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RESUMO 

O objetivo deste trabalho monografico esta em trazer a discussao o que venha ser o 
Institute- "Incidente Processual de Excecao de Pn§-Executividade", o qual se 
apresenta em razio da possibilidade de defesa em processo de execucao no que 
tange essas materias de ordem publica, as quais deveriam ter sido apreciadas de 
oficio pelo Juiz, podendo este institute) ser dirigido em simples peticao ao juizo e 
decidida de piano pelo Magistrado, ao reconhecer a nulidade absoluta e Insanavel 
na execucao, conforme o estudo metodologico embasado em pesquisa doutrinaria, 
em jurisprudencias e bem como em revistas de renome na area do conhecimento 
juridico. Com a finalidade de ver corroborada sua pretensao, mister se faz trazer a 
colacao as pecuiiaridades do processo de execucao, com sua evolucao hist6rica, 
funcio, principios gerais, natureza juridica e requisitos necessarios; dos embargos 
do devedor, sua origem histdrica, conceito, natureza juridica, requisitos de 
admissibiiidade e procedimentos formas e efeitos, aos recursos ao atendimento 
doutrinario e jurisprudendal dominante, dos tribunals do pais, bem como a sua 
finalidade, onde objetiva propiciar ao Executado devedor a garantia ao devido 
processo legal, conforme o principio do contraditdrio e da ampla defesa, em razao da 
privacao de seus bens como tamb6m de sua liberdade. 

Palavras Chaves: Execucao. Excecao. Incidente processual de Pre-
Executividade. 
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INTRODUCAO 

O ceme deste trabalho esta em trazer a colacSo a possibiiidade, que pode 

valer-se o executado, em demonstrar existencia dos requisitos ensejados do 

processo de execucao por meio de um Instituto Juridico Doutrinario nao estribado 

em lei. Sendo assim, o executado podera opor-se ao processo executdrio n i o s6 por 

meio dos embargos a execucao, bem como podera valer-se do instituto de pr§-

executividade. 

Malgrado este instituto processual nao esteja disciplinado em lei, 

apresenta-se como uma criagao doutrinaria com respaldo jurisprudencial, o qual vem 

sendo utilizado na pratiea, desempenhando uma importante funcSo no processo 

executivo. 

Como meio de defesa no processo de execucao, a excecao de pr§-

executividade permite a manifestacao sem a previa garantia do juizo. 

Sendo a excecao de pre-executividade tratada pela primeira vez no ano de 

1966, em parecer do grande jurista Pontes Miranda, o qual foi elaborado tendo em 

vista os problemas que enfrentava a Companhia Siderurgica Mannesmann reiativos 

aos pedidos de falencia, cujos pedidos encontravam-se estribados em tftuios falsos. 

Interpondo os supostos credores acoes executivas, proporcionaram a executada, 

Companhia Siderurgica Mannesmann, uma situacao de dificil solugao, pois para a 

interposicao dos embargos a execucao, onde se questionaria a exigibilidade de tais 

titulos, necessaria seria a garantia do juizo, o que traria injustificavel prejuizo para a 

executada. Em seu parecer, trouxe a baiia consideracoes que servem como base ao 

acolhimento do instituto da excecao de pr6-executividade, proporcionando o seu uso 

entre os operadores do direito. 
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Pretende-se, por meio deste trabalho, com o fito de melhor depreender 

este instituto enfocar, em seu capitulo I, os aspectos gerais da execugao, sua 

evolucio hist6rica, sua fungao, sua autonomia, seus principios, bem como o 

conceito e seus requisitos de admissibilidade dos embargos a execucao, os quis 

serSo abordados no capitulo II. 

Ademais, embora o instituto da excecao de pre-executividade apresente-

se um tanto quanta polemico, contera este trabalho consideragoes conclusivas 

acerca do tema, sendo destacadas caracteristicas acerca do deserivolvimento do 

trabalho para melhor situar a excecao de pre-executividade, destacando as posigSes 

doutrinarias, favoraveis e contrarias, bem como jurisprudencias sobre o tema. 

A metodologia utilizada neste trabalho monogr£fico estribou-se 

fundamentalmente em pesquisa doutrinaria e em artigos de revista, bem como em 

jurispruddncias, sendo estes metodos de pesquisa realizados sob a forma de 

investigagio dos posicionamentos doutrinarios dos mais renomados autores sobre o 

assunto em questao, sendo, tambem, realizada uma ampla pesquisa de 

jurisprudents, entre estas incluem-se alguns recentes julgados do Superior 

Tribunal de Justiga. 



CAPiTULO 1 - DA EXECUQAO 

Em epocas remotas, a execucao, procedimentos juridico que se utiliza o 

credor quando o devedor nao cumpre espontaneamente sua obrigagao, se perfazia 

na prdpria pessoa do devedor, podendo o credor conduzi-lo ao magistrado, o qual 

autorizava lanca-lhe a mao e encarcera-lo. Visando obter o pagamento a 

condenacio, ao credor cabia mandar apregoar o devedor em tr§s feiras, de nove em 

nove dias, isso quando nao era esquartejado. 

1.1 Evoluc§o Histdrica do Processo de Execucao 

Tendo em vista a Lei Poetelia, na §poca ciassica, quando o devedor nao 

era resgatado nas feiras, ele era adjudicado ao credor para paga-lhe com o produto 

do seu trabalho. Nesse mesmo periodo, a prisao do devedor foi substituida pela 

pignoris capio, em que todos os bens do devedor eram vendidos em praca e o preco 

obtido era entregue ao credor. Urge salientar, ainda, que nesta epoca a sentenca 

condenat6ria precedia a execucao. 

Na epoca do Imperio, apenas eram penhorados os bens suficientes a 

satisfacao da condenacao, sendo necessario o processo de conhecimento anterior a 

sentenca condenat6ria. 

Diferentemente do sistema romano, em que o devedor s6 poderia ser 

executado quando certamente convencido de sua obrigacao e estribada em 

sentenca condenatdria; no sistema germanico o inadimptemento era visto como 

ofensa a pessoa do credor, cabendo a este penhora, mesmo usando de suas 

prdprias forcas, os bens o devedor, nao sendo necessaria a anuencia da autoridade. 
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Posteriormente, passou-se a depender de autorizacao da autoridade para que se 

procedesse a penhora. 

Na Idade Media deu-se lugar a um terceiro procedimento, executio per 

officium iudicis, em que "nao obstante mantivesse a actio iudicati, do direito 

Justiniano, destinada a casos excepcionais, como quando a sentenca condenatdria 

por iliquida, dependesse de HquidacSo, ou se pedissem juros sucessivos a sentenca, 

criou mais dois procedimentos executivos: a execucao per officium iudicis e agio 

executiva, e todos eles penetram no ordenamento juridico dos povos europeus. 

Nas Ordenacoes, do veiho direito portugues, eram disciplinados tires 

procedimentos, a actio iudicati, quando uma coisa 6 pedida sem que haja 

condenacao; execugSo de sentenga, a qua! era o procedimento normal de 

execucao; agSo executiva, a qual estribava-se em creditos do fisico, foros 

enfiteuticos e alguns creditos privilegiados. 

O Regulamento 737, o nosso primeiro diploma processual, trazia a acao 

executiva de certos titulos decorrentes de atos de comercio, alem do privilegio da 

"assinacao de dez dias", que levava a uma cognicio sumaria que vigorou tambem 

no Brasil e que e para a doutrina tratada como uma forma de execucao. 

O Codigo de Processo Civil de 1939 previa a acao executona de sentenca, 

bem como a acao executiva fundada em titulos executivos extrajudiciais. A acao 

executiva iniciava-se com o procedimento da titacao, em que o devedor era citado 

para pagar em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de penhora, desenvolvendo-se 

depois como processo de conhecimento, prolatando-se sentenca o titulo 

extrajudicial. 

Hodiernamente, no atual Codigo de Processo Civil houve uma alteragao 

profunda, no que tange a execucao, do sistema tradicionai, atendendo as doutrinas 
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De mais a mais, inferi-se que no processo de execucao o que se pretende 

fazer e atuar a norma concreta por meio de atos materials. Nao se almeja, no 

processo de execucao, a elaboracao de comando que regulars os casos submetidos 

a apreciagao judicial, mas que este comando atue. 

Assim sendo, aduz-se acerca da extraordinaria importancia do processo 

execucao, sem o qual o titular de um direito estaria privado da possibilidade de 

satisfazer-se sem a colaboracao do devedor. 

Mister se faz inserir neste contexto, que ha situacoes em que se prescinde 

de previo processo de conhecimento, tendo em vista que a lei outorga eficacia 

executiva a certos titulos, atribuirtdo-Ihes a certeza necessaria a propositura do 

processo de execucSo. 

Pelo exposto, depreende-se que a funcao do processo de execucao e a 

realizacao, independente ou mesmo contra a vontade do devedor, de prestacao 

constante em titulo executivo judicial ou extrajudicial. 

1.3. Princfpios Gerais 

Aponta a doutrina, na execucao forcada, os seguintes principios 

informativos: 

1.3.1 Toda ExecugSo 6 Real. A atividade jurisdicional executiva incide 

sobre o patrim6nio, e nao na pessoa do devedor/executado. E o que se entende do 

disposto no artjgo 591, do Codigo de Processo Civil, ao determinar que todos os 

bens do devedor, presente e futures, respondem por suas obrigac5es, salvo as 

restricoes previstas em lei, em que se admite a prisao civil por dividas, caso do 
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devedor de alimentos e do depositan'o infiel, conforme o disposto no artigo 5°, LXVii, 

da Constituicao Federal. 

1.3.2 A ExecugSo tende Apenas a SatisfagSo do Direito do Credor. A 

atividade jurisdicional executiva limita-se a incidir apenas sobre a porcao 

indispensavel para a realizacao do direito do credor. Conforme o disposto no artigo 

659, do Codigo de Processo Civil, serSo penhorados tantos bens quantos bastem 

para o pagamento do principal, juros, custas e honoran'os advocaticios. E, quando a 

penhora atingir vanos bens, a arrematacao sera suspensa, logo que o produto da 

alienacao for suficiente para o pagamento do credor, conforme o disposto no artigo 

692, do Codigo de Processo Civil. 

Desta forma, a execucao atingira o patrimonio do executado, senao 

naquilo que for necessario para a satisfagao do credor. 

1.3.3 Da Utilidade. A execucao devera trazer beneficios ao credor, nao 

admitindo-a apenas para trazer prejuizo ao devedor. Por isso, "nao se levara a efeito 

penhora, quando evidente que o produto da execucao dos bens penhorados sera 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execucao", segundo o disposto 

nb § 2°, do artigo 659, do Codigo de Processo Civil. 

1.3.4 Toda ExecugSo deve ser economica. Evita-se, com isso, que ao 

devedor sejam impostos gravames desnecessarios a satisfacao do credor, que tern 

outros meios para tomar realizados os seus direitos. Toda execucao deve ser 

econdmica, isto e, deve realizar-se de forma que, satisfazendo o direito do credor, 

seja o menos prejudicial possivel ao devedor. 

1.3.5 Especificidade da ExecugSo. A execucao devera ser especifica. 

Toda execucao devera propiciar ao credor precisamente aquilo que obteria, caso a 

obrigacao fosse cumprida espontaneamente pelo devedor. 
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Casos ha em que se admite a substituicao da prestacao pelo equivalente 

em dinheiro, quando se torna impossivel a obtengao da coisa certa devida ou 

quando ha recusa da prestacao de fato. 

