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RESUMO 

O tema desenvolvido denomina-se: "A Garantia da Razoavel Duragao do Processo e 

a Lei n° 11.232/2005". Durante o estudo pretendeu-se, examinar a inovagao trazida 

pela Lei Federal n° 11.232/2005, que alterou de forma significativa o Processo Civil 

Brasileiro, tendo como prisma o Principio da Razoavel Duragao do Processo, que 

assegura a todos uma prestagao jurisdicional dada de forma rapida e gera a 

incidencia da reforma em todo o ordenamento processual civil. A consecugao da 

pesquisa mostraram-se apropriados os metodos: historico-evolutivo, usado com o 

intuito de tragar o surgimento do principio da razoavel duragao do processo como 

garantia constitucional; o exegetico-juridico, para que se procedesse a analise da Lei 

n° 11.232/05; o metodo bibliografico, para leitura e uso de todo o referencial teorico 

coletado; e o metodo dedutivo, para dar sequencia logica ao estudo, que comega 

dos institutos mais gerais ate os mais especificos. A pesquisa em tela esta 

sistematizada em tres capitulos. O primeiro capitulo aborda o principio da razoavel 

duragao do processo; o segundo trata acerca de algumas mudangas operadas pela 

referida lei no tocante a instrumentalidade do processo de execugao e o terceiro 

capitulo situa a norma a favor do principio, ressaltando o bom relacionamento do 

principio da razoavel duragao do processo com os demais principios. Do estudo 

resulta que a lei apresentada como revogadora dos dispositivos relativos a execugao 

em titulo judicial que institui, em substituigao a este procedimento, a fase de 

cumprimento da sentenga no processo de conhecimento, mas nao extingue todo o 

processo de execugao. Ha, em verdade, apenas uma modificagao no 

processamento da execugao de titulos judiciais, que agora passa a compor a recem 

denominada fase de cumprimento da sentenga, uma vez que essa lei nao alterou os 

dispositivos referentes a execugao de titulos extrajudiciais. Conclui-se, pois, com a 

pesquisa, que a reforma nao resolvera todos os problemas do processo civil, visto 

que em alguns pontos, apesar da boa intengao legislativa, so se conseguiu protelar 

ainda mais o processo. 

Palavras-chave: Garantias processuais. Razoavel duragao do processo. Lei n° 

11.232/2005. 



RESUMEN 

El tema desarrollado se llama: "El proceso de garantia de por vida razonables y la 

Ley N° 11.232/2005. Durante el estudio tuvo como objetivo examinar las 

innovaciones aportadas por la Ley Federal N° 11.232/2005, que cambio de manera 

significativa el Procedimiento Civil del Brasil, con el prisma del principio de duracion 

razonable del procedimiento, que preve un beneficio para todos los tribunales que 

figuran en Rapido y genera el impacto de la reforma a traves del Derecho procesal 

civil. Para lograr los metodos adecuados de investigacion fueron: evolucion historica, 

utilizado para rastrear el surgimiento del principio de duracion razonable del proceso 

como garantia constitucional, la exegesis y legales, que deberian emprender un 

analisis de la Ley N° 11.232/05; el metodo de la literatura para la lectura y el uso de 

todos los teoricos recogidos, y el metodo deductivo, para estudiar la secuencia 

logica, empezando por los institutos y llegar a los mas especificos. La pantalla de 

busqueda se encuentra sistematizada en tres capitulos. El primer capitulo se 

describe el principio de duracion razonable del proceso, la segunda es acerca de 

algunas modificaciones introducidas por dicha ley en relacion con el instrumento del 

proceso de aplicacion y el tercer capitulo es la norma en favor de principios, 

destacando la buena relacion del principio de la razonable duracion del proceso con 

los demas principios. Un estudio demuestra que el proyecto de ley presentado como 

revocado las disposiciones para la aplicacion de los titulos juridicos en lugar de este 

procedimiento, la etapa de ejecucion de la sentencia en el proceso de conocimiento, 

pero no extingue el proceso de implementation. Hay, de hecho, solo un cambio en la 

tramitacion de la ejecucion judicial de la deuda, que ahora componen la etapa de 

recien nombrado con la frase, ya que esta ley no ha modificado las disposiciones 

relativas a la ejecucion de documentos de valores. Por lo tanto, a la encuesta, que la 

reforma no va a resolver todos los problemas de procedimiento civil, mientras que en 

algunos lugares, a pesar de las buenas intenciones de la legislation, solo consiguio 

paralizar el proceso. 

Palabras clave: Garantias procesales. Duracion razonable del proceso. La Ley n° 

11.232/2005. 
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1 INTRODUQAO 

A implantacao do principio da razoavel duragao do processo, juntamente 

com as leis testificantes dessa terceira fase da reforma no ordenamento processual, 

atende aos reclames de um meio social dinamico, que clama por um processo mais 

celere, eficaz e economico. E acerca dessas inovagoes, trazidas pelo pacto do 

Estado firmado em favor de um Poder Judiciario mais rapido, que trata a pesquisa, 

de forma clara e objetiva, havendo a pretensao de tao-somente contribuir, de forma 

humilde, para as discussoes em prol de um processo eficaz. 

Com a monografia se objetiva trazer a tona as relevantes alteragoes trazidas 

pela Lei n° 11.232/2005, abordando algumas questoes de ordem pratica referentes a 

um tema de suma importancia e de grande eficacia para o universo juridico, mais 

ainda quando se trata de alteragoes trazidas por uma nova lei que regulara parte do 

processo de execugao no ambito civel. 

A referida lei pretendeu eliminar o processo autonomo de execugao de 

sentenga criando a fase de cumprimento da sentenga, que corresponde a execugao 

da sentenga, operada no mesmo procedimento e nao como objeto de um outro 

processo. O diploma legal apresentou-se como revogador dos dispositivos relativos 

a execugao fundada em titulo judicial que institui, em substituigao a este 

procedimento, a fase de cumprimento da sentenga no processo de conhecimento. 

Convem destacar, contudo, que a nova lei nao extingue todo o processo de 

execugao, o qual continua existente com todos os seus principios. Ha em verdade 

apenas uma modificagao no processamento da execugao de titulos judiciais, que 

agora passa a compor a recem denominada fase de cumprimento da sentenga, mas 

permanecem validas as disposigoes gerais das diversas especies de execugao, uma 

vez que essa lei nao alterou os dispositivos referentes a execugao fundada em 

titulos extrajudiciais, os quais permanecem regidos pelo Titulo II do Livro II do 

Codigo de Processo Civil. 

A consecugao da pesquisa mostram-se apropriados os metodos: historico-

evolutivo, usado com o intuito de tragar o surgimento do principio da razoavel 

duragao do processo como garantia constitucional; o metodo exegetico-juridico, para 

que seja procedida a analise da Lei n° 11.232/05, criada com escopo de instalar uma 

estrutura processual adequada para que o processo nao seja considerado ja um fim 
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em si mesmo; o metodo bibliografico, apropriado a leitura e fichamento do 

referencial teorico coletado e o metodo dedutivo, mediante o qual se faz o exame 

dos institutos destacados partindo de suas premissas mais gerais ate as mais 

especificas. 

Em seu capitulo initial, o trabalho retrata o estudo da garantia da razoavel 

duragao do processo em seus aspectos doutrinarios e legais; ja no segundo capitulo 

trata-se acerca de algumas mudangas operadas pela referida lei, no tocante a 

instrumentalidade do processo de execugao, trazendo-se breves remissoes ao que 

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

11.232/2005 e de outras alteragoes; e no terceiro capitulo se abordara a questao da 

norma a favor do principio, o relacionamento do principio da razoavel duragao do 

processo com os demais principios, as ondas renovatorias atravessadas pelo direito 

processual brasileiro e sobre como a Lei n° 11.232/2005 favorece o cumprimento da 

garantia da razoavel duragao do processo. 

Ao final da investigagao tem-se a pretensao de confirmar a seguinte 

problematica e hipotese: Como a lei n° 11.232/05 favorece o cumprimento da 

garantia constitutional da razoavel duragao do processo? O referido diploma legal 

favorece o cumprimento do mencionado principio quando torna mais agil e efetiva a 

entrega da prestagao jurisdicional do Estado realizada no processo de 

conhecimento, haja vista que altera pontos especificos do processo de execugao e 

inaugura duas novas fases cognitivas a serem utilizadas na primeira especie 

processual, em nome da celeridade e economia processuais tao perseguidas pelo 

jurisdicionado brasileiro. 
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2 DA RAZOAVEL DURA?AO DO P R O C E S S O 

A implementagao do principio da razoavel duragao do processo e destaque 

desta terceira fase de reforma no ordenamento processual, observando-se que o 

mesmo ja existia na seara juridica patria e revelava-se atraves do principio da 

celeridade processual. A partir da EC n° 45/2004, torna-se um direito expresso na 

Constituigao brasileira e enquadrado no titulo dos direitos e garantias fundamentais. 

Entrementes, um dos maiores problemas enfrentados pelo Direito e o da 

excessiva morosidade dos processos. Por isso mesmo, o processo deve ter uma 

duragao razoavel que, por definigao, deveria estar assinalada nos proprios codigos 

processuais, mas constitui uma garantia processual conferida as pessoas que direta 

ou indiretamente relacionam-se com um orgao jurisdicional. 

2.1 O surgimento da garantia no ordenamento juridico patrio 

A Emenda Constitucional n° 45/2004 (que reformou o Poder Judiciario) 

inseriu o principio da razoavel duragao do processo dentre as garantias 

fundamentais asseguradas a cada individuo, localizadas que estao no inciso LXXVIII 

do artigo 5° da Constituigao Federal de 1988. 

Os motivos pelos quais o legislador elevara a questao do tempo do processo 

ao nivel de garantia fundamental revelam a insatisfagao da sociedade para com a 

prestagao da tutela jurisdicional, facultando entendimento de que a jurisdigao nao 

deve apenas ser prestada pelo Estado como decorrencia do direito de agao, mas 

que a tutela jurisdicional deve ser efetiva, tempestiva e adequada, sendo atribuigao 

estatal alcangar este objetivo. 

Nas palavras de Ebling (2006), superada a ideia de prestagao jurisdicional, a 

processualistica moderna, preocupando-se com o sentido de tutela jurisdicional, 

pode observa-la em duas perspectivas: a tutela como resposta do Estado as 

expectativas sociais e normativas; e, ainda, como protegao do individuo em relagao 

a lesao ou ameaga de lesao ao bem da vida, conseguida atraves do direito de agao. 

Alem disso, a visao da sociedade como organismo em crise exige do 
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legislador a adogao de novas tecnicas para ofertar o necessario tempo do processo, 

considerando aquele minimo imprescindivel para que sejam respeitadas as demais 

garantias constitucionais do contraditorio, da ampla defesa, da inafastabilidade do 

controle jurisdicional, da motivagao dos atos processuais, entre outros. 

Mas o tempo, assim como perpetua situagoes nao guerreadas e corroi 

direitos que nao sao adequadamente tutelados na esfera jurisdicional, tern o poder 

de ir alem da sua caracteristica cronologica e passa a interferir na propria concepgao 

do processo, uma vez que e o tempo que controla a maquina judiciaria. 

Com efeito, Ebling (2006) comenta que os meios habeis a restringir essa 

influencia do tempo, de modo a preservar as formas minimas do processo, se 

mostram atraves dos dispositivos processuais de urgencia, dos juizados especiais 

estaduais e federais, bem como atraves dos principios da economia dos atos 

processuais, da concentragao, da oralidade e da informalidade. No debrugamento 

sobre a questao da dicotomia entre urgencia social na solugao dos conflitos e 

efetividade da tutela jurisdicional, pois, ja se percebe uma mudanga na estrutura 

processual civil. 

Destarte, numa sociedade que se encontra em crise e em verdadeiro estado 

de alerta, pronta para demandar judicialmente aquilo que, muitas vezes, nao e 

sequer pleiteado administrativamente (como o recurso de multa; o requerimento de 

beneficio previdenciario ou a revisao do mesmo; a ma prestagao de servigos 

publicos, como no fornecimento de energia e telefonia) a maquina judiciaria mostra-

se ainda inadequada, por nao conseguir comportar tantas insurgencias, sendo 

necessario reavaliar todo o sistema processual. 

Outrossim, investigando-se a ampliagao dos direitos fundamentais, com 

especial enfase aos de terceira geragao, vislumbram-se novas formas de conflito, 

antes nao imaginados pelo proprio Estado, e essa e a explicagao que da Mauro 

(2005): 

A ampliagao dos direitos fundamentais com o reconhecimento de novos 
direitos faz surgir tambem no panorama juridico novas formas de conflito, 
especialmente as decorrentes dos direitos de segunda e terceira geragao, 
que trazem a baila questoes relativas a relagoes de emprego, habitagao, 
educagao, transporte, consumo, meio ambiente, entre outros, aumentando 
sobremaneira o numero de demandas levadas a apreciagao do Poder 
Judiciario. (...). O surgimento desses novos conflitos e indicado por alguns 
autores como o principal fator responsavel pela chamada explosao da 
litigiosidade, que deflagrou a crise na administragao da justiga, apontando a 
necessidade premente de desburocratizagao do sistema e de simplificagao 
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dos procedimentos. 

Assim, invertendo a estrutura classica do processo civil (de procedimento 

eminentemente ordinario e de cognicao plena e exauriente) tem-se a nova realidade 

de um procedimento essencialmente sumario, uma vez que as lides sao examinadas 

de forma superficial e por juizos superficiais, direcionados pela jurisprudencia 

dominante e agora concretamente legislada pela sumula vinculante, despindo o juiz 

da sua funcao essential, que e o conhecimento em primeiro grau. 

As criticas a essa urgencia que se verifica nos juizos de primeiro grau e, 

agora tambem, nos tribunals de 2° grau e superiores, estao ligadas justamente a 

inefetividade do provimento jurisdicional. O resultado esperado com o processo, por 

vezes, e tao demorado que ja perde sua finalidade ou, em casos mais raros, mostra-

se imprestavel a realidade fatica que se apresenta na sociedade. 

