processo tramite lentamente, dependendo 
sempre do impulso de oficio das Presidencias dos Tribunals, o que nem sempre ocorre no 
tempo adequado, em face dos inumeros afazeres que circundam as Presidencias das Cortes. 

Outro fato que se observa e que a automaticidade esperada na emissao e 
inscrigao dos precatorios, nao acontece pela proximidade e dependencia politica-
adminstrativa entre os Chefes dos poderes Executivo e Judiciario, no que e pertinente ao 
orgamento, ao repasse de verbas entre outras dependencias administrativas. A evidencia, mais 
concreta desta afirmagao reside na Emenda Constitucional n° 30, de 13-9-2000, que impoe ao 
Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar 
frustrar a liquidagao regular de precatorio, crime de responsabilidade. 

A concentragao de todos os atos no juizo da execugao evitaria o transtorno do 
deslocamento da parte credora para fora de seu domicilio, no caso das execugoes que se 
processam fora da capital, permitiria uma maior fiscalizagao por parte dos advogados no 
andamento das requisigoes e eliminaria a lentidao de conveniencia politica-administrativa 
existente nos tribunals. 

Os argumentos de conveniencia da concentragao das requisigSes e hierarquia 
administrativa para sua realizagao nao se sustentam: a uma, porque as Presidencias de 
Tribunals nao possuem o menor controle sobre a cronologia da inscrigao das requisigoes; a 
duas, porque nao existe nenhuma hierarquia na pratica de atos jurisdicionais entre o 
magistrado de primeiro grau e o chefe do Poder Executivo da Uniao, Estados, Distrito Federal 
ou municipios. 

A alteragao legislativa deve contemplar ainda o dever do Poder Executivo 
publicar, no mes de Janeiro de cada ano, a ordem cronologica da inscrigao das requisigoes de 
pagamento e, mensalmente, a lista dos precatorios liquidados e dos remanescentes. 

Esta atitude conferiria maior transparencia na cronologia da lista, 
possibilitando as partes o acompanhamento dos pagamentos e a eventual inversao na sua 
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ordem, propiciando, de imediato, a interposicao da medida judicial cabivel para corrigir a 
distorcao. 

Brasilia, de de 2003. 
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAO N° , DE 2003 

Altera o art. 100 da Constituieao Federal, e da 
outras providencias. 

As Mesas da Camara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 
60 da Constituicao Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: 

Art. 1° Os paragrafos 2° e 6° do art. 100 da Constituicao Federal terao a 
seguinte redacao: 

"Art. 100 

§ 2° As dotaqdes orgamentdrias e os creditos abertos serdo 
consignados diretamente ao Poder Judiciario, cabendo ao juizo de primeiro 
grau de jurisdigao requisitar ao Presidente do Tribunal competente a emissao 
de alvard, para determinar o pagamento segundo as possibilidades do 
deposito, cabendo ainda ao juizo de primeiro grau de jurisdigao autorizar, a 
requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu 
direito de precedencia, o sequestro da quantia necessdria d satisfagdo do 
debito. 

§ 6° A autoridade do Poder Executivo, do Legislativo ou do Judiciario 
que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidaqdo 
regular de precatorio incorrerd em crime de responsabilidade." 
Art. 2° Acrescente-se, apos o paragrafo 6° do art. 100 da Constituieao Federal, 

os seguintes dispositivos: 

Art. 100. 
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§ 7° Anualmente, no mis de Janeiro, sob pena de incorrer em crime de 
responsabilidade, os Chefes do Poder Executivo da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municipios fardo publicar, no orgdo oficial de 
imprensa, a relagdo contendo a ordem cronologica das requisigoes de 
precatorios. 

§ 8° Mensalmente, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, 
os Chefes do Poder Executivo da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municipios fardo publicar, no orgdo oficial de imprensa, a relagdo 
contendo os precatorios liquidados e os remanescentes." 
Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicacao. 