1.3.6 Onus da ExecugSo. Sao requisitos do processo de execucao a 

existdncia de tftuio executivo liquido, certo e exigivel, bem como o inadimplemento 

da obrigacao. Neste diapasao, a execucao e interposta sempre contra o devedor em 

mora, devendo este suportar todas as consequencias do retardamento, restando, 

alem da divida principal, ressarcir todos os prejuizos que a mora acarretou ao 

credor. 

1.3.7 Respeito S Dignidade Humana do Devedor. A execucao nao podera 

levar o devedor/executado a uma situacao incompativel com a dignidade humana. 

Nao pode a execucao ser utilizada como instrumento para causar a ruina, a fome e o 

desabrigo do devedor e sua familia, gerando situacoes incompativeis com a 

dignidade da pessoa humana. 

1.3.8 Disponibilidade da ExecugSo. O credor nao se encontra obrigado a 

executar seu titulo, bem como nao se encontra compelido em prosseguir na 

execucao forgada a que deu initio. Desistindo o credor/exequente da execucao, 

existindo embargos a execucao que versarem apenas sobre questSes processuais, 

estes serao extintos, pagando o credor as custas e os honorarios advocaticios. Caso 

os embargos a execucao versarem quanto ao merito da causa, estes poderao 

prosseguir mesmo havendo a desistdncia da execucao, pois os referidos embargos 

s§o uma acao de conhecimento em que o autor e o executado, cabendo ao devedor 

prosseguir ou nao no feito. 

1.4. Natureza Juridica. 
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No que tange a natureza juridica do processo de execucao, ha ppuco 

tempo, entendimentos dissidentes existiam, alguns entendiam que o mesmo nao se 

apresentava como atividade jurisdicional, mas como atividade meramente 

administrativa, conexa a atividade jurisdicional de conhecimento. 

Hodiernamente, encontra-se afastada, segundo a totalidade dos 

doutrinadores, a ideia de que a atividade executiva nao e jurisdicional. 

Enquanto o merito, no processo de conhecimento, confunde-se com o 

proprio pedido que delimita a relagao juridica de direito material controvertida, no 

processo de execucao o meiito apresenta-se como o conjunto de atos executivos, 

tendo como finalidade a realizacao do direito do exequente. 

Tendo em vista a substitutividade, esta encontra-se presente no processo 

de conhecimento, especialmente nas relag5es atinentes ao merito. Quanta ao 

processo de execugSo, a substitutividade apresenta-se na prdpria realizagao dos 

atos processuais, tendo em vista que o magistrado perfaz a propria vontade da lei, 

em detrimento da vontade das partes. 

Assim sendo, inferi-se que a substitutividade encontra-se presente no 

processo de execugao, depreendendo-se destarte, ser o mesmo dotado de natureza 

juridica de atividade jurisdicional. 

1.5. Autonomia do Processo de Execugao 

Carnelutti; Francesco ((1956, p.36) ao comentar sobre o conceito da 

execugao processual, nos mostra que, "ate bem pouco tempo, o direito nao conhecia 

a separagao efetiva e a autonomia do processo de execugao. O processo era um 

todo unico; a execugSo, apenas uma fase desse procedimento". 
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Malgrado o processo de cognigSo e o processo de execugao apresentem-

se como formas da jurisdigao contenciosa, ambos nao se confundem numa unidade, 

tendo em vista que se diversificam os seus campos de atuagao. Enquanto no 

processo de conhecimento se almeja uma solugio para o litigio, na execugSo busca-

se a realizagSo da pretensio. 

E sabido que o processo de execugSo pode estribar-se em um titulo 

judicial, ou seja, em uma sentenga condenatdria e, neste caso, e que a tematica 

sobre a autonomia apresenta-se ventilavei. 

Para Santos; Moacyr Amaral (2000, p. 214): 

Mesmo nesse caso, o processo de execucao tern existencia 
autonoma. Nasce com a acao de execucao desenvolve-se visando 
atingir a finalidade desta. Assim, a agSo condenatdria corresponde 
uma relacSo processual, o processo de conhecimento em que se 
proferiu a sentenca condenatdria; a acao executoria, destinada 
assegurar a eficacia pratica dessa sentenca, corresponde uma 
relacao processual, o processo de execucao, autfinomo e distinto 
daquele. 

Dai afirmar-se que a execugSo forgada nSo pode ser tratada como parte 

integrante do processo em sentido estrito, nem sequer como uma conseqOencia 

necessaria dele. 

Esposa Guerra: Marcelo Lima que (1995, p.22): 

A funcSo peculiar da sentenca condenat6ria e a de preparer o 
processo de execugSo, no sentido de permiiir ao autor, que obteve a 
condenagao do reu, aquito que, segundo a sentenca condenatdria, o 
mesmo reu deveria cumprir. 

De mais a mais, a autonomia do processo de execug§o pode encontrar-se 

estribada na razSo de que nem todo processo de conhecimento tern como 
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consequencia uma execucao forcada; nem todo processo de execugao encontra-se 

embasado em uma sentenca condenatoria, quando baseados em titulos 

extrajudiciais; bem como nos casos em que o processo de conhecimento e o 

processo de execugSo podem correr ao mesmo tempo, caso em que ocorre com a 

execugSo provisdria. 

Urge salientar, que a forga executiva do titulo nSo exime o credor, ao 

interpor o processo de execucao, de obedecer aos pressupostos processuais, bem 

como as condigSes da agSo executiva. 

Pelo exposto, resta notdrio e evidentemente demonstrado que a execugao 

apresenta-se como um processo autdnomo, possuindo elementos prdprios e 

pressupoe condigoes igualmente prdprias, que a distinguem da agSo de 

conhecimento que porventura ihe tenha antecedido. 

1.6 O Contraditdrio no Processo de ExecugSo 

O Jurista Pontes de Miranda, em seus comentSrios da ConstituigSo 

Federal de 1969, afirma que o principio do contraditdrio, insculpido no artigo 153, 

§16, apresenta-se como a garantia e a seguranga a igualdade das partes, 

protegendo-as de praticas que ameagavam avassalar o Direito Processual Brasileiro. 

A atual ConstituigSo Federal, em seu artigo 5°, LV, inovou com grande 

alcance e profundidade acerca do principio do contraditdrio, fazendo com que o 

mesmo atingisse tanto os processos de natureza civil quanta os administrativos, 

tendo em vista que na ConstituigSo revogada o contraditdrio alcangava apenas o 

processo penal. 
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O principio do contraditdrio (ou bilateralidade das audiencias) e um dos 

mais importantes no processo, segundo o mesmo se da ciencia as partes da 

existencia da acao, bem como de todos os atos praticados no curdo do processo. 

Encontra respaido na Carta Magna do pais, que assegura a ampla defesa dentro do 

processo, artigo 5°, LV. E certamente o principio cardea! para a determinacao do 

prdprio conceito de jurisdicao, pois indica a atuacSo de uma garantia fundamental de 

justica. 

Do disposto constitutional, aduz-se que o principio do contraditdrio 

envolve todo o processo civil, seja no que tange ao processo de conhecimento, 

cautelar ou de execucao. Quanta a este ultimo, divergencia ha sobre a existencia ou 

nao do contraditdrio. 

Por sua vez, ha de se perquirir sobre a incidencia ou nao do principio 

elencado no artigo 5°, LV, da Carta Magna, no processo de execugSo. 

Segundo Santos; Moacyr Amaral (1998, p.399/340): 

No processo executivo nao ha contraditdrio, no sentido de 
alegacoes das partes e respectivas defesas, do credor e do 
devedor, porque nao visa a uma sentenca, mas tSo somente a 
realizagSo de atos executivos, que efetivem a sancSo formulada ou 
contida no titulo em que se baseia. 

Ainda ha posicionamentos doutrinarios que esposam ser o contraditdrio, 

atinente a execucao apresentavel de forma lim'rtada, restrita, conforme leciona 

Nunes; Elpidio Donizetti (1998, p.447): 

Em face de jS pressupor direito certo, liquido e exigfvel, o processo 
de execucao nao com porta sentenca; nao comporta, via de 
consequencia, defesa nem producao de provas. O contraditdrio 
existente na execucao § lim'rtado, restringe-se a aspectos da propria 
execucao, como por exempto, o valor dos bens penhorados, jamais 
ao direito consubstantiado no titub. Nessa modalidade de processo, 
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a parte exercita o direito subjetivo a agio, nad com vistas a obter a 
norma reguladora do caso concreto, como no processo de 
conhecimento, mas sim para obter a satisfacio do direito jS definido. 

Constantemente vem se atribuindo ao processo de execugSo a presungao 

de certeza do direito do credor, oficializada pelo juiz na sentenca, ou peias prdprias 

partes, conforme tftulo extrajudicial, de forma que a atividade judicial apresente-se 

exclusivamente satisfativa. 

Segundo a corrente doutrinana dominante, a qual encontra embasamento 

no disposto do artigo 5°, LV, da Carta Magna, pode-se considerar superada a 

questSo da incidincia do contraditdrio no processo de execugSo, o qual inciui-se na 

categoria do processo judicial que o texto consb'tucional enuncia sem qualquer 

ressalva ou restrigSo. 

Ademais, mister se faz trazer a colagSo que, no curso da execugSo, o juiz 

emite uma serie de juizos de valor, seja acerca dos pressupostos processuais, das 

condigoes da agio ou dos pressupostos especificos dos diversos atos levados ou a 

levar efeito. Sendo assim, no processo de execugSo sSo proferidas decisdes, 

devendo-se assegurar Ss partes a possibilidade de manifestagSo. 

Por todo o exposto, conclui-se que o contraditdrio se verifica em todo o 

processo civil, logo, por uma questSo de silogismo primano, tambem sobre o 

processo de execugSo. Resta notdrio, ainda, que o contraditdrio se apresenta de 

forma menos incisiva na execugSo, nSo alcangando, destarte, a mesma abrangincia 

do processo de conhecimento. 

1.7 Requisitos Necessanos a ExecugSo 
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Sendo a execucao uma forma de acao, necessario se faz que a mesma 

sofra subordinacao quanta aos pressupostos processuais e as condicoes da acao. 

Para Theodora Junior; Humberto (2000, p.27): 

A relacad processual ha de ser validamente estabelecida e 
conduzida ate o provimento executivo final, para a qual se recfamam 
a capacfcfade das partes, a regular representacao nos autos por 
advogado, a competencta do drgio judicial e o procedimento legal 
compativel com o tipo de pretensao deduzWa em juizo, alem dos 
outros requisitos dessa natureza. 

Quanta as condicSes da acao, as quais apresentam-se sob a forma de 

legitimidade de parte, interesse de agir e a possibilidade juridica do pedido, sem as 

mesmas nao sera possivel a obtencao de sentenca de merito ou o de provimento 

executivo, malgrado tenha o processo sido realizado por meio de uma relacao 

juridica vaiida. 

O processo executario subordina-se, assim, aos mesmos pressupostos 

processuais e as condicSes de acao do processo de conhecimento, bem como, 

ainda as condicoes ou pressupostos especificos da execucao forcada, os quais 

estao fixados no Livro II, Capitulo III, Secoes I e II, do Cddigo de Processo Civil. 