Contudo, Ebling (2006) enfatiza que o principio da razoavel duragao do 

processo, inserto na Carta Constitutional no artigo 5°, LXXVII por ocasiao da EC n° 

45/2004, nao e instituto novo. A Convengao Americana de Direitos Humanos, 

tambem conhecida como Pacto de San Jose da Costa Rica e que tern o Brasil como 

signatario, estabelece em seu artigo 8° que o direito a ser ouvido com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoavel por um juiz reto, independente e 

competente para o exame da materia, e pertinente a todos os individuos. No dizer 

de Theodoro Junior (apud Ebling, 2006): 

Tal garantia trata-se de uma aproximagao com o ideal do processo justo 
que entre os constitucionalistas contemporaneos funciona como um 
aprimoramento da garantia do devido processo legal. Para merecer essa 
nomen iuris, a prestacao jurisdicional, alem de atender aos requisitos 
tradicionais - juiz natural, forma legal, contraditorio e julgamento segundo a 
lei - tern de proporcionar a parte um resultado compativel com a efetividade 
e a presteza. 

Ante o exposto, fica evidente que o Estado deve preparar-se, a fim de que 

possa atender as novas exigencias que Ihe sao impostas, vindo a obter exito no 

atendimento das demandas que Ihe sao dirigidas e garantindo aos cidadaos o livre 

acesso a Justiga. 
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2.2 A garantia constitucional da razoavel duragao do processo 

A ideia de efetividade da tutela judicial, como se sabe, deve estar presente 

desde o ato de criagao da norma processual. O legislador, ao char a norma, deve ter 

em mente a realizagao da tutela prometida pelo direito material, de modo a instituir 

procedimentos e tecnicas processuais capazes de promover essa efetividade. Esses 

procedimentos e tecnicas processuais, no entanto, somente adquirem 

substantivagao quando relacionados a situagoes concretas. Logo, cabe ao 

magistrado adotar as providencias judiciais mais adequadas e efetivas diante do 

caso concreto. 

Conforme Malcher (2007), a concreta manifestagao da efetiva tutela judicial 

esta, num primeiro momento, presente no acesso real do cidadao a jurisdigao. A 

sociedade moderna, deixando para tras a visao individualista de direito propria do 

Estado liberal classico dos seculos XVIII e XIX, passou a entender que a atuagao 

positiva do Estado e indispensavel para se assegurar o gozo dos direitos sociais 

basicos, pois o direito a tutela judicial efetiva deve ser reconhecido como um direito 

fundamental inserido no desiderato do Estado. O direito a tutela efetiva, dada a 

relevancia da materia, encontra-se inserto no contexto internacional de protegao aos 

direitos e liberdades individuals. De outro modo, veja-se: 

Na Declaragao Universal dos Direitos Humanos de 1948, formulada pela 

ONU que, em seu artigo 10, assim consagrou: 

Toda pessoa tern direito em condicoes de plena igualdade a ser ouvida 
publicamente e com justiga por um Tribunal independente e imparcial, para 
a determinagao de seus direitos e obrigagoes ou para o exame de qualquer 
acusagao contra ela em materia penal. 

No Convenio Europeu para a Protegao dos Direitos Humanos, firmado em 

Roma a 4 de Janeiro de 1950, o artigo 13 diz que: 

Toda pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos no presente Convenio 
hajam sido violados tern direito a concessao de um recurso efetivo ante uma 
instancia nacional, inclusive quando a violagao haja sido cometida por 
pessoas que atuem no exercicio de suas fungoes oficiais. 

A Convengao Americana sobre Direitos Humanos tambem precaveu acerca 
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do devido processo e da celeridade em seu artigo 8°, verbis: 

Toda pessoa tern direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoavel, por um juiz ou tribunal competente, independente e 
imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuracao de qualquer 
acusacao penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus 
direitos ou obrigacoes de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer 
outra natureza. 

Alem disso, a partir da preocupagao do legislador em impedir os abusos e 

desvios operados em periodos totalitarios, bem como pelo desejo de devolver aos 

cidadaos sua confianga na administragao da Justiga, o direito geral da tutela judicial 

foi elevado a patamar constitucional. 

No Brasil, como e sabido, o direito de acesso a Justiga esta garantido pela 

Constituigao Federal em seu artigo 5°, inciso XXXV. Em outras palavras, a Magna 

Carta de 1988 determina que sempre que houver violagao de direito, mediante lesao 

ou ameaga, e desde que efetivado o pedido de prestagao judicial pelo interessado, o 

Poder Judiciario estara obrigado a tomar parte. Entretanto, o direito a tutela judicial 

nao se reduz a um mero acesso a jurisdigao; existe o direito fundamental a obter 

uma resolugao nao necessariamente favoravel ao requerente; posto que o direito a 

tutela nao garante uma sentenga favoravel, mas tao-somente a resolugao do 

problema suscitado em juizo. 

Por sua vez, um dos maiores problemas enfrentados pelo Direito e o da 

excessiva morosidade dos processos. Como e cedigo, decisao tardia e sinonimo de 

ineficiencia. Por isso mesmo, o processo deve ter uma duragao razoavel que, por 

definigao, deveria estar assinalada nos proprios codigos processuais. A nogao de 

prazo razoavel e, em verdade, bastante flexivel. No entanto, constitui (por que nao?) 

certa garantia processual as pessoas que direta ou indiretamente relacionam-se com 

um orgao jurisdicional, por isso a preocupagao crescente dos juristas 

contemporaneos com a morosidade processual. 

Consoante lembra Malcher (2007), em 2004, no Brasil, os tres Poderes do 

Estado firmaram um pacto em favor de um Poder Judiciario mais rapido. Logo, com 

alguns compromissos assumidos e algumas medidas implementadas diante do 

objetivo de tornar mais celere a prestagao jurisdicional, a Reforma Constitucional do 

Poder Judiciario e, em especial, a EC n° 45 de 8-12-2004 introduziram a razoavel 

duragao do processo no rol dos direitos e garantias constitucionais fundamentais. 
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A norma constitucional reproduzida e programatica ou idealista. A sua mera 

redagao, portanto, nao garante que os processos judiciais e que os procedimentos 

administrativos sejam desfechados em tempo razoavel, evitando-se as delongas 

processuais que tanto sacrificam o direito material das partes posicionadas em polos 

antagonicos na empreitada judicial. Outrossim, ressalta-se, por oportuno, que a 

partir da implementacao da EC n° 45 tornou-se possivel, de forma mais efetiva, 

responsabilizar os juizes por prolongamento injustificavel e excessivo no 

procedimento judicial. 

A par de todas essas consideragoes acerca de efetividade e do patamar 

juridico atingido neste inicio de seculo, o mundo juridico ainda luta bravamente para 

assegurar a execugao da decisao judicial, de forma a outorgar ao litigante vitorioso a 

satisfagao do que Ihe foi concedido em sentenga. No entendimento de Malcher 

(2007), como parte integrante do ja mencionado Pacto Republicano por um Poder 

Judiciario mais rapido, foi editada a Lei n° 11.232/2005 que, em atengao aos 

principios da efetividade e brevidade processual, motivou profundas e importantes 

modificagoes no sistema executorio da sentenga condenatoria relativa ao 

pagamento de quantia em dinheiro. 

Com esse novo diploma legal, da-se a unificagao procedimental entre a agao 

condenatoria e a agao executiva. Em outros termos, o legislador abandona a 

dicotomia existente entre cognigao e execugao, tipica do processo civil classico, e 

altera a estrutura do sistema processual brasileiro. Essa alteragao estrutural trouxe 

certo alivio para os operadores do Direito, em especial para o advogado, que nao 

mais precisa explicar ao seu cliente acerca da necessidade de instauragao de outro 

processo e de uma nova citagao do reu/executado. 

O maior proveito, pelo menos a grande expectativa, reside justamente na 

maior brevidade do processo, ou seja, na rapida satisfagao do direito reconhecido 

em juizo. Assim, por mais que se tenha procurado garantir, ate mesmo 

constitucionalmente, a efetividade da tutela jurisdicional, muito ainda se ha de fazer 

e programar para torna-la realidade no dia-a-dia da jurisdigao. E, para isso, cada vez 

mais se exige do julgador a forma de bem conduzir o processo, indeferindo 

diligencias desnecessarias, bem como do tribunal o nao conhecimento de recursos 

meramente protelatorios. 

Por outro lado, Malcher (2007) lembra que o processo judicial e apenas um 

dos meios de obter a solugao dos conflitos. Existem, ademais, outros mecanismos 
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que podem ser utilizados pelos cidadaos na solucao de suas controversies, 

denominados meios alternatives de solugao de litigios, tais como a mediacao e a 

arbitragem. 

2.3 Do aspecto formal e material da razoavel duragao do processo 

O direito a razoavel duragao do processo tern aplicagao imediata, em virtude 

do disposto no paragrafo 1° do artigo 5° da Constituigao Federal segundo o qual as 

normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais gozam de tal prerrogativa. 

Em se tratando de um direito fundamental, nao e prudente admitir que sua eficacia 

fique condicionada as agoes legislativa posteriores que, muitas vezes, nem chegam 

a se concretizar. 

Cumpre realgar, pois, que o direito a razoavel duragao do processo 

administrative ja se encontrava inserido no ordenamento juridico, assegurado pelo 

artigo 37 da Constituigao Federal (quando estatui que a eficiencia seja um dos 

principios da Administragao Publica) e incluido na clausula do devido processo legal 

inserta no artigo 5°, inciso LIV que assevera: "ninguem sera privado da liberdade ou 

de seus bens sem o devido processo legal". 

Isto e assim porque o principio da eficiencia traz insita a ideia de celeridade 

e simplicidade, sem procrastinagoes, sem delongas, sem descumprimento de prazos 

e outros obices que possam impedir o processo de cumprir com sua finalidade, 

consubstanciada na pratica do ato decisorio final. Em razao disso e que o aludido 

principio se fez constar da Lei n° 9.784/99 (reguladora do processo administrative na 

esfera da Administragao Publica Federal) que, em seu artigo 2°, dispoe: "a 

Administragao Publica obedecera, dentre outros, aos principios da legalidade, 

finalidade, motivagao, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditorio, seguranga juridica, interesse publico e eficiencia". 

Nesse diapasao, Carvalho Filho (2005), em seus Comentarios a Lei n° 

9.784/99, estabelece que a celeridade seja o sentido dado a eficiencia quando 

aplicada no processo administrativo, senao confira-se: 
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No processo administrativo, o principio da eficiencia ha de consistir na 
adogao de mecanismos mais celeres e mais convincentes para que a 
Administragao possa alcangar efetivamente o fim perseguido atraves de 
todo o procedimento adotado. Exemplificamos com o aspecto relativo a 
producao de provas. E necessario dar cunho de celeridade e eficiencia 
nessa fase, com a utilizacao de computadores, com a obtencao de 
documentos pelas modernas vias da informatica e, por que nao dizer, por 
gravagoes de depoimentos para minorar o gasto do tempo que ocorre 
nessas ocasioes. (...)• A eficiencia e, pois, antonimo de morosidade, 
lentidao, desidia. A sociedade de ha muito deseja rapidez na solugao das 
questoes e dos litigios, e para tanto cumpre administrar o processo 
administrativo com eficiencia. 

Nao pesa mais qualquer duvida sobre a intima conexao que ha entre a 

eficiencia e o direito fundamental a duragao razoavel do processo, sob o aspecto da 

celeridade processual, que se traduz na ausencia de demora no tramite dos 

processos administrativos, obstando que se neguem direitos sob a forma de 

procrastinagao na pratica de atos processuais. Neste ponto, e emblematica a 

decisao do Egregio Superior Tribunal de Justiga, anterior a Emenda Constitucional 

n° 45, a qual ja dispunha sobre o fato da mora ou omissao administrativa importar 

em violagao aos principios da eficiencia e da razoabilidade, tal como abaixo exposta: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANQA. ANISTIA POLITICA. 
ATO OMISSIVO DO MINISTRO DE ESTADO ANTE A AUSENCIA DE 
EDIQAO DA PORTARIA PREVISTA NO § 2° DO ART. 3° DA LEI 
10.559/2002. PRAZO DE SESSENTA DIAS. PRECEDENTE DO STJ. 
CONCESSAO DA ORDEM. 
[omissis] 
Entretanto, em face do principio da eficiencia (art. 37, caput, da Constituigao 
Federal), nao se pode permitir que a Administragao Publica postergue, 
indefinidamente, a conclusao de procedimento administrativo, sendo 
necessario resgatar a devida celeridade, caracteristica de processos 
urgentes, ajuizados com a finalidade de reparar injustiga outrora perpetrada. 
Na hipotese, ja decorrido tempo suficiente para o comprimento das 
providencias pertinentes - quase dois anos do parecer da Comissao de 
Anistia -, tem-se como razoavel a fixagao do prazo de 60 (sessenta) dias 
para que o Ministro de Estado da Justiga profira decisao final do processo 
administrativo, como entender de direito. Precedente desta Corte. 4. Ordem 
parcialmente concedida. (MS 9420/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
TERCEIRA SEQAO, julgado em 25.08.2004, DJ 06.09.2004 p. 163). 

Da mesma forma, o direito a razoavel duragao do processo se encontra 

inserido na clausula do devido processo legal, isto e, esta implicito no artigo 5°, 

inciso LIV da Constituigao Federal, segundo o qual "ninguem sera privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". Consoante o entendimento 

de Cintra, Grinover e Dinamarco (2004), o devido processo legal alberga um 
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conjunto de garantias constitutionals que asseguram as partes o exercicio de suas 

faculdades e poderes processuais e, tambem, sao indispensaveis ao correto 

exercicio da jurisdigao. Tais garantias nao servem apenas aos interessados, como 

direitos publicos subjetivos, mas configuram a salvaguarda do proprio processo. Do 

mesmo modo, Nery Junior (2004, p. 60), de forma elucidativa, esclarece: 

Bastaria a norma constitucional haver adotado o principio do due process of 
law para que dai decorressem todas as consequencias processuais que 
garantiriam aos litigantes o direito a um processo e uma sentenga justa. E, 
por assim dizer, o genero dos quais todos os demais principios 
constitucionais do processo sao especie. 