JUSTIFICATIVA 
Que o atual sistema de requisigao de precatorios e ineficiente nao constitui 

novidade. 
O modelo administrative previsto no art. 730, inc. I do Codigo de Processo 

Civil, em que o juiz de primeiro grau de jurisdigao requisita, por intermedio do Presidente do 
Tribunal, o pagamento de valores a Uniao, aos Estados e Distrito Federal e aos Municipios e 
burocratico, desvinculando o juizo da execugao no maior momenta da cfetivacao da prestagao 
jurisdicional que e o pagamento do credor. 

Hoje vige o sistema da irresponsabilidade processual pelo pagamento dos 
valores devidos pela Uniao, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios, onde se 
observa a seguinte sistemarica: por parte do juizo da execugao, porque cumpriu o seu papel 
emitindo a requisigao do pagamento, por meio do Presidente do Tribunal; por parte Presidente 
do Tribunal, porque nao foi o juizo da execugao e apenas requisita o pagamento, acreditando 
nao possuir responsabilidade pela efetivagao da jurisdigao com o pagamento do credor; por 
parte do Chefe do Executivo, porque alega nao ter verbas orgamentarias ou nao ter sido o 
debito contraido no periodo de sua gestao. Isto precisa ter um fim. 

Manter o juizo da execugao como responsavel direto pela requisigao do 
pagamento apresenta-se como alternativa de concretude da prestagao jurisdicional. 

Nao ha justificativa pratica ou processual para manter a emissao da requisigao 
dos precatorios no segundo grau de jurisdigao. 

Para a parte credora, a mudanga do juizo da execugao para a instancia 
administrativa da requisigao dos precatorios, localizada nos tribunals, significa sempre um 
transtorno material, pois tera ela que acompanhar o processo em outra instancia e, as vezes, 
fora da sede do juizo onde se processou a execugao, no caso das comarcas do interior. 

Do ponto de vista processual, os transtornos nao sao menores, pois a distancia 
do juizo da execugao permite, muitas vezes, que o processo tramite lentamente, dependendo 
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sempre do impulso de oficio das Presidencias dos Tribunais, o que nem sempre ocorre no 
tempo adequado, em face dos inumeros afazeres que circundam as Presidencias das Cortes. 

Outro fato que se observa e que a automaticidade esperada na emissao e 
inscrigao dos precatorios, nao acontece pela proximidade e dependencia politica-
adminstrativa entre os Chefes dos poderes Executivo e Judiciario, no que e pertinente ao 
orcamento, ao repasse de verbas entre outras dependencias administrativas. A evidencia, mais 
concreta desta afirmagao reside na Emenda Constitucional n° 30, de 13-9-2000, que impoe ao 
Presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar 
frustrar a Iiquidacao regular de precatorio, crime de responsabilidade. 

A concentragao de todos os atos no juizo da execugao evitaria o transtorno do 
deslocamento da parte credora para fora de seu domicilio, no caso das execugoes que se 
processam fora da capital, permitiria uma maior fiscalizagao por parte dos advogados no 
andamento das requisigoes e eliminaria a lentidao de conveniencia politica-administrativa 
existente nos tribunais. 

Os argumentos de conveniencia da concentragao das requisigoes e hierarquia 
administrativa para sua realizagao nao se sustentam: a uma, porque as Presidencias de 
Tribunais nao possuem o menor controle sobre a cronologia da inscrigao das requisigoes; a 
duas, porque nao existe nenhuma hierarquia na pratica de atos jurisdicionais entre o 
magistrado de primeiro grau e o chefe do Poder Executivo da Uniao, Estados, Distrito Federal 
ou municipios. 

A alteragao legislativa deve contemplar ainda o dever do Poder Executivo 
publicar, no mes de Janeiro de cada ano, a ordem cronologica da inscrigao das requisigoes de 
pagamento e, mensalmente, a lista dos precatorios liquidados e dos remanescentes. 

Esta atitude conferiria maior transparencia na cronologia da lista, 
possibilitando as partes o acompanhamento dos pagamentos e a eventual inversao na sua 
ordem, propiciando, de imediato, a interposigao da medida judicial cabivel para corrigir a 
distorgao. 

Brasilia, de de 2003. 