Neste diapasao, apresentam-se como requisitos especificos do processo 

de execucao: a) o formal, que 6 a existencia do tituio executivo, donde se extrai o 

atestado de certeza e liquidez da divida; b) o pratico, que consiste no 

inadimplemento da obrigacao. 

Desta forma, apresentam-se como requisitos necessarios para se realizar 

qualquer execucao a existencia do tituio executivo e o inadimplemento, conforme se 

aduz do disposto nos arb'gos 580 a 590, do Codigo de Processo Civil. 
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Diverg§ncia doutrinaria ha acerca do conceito e da natureza juridica do 

tituio executivo. Segundo Liebman, o tituio executivo apresenta-se como um 

elemento constitutive da agio de execugSo forgada; segundo Zanzuchi, o tituio 

apresenta-se como uma condigSo do exercicio da mesma agao: para Carnelutti, o 

tituio executivo e a prova legal do credito. 

DiscrepSncia quanta ao conceito e a natureza do tituio executivo a parte, 

estS unanimemente expressa a regra fundamental da mulla executio sine tituio, ou 

seja, toda execugSo devera estar fundamentada na existencia de um tituio 

executivo. 

Segundo Humberto Theodora Junior, assume o tituio executivo triplice 

fungSo: a) a de autorizar a execugSo; b) a de definir o fim da execugSo; c) a de fixar 

os limites da execugSo. 

Neste sentido, manisfesta-se Santos; Moacyr Amaral dos (2000, p. 217): 

O tituio executivo consiste no documento que ao mesmo tempo em 
que qualifies a pessoa do credor, o legitima a promover a execugSo. 
Nele esta a representagSo de um ato juridico, em que fig uram credor 
e devedor, bem como a eficacia, que a lei Ihe confere, de atribuir 
aquele o direito de promover a execucao contra este. 

De mais a mais, urge salientar que ausente o tituio, falta ao credor 

interesse de agir para ajuizar a demanda executiva. A falta do tituio toma 

inadequada a via executiva, podendo o credor utilizar-se do processo de 

conhecimento, o qual dara ao seu credito a necessaria certeza para a pratica de 

atos executivos. 

Em seu aspecto formal, os titulos executivos podem ser classificados da 

forma a seguir; a) o original de sentenca, contido nos autos da agSo de 

conhecimento, em que se processara a execugSo; b) a certidSo de sentenca, caso 
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em que a execugSo provisdria § processada em autos suplementares ou sob a forma 

de carta de sentenga; c) os documentos extrajudiciais, publicos ou particulares, 

reconhecidos em iei. 



CAPfTULO 2 - DOS EMBARGOS DO DEVEDOR 

Apresenta-se, no direito processual, o termo 'embargos' de forma 

equivoca, sendo utilizado, no direito portugues, para designar institutos com as mais 

diversas finalidades. No direito vigente, o termo embargos vem sendo utilizado tanto 

para designar recursos (embargos de dedaracio), como para designar acoes 

(embargos de terceiro), bem como para designar a via processual posta a disposicio 

do executado para se opor a execucao forcada (embargos do devedor). 

2.1 Origem Historica 

E ponto pacifico na histdria do direito lusitano que os embargos, como 

meio de obstar ou impedir os efeitos de um ato ou decisao judicial, sad criacad 

genufna daquele direito, sem qualquer antecedente conhetido, asseverando os 

autores que de semelhante remedio processual nao se encontra o menor traco no 

direito romano, no germanico ou no canonico, nem nos ordenamentos juridicos dos 

diversos povos de civilizacao ocidental que se formaram em decorrencia da 

interpretacad daqueles tres grandes sistemas, de que no fundo todos sad tributaries. 

Foi na Idade Media, com a criacad do tituio executivo, fruto do sistema 

romano com o germanico, que insurgiu a necessidade de uma defesa eficaz face as 

execugoes n§o fundadas, surgindo, destarte, os embargos no direito portugues. 

2.2 Conceito e Natureza Juridica. 
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Os embargos do devedor apresentam-se sob a forma de agSo de 

conhecimento autonoma, de carater incidental no processo de execugSo, com a qual 

devedor/executado apresenta, em juizo, as defesas que possuir, trazendo a baila as 

provas necessarias, sendo esta a unica via processual de defesa do executado 

estribado em lei. 

Nad sad os embargos meros incidentes do processo execut6rio, com o 

qual o devedor/executado se utiliza para resistir a execugSo, buscando, assim, a 

obtengSo de um provimento jurisdicional de medto. 

Neste sentido, deduz-se que os embargos do devedor apresentam-se 

como uma modalidade de provocagao da jurisdigSo cognitiva que, malgrado seja 

uma agao, possui a essincia de uma contestagSo. 

Ademais, urge salientar que os embargos do devedor nSo sad uma mera 

resistencia do devedor/executado, como acontece na contestagSo, no processo de 

cognigao, apresentando-se sob a forma de acao de conhecimento incidental, de 

natureza constitutiva, segundo doutrina dominante. 

Embora parte da doutrina atribua os embargos o carater de defesa comum 

e normal, com a mesma natureza da contestagSo no processo de cognigSo, nSo sao 

os embargos uma simples resistencia passiva como e a contestagSo no processo de 

conhecimento, possuindo o embargante uma posigSo afiva frente ao exequente, em 

razSo de se buscar, por meio dos embargos, uma sentenca de merito que venha 

extinguir o processo ou desconstituir a eftcacia do tituio executivo. 

Sua natureza juridica 6 a de uma agSo de cognigad incidental de carater 

constitutive, conexa a execugSo por estabelecer, segundo Chiovenda, uma "relagSo 

de causalidade entre a solugao do incidente e o exito da execugSo*. 
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2.3 Requisitos de Admissibiiidade 

Como toda e quaiquer agSo, os embargos do devedor devem submissSo 

i s condigSes da acao e aos pressupostos processuais, devendo, tambem, obedecer 

aos requisitos especificos de admissibiiidade, como 6 o caso da tempestividade e da 

seguranca do juizo. 

No que tange ao prazo para interposigSo dos embargos, estes deverSo ser 

oferecidos no prazo de dez dias, contados: a) da juntada aos autos da prova da 

intimacad da penhora; b) do termo de deposito da coisa; c) da juntada aos autos do 

mandado de imissad na posse, ou de busca e apreensad, na execugSo para entrega 

da coisa, se o devedor nSo faz o deposito voluntariamente; d) da juntada aos autos 

do mandado de citagao, na execugSo das obrigagoes de fazer ou de nSo fazer. 

Caso exista mais de um devedor a ser intimado da penhora, e eles 

possuam diferentes procuradores, sera contado em dobro o prazo para o 

oferecimento dos embargos. Ademais, urge elucidar que embora haja mais de um 

devedor, mas apenas um deles tiver bens penhorados, serS de dez dias o prazo 

para o oferecimento dos embargos, contados da intimagSo da penhora a este ultimo, 

ainda que o outro devedor possua procurador diferente. 

Tendo em vista a seguranga do juizo, apresenta-se esta como um 

requisite indispensSvel a proposrtura dos embargos, a qual perfaz-se ora pela 

penhora nas execugoes por quantia certa, ora pelo deposito nas execugoes para 

entrega de coisa ou pela imissSo na posse ou busca e apreensSo concretizada. 

Para Theodore Junior; Humberto (1984, p.354) segurar e: 

Garantir a execucad, mediante deposito a ordem judicial de um bem 
apto a dar-lhe cumprimento, caso a defesa pelo devedor venha a ser 
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repelida. Sem a penhora ou o deposito nad podera se defender o 
devedor, e sem a existencia de bens penhoraveis, imposslvel se 
torna o prdprio desenvolvimento do processo executivo, que devera 
ser suspenso "sine die*. 

Aduz-se, assim, para que sejam oferecidos os embargos mister se faz a 

necessaria garantia do juizo, o que, em certos casos, poderia ferir o principio 

constitutional do contraditdrio, cerceando, destarte, no exercicio do direito de agSo 

do devedor. 

Mesmo sendo os embargos do devedor a unica via processual presente 

na legislacao de forma expressa, quando se tratar de questoes de ordem pubiica, as 

quais dever ser decretadas ex officio pelo juiz, das questoes como a falta de citagao, 

nuiiaadis do tituio executiva. saasracao aa oonaacao por parte ao executaao, cntrc 

outras, tem-se admitido, independente do oferecimento dos embargos e da garantia 

do juizo, a ub'lizagao da excegSo de pre-executividade. 

2.4 Procedimento 

Os embargos do devedor, como toda e qualquer agad, devem ser 

oferecidos sob a forma de petigio, respeitando os requisitos do artigo 282, do 

Cddigo de Processo Civil, sendo ajuizados onde ocorrer o processo de execugSo, 

onde serao autuados em apenso. 

Oferecidos os embargos, receberad o despacho liminar de recebimento ou 

rejeigSo. Caso os embargos sejam rejeitados liminarmente, a execugSo seguirS o 

seu procedimento normal, mesmo que haja a interposigSo do recurso de apelagSo, 

pois, neste caso, a apelagao nao possui efeito suspensive conforme se aduz do 

disposto no artigo 520, inciso V, do Codigo de Processo Civil. 
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Caso os embargos sejam recebidos, sera suspensa a execucao, sendo o 

credor intimado para impugna-los no prazo de dez dias, podendo o embargado 

apresentar, nesta impugnagSo, questoes preliminares de merito. Por demais, traz-se 

a coiocagSo que nSo ocorrera os efeitos da revelia se o credor deixar de impugnar 

os embargos, tendo em vista que a lei nSo prev§ uma citagio tal qual ocorre no 

processo de cognicio, em que Ihe 6 feito o chamamento para se defender, sob pena 

de serem tidos como verdadeiros os fatos aiegados pelo autor, e o embargado, 

credor da obrigagSo, possui em seu favor a presungSo de certeza que emana do 

tftulo executivo. 

Apresentada a impugnacad dos embargos, o juiz designarS audiencia de 

instrugSo, caso haja a necessidade de prova oral ou pericial, como ocorre no 

processo de conhecimento. 

Se os embargos do devedor forem parciais, sera suspensa apenas a parte 

da execugSo atingida pelos embargos, prosseguindo a execugSo quanta a parte nSo 

embargada. E, caso apenas um devedor oferega os embargos, a execugSo 

prosseguirS contra os demais devedores, quando o fundamento dos embargos for 

atinente apenas ao embargante. 



CAPITULO 3 - EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE 

A priori,urge trazer a colacad que o Decreto n° 848, de 11 de novembro de 

1980, o qual dispunha sobre a organizagad da Justiga Federal, admitia, na seara da 

execucao fiscal, a possibilidade atribuida ao reu de defender-se sem a necessidade 

de garantir o juizo, em razad do mesmo exibir documento autentieo de pagamento 

da divida ou anulacao desta. Ainda o artigo 201, que admitia que; "A materia de 

defesa, estabelecida a identidade do reu, consistira na prova da quitagSo, nulidade 

do feito e prescrigSo da divida". 

3.1 O Surgimento da Excecao de Pre-Executividade 

Por sua vez, tem-se o Decreto n° 5.255, de 31 de dezembro de 1932, do 

Estao do Rio Grande do Sul, o qual instituiu a excecao de improbidade do meio 

executivo, pefa qual "a parte citada para a execugao de tituio executivo podera, 

antes de quaiquer procedimento, opor as excegoes de suspeicSo e incompetencia 

do Juizo ou de impropriedade do meio executivo...". 