Nota-se, dai, que o devido processo legal abrange todos os direitos 

fundamentais atinentes ao processo, inclusive o direito a sua razoavel duragao, 

como bem escreve o Ministro Celso de Mello (2007): 

O exame da garantia constitucional do "due process of law" permite nela 
identificar, em seu conteudo material, alguns elementos essenciais a sua 
propria configuragao, dentre os quais avultam, por sua inquestionavel 
importancia, as seguintes prerrogativas; (a) direito ao processo (garantia de 
acesso ao Poder Judiciario); (b) direito a citagao e ao conhecimento previo 
do teor da acusagao; (c) direito a um julgamento publico e celere, sem 
dilagoes indevidas; (d) direito ao contraditorio e a plenitude de defesa 
(direito a autodefesa e a defesa tecnica); (e) direito de nao ser processado e 
julgado com base em leis "ex post facto"; (f) direito a igualdade entre as 
partes; (g) direito de nao ser processado com fundamentos em provas 
revestidas de ilicitude; (h) direito ao beneficio da gratuidade; (i) direito a 
observancia do principio do juiz natural; (j) direito ao silencio (privilegio 
contra a auto-incriminagao); e (I) direito a prova. (Supremo Tribunal Federal, 
Mandado de Seguranga 26358 MC/DF, relator Ministro Celso de Mello, 
publicado em 2/03/2007). 

Do exposto se depreende que o direito a um processo com duragao 

razoavel, ou seja, um processo justo e sem dilagoes indevidas, advem diretamente 

da garantia do devido processo legal prevista no artigo 5°, LIV da Carta 

Constitucional de 1988, como anota Cruz e Tucci (1998, p. 88) em texto inclusive 

anterior a emenda n° 45/2004 afirmando, peremptoriamente, que "o direito ao 

processo sem dilagoes indevidas, como corolario do devido processo legal, vem 

expressamente assegurado ao membro da comunhao social por norma de aplicagao 

imediata (art. 5°, § 1°, CF)M. 

Assim, cabe ao Poder Judiciario (sem excluir da mesma responsabilidade o 

Poder Executivo e o Poder Legislativo) organizar a distribuigao da Justiga, 
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fornecendo o necessario aos orgaos judiciarios, com vistas a adogao de tecnicas 

processuais capazes de permitir a tempestividade da tutela jurisdicional e, ainda, 

impedir que determinados atos retardem o processo injustificadamente, pelo que se 

entende que a edigao da Lei n°. 11.232/2005 corrobora com tal ideario, consoante se 

demonstrara nos capitulos seguintes. 
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3 S O B R E A LEI N° 11.232/2005 

A Lei n° 11.232/2005 foi responsavel pela alteragao do processo de 

execugao brasileiro referente aos titulos, sob os auspicios dos principios da 

celeridade (agora, com sede constitucional: artigo 5°, LXXVIII da CF/88) e da 

efetividade processual, em continuidade as reformas pontuais cada vez mais 

abrangentes, operadas desde 1994. Destarte, patentes tern sido os esforgos 

realizados pelos legisladores com o fito de criar uma estrutura processual adequada 

para que o processo nao seja um fim em si mesmo. Com esse intuito, foi 

promulgada a referida lei, criando uma nova sistematica para a execugao da 

sentenga no processo civil. 

A citada lei, munida de 9 artigos e vacatio legis de 6 meses, altera o modelo 

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

execugao separados, com agoes autonomas para aos quais e necessario, segundo 

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

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

tramite processual. Na busca de um desenvolvimento processual, reconhece-se 

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

execugao que ser uma fase de continuidade do processo, dai entender-se que a 

referida legislagao propicia certa instrumentalidade ao processo de execugao. 

3.1 A execugao de sentenga antes da legislagao vigente 

Consoante se absorve do texto legal pertinente, afora os requisitos de 

certeza e de exigibilidade, a execugao de sentenga pressupoe sempre a liquidez ou 

a individualizagao de credito. Tratando-se de titulo judicial, portanto, e indispensavel 

que este fornega todos os elementos para que se possa aferir a liquidez do debito; 

nao sendo possivel a integragao por meio de outro procedimento judicial, faz-se o 

demonstrative do debito incluindo juros, corregao monetaria, dentre outros dados. 

No que concerne a sentenga, ve-se que em razao da natureza do pedido, ou 

da falta de elementos nos autos, o juiz profere, as vezes, sentenga iliquida. A 
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sentenga iliquida e a que, nao obstante acertar a relagao juridica e tornar certa a 

obrigagao de indenizar, nao determina o valor ou nao individualiza o objeto da 

condenagao. A liquidagao, como descreve o artigo 611 do Codigo de Processo Civil, 

nao e fase da execugao, haja vista que execugao e liquidagao tern natureza e objeto 

diversos. Ao passo que a execugao visa a completa realizagao do direito consagrado 

na sentenga, a liquidagao (que tern a mesma natureza juridica do processo de 

conhecimento) objetiva apenas a determinagao do valor, a individualizagao do objeto 

da condenagao ou as duas coisas ao mesmo tempo. 

No seu trabalho monografico, Silveira (2006) comenta que a liquidagao 

inicia-se com o pedido do credor, seguindo-se a citagao do devedor e culminando 

com uma sentenga declaratoria, que vai integrar a sentenga anterior, possibilitando a 

execugao. Ve-se que a liquidagao nao e prolongamento do processo no qual foi 

acertada a relagao juridica, tampouco e uma fase da execugao. Com a liquidagao, 

estabelece-se uma nova relagao processual e a citagao do devedor far-se-a na 

pessoa de seu advogado, constituido nos autos, de acordo com as regras do Codigo 

de Processo Civil. 

Saliente-se, por oportuno, que o objeto da liquidagao refere-se 

exclusivamente ao quantum da condenagao ou a individualizagao do objeto. Nao se 

permite, portanto, discutir de novo o que foi definido na sentenga, tampouco 

modifica-la. O Codigo de Processo Civil contempla, tal como enfatizado por Silveira 

(2006), apenas duas especies de liquidagao: a por arbitramento e a por artigos. Ate 

a edigao da Lei n° 8.898/1994, alem da liquidagao por arbitramento e daquela por 

artigos, o CPC previa a liquidagao por calculo do contador, que nao mais subiste. 

Todavia, a extingao da liquidagao por calculos do contador e, consequentemente, da 

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

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

por quantia certa. 

Silveira (2006) ensina tambem que quando o valor da condenagao depender 

apenas de calculo aritmetico, nao se pode falar em liquidagao. O titulo (judicial, no 

caso) que depende de simples operagoes aritmeticas para apurar a quantidade de 

reais a ser paga e liquido, nao ensejando instauragao de processo cognitivo, com 

previsao de sentenga homologatoria e recurso. A memoria discriminada e atualizada 

do calculo, que pode ser feita na propria petigao inicial da execugao e dela constitui 

requisito, tern por objetivo delimitar a pretensao do credor (pedido mediato), 
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permitindo ao devedor controlar a exatidao da quantia executada e converte-la por 

meio de embargos, se for o caso. 

Quando a elaboragao da memoria do calculo depender de dados existentes 

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

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

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

atentatorio ao exercicio da jurisdicao, ensejando a aplicacao de multa, conforme 

previsto nos artigos 14, paragrafo unico e 601, do Codigo de Processo Civil. 

Afora a sangao de natureza pecuniaria, o artigo 604, paragrafo 1°, 2 a parte 

do Codigo de Processo Civil impoe consequencia de natureza processual para o 

devedor e criminal para o terceiro que, injustificadamente, nao apresentarem os 

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

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

de desobediencia. 

Silveira (2006) explica que ao receber a petigao inicial da execugao o juiz 

deve verificar se os calculos estao consonantes com a decisao exequenda. Em caso 

positivo, determina a citagao do devedor; verificando alguma discrepancia, remete 

os autos ao contador para elaboragao de nova memoria de calculo. Caso o debito 

apurado pelo contador seja inferior ao constante da inicial, o credor sera ouvido, 

podendo concordar ou nao com os calculos do contador. Havendo concordancia, o 

credor retificara a inicial, seguindo-se a citagao do devedor para pagar o valor 

retificado; se nao concordar, far-se-a a execugao pelo valor originariamente 

pretendido. Ademais, pelo principio da demanda, cabe ao autor e nao ao juiz definir 

a pretensao, mas a penhora tera por base o valor encontrado pelo contador. 

Ressalte-se que tambem nos casos de assistencia juridica, pouco importando se o 

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

remessa dos autos ao contador para elaboragao da memoria de calculos. 

Silveira (2006) expoe que na liquidagao de sentenga as normas tern 

aplicabilidade a todas as execugoes por quantia. Portanto, como se disse antes, ha 

duas maneiras de se proceder a liquidagao de sentenga: por arbitramento e por 

artigos. A liquidagao por arbitramento far-se-a quando: a) determinado pela sentenga 

ou convencionado pelas partes: qualquer que seja a modalidade de obrigagao (de 

dar quantia certa, de fazer e de nao fazer) e a convengao das partes, geralmente, e 

anterior a sentenga e nela contemplada; b) o exigir a natureza do objeto da 
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liquidagao: estimar a desvalorizagao de um veiculo acidentado e a extensao da 

redugao da capacidade laborativa de uma pessoa, por exemplo, dependem de 

conhecimentos tecnicos, mas tambem de apreciagao subjetiva do perito, dai por 

que, em tais casos, se recomenda a liquidagao por arbitramento. Aplicam-se a 

liquidagao por arbitramento as normas sobre a prova pericial, pelo que, requerida tal 

modalidade, o juiz nomeara o perito e fixara o prazo para entrega do laudo. 

No entendimento de Silveira (2006) a liquidagao por artigos e feita quando, 

para determinar o valor da condenagao, houver necessidade de alegar e provar fato 

novo. Exemplo: o reu foi condenado a ressarcir, dentre outras verbas, todos os 

valores gastos pelas vitimas de um acidente de automovel com tratamento medico-

hospitalar. A liquidagao, nesse caso, far-se-a por artigos, em face de necessidade de 

se provarem os fatos novos (o tratamento, o nexo entre o tratamento e o acidente, e 

os gastos), onde cada fato novo constitui um item de liquidagao, dai a expressao 

liquidagao por artigos. 

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

processo autonomo, e quanto ao procedimento a ser observado na liquidagao por 

artigos, sera ordinario ou sumario, dependendo do procedimento adotado no 

processo do qual provenha a sentenga. Se a sentenga e originada de processo que 

observou o rito sumario, o rito da liquidagao sera sumario; caso a sentenga provenha 

de processo regido pelo procedimento ordinario, este sera o rito da liquidagao. 

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

de apelagao. Entretanto, a execugao nao precisa aguardar o transito em julgado da 

sentenga proferida no processo liquidatario, pois o recurso interposto contra a 

decisao que liquida a sentenga tern efeito meramente devolutive Assim, ainda que 

nao transitada em julgado, pode o credor promover a execugao provisoria da 

sentenga liquidanda. 

Enganam-se aqueles que assim pensavam, principalmente a populagao em 

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

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

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

subjetivo material almejado desde o inicio do processo de conhecimento. 
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3.2 Da motivagao para a elaboragao da Lei n° 11.232/2005 

A demora na prestagao jurisdicional dada pelo Poder Judiciario e um tema 

recorrente no cenario juridico brasileiro. A busca pela efetividade do processo e a 

conscientizagao do Estado acerca da necessidade de prestagao jurisdicional celere 

e efetiva iniciaram-se no Brasil, principalmente, apos a promulgagao da Constituigao 

da Republica de 1988, com a insergao em seu texto do inciso LXXVIII do artigo 5°. 

Como se sabe grande parte da insatisfagao da sociedade em relagao a 

fungao jurisdicional atribuida ao Estado reside no fato de que as sentengas 

prolatadas no ambito civil, na quase totalidade dos casos, restam desprovidas de 

qualquer eficacia pratica. As deficiencias e obstaculos existentes sao ainda notorios, 

sendo diversas as razoes apontadas pelos doutrinadores como responsaveis pela 

morosidade e ineficiencia da prestagao jurisdicional. O excesso de burocracia, a 

lentidao e a falta de meios efetivos para se cumprir os provimentos judiciais sao 

evidenciados, deveras, no cumprimento das decisoes transitadas em julgado. 

Portanto, no entendimento de Buzelin e Teixeira (2007), visando uma maior 

efetividade da prestagao jurisdicional foi promulgada a Lei n° 11.232 de 22 de 

dezembro de 2005, criada a partir de Anteprojeto de Lei elaborado pelo Instituto 

Brasileiro de Direito Processual Civil, que modificou substancialmente a teoria geral 

da execugao. Destarte, extinguiu-se o autonomo processo de execugao de titulo 

judicial, criando a etapa do cumprimento de sentenga no processo de conhecimento 

e estabelecendo-se o sincretismo entre os dois procedimentos, com o proposito de 

aprimorar o sistema e imprimir maior efetividade a tutela jurisdicional. 

Com a mudanga no procedimento executorio, modificou-se tambem a 

maneira com que o executado devera se defender nesta nova fase do processo. 

Assim e que, nas execugoes por quantia certa fundadas em titulo executivo judicial, 

por exemplo, os antigos embargos do devedor deram lugar a impugnagao a 

execugao. 

Na ligao de Buzelin e Teixeira (2007), desde a entrada em vigor da 

mencionada lei nota-se que o devedor deve se defender mediante incidente 

processual, o qual (assim como o instituto juridico generico do cumprimento de 

sentenga) ainda vem causando divergencia doutrinaria e jurisprudencial, 

especialmente no que tange a incidencia ou nao de honorarios advocaticios na 
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impugnacao; a necessidade de garantia do juizo para apresentacao da defesa do 

executado; na forma de intimacao e inicio do prazo para apresentagao da 

impugnacao, entre outros temas que tern sido objeto de discussao. 

E de ver-se que as mudangas realizadas buscam, preponderantemente, a 

efetividade e a celeridade da prestagao jurisdicional estatal. Contudo, a falta de 

efetividade do processo nao se cinge aos aspectos processuais, englobando 

tambem questoes de ordem fisica, de preparagao dos profissionais envolvidos, entre 

outras. Assim, nao se pode esperar que as alteragoes em questao tenham o condao 

de tornar absolutamente eficiente ou celere o processo. Nao ha duvidas, porem, de 

que contribuiram para a realizagao do objetivo desejado e o correlato aumento do 

nivel de satisfagao da sociedade em geral. 

