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RESUMO 

SILVA, J. B. da; KIPGEM, W. LEGITIMIDADE PASSIVA NA EXECUCAO FISCAL. 
Considerando-se que o processo arrecadat6rio conduz a essencia da administra9Bo 
publica, o presente estudo justifica-se a medida que busca evidenciar a importancia 
de coibir a transferencia de falsa titularidade, haja vista que esta implica no desvio 
de finangas do erario publico comprometendo a economia paranaense. Este 
trabalho, portanto, tern como objetivo geral subsidiar a legisla9ao atraves do estudo 
relacionado com o responsavel tributario e sua sujeiyao ou legitimayao passiva na 
execu9ao fiscal, da seguinte forma. Mais especificamente, buscou-se caracterizar os 
principios de defesa no processo executive; identificar o sujeito passive da obriga9ao 
tributaria; analisar a posi9ao do responsavel tributario frente ao processo especifico 
da execuyao fiscal; levantar a percep9ao dos procuradores. Concluiu-se que 
Somente dentro dos embargos do devedor e que pode o responsavel tributario 
discutir a existencia da divida e sua real responsabilidade pelo pagamento da 
mesma, mas ja af como parte passiva na execu9Bo e sob o prisma da lei especial 
tributaria e nao da lei processual, cuja rela9ao processual ja afirmara a sujei9ao ou 
legitimidade passiva no sentido processual. Quanta a falsa titularidade pode-se dizer 
que a exigencia da declara9ao de rendas, o bloqueio do CPF, a idoneidade 
financeira e san96es penais consistem em meios para impedir que o inadimplente 
registre nova empresa em seu nome. E importante ressaltar, tambem, a inclusao no 
p61o passive da execuyao aqueles que dirigiam a empresa a epoca do fato gerador. 
Palavras chave: Legitimidade Passiva, Execuyao Fiscal, Responsabilidade 

Tributaria. 
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1. INTRODUCAO 

0 tema trata de urn assunto atual que consiste na Execugao Fiscal, em que 

participam dais elementos em permanente interagao: a atividade do Estado, 

praticada no interesse de determinado grupo em que e auferida vantagem individual, 

contra as interesses do proprio Estado, na captagao de recursos para manter sua 

atividade administrativa. 

A escolha do tema deve-se a necessidade de maiores informagoes sabre a 

arrecadagao do Estado, na aquisigao de recursos para atingir as seus objetivos. E. 

abrir caminhos para a introdugao explfcita de conflitos entre objetivos e entre 

instrumentos da politica econ6mica. Par exemplo: utilizar-se de impastos para atacar 

a questao da desigualdade de rendas, e uma decisao politico-econ6mica que deve 

ser analisada levando-se em conta as perdas de eficiencia que tal polltica ira 

acarretar. 

Ap6s investigagoes preliminares, optou-se pela Legitimidade Passiva, vista 

o raio de agao que o tema abrange, pais sao inumeras as formas de se lesar o fisco, 

como no caso especifico deste tema, a representagao invalida au seja, outorga de 

poderes de titularidade a quem nao e de direito (laranjas). Para tanto, propoe-se o 

seguinte problema de pesquisa: Como fazer para coibir a transferencia da falsa 

titularidade? Desta forma, busca-se salientar que a exigencia da declaragao de 

rendas, o bloqueio do CPF, a idoneidade financeira e sangoes penais consistem em 

meios para impedir que o inadimplente registre nova empresa em seu nome. 
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0 artigo 146 da Constituigao Federal e quem delimita a figura da Execugao 

Fiscal, e sempre pertinente a ela, tem-se a Lei 6830/1980 e o Codigo Tributario 

Nacional, esse sempre em compatibilidade com aquela. 