Malgrado a existencia destes referidos decretos, atribui-se ao parecer do 

Jurista Pontes de Miranda o marco initial deste instrumento processual, que, em 

julho de 1966, elaborou um parecer tendo em vista os problemas que enfrentava a 

Companhia Siderurgica Mannesmann relatives aos pedidos de faledcia, cujos 

pedidos encontravam-se estribados em tituio falsos. Tendo os faiaciosos credores 

interpostos agdes executivas em face da Companhia Siderurgica Mannesmann, as 

quais proporcionaram a executada um verdadeiro obice juridico, tendo em vista que 

para a interposigao dos embargos a execugao, onde seria questionada a 
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exigibilidade de tais titulos, necessaria seria a garantia do juizo, o que ensejaria em 

um injustificavel prejuizo para a executada. Neste diapasao, em seu parecer, trouxe 

a baila consideragoes que servem como base ao acolhimento do instituto da 

excecao de pre-executividade, propiciando o seu uso entre os operadores do direito. 

Assim sendo, embora seja atribufdo a Pontes de Mirando o apanagio de 

pai da excegao de pre-executividade, sendo o seu parecer considerado o marco 

inicial deste instrumento processual, nSo e este instituto,uma inovagao dos anos 60, 

sendo, destarte, emanado do Decreto n° 848, de 11 de novembro de 1980, bem 

como do Decreto n° 5.255, de 31 de dezembro de 1932. 

3.2 O Parecer de Pontes de Miranda 

No ano de 1966, por duas vezes, foi requerida a falencia da Companhia 

Siderurgica Mannesmann, sofrendo esta com os varios processos de execugao, em 

Sao Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, sendo estas execugoes baseadas em 

titulos falsos, os quais continham a assinatura de um dos diretores desta 

Companhia. 

Em razao da existencia desses falaciosos titulos, os quais foram utilizados 

em muitas execugoes, dar-se-S para inferir o grande empecilho juridico que a 

Companhia Siderurgica Mannesmann estava exposta, tendo, pois, que penhorar os 

seus bens, caso almejasse embargar as referidas execugoes. 

Diante de tal situagao, por solicitagao da Companhia Siderurgica 

Mannesmann, o eminente jurista, em seu parecer, prolatou a seguinte frase; 

"A execugao confina com os interesses gerais, que exigem do juiz mais se 

preocupar com a seguranga intrinseca 'decidir bem' do que com a seguranga 
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extffnseca (ter decidido) (MIRANDA, 1975, p. 134)". Desta maneira, depreende-se 

ser o mencionado trecho dotado de uma forte advertentia, tendo em vista o perigo 

da atividade executiva. 

No que tange ao parecer, mister se faz inserir que o mesmo dhride-se em 

tres partes, referindo-se a primeira parte aos fates, onde se apresentou a situacao 

em que se encontrava a executada em razao dos respectivos processos de 

execucao; sendo a segunda parte dngkia aos principios, aos quais serviram de base 

para as tlacdes deste jurista, sendo a terceira parte formada por consuitas e por 

respostas. 

Tomando por base a segunda do parecer. Pontes de Miranda refere-se ao 

tituio executivo como requisite essential para todo e qualquer processo de 

executilo, tratendo, por conseguinte, dos possivets efeftos emanados da nao 

executoriedade do tituio ensejador da execucao forcada, passando, entio, a 

discussao do procedimento do contradttorio no processo de execucao, para 

ftnafrnente, trazer a bafia a afinente existentia da execucao no referido processo. 

A priori, o rnentionada jurista (op. Cit P. 126) advertiu sobre o fato de 

inexistir execucao sem o competerrte tftuto judicia!, dizendo: 'Para que haja 

executivkfade, e pretiso que se repute tituio executivo o instrumento da divida ou 

que haja sentenca com carga sufkaente de execuHvidade". 

Referiu-se, ainda, ao exerckao da pretensao processual a existentia do tftufo, sendo 

mister que seja apretiado no rnomento do despacho cttatond, tendo, assim, o juiz 

que examinar se o tituio 6 executivo, judicial ou extrajudicial. 

Esposa Pontes de Miranda que ocorrendo no processo a negacad da 

executividade do tituio, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) boras - tempo 

necessario para que o mandado adquira eftcacia atternafiva, paga ou nomear bens a 
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penhora - o juiz devera" obrigatoriamente decidir a questao. Seguindo este 

entendimento, sustentou o respeitado jurista (Op. Cit P. 128) o seguinte: 

As letras de cambio, as notas promissorias, os cheques e outros 
titulos carrsbiariformes sad Isquidos; porem, a certeza ha de resultar 
do que esta escrito, de veracidade das assinaturas e da observancia 
das exigentias iegais. Se o sacador ou aceitante da letra de cambio, 
dentro de vinte e quatro, boras, diz que sua assinatura 6 falsa, ou 
que o nome e tgual, ou parecido, porem nad ele quern se vinculou 
ao tituio cambiario ou cambiariforme, o juiz tem de deckJir quanta a 
isso, porque esta em exame a pretensad a execucao, e nad o merito 
da causa. 

Desta forma, urge salientar que a preocupacao primeira de um juiz devera 

referir-se a constrtuicad da relacad processual, sua viabilidade, sendo no momento 

do despacho initial que o juiz desenvotve a atividade de conhecimento refativa as 

condicoes da acao e ao pressuposto processuais. 

Por sua vez, com relacao ao principio do contraditdrio no processo de 

execucao, seria estapafurdio, por exempto, que os juizes incompetentes, ou 

suspeitos, ou por despachos estribados em titulos fatsos, ou sem effcatia contra o 

dernandado, pudessem determinar a penhora sem ensejo para a alegacao, 

referindo-se o coribaditono a o contradrtorio a pretensad processua!, inckindo no 

iterim do corrtrote de admissibiiidade da execucao, momento de verdadeira atividade 

de cognicad. 

De tal forma, indagou Pontes de Miranda, com o intuito de resolver a 

questao, se ha no direito brasileiro processo de opostcad de excecdes fora (antes) 

dos embargos do executado, ou tem de ser oposta como materia de embargos? 

Esposou o jurista pela possibSdade de se opor excecdes antes dos 

embargos do executado, nos cases em que as referidas excecdes visassem sobre 

nulidades do tituio executivo, abrangendo, assim, as nu&jade intrinsecas, como e o 
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executividade, pois, tecnicamente, a palavra excecao traduz aquelas defesas que s6 

podem ser apreciadas pelo juiz se alegadas oportunamente. 

Neste sentido, sustenta Nery Junior; Nelson (199, p. 129) que: 

A expressao e imprdpria porque "excecao" traz msita a ideia de 
disponibiiidade do direito, razad porque, nao oposta a excecao, 
ocorre a preclusad. O correto seria denominar esse expediente de 
objecao de pre-executrvkJade, porque seu objeto e materia de ordem 
publtea decretive! ex-offiao peto juiz e por isso mesmo, insuscetivel 
de preclusad. 

Ademais, urge saiientar que as criticas terminologicas nad se cingem 

apenas a dicotomia dxce0o-objecad\ incidindo, tambem, quanto a expressao 'pre-

executividade'. E que a palavra "pre-executividade' enseja na possibilidade de 

existentia de um processo 'pre-executivo', o que representaria uma atividade 

extrajudicial. 

Entad, aduz-se que a denominacad mais condigna com este instituto seria 

'objecao a executividade* ou dbjecao de nad executividade', em razao deste instituto 

juridico ser utiiizado para a arguicao atinenfe a ausencia dos requisitos da excecao, 

ou seja, o processo de execucao ja existe e e contra ele que o devedor se insurge, 

bem como nao apresenta como irtstrumento de defesa do devedor, pots, como o seu 

oferecimento nao ha defesa, e sim um pedido para que o juiz cumpra o seu oficio. 

Quanto k natureza juridica, esta se apresenta controvertida, existindo uma 

corrente que esposa a natureza de excecao, no qual faz parte Galeno Lacerda, 

enquanto a outra esposa que a sua natureza seria de objecao, a qual se filia 

CSndido Dinamarco, no entanto, segue o entendimento de Araken de Assis, onde 

defendo que somente o executado tem fegjurredade para opor excecao de pre-

executividade. 
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Segundo dinamargo; Cindido Ragel (1988, p.450): 

A inepcia da peticSo inicial da execucao ou a presenca de qualquer 
6bice normal ao exercicio da jurisdicao in executivis sao materias a 
serem aprecladas de offcb pelo juiz do processo executivo ou 
atraves de simples abjecao do executado, a qualquer tempo ou fase 
do procedimento. 

Desta feita, 6 a excecao de pre-executividade um "instrumento" de 

aprovagao do 6rg3o jurisdicional, para que o mesmo se manifeste a respeito dos 

requisitos da execucao. Este instrumento, por tratar de questoes de ordem publica, 

onde deve o juiz se manifestar de ofido, uma vez que examina questoes ligadas a 

validade processual, tem, entao natureza juridica de objecao, devendo, como ja dito 

anteriormente, ser chamado de objecao de pre-executividade. 

3.4 Conceito 

Sendo a denominacao excecao de pre-executividade tecnicamente 

indevida, na pratica, ela vem ganhando corpo e forma, sendo eomumente utilizada, 

corroborando, destarte, para a sua difusao no mundo forense. 

Para Oliveira Neto (2000): 

A excecao de pre-executividade apresenta-se segundo a forma de 
incidente processual que tem por fmaRdade trancar o andamento de 
execugoes iiegats ou infuncfadas, mediante cognicao exauriente da 
materia neia vetculada a ser de ptano reafizada pelo juiz. 

Segundo Assis; Araken de (2000, os. 3467347), com muita propriedade: 
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A forma excepcional de oposigao do devedor ao Drocesso Gt 
execucao, fundada nos pressupostos processuais, merece o rotuio 
generico da 'excecao de pre-executividade, porque fulmina no 
nascedouro o praeceptum e o ato executivo de constricao. O vicio e 
decretavel de offcio ou a requerimento da parte. 

Aiega Siqueira Filho; Luiz Peixoto de (2000 p.58) ser a excegao de pre-

executividade: 

A argiiicao de nulidade feita pelo devedor, terceiro interessado ou 
credor, independente de forma, em qualquer tempo ou grau de 
jurisdicao, referente aos requisitos da execucao, que suspende o 
curso do processo ate o seu julgamento, mediante procedimento 
proprio e que visa a desconstituicao da relacio juridica executiva e 
consequente sustacao dos atos de constricao material. 

3.5 Materias Argufveis 

Emanado de entendimento doutrinario e jurisprudencial, a excegao de pre-

executividade nao esta subordinada a uma forma certe, bem como figura de juizo, 

visando propiciar ao devedor a garantia ao devido processo legal, conforme o 

principio do contraditorio e o da ampla defesa, mormente a privacao de sua 

liberdade ou dos seus bens. 

Como em todo e qualquer tipo de processo, a sua validade esta 

condicionada a determinados requisitos que devem ser verificados de offcio pelo 

juiz, sem os quais dificultarao o bom andamento do processo, nao se podendo, 

assim, iniciar ou prosseguir com o processo de execucao. 

Neste sentido, em despacho inicial, o juiz so prosseguira com a citacSo do 

devedor caso estejam presentes todos os pressupostos processuais e as condicoes 
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da acao, bem como os requisitos inerentes ao processo de execucao, caso 

contraditdrio, devera indeferir de piano a pretensad deduzida em juizo. 