Consoante o modus procedendi de outrora, o processo de conhecimento 

terminava com a prolagao da sentenga. Entao, para efetivar o seu direito, o vencedor 

deveria ajuizar nova demanda, desta feita de execugao, que tambem exigia a 

citagao do devedor. Ora, nao parece completamente ilogico dar ciencia a alguem 

que ja tenha conhecimento da sentenga que Ihe e desfavoravel, citando-o 

novamente? Com efeito, o reu ja tern conhecimento do processo, da decisao 

proferida e da obrigagao a cumprir. Para que, entao, novamente convoca-lo a 

satisfazer o dever imposto? Tal medida atenta contra o proprio exercicio da 

jurisdigao. 

Pensando nisso foi que o legislador procurou, com a edigao da Lei n°. 

11.232/2005, acelerar a tramitagao do processo, afastando a procrastinagao 

caracteristica da conduta do devedor, que ja tern ciencia da existencia da agao e da 

obrigagao a ser satisfeita. Nas palavras de Bueno (2008) a fungao jurisdicional nao 

pode ser entendida apenas como mero conjunto de "declaragoes de direitos", mas, 

muito mais do que isto, como realizagoes ou concretizagoes de direito. Valendo-se 

dos ensinamentos de Neves (2008), complementa o doutrinador: 

A ideia de processo relaciona-se muito mais a necessidade de atuagao do 
Estado, qualquer que seja esta atuagao, do que, propriamente, como uma 
especifica atuagao em busca de uma especifica finalidade. Tutela 
jurisdicional nao e so dizer o direito; e tambem realiza-lo. Ao lado de uma 
jurisdigao tern que haver uma juris-satisfagao. 

Sob este aspecto, mostra-se absolutamente erronea a ideia de que a Lei n° 

11.232/05 acabou com o processo de execugao. A atividade executiva continua 
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sendo necessaria nos casos em que o devedor nao cumpra voluntariamente sua 

obrigagao. Apenas a maneira com que o julgador busca o cumprimento do direito 

reconhecido na sentenga e que sofreu alteragoes e, com isso, a lei objetiva diminuir 

o hiato entao existente entre o reconhecimento do direito pelo Poder Judiciario e a 

satisfagao desse direito reconhecido, causado pela existencia de um processo de 

conhecimento e um processo de execugao, sendo ambos autonomos. 

Cada vez mais, portanto, o legislador e os aplicadores do Direito vem se 

conscientizando de que o autor tern o direito a sentenga e ao meio executivo capaz 

de dar plena efetividade a tutela jurisdicional. Assim, tenta-se adaptar a realidade 

juridica brasileira ao direito fundamental a tutela efetiva e, para Shimura (2008) o 

direito ao processo efetivo insere-se no conjunto de outras tantas demandas sociais 

igualmente relevantes, como o sao, por exemplo, as exigencias da sociedade por 

servigos efetivos de saude publica etc. 

Um processo civil de resultados, pois, certamente tornara a tutela 

jurisdicional mais proxima das necessidades e dos anseios sociais, mesmo porque, 

parafraseando Marinoni e Arenhart (2008) decidir sem tutelar, ou conhecer sem 

executar, nao e o que se espera do processo civil no Estado Constitucional. 

Nota-se, pois, com a abordagem que se faz do espirito da referida mudanga, 

que a ideia era a de ampliar ao maximo as vias estreitas do acesso a Justiga, o que 

se faria atraves de um processo justo e comprometido com as garantias 

fundamentais dos cidadaos. Houve, assim, um momento em que os processualistas 

passaram a observar a Justiga a partir de um angulo externo e, consequentemente, 

notaram o seu carater elitista, razao pela qual (diante dessa mudanga de 

perspectiva) iniciaram estudos e reflexoes sobre a necessidade de se conferir 

acesso efetivo a Justiga. 

Parece razoavel frisar, destarte, que o escopo dessa reforma (inclusive da 

mais recente) e o de procurar implementar dispositivos que garantam maior 

efetividade e celeridade ao processo, ou seja, que atraves de uma racionalizagao e 

de uma simplificagao permitam, de modo mais eficaz, o acesso a ordem juridica. 

3.3. Do procedimento de cumprimento de sentenga 
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A Lei n° 11.232/2005 pretendeu eliminar o processo autonomo de execugao 

de sentenga criando a fase de cumprimento de sentenga, que corresponde a 

execugao de sentenga realizada em uma fase do mesmo procedimento, e nao como 

objeto de um outro processo. Eliminou-se, entao, a necessidade de ajuizamento de 

actio iudicatiu em nova relagao processual. 

O cumprimento de sentenga previsto no ordenamento juridico patrio sempre 

teve como ponto importante a dicotomia posta entre o processo de cognigao e o de 

execugao. E que resolvida a questao de merito, com a delimitagao do direito 

material, exigia-se do vencedor que iniciasse outro processo em busca da 

efetividade de seu direito. Para Cataneo (2008) as dificuldades com a efetividade e 

que geraram a insatisfagao da sociedade perante o processo civil, justamente pela 

distancia havida entre a satisfagao obtida na sentenga e os instrumentos juridicos 

postos a sua concretizagao. Com efeito, antes da reforma trazida pela Lei n° 

11.232/05, somente as obrigagoes de fazer, nao fazer e dar coisa eram cumpridas 

de imediato, ou seja, obtinha-se efetividade sem que houvesse necessidade de 

instauragao de processo de execugao; com a alteragao promovida por essa lei, tanto 

a liquidagao quanto o cumprimento de sentenga passaram a constituir mera fase do 

processo de conhecimento. 

Ademais, nao ha duvida de que a efetividade do processo constitui direito 

fundamental do individuo e foi erigida a mandamento constitucional, nos termos do 

artigo 5°, inciso LXXVIII: "a todos, no ambito judicial e administrativo, sao 

assegurados a razoavel duragao do processo e os meios que garantam a celeridade 

de sua tramitagao". No piano internacional, quando a palavra de ordem e 

efetividade, sempre e valido lembrar a ligao do filosofo italiano Bobbio (1992, p. 25): 

Nao se trata de saber quais e quantos sao esses direitos, qual e sua 
natureza e seu fundamento, se sao direitos naturais ou historicos, absolutos 
ou relativos, mas sim qual e o modo mais seguro para garanti-los, para 
impedir que, apesar de solenes declaragoes, eles sejam continuamente 
violados. 

A Lei n° 11.232/2005 pode, entao, ser interpretada como um instrumento 

habil ao cumprimento da garantia da razoavel duragao do processo. A par de suas 

inovagoes, e objetivando o alcance mesmo de seu desiderato, a mudanga mais 

significativa que trouxe foi a eliminagao da dicotomia posta entre o processo de 

cognigao e o de execugao. 
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Esta lei, na verdade, sedimentou o desejado sincretismo entre cognigao e 

execugao de sentenga, indo de encontro a autonomia do processo de execugao e 

revogando, totalmente, o capitulo que tratava da liquidagao da sentenga (artigos 603 

a 611 e artigo 584 do CPC (que enumerava os titulos judiciais), todos constantes do 

Livro II (Processo de Execugao); o legislador optou por langa-los, sob nova 

roupagem, no Capitulo X do Livro I da Lei dos Ritos, que versa sobre o Processo de 

Conhecimento. 

Lima (2006) pergunta o que e sincretismo processual, sobre o qual tanto 

versam os juristas atualmente. Escreve, pois, que sincretismo processual e a tecnica 

legislativa e judiciaria que pugna pela reuniao, em um mesmo processo, da 

execugao e da cognigao. E mais ou menos assim: no momento em que se conhece 

se executa; vai-se conhecendo, vai-se executando. Com a Lei n° 11.232/2005, 

portanto, prevalece o objetivo de imprimir maior eficacia e celeridade a execugao da 

tutela jurisdicional. 

No que pertine as obrigagoes de fazer ou nao fazer e nas obrigagoes de dar, 

ve-se que o cumprimento de sentenga ja prescindia de processo autonomo, sendo 

feito consoante os artigos 461 e 461-A do Codigo de Processo Civil. Nessas 

hipoteses o magistrado, de imediato, ja podia intimar o devedor para o 

adimplemento da obrigagao, fixando-lhe prazo habil, sob pena de sofrer as 

cominagoes legais cabiveis. 

Com o advento da Lei n° 11.232/2005 a necessidade de processo autonomo 

foi afastada, tambem, das obrigagoes de pagar quantia certa (artigos 475-B, 475-I e 

475-J do CPC). Ademais, transitando em julgado a sentenga (ou mesmo na 

pendencia de recurso ao qual se atribui apenas efeito devolutivo) pode o credor 

promover o cumprimento da decisao (sentenga ou acordao). Embora o cumprimento 

se de por meio de atos executivos (tal como ocorre na execugao de titulo 

extrajudicial) tais atos sao praticados no bojo do processo de conhecimento. 

Na vigencia da lei anterior, dada a sentenga extintiva contendo julgamento 

de merito ou nao, outro processo seria indispensavel para que o vencedor obtivesse 

o cumprimento da obrigagao de pagar. Agora, o cumprimento da sentenga e feito em 

outra fase do mesmo processo e, com isso, o proprio conceito de sentenga foi 

alterado, pois que nesta sistematica aquela nao pode ser considerada como um ato 

que poe termo ao processo, ja que o prosseguimento do feito dar-se-a tao somente 

em fase distinta. 
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O artigo 475, II do CPC confirma a regra de que a execugao deve ocorrer 

perante o juizo que processou a causa em primeiro grau de jurisdigao. O juizo da 

execugao e o juizo da sentenga, havendo uma prolongagao da eficacia da 

perpetuatio jurisdictionis do artigo 87 do CPC. Note-se que agora, como ja visto, ha 

um unico processo em diversas fases: fixada a competencia nos termos do artigo 87 

do CPC, ha estabilizagao da jurisdigao, inclusive para a fase executiva, tratando-se 

da hipotese mais comum de competencia para a execugao de sentenga. 

No entanto, ha um aspecto, pouco abordado pela doutrina, que se considera 

muito importante: ao determinar que a execugao da sentenga compete ao juizo 

originario da causa, o legislador tambem estabelece uma regra de competencia 

territorial. A demanda executiva trata a causa na fase de conhecimento (DIDIER Jr.; 

OLIVEIRA; BRAGA, 2007). Ha, pois, tres foros competentes para a execugao da 

sentenga: o foro que processou a causa originaria, o foro do domicilio do exeqiiente 

e o foro do bem que pode ser expropriado. Outrossim, percebe-se que o aspecto 

funcional da competencia nao se altera: sera sempre de um juizo de primeira 

instancia a competencia para a execugao em tais situagoes, somente o aspecto 

territorial sofre alteragao. 

A execugao judicial pode ser definitiva ou provisoria; aquela e a execugao 

completa, que vai ate a fase final (com entrega do bem da vida) sem exigencias 

adicionais para o credor-exequente; esta fundada em titulo provisorio, sendo aquele 

que, embora no atual regramento possa ir ate o final, exige alguns requisitos extras 

para o credor-exequente. Didier Jr; Oliveira e Braga (2007) entendem que o criterio 

agora e a estabilidade do titulo executivo em que se funda a execugao: se se tratar 

de decisao acobertada pela coisa julgada material, a execugao e definitiva; se se 

tratar de decisao judicial ainda passivel de alteragao (reforma ou invalidagao), em 

razao da pendencia de recurso contra ela interposto a que nao tenha sido atribuido 

efeito suspensivo, a execugao e provisoria. A execugao de titulo extrajudicial e 

definitiva, de acordo com o artigo 587 do CPC; ao passo que a execugao de titulo 

judicial pode ser definitiva ou provisoria, na forma do novo artigo 475-1, § 1° do CPC. 

E importante frisar que nada se alterou quanto as execugoes de titulo 

extrajudicial ou para as execugoes contra a Fazenda Publica, ja que a Lei n. 

11.232/2005 apenas eliminou o processo de execugao de titulos judiciais relativos a 

obrigagao de pagar quantia certa como instrumento autonomo, criando uma fase 

posterior que denominou de cumprimento da sentenga. 
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Nesse norte, pela dicgao do artigo 475-J, caput do CPC, nota-se que nao ha 

mais citagao do devedor para pagar em vinte e quatro horas. Entao, o devedor 

condenado a pagar quantia certa, terminada a fase de liquidagao, tera o prazo de 

quinze dias para adimplemento da divida, caso contrario, o montante da condenagao 

sera acrescido de multa de 10% (dez por cento). 

A incidencia dessa penalidade ocorre automaticamente, independente de 

homologagao judicial, aplicando-a ou modificando-a. Por essa razao, nao podera ser 

majorada ou atenuada pelo orgao judicial. Outrossim, exsurge a duvida acerca do 

inicio da contagem dos referidos 15 dias. Alguns doutrinadores entendem que se 

contaria tal prazo a partir do momento em que a sentenga se torna exequivel, ou 

seja, transitando a decisao em julgado, o prazo comegaria a fluir automaticamente, 

independentemente de qualquer intimagao, sob pena de expedigao, logo em 

seguida, do mandado de penhora e avaliagao. Essa tese e defendida por Athos de 

Gusmao Carneiro, Jose Roberto dos Santos Bedaque e Jose Maria Rosa Tesheiner, 

segundo os quais a mera intimagao da sentenga e suficiente para determinar a 

contagem do termo inicial do prazo para seu cumprimento. 

Em posigao oposta, defende-se que a contagem do prazo exige uma 

intimagao previa do devedor para cumprir o decisum, seja atraves da imprensa 

oficial ou na pessoa de seu advogado. Nesse sentido caminham processualistas 

como Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier, Jose Miguel Garcia 

Medina, Flavio Chein Jorge, Fredie Didier Jr. e Marcelo Abelha Rodrigues. 

Essa pratica, ressalvada por Lima (2006), sera requerida pelo credor, o qual 

devera instruir o pedido com demonstrative atualizado de debito, solicitando a 

expedigao de imediato mandado de penhora e avaliagao, nao podendo o orgao 

judicial faze-la de oficio. Caso o exequente nao requeira a execugao num prazo de 

seis meses seguintes ao descumprimento, os autos serao arquivados, sem prejuizo 

de futuro desarquivamento pelo credor. 

Outra inovagao que se aponta e que nesse requerimento de execugao do 

mandado de penhora e avaliagao o exequente ja pode indicar bens a serem 

penhorados, sendo o executado intimado (visto que formalmente se passa na 

mesma relagao processual) a concordar com a pratica ou, caso contrario, apresentar 

impugnagao. 