0 Estado necessita de recursos para atingir os objetivos fundamentais a que 

se propoe que consistem na construgao de uma sociedade livre, justa e solidaria, na 

erradicagao da pobreza e da marginalizagao, na redugao das desigualdades sociais 

e regionais, bern como na promogao do bern estar da coletividade, (art. 1°, § 3° da 

C. F.) Suas receitas podem ser Originarias (exploragao de bens e servigos do proprio 

bern publico) e Derivadas (provenientes de bens integrados no patrim6nio de 

terceiros). 

Para isto, e necessaria que se cobre os debitos pendentes dos contribuintes 

inadimplentes, para que se possa ao menos equilibrar, com justiga, os bans e os 

maus pagadores, utilizando o princfpio da igualdade tributaria. 

A lei 6830 de 22/09/1980 norteia todo o caminhamento da Execugao Fiscal, 

que, em sfntese, e urn processo de cobranga judicial das dfvidas particulares para 

com a Fazenda Publica. Ela tern urn procedimento, agile eficiente, visando a rapida 

realizagao da receita publicae representa, ao mesmo tempo, urn instrumento legal, 

precursor das medidas saneadoras e desburocratizantes de urn processo judicial 

comum. 

0 sistema constitucional tributario e constitufdo por princfpios e regras 

especificas, sendo expressamente disciplinado em capitulo proprio da Constituigao 

Federal (art. 146), e em demais leis esparsas, tais como, o CTN e a Lei 6830/80. 

Sao assim que os delineamentos, os contornos, as balizas e os limites da tributagao 

encontram-se estatufdos na Carta Magna. 0 exame da materia tributaria impoe, 
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necessariamente, a analise e a compreensao dos princfpios e normas impresses na 

Constituigao, como leis fundamentais e supremas do Estado, conferindo poderes, 

outorgando competencias, e estabelecendo os direitos e garantias individuais. Como 

Lei suprema, superior a todas as demais deve, entao, prevalecer sabre estas, 

requerendo para isso, a agao de urn a magistratura culta e imparcial, ( objetivamente 

e subjetivamente imparcial) que possa garantir com decis6es jurisprudenciais, a 

aplicabilidade dos Princfpios, para ver configurado o "Estado de Direito" no processo 

arrecadat6rio que faz frente aos custeios e despesas publicas, que usadas para o 

bern comum, delineia e conduz a essencia da administragao publica. E, para nao se 

dizer em jargao popular "que os justos pagam pelos pecadores", deveremos 

descobrir novas formas e metodos para que se nivelem, mesmo com sang6es cada 

vez maiores, os bans, dos maus pagadores. 

Os tributes especificados na C. F. sao os impastos, taxas, contribuig6es de 

melhoria, bern como os parafiscais e especiais, que visam a protegao de categorias 

economicas e sociais, tendo eles toda uma sistematica de hip6teses de incidencia e 

de pagamento, de acordo com a competencia para instituf-los e cobra-los, de cada 

ente da Uniao, Estados e Municlpios. 

No sistema jurfdico, a Constituigao atribui competencia ao Poder Judiciario 

para se manifestar sabre a cobranga dos mesmos, quando termina todos os meios e 

prazos para a administragao publica faze-lo. Assim, para haver safdas e 

desembolsos, e precise que haja entradas de numerario, as Receitas. E uma regra 

de mao dupla, mas para haver as safdas, e precise a previsao das mesmas, as 

origens dos recursos, para que possam ser aplicados. 
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Todavia, as entradas sao, por vezes, dissimuladas, fraudadas, sonegadas por 

titulares nao inseridos e nao especificados na Lei, com crescimento constante no 

volume de dfvida ativa pela inadimplencia fiscal, propria das dificuldades econ6micas 

da globalizayao e da elevada carga tributaria, devendo, portanto, haver uma busca 

de novas solug6es para o problema, nao encontradas nos programas de 

recuperayao fiscal, do Refis e Outros. 

Considerando-se que o processo arrecadat6rio conduz a essencia da 

administra98o publica, o presente estudo justifica-se a medida que busca evidenciar 

a importancia de coibir a transferencia de falsa titularidade, haja vista que esta 

implica no desvio de finangas do erario publico comprometendo a economia 

paranaense. 