Caso escape do exame initial a ausencia de algum dos requisitos 

especificos a execucao, por meio da excecao de pre-executividade sera possivel 

suprir as falhas atinentes ao controle de admissibiiidade do processo executivo, 

vislumbrando-se a possibilidade de, por meio de simples petigao, afastar a 

constricao dos bens do devedor em face de nao estarem presentes todos os 

pressupostos processuais e as condicoes da acao, alem dos requisitos inerentes ao 

processo executivo. 

Neste sentido, aduz Siqueira Filho; Luiz Peixoto de (2000, p. 70): 

A construcao doutrinaria do que se convencionou chamar excecao 
de pre-executividade veio a dar resposta a situacao do impasse 
criada por falhas no controle da admissibiiidade do processo 
executivo, o que antes so se poderia fazer em sede de embargos, 
apos ser realizada a penhora. 

Com o fito de ver corroborada sua pretensad, traz-se a colacao o 

entendimento do STJ, o qual refere-se ao cabimento do instituto da excecao de pre-

executjvidade quando a acao executiva nao se revesie dos pressupostos formais 

elencados na lei adjetiva civil, in verbis: 

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO 
DE EXECUCAO. EMBARGOS DO DEVEDOR. NULIDADE. ViCIO 
FUNDAMENTAL. ARGUICAO NOS PROPRIOS AUTOS DA 
EXECUCAO. CABIMENTO. ARTIGOS 267 § 3°; 585,11; 618, I DO 
CPC. 

I - Nad se revesfindo o tituio de liquidez, certeza e exfcjibilidade, 
condicoes basteres no processo de execucao, constitui-se em 
nulidade, como vicio fundamentai, podendo a parte arguMa, 
independente de embargos do devedor, assim como pode e cumpre 
ao juiz detiaiar, de offtio, inexistentia desses pressupostos formais 
contemptedos na lei processual civil. 
I I - Recurso conhecido e provido. 
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3.6 Oportunidade 

Segundo o parecer de Pontes de Miranda, o prazo para a interposicao da 

excecao de pre-executividade seria o mesmo para as excecdes em geral, que.na 

epoca era de tres dias, conforme a egide do Codigo de 1939, sendo, hodiernamente, 

o prazo de quinze dias, conforme o disposto no artigo 305, do C6digo de Processo 

Civil. 

Por outro lado, entendem alguns doutrinadores que o prazo para a 

interposicao deste instituto e o de vinte e quatro horas, prazo existente entire a 

citacSo e a penhora, almejando, destarte, atacar diretamente o ato de penhora. 

Acertadamente, grande parte dos doutrinadores esposam de maneira 

diferente, haja vista que o cerne do instituto da excecao de pre-executividade e 

atacar o processo de execucao, uma vez que permite a desconstituicao da relagao 

juridica processual e a sustacao de todos os ato materiais dela decorrentes, quando 

se tratar da ausencia dos pressupostos processuais e das condicoes da acao, 

materias de ordem publica, que dizem respeito a existencia e ao desenvolvimento do 

processo, nao estando, portanto, sujeito ao efeito da preciusao, motivo pelo qual nao 

e possivel determinar o momento exato para a sua apresentacio. 

A guisa de esclarecimento, traz-se o entendimento de Santos; Moacyr 

Amaral (2000, p. 196) segundo o qual: 

Podem-se suscitar as excecdes em qualquer grau de jurisdic3o, 
pois, de fato, a arguicao da ausencia dos requisitos da execucao 
pode ser feita em qualquer momento e grau de jurisdicad, de acordo 
com os parametros tragados peto § 3°, do artigo 267 do Cddigo de 
Processo CMI."1 

3.7 Legitimidade e Forma 
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Divergencia doutrinaria ha acerca da legitimfdade para a interposicao da 

excecao de pre-executividade. Parte dos doutrinadores, por entender que este 

instituto processual possua natureza juridica de defesa do executado, esposa ser 

apenas o devedor quem possui legitimidade para propd-la, sendo este o 

entendimento majoritario. 

Por outro lado, doutrinadores entendem que legitimados sao todos 

aqueles que possam oferecer embargos, ou seja, o pr6prio devedor, terceiros 

interessados, os quais possuam bens ameacados pelo processo de execucao, bem 

como o pr6prio autor da execucao, tendo em vista que um processo de execucao 

nulo nao Ihe trarS vantagem alguma, nao possuindo, portanto, interesse em 

prosseguir ate o final do processo, o qual nao obedece aos preceitos legais. 

Demais a mais, em razSo da ausencia dos requisitos da execucao poder 

ser decretada de oficio pelo juiz, devido a natureza de ordem publica das materias 

levantadas pelo instituto em questao, qualquer pessoa podera dar conhecimento ao 

juiz no que tange a ausencia de tais requisitos, mesmo que nao possua legitimidade, 

ou seja, que nao tenha interesse, direto ou indireto, relativo ao processo de 

execucao. 

Embora ja tenha o Superior Tribunal de Justica se manifestado quanto a 

forma que se deva proceder a arguicao das nutidades no processo de execucao, a 

qual sera atraves de peticSo simples, nos prdprios autos, independentemente de 

forma e procedimento, no entente, podera a arguicao tomar, ate, mesmo, feicao oral, 

no ensejo da audiencia, bem como ser extrajudicial sob forma verbal, sendo mister 

que se cumpra com o seu objebvo de chamar a atencSo do juiz para a ausencia dos 

requisitos da execucao. 
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Por sua vez, deduz-se que a excecao de pre-executividade podera ser 

proposta atraves de simples peticao, uma vez que a nulidade do tituio sera 

suscetfvel de exame ex officio pelo juiz, podendo, ainda, ser arguida oralmente, caso 

haja audiencia no processo de execuc§o, sendo imprescindfvel que se consigne em 

ata. 

Curialmente, a arguicao de ausencia dos requisitos da execugao devera 

ser proposta nos prdprios autos, haja vista que a forma extrajudicial nao e dotada de 

eficacia processual, nao se podendo exigir do juiz uma manifestacao. 

3.8 Procedimento e Efeito 

No que tange ao procedimento a ser adotado pelo juiz, atinente a questao 

suscitada pelo instituto da excecio de pre-executividade, os doutrinadores esposam 

duas possibilidades, ou o juiz decide de piano a materia levantada como 

oferecimento da excecao, ou, antes que se decida a alegacao, sera dada 

oportunidade ao autor para apresentar consideracdes e esclarecimentos, rebatendo 

as alegacdes do executado. 

Oliveira Neto (2000, p. 120) afirma que "o juiz nao pode decidir a excegao 

sem observar o principio do contraditdrio, ou seja, decidir sem permitir que o 

exequente se manifeste sobre o conteudo do pedido formulado pelo executado". 

Neste sentido, esclarece Assis (2000, p.5060 que: "mediante tais 

providencias, o juiz homenageia e cumpre o principio do contraditdrio, em 

oportunidade tao importante que podera ensejar a extincao do processo". 

Ademais, mesmo devidamente fundamentadas as arguicdes levantadas 

pela excecao de pre-executividade, estando, por exemplo, a peticao inicial 
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incompleta, nao devera o juiz extinguir o processo de execucao sem conceder 

oportunidade de corrigir, por parte do autor, a inicial, no prazo de dez dias, conforme 

o disposto no artigo 616, do Codigo de Processo Civil. 

Destarte, "tanto o autor quanta o exequente podem corrigir, mesmo apos a 

citacao equivocos ou erros, bem como esclarecer duvidas da inicial; o que nao 

podem e alterar o pedido ou a causa de pedir". Negrao; Theotonio (1999, p.311). 

Divergencia doutrinaria ha quanta aos efeitos emanados da propositura da 

excegao de pre-executividade, se esta suspendera ou nao o curso da execucao. 

Defende Siqueira Filho (2000, p.75) que: "parece mais acertado admitir-se 

a suspensao do processo, senao restaria evidente a possibiiidade de ocorrencia de 

privacao dos bens sem observancia do devido processo legal. 

Em sentido diverso esposa Assis; Araken de (2000, p.505) que: 

O oferecimento da excecao nao trava a marcha do processo 
executive E isso porque os casos de suspensao do processo 
encontram-se legalmente previstos, nao se confundindo como 
simples paralisacao de fato, gerada pela sobrecarga ou pelo mau 
funcionamento da burocracia judiciaria, e requerimento das partes. 

Malgrado seja uma questio muito discutida, entendo que a excecao de 

pre-executividade nao suspende o processo executive pois, o devedor nos 

embargos conta com essa vantagem, salvo nas hipoteses em que a excecao for 

proposta antes da penhora, pois seria urn desperdicio de atividade jurisdicional 

permitir o andamento da execucao, ja que a materia a ser apreciada pelo juiz sera, 

ao menos em parte, identica a suscitada mediante embargos, bem como ensejaria 

na possibiiidade de ter seus bens privados indevidamente pela penhora. 
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3.9 Recursos 

No que tange a apreciacao do instituto da excecao de pn§-executividade, 

sendo este acolhido, sera, por meio de uma sentenga, sendo cabfvel, contra esta 

decisSo, o recurso de apelacio; por outro lado, caso nao seja acolhida a arguigao de 

nuiidade, esta sera intermedio de decisao intertocutdria, sendo, desta forma, cabfvel 

o recurso de agravo. 

Neste sentido, diz Siqueira Filho; Luiz Peixoto (2001, p. 82) que: 

Acolhida a excecao de pre-executividade, estar-se-a diante de uma 
sentenca; portanto, o recurso cabfvel sera o de apelacio. Ao inves, 
se nao for acolhida a arguicao de nuiidade no processo, havera, 
neste caso, uma dectsao in(erlocut6ria, assim, o recurso cabfvel 
sera o de agravo. Devofvida a questao ao conhecimerrto do Tribunal, 
ou se prove o recurso, dando-se por encerrado a execucao, ou se 
jukja este improcedente e se retoma o curso normal do processo. 



CAPfTULO 4 - ADMISSIBILiDADE DA EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE 

4.1 PosigSes doutrina^ias 

Por ser a 'excec§o de pre-executividade' ou 'objecao de pre-executividade' 

um instituto emanado da doutrina, nao estando devidamente estribado em lei, o 

mesmo vem sofrendo com os mais dissonantes posicionamentos doutririoirios e 

jurisprudenciais, os quais refletem acerca da possibiiidade existenciai ou n§o da 

excecao de pre-executividade, estando, assim, a espera de um dispositivo legal para 

a sua consagracao, em definitivo, frente ao mundo do direito. 

4.2 Doutrinadores Favoraveis a Excecao de Pre-Executividade 

Hodiernamente, o posicionamento doutrinaYio vem se sedimentando 

acerca da possibiiidade de apresentagio da defesa, no processo de execugSo, sem 

a necessiria constrigSo judicial, ou seja, sem precisar garantir o jufzo. 