O executado pode reagir a execugao por agao ou apresentando a sua 

defesa (excegao). Quando houver processo e execugao de titulo executivo 
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extrajudicial e execugao contra a Fazenda Publica, e possivel a apresentagao de 

embargos a execugao, que e especie de agao de conhecimento. 

Tambem e possivel o ajuizamento de agao autonoma para discutir o titulo 

executivo, como a agao rescisoria, a agao de invalidade do titulo ou agao 

declaratoria de relagao juridica. Nestas hipoteses, o executado defende-se contra a 

execugao impugnando o titulo por meio de uma agao autonoma, estranha ao 

ambiente do procedimento executivo, mas que se revela como prejudicial a 

pretensao executiva. 

Didier Jr; Oliveira e Braga (2007) explicam que esse comportamento do 

executado tern sido chamado de defesa heterotopia do executado ou defesa do 

executado por meio de agao autonoma, exatamente porque se trata de uma forma 

de reagao atipica, exercitavel fora do procedimento executivo, mas que tern sido 

utilizada com razoavel frequencia no forum. No processo de execugao das 

sentengas arbitral, estrangeira e penal condenatoria, e na fase executiva dos demais 

titulos executivos judiciais, pode o executado defender-se apresentando a sua 

impugnagao. 

Em qualquer especie de execugao, cabe o oferecimento da excegao de nao-

executividade, defesa atipica em que se alega questao que pode ser comprovada 

documentalmente, independentemente de previa penhora. Normalmente utilizada 

como instrumento de defesa antes da penhora, ate mesmo para evita-la, a excegao 

de nao executividade deve perder, na pratica forense, o seu prestigio, tendo em 

vista que a redagao do artigo 736 do CPC, alterada pela Lei Federal n° 11.382/2006, 

autoriza o ajuizamento de embargos de execugao sem a necessidade de previa 

penhora. 

Nao obstante integrarem o procedimento ordinario, os dispositivos referentes 

ao cumprimento da sentenga tern natureza de norma geral, aplicando-se a qualquer 

procedimento. E irrelevante, pois, que a sentenga tenha sido proferida em processo 

que segue rito sumario ou especial e pouco importa, tambem, que se trate de 

sentenga declaratoria, constitutiva ou de natureza cautelar. Havendo condenagao, 

ainda que apenas em onus sucumbenciais, o cumprimento sera feito de acordo com 

o estatuido no caput do artigo 475-I da Lei dos Ritos. 
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3.4. A liquidagao de sentenga 

A fim de que se possa compreender perfeitamente a liquidagao de sentenga, 

e necessario esclarecer que a obrigacao deve ser certa, liquida e exigivel, e nao 

propriamente o titulo. 

No entendimento de Marinoni (2008), a certeza diz respeito a ausencia de 

duvida quanto a existencia da obrigagao que se pretende exigir; quanto a 

exigibilidade, e obvio que a obrigagao nao exigivel nao pode ser coativamente 

imposta, nem fora do processo, nem dentro dele; e por fim, toda especie de 

obrigagao que se pretende exigir judicialmente deve ser liquida. A liquidez diz 

respeito a extensao e a determinagao do objeto da prestagao. 

No entanto, Lucon (2000) afirma que muitas vezes o requisito da certeza 

exaure o da liquidez. Pense-se, por exemplo, na execugao para entrega de coisa 

certa: a individuagao do objeto da condenagao e suficiente para atribuir os dois 

predicados: certeza e liquidez. Esse atributo concernente a liquidez esta presente no 

titulo se a obrigagao (I) ja vem quantificada ou (II) depende de simples operagoes 

aritmeticas para se chegar ao valor. Por isso, a liquidez e o estado de determinagao 

do valor da obrigagao alcangado sem a necessidade de busca de elementos 

externos dependentes de atividade cognitiva. Ha casos, no entanto, em que o grau 

de iliquidez e ainda maior, atingindo outros elementos da relagao juridica 

individualizada, como ocorre, por exemplo, quando nao se pode definir, na fase de 

certificagao, quern e o seu sujeito ativo. 

O objetivo da liquidagao e, portanto, o de integrar a decisao liquidanda, 

chegando a uma solugao acerca dos elementos que faltam para a completa 

definigao da norma juridica individualizada, a fim de que essa decisao possa ser 

objeto de execugao. Dessa forma, liquidagao de sentenga e atividade judicial 

cognitiva pela qual se busca complementar a norma juridica individualizada 

estabelecida no titulo judicial. Como se trata de decisao proferida apos atividade 

cognitiva, e possivel que sobre ela recaia a atividade da coisa julgada material 

(DIDIER JR; OLIVEIRA; BRAGA, 2007). 

Os titulos executivos extrajudiciais normalmente nascem liquidos, ja que os 

titulos de credito, obrigatoriamente, devem expressar o exato valor da divida que 
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representam. Porem, e preciso advertir que, excepcionalmente, os titulos 

extrajudiciais tambem podem ser iliquidos, sujeitando-se entao a liquidagao. 

Em regra, apenas os titulos judiciais apresentam problemas quanto a 

liquidez da obrigagao, nao sendo rara a situagao em que o juiz nao tern condigoes 

de determinar de pronto ou de modo definitivo, a exata extensao do valor devido por 

conta de certa obrigagao. Em tais casos, tem-se sentenga iliquida, que necessitara, 

para ser cumprida, de anterior liquidagao, o que se faz por meio de incidente capaz 

de especificar o objeto da pretensao ou o seu valor. Tal incidente e uma fase que 

segue a sentenga, inaugurada atraves de requerimento de liquidagao, do qual a 

parte deve ser intimada na pessoa do seu advogado. 

Marinoni (2008) explica que a liquidagao podera ocorrer tanto para subsidiar 

execugoes de decisoes transitadas em julgado quanto execugoes de decisoes 

provisorias. Porem, o artigo 475-A, § 2° afirma textualmente "que a liquidagao 

podera ser requerida na pendencia do recurso", de onde se conclui que a liquidagao 

pode ser feita na pendencia do recurso de apelagao, comumente recebido no efeito 

suspensive E dizer que a norma autoriza a liquidagao da decisao provisoria, ainda 

que a sua execugao esteja suspensa pelo recurso. 

A liquidagao da decisao provisoria ocorre em autos apartados, no juizo de 

origem, ja que o processo, em razao do recurso, esta em outro grau de jurisdigao. O 

credor que tiver interesse em promover a liquidagao da decisao provisoria devera 

requere-la ao juizo de origem da causa, instruindo seu pedido com copias das pegas 

processuais necessarias. A lei atual nao deixa duvida quanto as formas de 

liquidagao existentes, nem a sua natureza juridica. Embora ainda haja resistencia de 

parte da doutrina, a Lei n° 11.232/2005 eliminou a possibilidade de se concluir pela 

existencia de processo autonomo em qualquer das modalidades de liquidagao 

(MARINONI, 2008). 

Em resumo, a liquidagao passou a ser mera fase do processo, constituindo 

providencia integrativa da sentenga exequenda, com o objetivo de oferecer liquidez 

ao titulo antes iliquido. Didier Jr; Oliveira e Braga (2007) explicam que apesar de a 

lei n° 11.232/05 ter intentado estabelecer a regra de que a liquidagao de sentenga 

deve operar-se como mera fase do processo, nao se pode dizer que tenha acabado 

com a possibilidade de a liquidagao ser buscada por meio de processo autonomo. 

Com efeito, ainda remanesce o processo de liquidagao para as hipoteses de 

sentenga penal condenatoria, sentenga arbitral (que nao possa, eventualmente, ser 
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liquidada no juizo arbitral), sentenga estrangeira, do acordao que julga procedente 

revisao criminal, bem como da sentenga coletiva nas agoes que versam sobre 

direitos individuals homogeneos. Nesses casos, ou nao ha processo anterior no qual 

seja possivel instaurar-se uma fase de liquidagao ou, mesmo havendo um processo 

anterior, nele nao e possivel instaurar-se essa fase de liquidagao. 

Afora as hipoteses do Codigo de Processo Civil referentes as especies de 

liquidagao ha, como se sabe, a liquidagao prevista no Codigo de Defesa do 

Consumidor, destinada a apuragao dos prejuizos decorrentes da violagao a direitos 

individuals homogeneos. 

Na Lei n° 11.232/05, que tornou a sentenga executavel no proprio processo 

instaurado atraves da agao em que se busca a condenagao, foi imprescindivel 

atentar para a circunstancia de que o CPC afirmava que a sentenga encerrava o 

processo, evidenciando-se que a sentenga condenatoria - como, alias, ja acontecia 

com as sentengas mandamental e executiva - nao mais coloca fim ao processo. 

Apenas por esta razao e que foram alterados o § 1° do artigo 162 e o caput do artigo 

143, objetivando deixar claro que a sentenga, embora julgue procedente o pedido, 

condenando o reu, nao poe termo ao processo nem exaure e acaba o oficio 

jurisdicional. 

Marinoni (2008) explica que nao houve a intengao de equiparar os atos 

jurisdicionais que tratam do merito no interior do processo - a semelhanga da 

decisao que defere ou indefere a tutela antecipatoria - as sentengas. Tais atos 

continuam a ser decisoes interlocutorias, sujeitando-se ao recurso de agravo. O ato 

jurisdicional que julga procedente o pedido, condenando o demandado, constitui 

sentenga que nao coloca fim ao processo; a lei n° 11.232/05, deveras transformando 

a liquidagao em incidente do processo, preocupou-se em definir o ato jurisdicional 

que a julga como decisao, adicionando ser ele impugnavel atraves de agravo de 

instrumento. 

Como esta claro, a grande preocupagao da Lei n° 11.232/05 foi constituir um 

processo por fases, permitindo que o processo prosseguisse apos a sentenga 

condenatoria; que a liquidagao passasse a constituir um incidente e fosse julgada 

atraves de decisao que nao comportasse apelagao; e que o ato jurisdicional que 

julga a impugnagao fosse apelavel quando importasse a extingao da execugao. 

Nessa dimensao, Marinoni (2008) explica sobre a razao pela qual se atribui 

ao ato jurisdicional que julga a liquidagao a natureza de decisao, recorrivel mediante 
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agravo de instrumento. Trata-se de opgao do legislador, que nada tem de 

desconforme com os direitos fundamentais processuais. A decisao que julga a 

liquidagao e, claramente, uma decisao sobre o merito, ou, mais precisamente, uma 

decisao sobre parcela do merito posto na agao que deu origem a sentenga 

condenatoria. 

O maior obstaculo em aceitar a ideia de que a liquidagao constitui mero 

incidente processual - e nao processo autonomo - relaciona-se a estabilidade da 

sua decisao. Teme-se que, uma vez fixado o quantum debeatur, o tema possa ficar 

em aberto ou ser rediscutido futuramente, modificando-se o valor fixado, em claro 

prejuizo a estabilidade das decisoes judiciais. Desse modo, Marinoni (2008) explica 

que nao e preciso pensar em atribuir autoridade de coisa julgada a decisao da 

liquidagao. No regime atual, porque toda a questao e tratada em um so processo, a 

preclusao da conta, de maneira absolutamente satisfatoria, da necessidade de 

estabilidade da decisao sobre o quantum, nao havendo necessidade de cogitar 

sobre coisa julgada. 

E possivel dizer, de uma forma geral, que a legitimidade para instaurar a 

liquidagao de sentenga, seja como processo autonomo, como fase ou como 

incidente, e daquele apontado como credor no titulo a ser liquidado. Nesse caso, a 

liquidagao e instaurada contra aquele apontado como devedor no mesmo titulo. Os 

dispositivos que regulamentam a liquidagao de sentenga nao cuidam da 

competencia para conhecer e julgar a liquidagao. Diante da omissao, e possivel 

estabelecer a aplicagao, por analogia, dos dispositivos que cuidam da competencia 

para o cumprimento de sentenga e para as execugoes de titulo extrajudicial. 

Consoante Lucon (2000) persistem no sistema do Codigo de Processo Civil, 

mesmo apos a recente alteragao decorrente da Lei n° 11.232/05, as tres especies de 

liquidagao: a) liquidagao por calculo do exequente, por meio da qual a determinagao 

do valor da obrigagao depende de mera operagao aritmetica, a constar da petigao 

que da inicio a fase executiva e que constitui requisito essencial a sua 

admissibilidade; b) liquidagao por arbitramento, mediante a qual a determinagao do 

valor da obrigagao se da em fase processual instaurada apos a prolatagao da 

sentenga de merito e destinada a apurar o valor de bens e servigos, encerrando-se 

por meio de uma decisao interlocutoria que decide, com forga de coisa julgada, qual 

e, precisamente, o valor da obrigagao; c) liquidagao por artigos, onde a fixagao do 

valor da obrigagao se realiza em fase processual instaurada apos a exaragao de 
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sentenga de merito e destinada a apuragao de fatos novos, nao considerados 

naquela e relevantes para a fixagao do quantum debeatur. 

Outra questao importante abordada por Lucon (2000) refere-se a pertinencia 

da especie de liquidagao escolhida pela parte, isto e, ao cabimento de determinada 

modalidade liquidatoria diante do que consta da sentenga. Nesse diapasao, outro 

aspecto relativo a adequagao deve ser ressaltado na liquidagao: a sentenga 

condenatoria generica torna adequada determinada especie de liquidagao. Isso 

significa, em linhas gerais, que a fase de liquidagao deve ser adequada ao conteudo 

da sentenga condenatoria; considerando-se nao somente a parte dispositiva do 

decisum, mas tambem a sua motivagao que, muitas vezes, e de fundamental 

importancia para se depreender a especie adequada de liquidagao. 

Segundo Didier Jr; Oliveira e Braga (2007) ha a possibilidade de liquidagao 

com "dano zero" ou sem resultado positivo, que e aquela em que se conclui que o 

liquidante nao sofreu dano algum, isto e, o quantum debeatur e zero, o que torna 

inexistente o proprio an debeatur. Diante de uma situagao como essa, portanto, nao 

pode o juiz pronunciar o non liquet - atitude, alias, que Ihe e vedada expressamente 

pelo ordenamento, porque nao julgar e desrespeitar o direito fundamental do 

jurisdicionado de acesso a Justiga. A participagao do juiz deve ser ativa, 

determinando, ate mesmo de oficio, a produgao de provas acerca dos fatos 

discutidos na liquidagao. Se, ainda assim, nao for obtida prova da extensao da 

obrigagao ou do seu objeto, cumpre-lhe aplicar as regras de onus da parte e decidir 

pela improcedencia do pedido de liquidagao. 