Este trabalho, portanto, tern como objetivo geral subsidiar a legislagao atraves 

do estudo relacionado com o responsavel tributario e sua sujeigao ou legitimagao 

passiva na execugao fiscal, da seguinte forma: 

Caracterizar os principios de defesa no processo executive. 

ldentificar o sujeito passivo da obriga98o tributaria; 

Analisar a posigao do responsavel tributario frente ao processo especifico da 

execugao fiscal; 

Levantar a percep98o dos procuradores. 



2. METODOLOGIA 

Os objetivos especificos serao abordados pela tecnica de pesquisa 

bibliografica e de campo segundo os indicadores da area da F azenda Publica. 

- Caracterizagao dos principios constitucionais de defesa no processo 

executive. 

Do processo de execugao. 

Sujeito Passive. 

- ldentificagao do sujeito passive da obrigagao tributaria; 

Do sujeito passive da obrigagao tributaria. 

Da Iegitimidade passiva na execugao fiscal. 

- Levantamento da percepgao dos procuradores. 

Atraves de entrevistas com os procuradores. 

Analise do discurso. 



3. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Este capitulo tern como objetivo apresentar algumas nogoes gerais sabre a 

execugao fiscal, prindpios constitucionais e defesa no processo executivo e 

aspectos relacionados a legitimidade. Assim sendo, tece consideragaes sabre o 

processo de execugao, diploma legal. 

3.1. NOCOES GERAIS SOBRE A EXECU<;AO FISCAL 

Esse item tece consideragoes sobre o processo de execugao, diploma legal, 

certidao de dfvida ativa: objeto e procedimento, requisitos da execugao fiscal e 

procedimentos da execugao fiscal. 

3.1.1. Processo de Execugao 

E. da consideragao de que na sociedade sao inumeros os conflitos e de que 

ha a necessidade de soluciona-los, que coube ao Estado, representando a 

sociedade polftica de urn pals, instituir uma organizagao elementar com este 

prop6sito. A atividade estatal voltada para a resolugao dos conflitos em sociedade 

deu-se o nome de jurisdigao. E ao Poder Judiciario atribui-se o exerdcio desta. 

Utiliza-se, portanto, o Estado, atraves de seu 6rgao, do ordenamento jurfdico 

que lhe e peculiar, e que, por consequencia, tera por finalidades especfficas a 

declaragao e a aplicagao em concreto da vontade da lei. 
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No entanto, para que atinja estas mesmas finalidades, exige-se nao apenas 

um sistema de atos que leve a uma decisao a mais justa possfvel ao conflito, mas 

tambem um conjunto de meios tendentes a efetivar o que foi decidido, dando ao 

vencedor, no plano fatico, o bern juridico atribufdo pelo direito. lsto porque, tanto na 

fun9ao cognitiva, caso do primeiro sistema, a qual se ocupa preponderantemente o 

processo de conhecimento, quanta na fun9ao executiva, referents ao segundo 

conjunto, tratado pelo processo de execu9ao, a atividade desenvolvida pelo Poder 

Judiciario filia-se a ideia de satisfatividade da pretensao levada a Jufzo. 

Em outras palavras, casas ha em que a simples declara98o de certeza da 

existencia ou nao da rela98o jurfdica, ou a constitui9ao ou desconstitui9ao desta, 

esgotarao par si s6 a presta98o jurisdicional, pais este era o interesse da parte. Ja 

em outras oportunidades, e o caso da senten9a condenat6ria, nao servira ao 

vencedor a simples declara9ao do direito existents, mas tambem, a imposi9ao do 

cumprimento de uma presta98o pela parte vencida, que podera faze-lo 

espontaneamente ou nao. lnexistindo a presta98o voluntaria, a lei atribui ao 

vencedor um titulo executivo judicial, com o fito de efetivar o comando sancionador 

da senten9a, permitindo que a atua9ao estatal, atraves do processo de execu9ao, 

invada a esfera jurfdica do executado para satisfazer o interesse do credor. 