Assim, Lacerda; Galeno afirma (V. 23, ps.7/15): 

Na defesa do executado, ha. excecdes previas, lato sensu, que 
afastam a legitimidade da prdpria penhora, js§ que esta, como e 
notdrio, pressupSe a executoriedade do titulo. Se o titulo nao 
exeqiiivel, nao tern sentido a penhora, desaparece seu fundamento 
iogico e juridico. O mesmo ha de se dizer, com mais razao, se o 
titulo forfalso. Seria iniquidade absurda, que o direito e o bom senso 
nao podem acoiher, se, em tal hipotese, se impusesse a defesa o 
grave 6nus da penhora... Se o atual CPC exige, no artigo 737, I, a 
seguranca previa do juizo pela penhora, para admissibilidade dos 
embargos do executado, claro esta que a regra pressupoe normal 
com obediencia aos pressupostos da acao executdria... Se esses 
pressupostos ou condicoes inexistem, ou ocorre grave suspeita em 
tal sentido, constituiria violencia inominavel impor-se ao 
injustamente executado o dano, as vezes irreparavel, da penhora 
previa, ou, o que e pior, denegar-lhe qualquer possibiiidade de 
defesa se, acaso, nao possuir eles bens penhoriveis, suficientes... 
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injustamente executado o dano, as vezes irreparavel, da penhora 
previa, ou, o que e pior, denegar-Ihe quaiquer possibiiidade de 
defesa se, acaso, nao possuir eles bens penhoraveis, suficientes... 
Se o direito resultante do titulo extrajudicial e atacado nos 
pressupostos da propria executividade, com argumentos serios e 
iddneos, despe-se de quaiquer sentido l6gico ou juridico, para o 
conhecimento e decisao dessa materia, a exigencia de previa 
seguranca de um juizo que nao houve. 

Sustenta Nery Junior, Nelson (1992, os. 129/130) que: 

Mesmo antes de opor embargos do devedor, o que somente pode 
ocorrer depois de seguro o juizo pela penhora, o devedor pode 
utilizar-se de outros institutos destinados a impugnacao do processo 
de execucao, notadamente no que respeita as questSes de ordem 
publica por meio da impropriamente denominada excecao de pre-
executividade (...) A possibiiidade de o devedor, sem oferecer bens 
a penhora, ou embargar, poder apontar a irregularidade formal do 
titulo que aparelha a execucao, a falta de citacao, a incompetencia 
absoluta do juizo, o impedimento do juiz e outras quest5es de ordem 
publica e manifestacSo do principio do contradit6rio no processo de 
execucio. 

Alega Moreira; Alberto Camina (2000, p.6) que: 

O incidente da excecao de pre-executividade tenha o efetivo condSo 
de agilizar a resolucio de varias questoes envolvendo o processo 
de execucao, asseverando ainda que a cada dia o presente inst'rtuto 
ai ganhando adeptos, vai conquistando os repertorios da 
jurisprudent e, sem duvida alguma, o seu manejo vem se 
constituindo em arma eficaz para o executado. 

Ademais, aduz Dinamarco; Candido Range! (1993, ps. 447/448) que: 

A inepcia da a peticSo inicial executiva ou a presenca de quaiquer 
6bice ao regular exercicio da jurisdicao in executivis constituem 
materia a ser apreciada pelo juiz da execucao, de oficio, ou 
mediante simples objecao do executado, a quaiquer momenta e em 
quaiquer fase do procedimento. Da circunstSncia de ser a execucao 
coordenada a um resuitado prdtico e nSo a um julgamento, nao se 
deve inferir que o juiz nSo prefira, no processo executivo, 
verdadeiros julgamento, necessSrios a escoima-io de irregularidades 



45 

formais e a evitar execucoes nao desejadas pela ordem publica. A 
recusa a julga questSes dessa ordem no processo executivo 
constituiria negativa do postulado da plena aplicacao da garantia 
constitucional do contraditdrio a esse processo. £ preciso debelar o 
mito dos embargos, que leva os juizes a uma atitude desespera, 
postergando o conhecimento de questoes que podertam e deveriam 
ter sido levantadas e conhecidas liminarmente, ou talvez 
condicionando o seu conhecimento a oposicao destes. Dos 
fundamentos dos embargos, muito poucos s§o os que o juiz nao 
pode conhecer de oficio, na prdpria execugSo. 

Por sua vez Beltrame; Jose Alonso (1983, os. 145/146) que: 

Embora as nulidades possam ser vistas nos embargos, nada obsta 
que sejam objeto de exame nos prdprios autos da execucao, desde 
que nao envolvam aspectos de alta indagacao. Se ao juiz e possive! 
a apreciacao, de oficio, das nulidades e ao credor e dado aponta-
las, e de se delegar ao devedor, tambem, a faculdade de provocar o 
exame delas no bojo da execucao, embora disponha dos embargos. 
Nao e preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos a 
execucao. Podera arguir em simples peticao, nos prdprios autos da 
execucSo. 

Neste sentido, urge salientar o posicionamento de Silva; Ovidio Batista da 

(1990, ps. 23/24) a seguir: 

Insinua-se nas concepcSes modemas a acao executiva, cada vez 
com maior intensidade, a consideracao de que o respectivo 
processo, longe de estar privado de cognicao, contem elementos as 
vezes relevante de conhecimento, nao apenas tendente a corrigir 
eventuais imperfeicoes da relacao processual, mas em 
determinados casos, objetivando ate mesmo a total e deflnitiva 
eliminazione Del processo executivo, de modo que a proposicao dos 
embargos do devedor nem sempre ser3 necessaria para que o 
executado impeca o desenvolvimento da demanda executiva, ainda 
que essa reacio oposta pelo executado seja uma autentica defesa 
de merito, como quando ele - no interregno entre a citacao e a 
penhora - demonstra cabaimente que o documento exigido pelo 
credor nao e titulo executivo ou Ihe fate, evidentemente, 
legitimamente ad causam. Do mesmo modo, tratando-se de relagSo 
juridica bilateral, em que o contratante nSo poder6 exigir do outro o 
cumprimento da obrigacao sem antes haver cumprido o que Ihe 
compete, a prova de que o n§o cumprimento da prestacao deve-se 
a essa circunstancia, nao exige que o devedor-executado ofereca 
bens a penhora - ou sofra quaiquer outra especie de constrigfio 
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executiva - e promova a agio dos embargos do devedor. Podera 
ele, perfeitamente paralisar a execucao demonstrando ausencia do 
requisite do inadimpiemento, neste caso, nos autos do prdprio 
processo executivo. Tem-se verificado, na verdade, que os limites 
de cognicao do juiz da execucao, que deveria limitar-se as defesas 
processuais, ou como Ihes chama o direito italiano, defesas contra 
os atos executivos e nao defesas de merito contra e execucao, tem-
se aiargado para permitir que o executado, nos autos do processo 
executivo, suscite determinadas excecSes que digam respeito ao 
meritum cause. O pr6prio Liebman, ao mostrar que o 6rgao 
executivo reaiiza em certa medida algum julgamento, afirma que Ihe 
cabe determinar a existencia do titulo executivo, para impedir o 
prosseguimento da execucao se constatar que o titulo executivo 
inexiste. A existencia da cognicSo interna a demanda executiva 
apenas confirma sua jurisprudencialidade, pois nao podera haver 
jurisdicSo onde o julgamento seja inexistente. 

Para Luiz Edmundo Bojunga; Luiz Edmundo Appel (n°. 55 / os. 69/70) 

Aquele que nae pretender ou nao precisar utilizar os embargos do 
devedor, evidentemente, nao necessitara garantir o juizo. Assim, a 
alegacao de nulidades, vicios pre-processuais e processuais que 
tornam ineficaz o titulo executive judicial ou extrajudicial, deve ser 
suscitada atraves da execucao de pre-executividade, antes mesmo 
ou apos a citacao do executado. A penhora e o deposito ja sao 
medidas executivas e nao podem ser efetivadas quando nae existir 
ou nao for eficaz o titulo que embasa o processo executdrio. 

Defende Pacheco; Jose da Silva (1959, ps. 224/226): 

A defesa do executado nao se esgota nos embargos. Pode revestir-
se dos seguintes aspectos (...) a) omissis; b) defesa imediata com 
demonstracio cabal da impossibilidade do ato executivo, antes de 
sua caracterizaeao, Assim, antes do cumprimento do mandato 
executivo (...), pode o executado opor a defesa, aprectevel. De piano 
sem ser atraves dos embargos. Por conseguinte, sem a exigencia 
de seguranca do juizo ou garantia da execucao. 

Segundo Assis; Araken de (1987, p. 344): 
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Embora nao haja previsao legal, e tendo o juiz tolerado, por lapso, a 
falta de algum dos empregados, e possivel o devedor requerer o seu 
exame desobrigado do aforamento de embargos, ou antes mesmo 
de sofrer penhora. 

Entende Theodora Junior; Humberto (1995, p. 864) que: 

A nuiidade e vicio fundamental e, assim, priva o processo de toda e 
quaiquer eficacia. Sua declaragao, no curso da execugSo, nao exige 
forma ou procedimento especial. A todo o momenta o juiz podera 
declarer a nuiidade do feito tanto a requerimento quanta ex officio. 
NSo e preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos a 
execugSo. Podera arguir a nuiidade em simples petigao, nos 
prdprios autos da execucao. 

Manifesta-se Ferreira; Carlos Renato de Azevedo (R.T, n°. 657 p. 243) 

que: 

O despacho inaugural ordinario de citacao numa execucao contra o 
devedor solvente pode ser atacado pelo devedor antes e para evitar 
a penhora, desde que ausentes quaisquer dos requisites enunciados 
no art. 586 do CPC, que sSo as condic6es da execugSo forgada. 

Sobre o assunto, leciona Moura; Mario Aguiar (1985, ps. 68/71): 

A execucSo, sendo de natureza jurisdicional, como agSo que e, 
subordina-se a verificagSo da regularidade da relagSo juridica 
processual e 3s condigoes da agio (art. 267, IV e VI, do CPC). O 
Juiz, ao despachar a petigSo inicial, hS de verificar essas questSes 
processuais, exercitando o jufzo de admissibilidade da execugSo (...) 
e razoavel exigir-se que o juiz, ao apresentar-se a despachar a pega 
inaugural, tenha a preocupagSo de verificar a regularidade formal do 
petitario, legada aos pressupostos processuais, bem como, ainda 
que perfunctoriamente, a ocorrencia das condigoes da agSo (...) 
Entretanto, nSo raras vezes, forma-se o processo eivado dessa 
irregularidade ou nulidades. Citado o devedor, completa-se a 
angularidade da relagao juridica processual defeituosa. Importa 
examinar se, deparando o executado com essas disfungoes 
processuais, s6 podera fazer suas impugnagoes atraves dos 
embargos, mediante a seguranga do juizo, ou se e lfcito que as 
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arguigoes se levantem nos prdprios autos da execugSo, sem 
seguranga do juizo. Ha boas raz6es para que se dispensem os 
embargos, onerosos e com o sacriffcio talvez inutil da constrigao de 
bens, abrindo-se ao executado ensejo de petigao simples nos autos 
do processo executivo. Muitos tratadistas isso mesmo defendem. 
Comungamos com essa orientagSo. As materias de natureza 
processual, na mengSo exemplificativa que acima fizemos, que 
possam ser conhecidas de offcio pelo juiz, embora caibam nos 
embargos de rito, podem ser argiiidas em petigao simples nos 
pr6prios autos da execugSo. Trata-se de quest6es de ordem publica, 
porque integrantes da disciplina e economia interna do processo. 
NSo vemos porque se deva sacrificar uma solugSo expedita e 
econdmica - arguigSo nos autos sem previa seguranga do juizo -
por mero apego ao formalismo. Em casos tais, sempre e possivel 
invocar a instrumetaiidade do processo, em face da obtengao dos 
fins. Ora, assim como e dado ao juiz indeferir a petigSo que visa a 
instaurar a execucSo, por decisSo nos autos, quando depare, v.g., a 
ilegitimidade ad causam, nada impede que, se n§o o fizer, venha o 
executado a apontar a ausencia da condigSo. 