Por fim, o artigo 475-G reza que e proibido na liquidagao, em qualquer de 

suas modalidades, rediscutir a causa ou modificar a sentenga que a julgou. A regra, 

na verdade, e expressao da coisa julgada que cobre a sentenga condenatoria, e 

nesse sentido, seria desnecessaria. O papel da regra em questao, portanto, e 

apenas o de sublinhar a inexistencia de autonomia na liquidagao, consolidando-se 

na busca pela insergao de instrumentos processuais capazes de entregar o bem 

pretendido da maneira mais eficaz possivel, em atendimento as garantias 

constitucionais aperfeigoadas com a insergao do inciso LXXVIII ao artigo 5° da 

CF/88 que garante, alem do devido processo legal, um processo celere com uma 

resposta em tempo adequado. 
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4 A NORMA A FAVOR DO PRINCIPIO 

Os principios constituem a raiz de onde deriva a validez intrinseca do 

conteudo das normas juridicas. Quando o legislador se apresenta a normatizar a 

realidade social, o faz, sempre, consciente ou inconscientemente, a partir de algum 

principio. Portanto, os principios sao as ideias basicas que servem de fundamento 

ao direito positive Dai a importancia de seu conhecimento para a interpretacao do 

direito e elemento integrador das lacunas legais. 

Na busca pelo acesso a Justiga a doutrina, influenciada especialmente por 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth, localizou basicamente tres grandes fases de 

elaboragao cientifica processual, as quais ficaram conhecidas como as tres ondas 

afirmativas desse acesso. 

A respeito da Lei n° 11.232/2005, tem-se que representa valioso instrumento 

para promover uma tutela jurisdicional efetiva, celere e qualitativa diante dos 

interesses proeminentes da sociedade. Destarte, as alteragoes empreendidas pela 

referida lei sao extremamente bem vindas, sobretudo porque excluem institutos 

antiquados e trazem novidades que se incorporam aos objetivos do povo brasileiro. 

4 .1 . O relacionamento do principio da razoavel duragao do processo com os demais 

principios 

O principio da razoavel duragao do processo ja aparecia no ordenamento 

juridico patrio, de forma implicita, por influencia do principio do devido processo legal 

e seus consectarios: o principio da inafastabilidade do controle jurisdicional, o da 

celeridade processual e o da efetividade da tutela jurisdicional. Observa-se, entao, 

que o Estado mantem o monopolio da jurisdigao e que o processo deve ser rapido e 

efetivo, o que fez o legislador foi tao somente elevar tal garantia a categoria de 

norma constitucional. 

Lima (2006) afirma que as recentes normas processuais (que trarao eficacia 

ao texto da Emenda Constitucional n°. 45) deverao observar o principio 

constitucional do devido processo legal, que realiza, entre outras, a fungao de um 
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superprincipio, coordenando e delimitando todos os demais principios (inclusive o da 

razoavel duragao do processo) que informam tanto o processo como o 

procedimento. 

£ de se reconhecer, portanto, que a garantia do acesso a Justiga, 

consagrando no piano constitucional o proprio direito de agao (como direito a 

prestagao jurisdicional) e o direito de defesa (direito a adequagao da resistencia as 

prestagoes adversarias), tern como conteudo o direito ao processo, com as garantias 

do devido processo legal. Por direito ao processo nao se pode entender a simples 

ordenagao de atos, atraves de um procedimento qualquer; o procedimento ha de 

realizar-se em contraditorio, cercando-se de todas as garantias necessarias para 

que as partes possam sustentar suas razoes, produzir provas, influir sobre a 

formagao do convencimento do juiz. 

E mais: para que esse procedimento, garantido pelo devido processo legal, 

legitime o exercicio da fungao jurisdicional. Nao se pode olvidar, ainda, o principio da 

inafastabilidade do controle judicial, assegurado constitucionalmente e que 

preconiza, em termos mais amplos, nao somente o direito a prestagao jurisdicional, 

mas o efetivo acesso a Justiga, norteando a adogao de novos procedimentos que 

buscam acelerar a solugao do litigio atraves de juizos de cognigao sumaria. 

Para Lima (2006), o principio da duragao razoavel do processo deve ser 

aplicado concomitantemente com os principios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, de modo que o tramite do processo nao se estenda alem do 

razoavel, nem tampouco se agilize a ponto de comprometer a plena defesa e o 

contraditorio, trazendo prejuizos a uma das partes. 

Por fim, registre-se que o principio da celeridade processual, garantido na 

Carta Magna, revela a postura teleologica do processo, o qual deve ser assumido 

como um instrumento ou meio com objetivos claros que, ao serem cumpridos, o 

legitimam diante da sociedade. Para tanto, devem evitar-se as formalidades 

superfluas, que impedem o cumprimento de seus escopos precipuos, sendo 

necessario que o magistrado conduza o processo com vistas ao alcance de seus 

objetivos. 

Em conclusao, o prazo razoavel na prestagao jurisdicional como principio 

constitucional traz um compromisso do Estado para com o cidadao a fim de dar 

maior efetividade ao processo, em respeito ao direito fundamental de acesso a 

Justiga, que merece ser festejado. Sua importancia destaca-se como pressuposto 
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para o exercicio pleno da cidadania nos Estados Democraticos de Direito, 

garantindo aos cidadaos a concretizagao dos direitos que Ihes sao 

constitucionalmente assegurados. 

4.2. Das ondas renovatorias atravessadas pelo direito processual brasileiro 

Na Constituigao Federal de 1988 foi atribuido ao Poder Judiciario o papel de 

garantidor dos direitos fundamentais, cabendo-lhe, pois, mediante a observancia dos 

principios constitucionais, aplicarem o direito ao caso concreto, pacificando os 

conflitos sociais. Com efeito, no artigo 5° da Constituigao Federal esta consagrado o 

rol dos direitos fundamentais, dentre eles o direito de acesso a Justiga: "inciso XXXV 

- a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou ameaga a direito". 

Outrossim, o acesso a Justiga vai muito alem do ajuizamento de uma agao 

e, norteadas por essa preocupagao, as reformas do Codigo de Processo Civil tern 

recepcionado institutos mais habeis, no intuito de agilizar a prestagao jurisdicional. 

Entrementes, a interpretagao e aplicagao desses novos instrumentos a luz dos 

principios constitucionais nao pode ocorrer de forma a estabelecer desigualdades e 

char barreiras ao acesso a Justiga; se isso acontece, certamente que cabe a 

atuagao judicial. 

Nesse diapasao, os juristas Cappelletti e Garth (1988, p. 31) analisaram o 

problema mundial do acesso a Justiga, classificando em tres as ondas renovatorias 

do Direito Processual voltadas a superagao das barreiras e a apresentagao de 

solugoes praticas para tais problemas: 

O recente despertar de interesse em torno do acesso efetivo a Justiga levou 
a tres posigoes basicas, pelo menos nos paises do mundo Ocidental. Tendo 
inicio em 1965, estes posicionamentos emergiram mais ou menos em 
sequencia cronologica. Podemos afirmar que a primeira solugao para o 
acesso - a primeira 'onda' desse movimento novo - foi a assistencia 
judiciaria; a segunda dizia respeito as reformas tendentes a proporcionar 
representagao juridica para os interesses 'difusos', especialmente nas areas 
da protegao ambiental e do consumidor; e o terceiro - e mais recente - e o 
que nos propomos a chamar simplesmente "enfoque de acesso a justiga" 
porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito alem deles, 
representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso 
de modo mais articulado e compreensivo.( grifo do autor). 
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Num primeiro momento, ve-se que a dogmatica processual preocupou-se 

com os obices economicos de acesso ao Poder Judiciario, os quais praticamente 

impediam os carentes de recursos de buscar essa atividade estatal para obter a 

solugao de seus conflitos. Com efeito, pretendia-se que todas as pessoas, ainda que 

sem condigoes de custear as despesas de um processo, pudessem ter acesso ao 

Poder Judiciario. 

Deve-se afirmar que, nesse aspecto, o direito brasileiro ja avangou 

sobremaneira. A Lei n° 1.060/50, por exemplo, garante aos economicamente 

necessitados a possibilidade de litigar, independentemente do pagamento de 

despesas processuais. Logo depois, com o advento da Constituigao Federal 

inclusive, mais do que a assistencia judiciaria garantiu-se, no artigo 5°, inciso LXXIV 

("O Estado prestara assistencia juridica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiencia de recursos") a assistencia juridica, a qual compreende nao so a 

assistencia na seara judicial, mas tambem o auxilio na esfera extrajudicial. 

Uma vez elaborados os mecanismos aptos a superar eventuais obices de 

natureza economica relativos a busca pelo Poder Judiciario, verifica-se, num 

segundo momento, que nem todo interesse e posigoes juridicas vantajosas eram 

passiveis de protegao, a ser conferida mediante atividade jurisdicional. Na verdade, 

direito que extrapolava a esfera nao individual nao contemplava mecanismos para a 

sua respectiva tutela jurisdicional. De fato, os direitos transindividuais, coletivos e 

difusos - cuja conceituagao encontra-se prevista no paragrafo unico do artigo 81 da 

Lei n° 8.078/90, nao contavam com instrumentos legislatives que permitissem a sua 

plena defesa. 

Contudo, em relagao a esses entraves, ja se confirma que o direito brasileiro 

tambem avangou significativamente, chegando a exercer notoria posigao de 

lideranga e destaque. Com efeito, alguns instrumentos normativos, como a Lei n° 

4.717/65 (lei de agao popular), a Lei n° 7.347/85 (lei de agao civil publica), e a Lei n° 

8.078/90 (codigo de defesa do consumidor), ja asseguram a tutela dos direitos ou 

interesses transindividuais. 

Cappelletti e Garth (apud BARRO, 2008) afirmam que a chamada terceira 

onda imprime um progresso na obtengao de reformas em sede de assistencia 

juridica e na busca de mecanismos para a representagao de interesses da 

sociedade, o que proporciona um significativo acesso a Justiga. E de ver-se, 

ademais, que ja se ultrapassou o limite do mero encontro de representagao efetiva 
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para interesses antes nao representados ou mal representados. Tal movimento 

envolve um conjunto geral de instituigoes e mecanismos, pessoas e procedimentos 

utilizados para processar e prevenir os conflitos da sociedade moderna. 

Outrossim, dito movimento deve ser abordado do ponto de vista da 

necessidade de adaptar o processo civil ao tipo de litigio a processar, analisando-se 

as caracteristicas que diferenciam um litigio do outro, alem do grau de complexidade 

enfrentado na solugao dessas lides. Especificamente, trata-se de possibilitar a 

utilizagao dos mecanismos processuais, independentemente da constituigao de um 

advogado, quando nao se pretende opor resistencia a obrigagao posta em juizo. 

Cappelletti (apud BARRO, 2008) entende que este e o divisor de aguas do 

direito processual, visto modernamente como ja despido da formalidade e mais 

compromissado com as necessidades sociais, revelando-se um instrumento politico 

de participagao social capaz de fornecer solugoes para manter a ordem no Estado 

Democratico de Direito. 

Como se nota, a terceira onda e a do acesso a representagao em juizo, 

observando-se uma concepgao mais ampla de acesso a Justiga, acrescida da 

viabilidade de compatibilizagao entre garantias e principios constitucionais, que tern 

como exemplo a indispensabilidade do advogado prevista no artigo 133 da 

Constituigao Federal com o jus postulandi, dizendo ser o advogado indispensavel a 

administragao da Justiga, restando inviolavel por seus atos e manifestagoes no 

exercicio da profissao, nos limites da lei. 

Mas ainda resta muito a fazer. A fase instrumentalista nao tera 

desempenhado o relevante papel que se propoe para o aprimoramento do servigo 

de pacificagao social, enquanto nao tiver cumprido razoavelmente os propositos 

expressos nas tres ondas renovatorias desenvolvidas em sede doutrinaria. Tudo que 

ja se fez e se pretende fazer nesse sentido visa, como se compreende, a efetividade 

do processo como meio de acesso a Justiga. E a concretizagao desse desiderato e 

algo que depende menos das reformas legislativas, do que da postura mental dos 

operadores do sistema (juizes, promotores de justiga, advogados). E indispensavel a 

consciencia de que o processo nao e mero instrumento tecnico a servigo da ordem 

juridica, mas, acima disso, um poderoso instrumento etico destinado a servir a 

sociedade e ao Estado. 

A evolugao dos anseios da sociedade, pois, requer a facilitagao da via 

judiciaria e a agilizagao da prestagao jurisdicional, para que se alcance a pacificagao 
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social. Assim, as chamadas ondas renovatorias do Direito Processual tratadas por 

Cappelletti (apud BARRO, 2008) vem ao encontro dessas necessidades sociais, 

posto que elevem o principio do acesso a Justiga a requisito fundamental e mais 

basico dos direitos humanos, promotor da construgao de um sistema juridico 

moderno e igualitario que efetivamente garanta os direitos de todos. 

4.3 A Lei n° 11.232/2005 favorecendo o cumprimento da garantia da razoavel 

duragao do processo 

A Lei n° 11.232/2005 entrou em vigor em 24 de junho de 2006, depois de 

transcorrido o periodo de vacatio legis de seis meses de sua publicagao. Agora, com 

as mudangas que provocou, a sentenga deixa de ser o termo final do processo e 

torna-se uma declaragao do direito pretendido pelo credor. Nesse sentido, foi dada 

nova redagao ao artigo 162 do Codigo de Processo Civil, que dita ser a sentenga 

nao mais o ato do juiz que poe fim ao processo, mas o ato final da fase de 

conhecimento. Isto se da, exatamente, pelo fato de que o decisum proferido nao e 

mais o termo final do processo de conhecimento, findando apenas uma primeira fase 

e iniciando-se agora a segunda fase do mesmo processo - a fase do cumprimento 

da sentenga. 

Tendo em vista o aspecto formal, nota-se que as alteragoes havidas na 

estrutura original do CPC sao muitos expressivas, especialmente no Livro II, embora 

as modificagoes tambem alcancem os Livros I e IV do Codigo de Processo Civil. No 

Livro I altera-se a concepgao de sentenga fixada no artigo 162, paragrafo 1°, que 

agora passa a ser tratada pela perspectiva de seu conteudo, isto e, deixa de ser o 

ato do juiz que simplesmente poe fim ao processo para ser o ato do juiz que implica 

em algumas das situagoes previstas nos artigos 267 e 269 do CPC. 