De acordo com ASSIS (1996, p.63), "o processo de conhecimento transforma 

o fato em direito, e o processo de execu9ao traduz o direito em fatos". Alem dos 

tftulos executivos judiciais 1, com as caracteristicas acima descritas, subsistem, 

igualmente, os tftulos executivos extrajudiciais na atual sistematica processual do 

ordenamento juridico brasileiro, consubstanciado nas normas regentes do C6digo do 

1 2 Conforme dispoe o art. 584, do CPC, sao titulos executivos judiciais as sentenc;as condenat6rias, 
as sentenc;as homologat6rias e os formais de partilha. 
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Processo Civil de 1973 e alteragoes posteriores, no que concerne o processo de 

execugao. Senao veja-se a regra do artigo 583, do CPC, in verbis: "Toda execugao 

tern par base tftulo executive judicial au extrajudicial". 

Os tftulos a que se refere o paragrafo anterior estao dispostos, sem excegao, 

nos incises do artigo 585, do C6digo de Processo Civil, e em leis especiais, pasta 

que somente a lei e dado determinar quais OS documentos dotadOS de forga a 

ensejar a abertura do processo de execugao. 

Para SHIMURA (1997, p. 29), quanta a estes ultimos, ao contrario dos tftulos 

executives judiciais, a propria lei presume ja existir uma sangao embutida, pais sao 

"resultantes de verificagoes impr6prias, na medida em que nao significam o 

acertamento do direito pel a 6rgao jurisdicional". 

lndependentemente das diretrizes de cada titulo, ambos possuem identica 

forga executiva ao ponto de instaurar o processo de execugao com o procedimento 

previsto no C6digo de Processo Civil. 

DINAMARCO (1997, p. 46) "caracteriza a execugao como sendo uma cadeia 

de atos de atuagao da vontade sancionat6ria", au seja, de atos jurisdicionais par 

meio dos quais, com au sem concurso da vontade do devedor (e ate contra ela), 

invade-sa seu patrim6nio para, a custa dele, realizar-se o resultado pratico desejado 

concretamente pelo direito objetivo material. 

Desta definigao depreende-se o carater de substitutividade da jurisdigao na 

execugao face a sua atuagao independente da vontade do devedor, e, sancionat6ria, 

na medida em que reprime o desrespeito aos preceitos do direito material. 
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3.1.2. Diploma Legal 

A cobranga de credito do Poder Publico ou de suas autarquias, devidamente 

inscrito nas respectivas repartigoes, e com base na extragao de uma certidao, e 

regulada pela Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, conhecida por Lei de 

Execugao Fiscal (LEF), e, subsidiariamente, pelas normas insculpidas no Livro II do 

C6digo de Processo Civil, que trata do Processo de Execugao. E. a regra constante 

do art. 1 o da mencionada lei. 

Aplicavel, tambem a especie, a norma do artigo 598, do C6digo de Processo 

Civil, que determina, in verbis: "Aplicam-se subsidiariamente a execugao as 

disposi¢es que regem o processo de conhecimento". 

Neste contexto, contudo, nao bastara que se observe a lacuna da lei especial, 

mas tambem e preciso que os institutes do processo de conhecimento que serao 

utilizados na falta de norma especffica na execugao sejam compatlveis com os 

princfpios deste ultimo processo. 

Nao obstante o procedimento especial supracitado trata-se, na realidade, de 

execugao singular por quantia certa, com base em tftulo executive extrajudicial, ou 

seja, a certidao de dlvida ativa regularmente inscrita, na forma do disposto no artigo 

585, inciso VI, do C6digo de Processo Civil.2 

0 texto desta Lei engloba normas, preponderantemente, de carater 

processual, havendo, contudo, momentos em que institui normas de direito material, 

2 /n verbis: "Art. 585 - Sao titulos executivos extrajudiciais: ( ... ) VI - a certidao de dfvida ativa da 
Fazenda Publica da Uniao, Estado, Distrito Federal, Territ6rio e Municipio, correspondente aos 
creditos inscritos na forma da lei". 
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como as casas em que define divida ativa, regulando, inclusive, sua inscri<;ao e 

preferencia. 