Embora haja dissonancia doutriniria entre os doutrinadores acima 

elencados no que tange ao objetivo, a oportunidade, a. natureza juridica e a materia 

tratada pelo instituto da excecao de pre-executividade, todos sSo unSnimes no que 

verse sobre a sua admissibilidade. Dentre os doutrinadores acima citados, 

reconhecem, tamb6m, o instituto da excecao de pre-executividade Luiz Peixoto de 

Siqueira Filho, Marcos Vails Feu Rosa, Vicente Grego Filho, entre outros 

renomados. 

4.3 Doutrinadores Contranos a Excecao de Pre-Executividade 

E. o parecer de Aldices Mendoca Lima considerado o principal 

posicionamento doutrinario que contende contra a plausibilidade do instituto da 

excecao de pre-executividade, o qua! foi solicitado pela Empresa Copersucar, em 

face da Central Paulista de Acucar e Alcool Ltda, acerca da exigibilidade dos titulos 

executivos. 
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Para ele, com base na tradicSo juridica, apresenta-se o exequente como 

detentor de privilegio em face do executado, cabendo a este, caso queira se opor a 

execucao, apresentar a acao de embargos a execucSo, garantindo, por conseguinte 

o juizo. 

Ademais, aduz Alcides Mendonca Filho sobre a inexistencia do 

contraditdrio na execucao, haja vista que o titulo executivo e, em si, a pr6pria 

discussSo de merito, a qual foi apreciada em via ordinaria. Esposa, ainda, caso 

admita-se o contraditorio, este so ocorreria em seu sentido lato, ou seja, no conjunto 

formado pelo processo de execugSo e peios embargos. 

Esposa, tambem, o parecerista sobre o fato de inexistir previsSo legal para 

o instituto da excecao de pre-executividade, bem, como quaiquer impugnacSo do 

tftulo executivo que nSo seja pela via da ac§o dos embargos. 

Neste sentido aduz Lima; Alcides de Mendonca (1992, p.286) que: 

No sistema brasileiro, tradicionalmente, o devedor (antes 
denominado de executado) somente pode pretender ilidir a acSo 
executiva, opondo-se ao tftulo, por via apenas de embargos, que 
exigem penhora, quer por nomeagSo de bens pelo pr6prio devedor, 
quer por escolha dos oficiais de justiga. A tese de que as questaes 
ou excegoes de pre-executiva dispensam a penhora como 
antecedente necessario aos embargos do devedor, tratando-se de 
agio executiva fundada em titulo executivo extrajudicial, e 
meramente academica, podendo servir, por sua relevSncia, como 
valiosos subsfdios, contudo, para a reforma Do CPC, configurando-
se de modo preciso e exato, os dispositivos respectivos. 

Tem-se tambem o entendimento de Liebman; Enrico Tulio (1968, p. 208) a 

seguir: 

Permitir ao 6rgSo executivo tomar em consideragSo as razoes do 
devedor significaria aquiescer com irremediavel indulgencia as suas 
manobras diiatdrias. Quais os argumentos, na aparencia 
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justissimos, de que nao sabe socorrer-se o devedor quando nao 
quer pagar? 

4.4 Entendimento Jurisprudential 

Em razSo dos mais diversos fundamentos doutrinaYios, tem-se emanado 

dos nossos Tribunais abalizados entendimentos jurisprudenciais atinentes a 

piausibiiidade da excecao de pre-executividade, revelando-se, assim, na aceitacao 

de que o devedor/executado, mesmo sem segurar o juizo, possa provocar o exame 

do juiz quando as questSes de ordem publica (condicao da acao, pressupostos 

processuais etc.) e outras relativas ao pressupostos especificos do processo de 

execucao, puderem ser identificadas de piano. 

Neste sentido, urge trazer a colacao alguns entendimentos 

jurisprudenciais favoraveis a excecao de pre-executividade, a seguir: 

Tribunal de alcada do Rio Grande do Sul RECURSO: AG I 
NUMERO: 1971126 DATA 30/10/1997 CRGAO: Segunda Camara 
Cfvei RELATO: Marco AureJio dos Santos Caminha ORIGEM: 
Gravatai NOTA DE CR^DITO COMERCIAL. EXECUCAO. 
EXCECAO PRE-EXECUTIVIDADE. Titulos que nao apresentam 
certeza e liquidez a primeira vista nSo ensejam processo de 
execucao e sua argui?§o pode ser feita via excecao de pre-
executividade. Nota de Credito Comercial, desacompanhada de 
histdrico claro da divida desde seu nascedouro n§o enseja processo 
de execucao. Excecao de pre-executividade acolhida. ExecucSo 
extinta. Agravo provide 

Tribunal de Alcada do Rio Grande do Sul RECURSO: AGI 
NOMERO: 1972200. DATA: 11/12/1997 ORGAO: Quinta Camara 
Cfvei RELATOR: Marco Borges Fort ORIGEM: Porto Alegre 
AGRAVO. EXCEQAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. Admite-se que o 
executado venha a juizo por meio da denominada excecSo de pre-
executividade quando quiser discutir a qualidade do documento em 
que se funda a execucao como titulo executivo extrajudicial. 
AGRAVO PROVIDO. 

RECURSO: AGI NUMERO: 196035695 DATA: 16/05/1996 ORGAO: 
Quarta Camara Civel RELATOR: Moacir Leopoldo Haeser ORIGEM: 
Porto Alegre EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. Cabe o 
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oferecimento da excegao quando alegada ausencia nuiidade do 
titulo e da execucSo, sendo as condigoes da agao materia 
apreciavel oficio pelo magistrado. Precedentes jurisprudenciais. 
AGRAVOS PROV1DOS. DECISAO. Dado provimento. Unanime. 

RECURSO: AGI NUMERO: 196061485 data: 16/05/1996 CRGAO: 
Quarta Camara Cfvei RELATO: Moacir Leopoldo Heaser ORIGEM: 
Porto Alegre EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. Cabe o 
oferecimento da excegSo quando alegada ausencia nuiidade do 
titulo e da execugSo, sendo as condigSes da agao materia 
apreciavel offcio pelo magistrado. Precedentes jurisprudenciais. 
AGRAVOS PROVIDOS. 

"PROCESSO CIVIL. EXECUQAO FISCAL. EXCECAO DE PRE-
EXECUTIVIDADE SEM A NECESSARIA OPOSIQAO DE 
EMBARBOS. POSSIBLIDADE. 
1. A excecao de pre-executividade tern sido admitida, 
excepcionalmente, pela jurisprudencia nas hip6teses de vfcios 
formais do tftulo executivo, prescrigao, decadSncia e 
pagamento, sem o necess£rio oferecimento dos embargos. 
2. Agravo provido em parte." 

"PROCESSO CIVIL. EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. 
CABIMENTO. 
1. A excecao de pre-executividade, como meio excepcional 
e atipico que e, nao pode ser generalizadamente admitida 
como substituta aos embargos a execugSo. Sua hip6tese de 
cabimento limita-se aquelas situagSes apreciaveis ex officio 
pelo magistrado processante, independente de quaiquer 
consideragao ou analise mais aprofundada. 
2. Agravo de instrumento improvido. 

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO FISCAL. CREDITO 
TRIBUTARIO. COMPENSACAO. SENTENCA TRANSIT ADA 
EMJULGADO. PAGAMENTO ALEGACAO NOS PR6PRIOS 
AUTOS. INEXISTENCIA DE GARANTIA. POSSIBILIDADE. 
SOBRESTAMENTO DA EXECUCAO. 

1. A Excegao de pre-executividade objetiva a apresentagSo de 
defesa nos proprios autos da execugSo, sem garantia do jufzo, 
sendo admitida, de modo geral, quando as questoes de ordem 
publica (condigdes da agio, pressupostos processuais, etc) e 
outras relativas a pressupostos especfficos da execugSo, 
puderem ser identificadas de piano. 

2. A alegagSo do executado de que o credito tributaTio 6 objeto 
de compensagao, por forga de sentenga transitada em julgado, 
conduz ao sobrestamento da execugSo, com vistas a 
oportunizar a manifestagSo do exequente sobre a alegagSo de 
pagamento e documento que Ihe servem de suporte, 
independentemente de garantia do juizo, de modo a evitar 
eventuais e desnecessaTios prejufzos ao devedor. 
3. Agravo parcialmente provido".3 
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"PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PROCESSO DE EXECUCAO - VfCIO FUNDAMENTAL - ARTIGOS 
267, § 3°, 586 E 618,1, DO CPC. 
- Processo de execucSo eivado de vfcio fundamental. O titulo 
executivo n io se reveste de iiquidez e certeza. Nuiidade. 
- A parte pode arguir o vicio por meio de E X C E C A O DE PRE-
EXECUTIVIDADE, independentemente de embargos a 
execucSo. O magistrado pode declara-lo de oficio em quaiquer 
tempo e grau de jurisdicao. 
- Incidencia dos artigos 267, §3°, 586 e 618,1 do CPC. 
- Suspensao da execucao da possibiiidade de resultar lesSo 
grave e de dificil reparacSo, sendo relevante a f u n d a m e n t a l . 
Artigos 558, do CPC e 39, § 1°, V, do Regimento Intemo do 
TRF/2* Regiao. 
- Agravo regimental improvido. Decisao confirmada." 

"ACAO DE EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. 
INADMISSIBILIDADE. NEC ESS I DADE DE PRODUCAO DE 
PROVAS. INVIABILIDADE. 
III. A EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE E ADMISSlVEL 
INCIDENTALMENTE NO BOJO DA PROPRIA EXECUCAO, 
POREM, NAO SUBSTITUI NEM SE IDENTIFICA COM AQAO 
ANULATORIA OBJETIVANDO A DESCONSTITUIQAO DO TfTULO 
EXECUTIVO. 
II. CONQUANTO NAO PREVISTA EM LEI, A EXCECAO DE PRE-
EXECUTIVIDADE TEM SIDO ACEITA PELA DOUTRINA. O 
DIREITO QUE FUNDAMENTA A EXCEQAO DEVE SER AFERrVEL 
DE PLANO, POSSIBILITANDO AO JUlZO VERIFICAR, 
LIMINARMENTE A PRE-EXISTENCIA DE DIREITO 
INCONTROVERSO DO EXECUTADO OU DO VfCIO QUE INQUINA 
DE NU LI DADE O TfTULO EXECUTIVO, E POR CONSEQUENCIA 
OBSTAR A EXECUQAO. 
IV. APELAQAO IMPROVIDA. 

"PROCESSUAL CIVIL - EXECUCAO FISCAL - EXCEQAO DE 
PRE-EXECUTIVIDADE - NAO CABIMENTO. 
I - O executado deve alegar, no prazo do embargos, toda a 
materia util & sua defesa. 
II - A EXCECAO DE PRE-EXECUTIVIDADE somente tern sido 
aceita pela doutrina e pela jurisprudencia quando flagrante a 
nuiidade do titulo ou da execucao. 
III - Agravo de instrumento improvido. 