Ainda no Livro I, modifica-se a redagao do caput dos artigos 267 e 269 do 

CPC. Em ambos, a expressao julgamento de merito passa a denominar-se 

resolugao de merito. Alem disso, no artigo 269 do mesmo compendio legal nao se 

encontra mais a dicgao de que a sentenga que resolve o merito poe fim ao processo. 

Sim, pois como se vera em linhas abaixo, o processo nao se encerra com a 

sentenga que resolve o merito, uma vez que posteriormente surgira, talvez, o 
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incidente do cumprimento de sentenga, desenvolvido no ambito do mesmo processo 

de conhecimento que, assim, mantera seu curso ate a cabal satisfagao do direito 

pretendido pelo exequente. 

Diante dessa nova ordem de unificagao dos procedimentos, entende-se que 

inadmissivel seria manter-se a redagao do artigo 463, caput, do CPC, uma vez que a 

sentenga nao e mais vista como ato do juiz que encerra a jurisdigao ou o processo, 

posto que tido como instrumento para a realizagao da mesma (na opiniao da mais 

vasta doutrina). Por ultimo, registre-se que tambem sao criados dois novos capitulos 

para o titulo que trata do procedimento ordinario. 

No Livro II do mesmo diploma legal alteram-se dispositivos relacionados aos 

embargos a execugao contra a Fazenda Publica. Tambem se revogam os 

dispositivos atinentes a execugao por iniciativa do devedor (artigo 570); o rol dos 

titulos executivos judiciais (artigo 584); a execugao provisoria (artigos 588 a 590); o 

capitulo sobre liquidagao de sentenga (artigos 603 a 611, bem como o artigo 520, 

inciso III); as regras sobre sentenga que condena o devedor a emitir declaragao de 

vontade (artigos 639-641). Ja no Livro IV, finalmente, inserem-se as alteragoes do 

artigo 1102-C, que trata da agao monitoria, as quais se limitam a adaptar a norma a 

lei de cumprimento da sentenga. 

Os dispositivos revogados do Livro II passam a ser reproduzidos, em boa 

parte, no Livro I. E o caso do artigo 466, que e desdobrado em 466-A, B e C, com o 

mesmo texto revogado dos artigos 641, 639 e 640, respectivamente, que tratam da 

sentenga que supre declaragao de vontade. Como dito acima, o procedimento 

ordinario (Titulo VIII) ganha dois novos Capitulos (IX e X), notando-se que o 

legislador optou por inserir ambos no artigo 475 do CPC e organizou os dispositivos, 

dividindo-os entre a numeragao 475-A a 475-R. O Capitulo IX, por seu turno, trata da 

liquidagao de sentenga (artigos 475-A a 475-R) e por meio desse artificio, os 

legisladores da reforma mantem a tradigao de inserir novos dispositivos sem que, 

para tanto, tenham de alterar a numeragao do Codigo de Processo Civil. 

Percebe-se, ao longo deste trabalho e com as alteragoes processuais 

referentes a execugao do titulo judicial, que o legislador quis homenagear o principio 

da efetividade processual. Segundo Dinamarco (1999, p. 319), o principio da 

efetividade e definido como a: 
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Capacidade, que todo o sistema tenha, de produzir realmente as situagoes 
de justiga desejadas pela ordem social, politica e juridica. A tutela especifica 
dos direitos, execugoes em especie, obtengao de resultados mediante 
sentengas constitutivas e eliminagSo de obices a plena satisfagao dos 
direitos (v.g., mediante medidas cautelares), s3o fatores para a efetividade 
do processo. A tendencia do direito processual moderno e tambem no 
sentido de conferir maior utilidade aos provimentos jurisdicionais. 

A primeira inovacao esta na catalogagao dos titulos executivos judiciais, ou 

seja, aqueles documentos que permitem a instauragao da atividade executiva do 

Estado, antes constantes do artigo 584 do CPC, passaram a ser elencados no artigo 

475-N, com algumas alteragoes. Atente-se especificamente para o inciso I, do qual 

foi retirada a mengao a sentenga condenatoria. Segundo Didier Jr. (2007, p. 419) 

"para deixar claro que qualquer sentenga que reconhecer a existencia de uma 

obrigagao exigivel tern eficacia executiva", seja condenatoria ou declaratoria e que, 

"a sentenga declaratoria, proferida com base no artigo 4°, paragrafo unico, do CPC 

tern forga executiva, independentemente do ajuizamento de outro processo de 

conhecimento, de natureza condenatoria". 

Quanto a competencia, segue a regra de que a execugao de sentenga deve 

ocorrer perante o juizo que proferiu a decisao de primeiro grau. A novidade e que o 

artigo 475-P permite ao exequente escolher outros foros para promover a execugao 

de sentenga, quais sejam, o juizo do local onde se encontram os bens sujeitos a 

expropriagao ou o atual domicilio do executado. 

Neste caso, o exequente deve requerer ao juizo de origem a remessa dos 

autos ao juizo do foro da execugao escolhido. Ha agora, entao, tres foros 

competentes para o processamento da execugao: o foro que processou a causa 

originalmente, o foro do domicilio do executado e o foro do bem a ser expropriado. 

No entanto, e bom lembrar que a mudanga esta apenas no aspecto territorial, pois a 

competencia continua sendo de um juizo de primeiro grau. Pode-se perceber que 

tambem neste ponto o legislador quis homenagear o principio da efetividade 

processual, optando por flexibilizar a regra que fixava o juizo da sentenga como o 

unico competente para processar a execugao. 

A mais importante inovagao no procedimento e que nao mais e necessaria a 

instauragao de uma nova agao (actio iudicati) para forgar o credor a pagar o debito 

reconhecido em sentenga. E necessario apenas que o credor requeira, em petigao 

simples, a expedigao de mandado para o cumprimento da sentenga. Este pedido 

devera ser acompanhado de uma planilha de calculos, na qual se detalhara o debito 
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e com base em que o devedor efetuara o pagamento ou ofertara impugnagao. Se o 

credor permanecer inerte por seis meses a partir da sentenga exequivel, o juiz 

determinara o arquivamento do processo. Filardi (2006, p. 71) chama a atengao para 

o fato de que o processo, neste caso, e arquivado, porem nao extinto: 

O processo nao deve ser julgado extinto e nem sequer ter a distribuigao 
cancelada. A lei determina remessa dos autos ao arquivo porque pressupoe 
que o exequente ainda nao obteve no processo tudo aquilo a que fazia jus. 
A qualquer momento, salvo na ocorrencia da prescricao, podera o 
exequente exercer seu legitimo direito de concretizacao da tutela 
concedida. 

Como se ve, porem, nada impede que, a qualquer tempo, o credor requeira 

o desarquivamento para dar inicio ao procedimento executivo. Outrossim, 

atualmente o procedimento dispensa nova citagao, pois nao se inaugura um novo 

processo, mas mera fase processual. Desta feita, o devedor e intimado, e nao mais 

citado, para pagar o debito apontado na sentenga, ou em liquidagao, no prazo de 

quinze dias. Contudo, as excegoes constam dos incisos II, IV e VI do artigo 475-N do 

Codigo de Processo Civil, hipoteses em que havera necessidade de instauragao de 

um processo autonomo, com a citagao do executado, conforme paragrafo unico do 

mencionado dispositive A razao dessas excegoes e que se tratam de decisoes 

produzidas fora do juizo civel, ou seja, o processo condenatorio nao ocorreu no juizo 

civel. 

A mencionada intimagao para pagar em quinze dias pode ser feita na 

pessoa do advogado do executado, nao sendo necessariamente pessoal. Com isso 

supera-se a dificuldade para encontrar o executado, tao comum nessa fase. E que o 

devedor, por vezes, dificultava sua localizagao pelo oficial de justiga e isso causava 

uma enorme indignagao no credor, que nao entendia o porque da necessidade de 

nova citagao pessoal do devedor, ja que seu direito tinha sido reconhecido na fase 

de conhecimento. Assim, com a superagao da etapa da formagao da relagao 

processual, consagrou-se o sincretismo processual, economizando-se tempo e 

tornando-se o procedimento mais celere. 

Como se ve, o objetivo da reforma do CPC, na parte de execugao dos titulos 

executivos judiciais, e propiciar a parte a efetividade de seu direito sem que a 

mesma tenha que ingressar com uma nova agao. A nova lei impoe, pois, uma 

obviedade: a lei e para ser cumprida. 
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Para alguns processualistas, porem, o novo cumprimento de sentenga nao 

traz nenhuma contribuigao substantial a efetividade do processo, nada mudando no 

mundo concreto. Segundo Yoshikawa (2007, p. 51), "a circunstancia de os atos 

destinados a tornar efetiva a sentenga serem praticados no mesmo processo ou em 

processo autonomo nao tern influencia direta na sua efetividade". Para Greco (2006, 

p. 71): "a atividade desenvolvida depois da sentenga para concretizar a satisfagao 

do credito do vencedor e verdadeiramente uma execugao, ainda que nao gere um 

processo autonomo com esse nome". Bedaque (2006, p. 530-531) concorda: 

Nessa linha, equivocado afirmar que a eliminagao do processo de 
execugao, dotando a sentenga condenatoria de executividade - o que a 
transformaria em executiva ou executiva lato sensu -, constitui solugao apta 
a conferir-lhe maior grau de efetividade. Seja meramente condenatoria, seja 
executiva, havera necessidade da pratica dos mesmos atos destinados a 
concretizar o comando da sentenga. A unica diferenga reside na tecnica 
adotada para a pratica desses atos: no mesmo processo ou em processo 
distinto. 

A lei n°. 11.232/05 surgiu, pois, com o intuito de renovar a sistematica 

processual executoria, trazendo maior celeridade para os processos de cognigao 

onde existissem sentengas a serem executadas. Repise-se, ainda uma vez, que 

esta lei ha de ser interpretada de acordo com a vontade do Poder Constituinte 

Reformador, que atraves da Emenda Constitucional n°. 45 manifestou o desejo e a 

vontade de conceder ao processo celeridade e efetividade. 

Destarte, toda medida que visa conferir otimizagao ao processo, ou seja, que 

tenha por escopo aproximar e aprimorar a maxima "menos ato e mais resultado" ha 

de ser aplaudida, e os operadores do direito (advogados, juizes, ministerio publico) 

tern de velar nao so pela preservagao do devido processo legal, mas tambem pela 

eficacia da tutela prestada aos jurisdicionados. 

E possivel notar, entao, pelas mudangas sofridas no processo de execugao 

judicial, que o direito brasileiro esta caminhando para um sistema mais efetivo, 

pratico e resolutivo; paulatinamente, as brechas que permitem uma interminavel via 

de recursos (usados pelos devedores para escapar de suas responsabilidades) 

estao sendo fechadas, eliminando-se obices a plena satisfagao do direito. O estudo 

do processo, hodiernamente, deve considerar seus aspectos deontologicos e 

teleologicos, no escopo de aferir resultados praticos, juridicos, sociais e politicos, 

seguindo a tonica da moderna processualistica. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

A guisa de conclusao, percebe-se a conscientizacao do legislador no sentido 

de que o processo tem fins relevantes a serem alcangados, tendo-se em vista a 

busca pela efetividade do provimento jurisdicional. A demora dos processos nao 

atenta apenas contra a cidadania e uma boa politica judiciaria; fere a pessoa, na sua 

estrutura de vida, de pensamento e de emocoes. Ve-se, pois, que houve por parte 

do legislador uma real preocupagao no sentido de coibir a pratica de condutas 

processuais que dificultem ou impegam a justa prestagao jurisdicional. 

Nesse norte, percebe-se que a reforma do Codigo de Processo Civil busca 

instrumentos processuais capazes de fornecer o direito pretendido da maneira mais 

eficaz possivel, atendendo as garantias constitucionais aperfeigoadas com a novel 

insergao do inciso LXXVIII ao artigo 5° da CF/88, que garante, alem do devido 

processo legal, um processo celere com uma resposta em tempo adequado. 

Viu-se, tambem, que o direito e um sistema. Sendo, pois, um sistema nao 

Ihe basta apenas a mudanga no meio substancial ou material; e preciso que se 

tomem medidas em conjunto, ou seja, nao adiantaria elevar o direito a uma razoavel 

duragao do processo a categoria de principio, e nao conferir ao jurisdicionado meios 

para realiza-lo na pratica. Assim, chega-se a conclusao de que este e o maior 

objetivo da reforma: dar estruturagao ao processo para que a efetividade acontega. 

A reforma nao resolvera todos os problemas do processo civil brasileiro, ate 

porque a sociedade esta em frequente metamorfose, e logo surgirao outras 

problematicas. Portanto, entende-se que a reforma posta nao sera uma panaceia, 

visto que mesmo em alguns pontos, apesar da boa intengao legislativa, so 

conseguiu-se mesmo protelar ainda mais o processo. Como exemplo disso, tem-se o 

paragrafo unico do artigo 527 do CPC, em que na intengao de tolher os agravos 

regimentais, alcangou-se o retrocesso, abrindo possibilidade para a impetragao de 

mandado de seguranga, ja que nao se pode excluir da apreciagao do Poder 

Judiciario lesao ou ameaga a direito. 

O que se pondera e que a reforma rompeu com varios tabus do conservador 

sistema judiciario brasileiro; porem, perdeu a oportunidade de implementar algumas 

medidas em relagao ao maior de todos os reus: o Estado; forgando a concepgao de 

que as inovagoes funcionarao em mao-unica. 
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As medidas sao positivas, independentemente dos resultados praticos que 

venham a ser efetivamente alcangados; mas, ofertar mecanismos processuais nao 

basta. E preciso que os seus operadores tenham ciencia de que a celeridade ganha 

espago diante da certeza juridica, e que os instrumentos de sumarizagao da 

cognigao ou postergagao do contraditorio dependem, para sua plena eficacia, 

sobretudo, da compreensao dos valores que os animam e das metas a serem 

perseguidas e alcangadas. 