A respeito de sua subsidiariedade ao processo de execu<;ao regido pelo 

C6digo de Processo Civil, quer significar que o manejo da execu<;ao fiscal, sempre 

que passive!, devera ater-se aos principios ja consagrados nas diversas especies de 

procedimentos institufdos par este ultimo Estatuto. 

Assim, independents da existencia de normas especiais, o procedimento a 

ser observado no Juizo da execu<;ao tera que sempre ter em considera<;ao o conflito 

de interesses que se estende no decorrer da demanda executiva, au seja, a 

satisfa<;§o da pretensao do credor, estando dispostos para tanto as institutos da 

celeridade e efetividade do processo de execu<;ao, e de outro lado, o dispendio, pelo 

devedor, do estritamente necessaria para a concretiza<;ao do primeiro. 

Com isto ja se preocupou o legislador patrio, ao dispor no artigo 620 do 

C6digo de Processo Civil que quando par varios meios o credor puder promover a 

execu<;ao, esta seguira pela forma menos gravosa ao devedor. 

Nao obstante estas assertivas, a Lei no 6.830/80, ao tratar de forma 

diferenciada o credito da Fazenda Publica, tern sido alva de varias criticas par parte 

dos doutrinadores. 

Muitos veem nesta, uma fonte inesgotavel de irregularidades tanto no que 

tange o procedimento par ela instituido, como com rela<;ao a tecnica legislative 

utilizada quando da sua elabora<;ao, o que revelaria a nitida op<;§o do Estado em 

proteger demasiadamente seu interesse. 
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THEODORO JUNIOR assim inicia seu estudo acerca da Lei ora em comento: 

Na verdade, padece a nova Lei de Execuc;ao Fiscal de, pelo menos, dais 
graves defeitos fundamentais: a) a descodificac;ao de urn procedimento que ja 
se integrara ao C6digo de Processo Civil, como pec;a de urn todo harmonica e 
funcional; e b) a institui<;ao de privilegios exagerados e injustificaveis para a 
Fazenda Publica, que foi cumulada com fatores extremos que chegam, em 
varios passos, a repugnar a tradic;ao e a consciencia jurfdica do direito 
nacional (THEODORO JUNIOR, 1995, p. 04). 

Na mesma linha de raciocfnio, ASSIS (1996) argumenta que: "A dificuldade 

particular do comentario da Lei 6.830/80 repousa no desaprec;o, que a cada passo, 

ela atrai". Para este autor, o diploma combina ideias a uma linguagem obscura e 

confusa, denotando, ja no projeto, insanaveis vfcios de origem. 

De outro lado, analisando sabre outro enfoque, FREITAS tratou sabre o 

problema em questao: 

Assim, e imperioso que se compreenda o procedimento especial institufdo 
pela Lei n. 6.830/80 nao como urn conjunto de privilegios absolutes e 
incontrastaveis do Fisco, mas como o rita de que se vale a Fazenda Publica 
na cobranc;a de seus creditos, cujas prerrogativas traduzem opc;ao do 
legislador, na busca de uma protec;ao mais eficaz do interesse publico 
(FREITAS, 1998, p.3). 

Ponto pacffico nesta discussao e a importancia que assume a tarefa do 

interprete e do proprio 6rgao judiciario na tentativa de conciliar as possfveis 

distorc;oes da Lei de Execuc;ao Fiscal para com o processo expropriat6rio de rita 

comum trac;ado pelo C6digo de Processo Civil. Para tanto, necessita o operador do 

direito estar sempre atento aos institutes que norteiam o processo de execuc;ao e as 

garantias processuais consagradas na Constituic;ao Federal de 1988. 
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3.1.3. Certidao de Dlvida Ativa: Objeto e Procedimento 

Dispoe a lei de Execuc;ao Fiscal, em seu artigo 2°, as diretrizes basicas 

acerca da dfvida ativa, do procedimento da inscric;ao do credito, assim como os 

requisitos que deverao canter o termo de inscric;ao e a certidao de dlvida ativa. 