"EXCEQAO DE PRE-EXECUTIVIDADE. HIPOTESE. ALEGACAO 
DE INEXISTENCIA DE TfTULO EXECUTIVO. CABIMENTO. 
1. O §mbito da excecao de pre-executividade comporta as 
situagdes de not6ria falta de certeza, Iiquidez ou exigibilidade 
do titulo, materia que, nessas circunstancias, poderia ter sido 
apreciada ate de offcio. 
2. Entre as hipdteses em que se admite a EXCEQAO DE 
PRE-EXECUTIVIDADE esta aquela em que se alega nao estar 
a execu$ao fundada em tftulo executivo, \A que o contrato que 
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a embasa nSo contem as caracteristicas pr6prias do artigo 
585, II, do C P C 

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUQAO FISCAL. EXCECAO DE PRE-
EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILACAO PROBAT6RIA. 
MATEIRA QUE DEVE SER EXAM IN ADA EM SE DE EMBARGOS. 
- A VIA DA EXCEQAO DE PRE-EXECUTIVIDADE E CABlVEL 
PARA ARGUIQAO DE MATERIAS DE ORDEM PUBLICA. 
DEVIDAMENTE INSTRUfDA COM A PROVA DA ALEGAQAO. 
- HIP6TESES EM QUE COMPORTEM DILAQAO PROBATCRIA 
DEVEM SER ADUZIDAS EM SEDE EMBARGOS A EXECUQAO. 
-AGRAVO PROVIDO. 

Com o fito de ver corroborada sua pretensao, traz-se a baila algumas 

jurisprudencias do Superior Tribunal de Justica: 

"PROCESSO CIVIL. E M B A R G O S DO DEVEDOR. PENHORA. Os 
embargos do devedor pressupSem penhora regular, que s6 se 
dispensa em sede de excecao de pre-executividade, limitada a 
questoes relativas aos pressupostos processuais e as condigoes da 
agao; nesse rol n§o inclui a alegagao de que a dfvida foi paga. 
Recursos especial conhecido e provido. 

"PROCESSO CIVIL. EXECUQAO. EXCEQAO DE PR£-
E X E C U T I V I D A D E . HIPCTESES. HIGIDEZ DO TfTULO 
E X E C U T I V O . M A T E R I A S APREClAVEIS D E OFlCIO. 
V E R I F I C A Q A O NO C A S O CONCRETO. REEXAME DE P R O V A S E 
I N T E R P R E T A Q A O DE CLAUSULA C O N T R A T U A L . RECURSO 
NAO CONHECIDO. 

I - A sistemStica processual que rege a execugao por quantia 
certa, exige, via de regra, a seguranga do juizo como 
pressuposto para o oferecimento de embargos do devedor. 
II - A excegao de pre-executividade, admitida em nosso direito 
por construgao doutrinario-jurisprudencial, somente se da, em 
princfpio nos casos em que o jufzo, de oficio, pode conhecer 
da materia, a exemplo de que se verifica a propdsito da 
higidez executivo. 
III - Se a verificagao dos requisites formais do tftulo executivo 
depende da anaJise de premissas de fato, como o reexame de 
provas e instancia especial, atrita com a competencia 
constitucionalmente reservada ao Superior Tribunal de Justiga 
(enunciados n° 5 e 7 da sumula /STJ). 
IV - Nao se vislumbra a apontada negativa de prestagao 
jurisdicional, quando o 6rgao julgado nao deixa de examinar 
quaiquer ponto suscitado pela parte interessada. 
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V - A eonfiguragSo do dissidio pretoriano, a ensejar o recurso 
especial, depende da semelhanga entre as situagoes faticas e 
da demonstragao da divergincia, na conformidade do artigo 
541, paragrafo unico, do C6digo Processo Civil. 
"PROCESSO CIVIL. EXECUQAO. EXCEQAO DE PRE-
EXECUTIVIDADE. ADMISSIBILIDADE. HIPOTESES 
EXCEPCIONAIS. PRECEDENTES. DOUTRINA. REQUISITOS. 
INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 

I - A excegao de pre-executividade, admitida em nosso direito 
por construgSo doutrinario-jurisprudencial, somente se da, em 
princfpio, nos casos em que o juiz, de oficio, pode conhecer da 
materia, a exemplo do que se verifica a propdsito da higidez 
do titulo executivo. 
II - Suscitadas questSes, no entanto, que dependeriam do 
exame de provas, e nao dizem respeito a aspectos formais do 
titulo executivo, e nem poderiam ser conhecidas de oficio, nao 
se mostra adequada a excegSo de pre-executividade. 

Assim sendo, resta notdrio e evidentemente demonstrado a grande aceitagio 

da excegao de pr§-executividade pelos Tribunais Pitrios., entendimento este 

majoritario admitido, destarte, em nosso direito por construgao 

doutrinario/jurisprudencial. 



CONCLUSAO 

Nao obstante a exist§ncia do Decreto n° 848, de 11 de novembro de 1980, 

e do Decreto n° 5.225, de 31 de dezembro de 1932, os quais possibiiitavam ao reu 

defender-se sem a necessaxia garantia do jufzo, em razao da exibigao de provas 

atinentes ao pagamento da divida ou anulagao desta, bem como apresentarem 

excegoes de suspeigao e ineompetencia do juizo ou de improbidade do meio 

executivo, respectivamente, atribui-se a Pontes de Miranda o apandgio de pai da 

excegao de pre-executividade, sendo o seu parecer considerado o marco inicial 

deste instrumento processual. 

Em virtude de a Companhia Siderurgica Mannesmann sofrer com os 

varios processos de execugao, sendo estes estribados em titulo falsos, tendo, assim, 

a referida Companhia que penhorar os seus bens, caso almejasse embargar as 

referidas execugdes. Diante de tal situagao defendeu o jurista pela possibiiidade de 

se apresentar excegQes antes dos embargos do devedor, abordando discussSes 

atinentes a apreciagSo da inexist§ncia dos requisitos necessaries ao 

desenvolvimento regular do processo, de conteudo probat6rio, almejando, neste 

caso, esquivar-se da necessidade de garantia do juizo. 

Vaxias criticas quanto a sua denominagSo vem sofrendo o instituto da 

excegSo de pre-executividade, principalmente as pertinentes a dicotomia 'excegSo-

objegao', apresentando-se a expressao 'objegao de pre-executividade' com mais 

clareza do que a expressao 'excegao de pre-executividade, haja vista que a palavra 

excegao traduz aquelas defesas que s6 podem ser apreciadas pelo juiz se alegadas 

oportunamente. As criticas terminologicas incidem, tambem, quanto a expressao 

'pre-executividade', em razao de a mesma ensejar na possibiiidade de existencia de 
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um processo pre-executivo, representando, destarte, em uma atividade extrajudicial. 

Malgrado haja discrepSncia quanto a sua denominacao, aduz-se ser a mais 

condigna a expressao "objegao a executividade', em razao do processo de execucao 

ja existir e da nao existencia da defesa, e sim a arguicao atinente a ausencia dos 

requisitos da execugSo, sendo esta um pedido para que o juiz cumpra o seu oficio. 

Embora haja dissonSncia quanto a sua natureza, aduz-se ter a excecao de 

pre-executividade natureza de objegao, em virtude tratar-se de questoes de ordem 

publica, onde devera o juiz manifestar-se de oficio. 

Emanado de entendimento doutrinario-jurisprudencial, a excecao de pre-

executividade, nao estando subordinada a uma forma certa, veio suprir as falhas 

pertinentes ao controle de admissibilidade da execucao, o qual s6 poderia ser feito 

por meio dos embargos, ap6s a garantia do juizo. 

Quanto a oportunidade para a interposicao deste instituto, a maioria dos 

doutrinadores esposam nao ser possfvel determinar o momento exato para a sua 

apiresentacao, haja vista que o cerne deste instituto juridico e atacar o processo de 

execucao, uma vez que permite a desconstituicao da relacao juridica processual e a 

sustacao de todos os atos materials dela decorrentes, quando se tratar da ausincia 

dos pressupostos processuais e das condigoes da agao, materias estas de ordem 

publica, que dizem respeito a existencia e ao desenvolvimento regular do processo, 

nao estando, desta forma, sujeito ao efeito da preclusao. 

Tendo em vista a legitimidade para a apresentagSo da excegao de pre-

executividade, quaiquer pessoa podera dar conhecimento ao juiz atinente a 

aus§ncia dos requisitos da execugSo, mesmo que nSo possua interesse, direto ou 

indireto, relativo ao processo executivo, embora haja entendimento doutrinirio em 
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contrario, o qual defende ter legitimidade para prop6-la apenas o 

devedor/executado. 

No que tange a forma, a excecao de pre-executividade podera ser 

proposta por intermedio de simples petigao, bem como podera ser arguida 

oralmente, caso haja audiencia no processo de execucao, sendo necessirio que se 

consigne em ata, embota ja tenha o STJ se manifestado que a excegao de pre-

executividade devera ser proposta atraves de petigao simples. 

Em virtude do procedimento a ser adotado atinente a questao suscitada 

pela excegao de pre-executividade, nao devera o juiz decidir a excegao sem antes 

permitir que o exeqiiente se manifeste sobre o conteudo da mesma, observando, 

destarte, o principio do contradit6rio, embora haja entendimento em sentido 

contrario, segundo o qual o juiz podera decidir de piano o conteudo atinente a 

excegao. 

Em relagao aos efeitos emanados deste instituto jurfdico, embora seja 

uma questao muito discutida, a excegao de pre-executividade nao suspende o 

processo executivo, pois ao devedor nos embargos pertine essa vantagem, salvo 

nas hip6teses em que a excegao for proposta antes da penhora, haja vista que seria 

um desperdicio da atividade jurisdicional permitir o seguimento da execucao. 

Neste diapasao, admitida em nosso direito por construgao doutrinario-

jurisprudencial, em razao da evolugao dos princfpios que englobam o processo de 

execugao, a excegao de pre-executividade pretende proteger o patrimdnio do 

devedor em face dos eventuais excessos e atos de ilegalidades da execugao 

propiciando, assim um devido processo legal, com respeito as questSes de ordem 

publica. 
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Assim sendo, conclui-se que nao podera o executado sofrer com a 

penhora de seu patrimonio, nos casos acima citados, quando inexistir titulo 

executivo a ser exigido, bem como encontrar impossibilitado de defender-se na 

prdpria execucao ou mesmo embargos de devedor, tambem sem constricao judicial, 

em face de tais inibicdes afrontarem os disposto no artigo 5°, XXXV e LV da Carta 

Pblitica em vigor Considerando que todo processo devera oferecer seguranga e 

estabilidade as partes, nao se permitindo a convalidagao de uma execugao onde 

nSo estao presentes os requisitos de certeza, Iiquidez e exigibilidade. 

Pois sem titulo executivo liquido, certo e exigivel nao ha possibiiidade de 

execugao vaiida. Trata-se de condigao da prdpria execugao o que deve ser 

verificado de oficio quando do recebimento da petigao inicial, indefirindo-a. Se for 

aceita uma execugao nula, sem os requisitos iegais, cabfvel a interposigao da 

excegao de pre-executividade, independente de penhora e embargos para fulminar 

essa indevida execugao. 

Nao obstante, a possibiiidade de reparagao do dano nao inibe, nem 

poderia inibir a iniciativa do executado devedor de evitar a ocorr§ncia do referido 

dano. 
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