Ante o exposto conclui-se, em que pese o lamentavel veto presidencial dos 

dispositivos que revolucionariam a execugao deflagrada, sobretudo em face 

daqueles que muitos bens possuem, mas que descumprem suas obrigagoes pela 

facilidade e bel prazer de se enriquecerem ainda mais as margens da seguranga 

juridica nos negocios, a Lei n° 11.232/05 apresentou salutares modificagoes com a 

finalidade de trazer a quern de direito, de modo mais agil e menos custoso, aquilo 

que Ihe e devido em virtude de obrigagoes geradoras de titulos executivos 

extrajudiciais. 
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ANEXO A - LEI N° 11.232, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005. 

Altera a Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil, para 

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

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

O PRESIDENTE DA REPUBLICA 

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

Art. 1o Os arts. 162, 267, 269 e 463 da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 -

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

"Art. 162 

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

267 e 269 desta Lei. 

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

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

" (NR) 

"Art. 463. Publicada a sentenga, o juiz so podera altera-la: 

" (NR) 

Art. 2o A Segao I do Capitulo VIII do Titulo VIII do Livro I da Lei no 5.869, de 11 de 

Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 

466-A, 466-B, 466-C: 

"LIVRO I 

TITULO VIII 

CAPITULO VIII 

DA SENTENQA E DA COISA JULGADA 

Segao I 

Dos Requisitos e dos Efeitos da Sentenga 

Art. 466-A. Condenado o devedor a emitir declaragao de vontade, a sentenga, uma 

vez transitada em julgado, produzira todos os efeitos da declaragao nao emitida. 
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Art. 466-B. Se aquele que se comprometeu a concluir um contrato nao cumprir a 

obrigagao, a outra parte, sendo isso possivel e nao excluido pelo titulo, podera obter uma 

sentenga que produza o mesmo efeito do contrato a ser firmado. 

Art. 466-C. Tratando-se de contrato que tenha por objeto a transferencia da 

propriedade de coisa determinada, ou de outro direito, a agao nao sera acolhida se a parte 

que a intentou nao cumprir a sua prestagao, nem a oferecer, nos casos e formas legais, 

salvo se ainda nao exigivel. 

" (NR) 

Art. 3o O Titulo VIII do Livro I da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de 

Processo Civil, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 475-A, 475-B, 475-C, 475-D, 

475-E, 475-F, 475-G e 475-H, compondo o Capitulo IX, "DA LIQUIDAQAO DE SENTENQA": 

"LIVRO I 

TITULO VIII 

CAPITULO IX 

DA LIQUIDAQAO DE SENTENQA 

Art. 475-A. Quando a sentenga nao determinar o valor devido, procede-se a sua 

liquidagao. 

§ 1o Do requerimento de liquidagao de sentenga sera a parte intimada, na pessoa 

de seu advogado. 

§ 2o A liquidagao podera ser requerida na pendencia de recurso, processando-se 

em autos apartados, no juizo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com 

copias das pegas processuais pertinentes. 

§ 3o Nos processos sob procedimento comum sumario, referidos no art. 275, inciso 

II, alineas'd' e 'e' desta Lei, e defesa a sentenga iliquida, cumprindo ao juiz, se for o caso, 

fixar de piano, a seu prudente criterio, o valor devido. 

Art. 475-B. Quando a determinagao do valor da condenagao depender apenas de 

calculo aritmetico, o credor requerera o cumprimento da sentenga, na forma do art. 475-J 

desta Lei, instruindo o pedido com a memoria discriminada e atualizada do calculo. 

§ 1o Quando a elaboragao da memoria do calculo depender de dados existentes 

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

fixando prazo de ate trinta dias para o cumprimento da diligencia. 

§ 2o Se os dados nao forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, 

reputar-se-ao corretos os calculos apresentados pelo credor, e, se nao o forem pelo terceiro, 

configurar-se-a a situagao prevista no art. 362. 
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§ 3o Podera o juiz valer-se do contador do juizo, quando a memoria apresentada 

pelo credor aparentemente exceder os limites da decisao exequenda e, ainda, nos casos de 

assistencia judiciaria. 

§ 4o Se o credor nao concordar com os calculos feitos nos termos do § 3o deste 

artigo, far-se-a a execugao pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora tera por 

base o valor encontrado pelo contador. 

Art. 475-C. Far-se-a a liquidagao por arbitramento quando: 

I - determinado pela sentenga ou convencionado pelas partes; 

II - o exigir a natureza do objeto da liquidagao. 

Art. 475-D. Requerida a liquidagao por arbitramento, o juiz nomeara o perito e fixara 

o prazo para a entrega do laudo. 

Paragrafo unico. Apresentado o laudo, sobre o qual poderao as partes manifestar-

se no prazo de dez dias, o juiz proferira decisao ou designara, se necessario, audiencia. 

Art. 475-E. Far-se-a a liquidagao por artigos, quando, para determinar o valor da 

condenagao, houver necessidade de alegar e provar fato novo. 

Art. 475-F. Na liquidagao por artigos, observar-se-a, no que couber, o procedimento 

comum (art. 272). 

Art. 475-G. E defeso, na liquidagao, discutir de novo a lide ou modificar a sentenga 

que a julgou. 

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

Art. 4o O Titulo VIII do Livro I da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de 

Processo Civil, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 475-I, 475-J, 475-L, 475-M, 

475-N, 475-0, 475-P, 475-Q e 475-R, compondo o Capitulo X - "DO CUMPRIMENTO DA 

SENTENQA": 

"LIVRO I 

TITULO VIII 

CAPITULO X 

DO CUMPRIMENTO DA SENTENQA 

Art. 475-I. O cumprimento da sentenga far-se-a conforme os arts. 461 e 461-A 

desta Lei ou, tratando-se de obrigagao por quantia certa, por execugao, nos termos dos 

demais artigos deste Capitulo. 

§ 1o E definitiva a execugao da sentenga transitada em julgado e provisoria quando 

se tratar de sentenga impugnada mediante recurso ao qual nao foi atribuido efeito 

suspensive 
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§ 2o Quando na sentenga houver uma parte liquida e outra iliquida, ao credor e 

licito promover simultaneamente a execugao daquela e, em autos apartados, a liquidagao 

desta. 

Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou ja fixada 

em liquidagao, nao o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenagao sera 

acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento do credor e observado 

o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-a mandado de penhora e avaliagao. 

§ 1o Do auto de penhora e de avaliagao sera de imediato intimado o executado, na 

pessoa de seu advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnagao, querendo, no 

prazo de quinze dias. 

§ 2o Caso o oficial de justiga nao possa proceder a avaliagao, por depender de 

conhecimentos especializados, o juiz, de imediato, nomeara avaliador, assinando-lhe breve 

prazo para a entrega do laudo. 

§ 3o O exequente podera, em seu requerimento, indicar desde logo os bens a 

serem penhorados. 

§ 4o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput deste artigo, a multa 

de dez por cento incidira sobre o restante. 

§ 5o Nao sendo requerida a execugao no prazo de seis meses, o juiz mandara 

arquivar os autos, sem prejuizo de seu desarquivamento a pedido da parte. 

Art. 475-L. A impugnagao somente podera versar sobre: 

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

II - inexigibilidade do titulo; 

III - penhora incorreta ou avaliagao erronea; 

I V - ilegitimidade das partes; 

V - excesso de execugao; 

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigagao, como 

pagamento, novagao, compensagao, transagao ou prescrigao, desde que superveniente a 

sentenga. 

§ 1o Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se tambem 

inexigivel o titulo judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo 

Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicagao ou interpretagao da lei ou ato 

normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompativeis com a Constituigao 

Federal. 

§ 2o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execugao, 

pleiteia quantia superior a resultante da sentenga, cumprir-lhe-a declarar de imediato o valor 

que entende correto, sob pena de rejeigao liminar dessa impugnagao. 
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Art. 475-M. A impugnagao nao tera efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal 

efeito desde que relevantes seus fundamentos e o prosseguimento da execugao seja 

manifestamente suscetivel de causar ao executado grave dano de dificil ou incerta 

reparagao. 

§ 1o Ainda que atribuido efeito suspensivo a impugnagao, e licito ao exequente 

requerer o prosseguimento da execugao, oferecendo e prestando caugao suficiente e 

idonea, arbitrada pelo juiz e prestada nos proprios autos. 

§ 2o Deferido efeito suspensivo, a impugnagao sera instrufda e decidida nos 

proprios autos e, caso contrario, em autos apartados. 

§ 3o A decisao que resolver a impugnagao e recorrivel mediante agravo de 

instrumento, salvo quando importar extingao da execugao, caso em que cabera apelagao. 

Art. 475-N. Sao titulos executivos judiciais: 

I - a sentenga proferida no processo civil que reconhega a existencia de obrigagao 

de fazer, nao fazer, entregar coisa ou pagar quantia; 

II - a sentenga penal condenatoria transitada em julgado; 

III - a sentenga homologatoria de conciliagao ou de transagao, ainda que inclua 

materia nao posta em juizo; 

IV - a sentenga arbitral; 

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

VI - a sentenga estrangeira, homologada pelo Superior Tribunal de Justiga; 

VII - o formal e a certidao de partilha, exclusivamente em relagao ao inventariante, 

aos herdeiros e aos sucessores a titulo singular ou universal. 

Paragrafo unico. Nos casos dos incisos II, IV e VI, o mandado inicial (art. 475-J) 

incluira a ordem de citagao do devedor, no juizo civel, para liquidagao ou execugao, 

conforme o caso. 

Art. 475-0. A execugao provisoria da sentenga far-se-a, no que couber, do mesmo 

modo que a definitiva, observadas as seguintes normas: 

I - corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a 

sentenga for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; 

II - fica sem efeito, sobrevindo acordao que modifique ou anule a sentenga objeto 

da execugao, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados eventuais prejuizos 

nos mesmos autos, por arbitramento; 

III - o levantamento de deposito em dinheiro e a pratica de atos que importem 

alienagao de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado dependem 

de caugao suficiente e idonea, arbitrada de piano pelo juiz e prestada nos proprios autos. 

§ 1o No caso do inciso II do caput deste artigo, se a sentenga provisoria for 

modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficara sem efeito a execugao. 
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§ 2o A caugao a que se refere o inciso III do caput deste artigo podera ser 

dispensada: 

I - quando, nos casos de credito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilicito, 

ate o limite de sessenta vezes o valor do salario-minimo, o exequente demonstrar situacao 

de necessidade; 

II - nos casos de execugao provisoria em que penda agravo de instrumento junto 

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

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

§ 3o Ao requerer a execugao provisoria, o exequente instruira a petigao com copias 

autenticadas das seguintes pegas do processo, podendo o advogado valer-se do disposto 

na parte final do art. 544, § 1o: 

I - sentenga ou acordao exequendo; 

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

III - procuragoes outorgadas pelas partes; 

IV - decisao de habilitagao, se for o caso; 

V - facultativamente, outras pegas processuais que o exequente considere 

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; 

III - o juizo civel competente, quando se tratar de sentenga penal condenatoria, de 

sentenga arbitral ou de sentenga estrangeira. 

Paragrafo unico. No caso do inciso II do caput deste artigo, o exequente podera 

optar pelo juizo do local onde se encontram bens sujeitos a expropriagao ou pelo do atual 

domicilio do executado, casos em que a remessa dos autos do processo sera solicitada ao 

juizo de origem. 

Art. 475-Q. Quando a indenizagao por ato ilicito incluir prestagao de alimentos, o 

juiz, quanto a esta parte, podera ordenar ao devedor constituigao de capital, cuja renda 

assegure o pagamento do valor mensal da pensao. 

§ 1o Este capital, representado por imoveis, titulos da divida publica ou aplicagoes 

financeiras em banco oficial, sera inalienavel e impenhoravel enquanto durar a obrigagao do 

devedor. 

§ 2o O juiz podera substituir a constituigao do capital pela inclusao do beneficiario 

da prestagao em folha de pagamento de entidade de direito publico ou de empresa de 

direito privado de notoria capacidade economica, ou, a requerimento do devedor, por fianga 

bancaria ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. 
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§ 3o Se sobrevier modificagao nas condigoes economicas, podera a parte requerer, 

conforme as circunstancias, redugao ou aumento da prestagao. 

§ 4o Os alimentos podem ser fixados tomando por base o salario-minimo. 

§ 5o Cessada a obrigagao de prestar alimentos, o juiz mandara liberar o capital, 

cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. 

Art. 475-R. Aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento da sentenga, no que 

couber, as normas que regem o processo de execugao de titulo extrajudicial." (NR) 

Art. 5o O Capitulo II do Titulo III do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 

1973 - Codigo de Processo Civil, passa a ser denominado "DOS EMBARGOS A 

EXECUQAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA" e seu art. 741 passa a vigorar com a 

seguinte redagao: 

"LIVRO II 

TITULO III 

CAPITULO II 

DOS EMBARGOS A EXECUQAO CONTRA A FAZENDA PUBLICA 

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

sobre: 

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

V - excesso de execugao; 

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigagao, como 

pagamento, novagao, compensagao, transagao ou prescrigao, desde que superveniente a 

sentenga; 

Paragrafo unico. Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, 

considera-se tambem inexigivel o titulo judicial fundado em lei ou ato normativo declarados 

inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicagao ou interpretagao 

da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompativeis com a 

Constituigao Federal. 

" (NR) 

Art. 6o O art. 1.102-C da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de 

Processo Civil, passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"Art. 1.102-C. No prazo previsto no art. 1.102-B, podera o reu oferecer embargos, 

que suspenderao a eficacia do mandado inicial. Se os embargos nao forem opostos, 

constituir-se-a, de pleno direito, o titulo executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 
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em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do Livro I, Titulo VIII, Capitulo X, desta 

Lei. 

§ 3o Rejeitados os embargos, constituir-se-a, de pleno direito, o titulo executivo 

judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Titulo VIII, 

Capitulo X, desta Lei." (NR) 

Art. 7o O Poder Executivo fara publicar no Diario Oficial da Uniao, no prazo de 30 

(trinta) dias, a Integra da Segao III 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. 80 Esta Lei entra em vigor 6 (seis) meses apos a data de sua publicagao. 

Art. 9o Ficam revogados 0 inciso III do art. 520, os arts. 570, 584, 588, 589, 590, 

602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 639, 640 e 641, e 0 Capitulo VI do Titulo I 

do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Codigo de Processo Civil. 

Brasilia, 22 de dezembro de 2005; 

184° da Independencia e 117° da Republica. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 

Marcio Thomaz Bastos 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 23.12.2005. 