Art. 2° - Constitui Dlvida Ativa da Fazenda Publica aquela definida como 

tributaria ou nao tributaria na lei n° 4.320, de 17 de margo de 1964, com as 

alterac;Oes posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para 

elaborayao e controle dos orc;amentos e balanc;os da Uniao, dos Estados, dos 

Munidpios e do Distrito Federal. 

§ 1° - Qualquer valor, cuja cobranc;a seja atribufda por lei as entidades de que 

trata o artigo 1°, sera considerado Dfvida Ativa da Fazenda Publica. 

§ 2°- A Dfvida Ativa da Fazenda Publica, compreendendo a tributaria e a nao 

tributaria, abrange atualizac;ao monetaria, juros e multa de mora e demais encargos 

previstos em lei ou contrato. 

§ 3° - A inscric;ao, que se constitui no ato de controle administrativo da 

legalidade, sera feita pelo 6rgao competente para apurar a liquidez e certeza do 

credito e suspendera a prescriyao, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou 

ate a distribuic;ao da execuc;ao fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. 

( ... )§5°- 0 Termo de lnscriyao de Dfvida Ativa devera canter: Nos termos do 

supracitado artigo, sujeitam-se a cobranc;a pelo rito especial tantos os creditos 

tributarios como os nao-tributarios. Os primeiros dizem respeito aos creditos 

provenientes da falta de pagamento de tributos, respectivos adicionais e multas, e a 

sua disposic;ao legal encontra-se nos artigos 201 a 204 do C6digo Tributario 
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Nacional. Quanta aos creditos nao-tributarios estes correspondem a quaisquer 

dfvidas de particulares perante o Poder Publico como, por exemplo, os foros e os 

laudemios. 

Conforms FREITAS (1998, p. 24), no que tange a inscrigao, "e ela ato de 

transformagao em dlvida ativa de um credito de uma das pessoas enumeradas no 

artigo 1 o da Lei", devidamente vencido e inadimplido, cujo langamento, seja de 

natureza tributaria ou nao, tenha sido objeto de exame pelo 6rgao competente. 

Dis poe o artigo 142 do C6digo T ributario Nacional que o langamento corresponds ao 

procedimento administrative tendente a verificar a ocorrencia do fato gerador da 

obrigagao pecuniaria para com o Poder Publico, identificar o sujeito passivo e 

calcular o montante do debito. 

Tanto o langamento quanta a inscrigao passam porum controls de legalidade 

a ser efetivado pela autoridade administrativa competente, sao os termos constantes 

da regra do artigo 2°, § 3°, da Lei no 6.830/80. Tal procedimento justifica-se pelo fato 

da atividade administrativa ter que se sujeitar a lei. 

I - o nome do devedor, dos co-responsaveis e, sempre que conhecido, o 

domidlio ou residencia de um e de outros; 

II - o valor originario da dfvida, bern como o termo inicial e a forma de calcular 

os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; 

Ill - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dfvida; 

IV - a indicagao, se for o caso, de estar a dlvida sujeita a atualizagao 

monetaria, bern como o respective fundamento legal e o termo inicial para o calculo; 
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V - a data e o numero da inscric;;Bo, no Registro de Dfvida Ativa; e VI - o 

numero do processo administrative ou do auto de infrac;ao, se neles estiver apurado 

o valor da dlvida. 

§ 6°- A Certidao de Dfvida Ativa contera os mesmos elementos do Termo de 

lnscric;ao e sera autenticada pela autoridade competente. 

§ 7° - 0 Termo de Inscric;ao e a Certidao de Dfvida Ativa poderao ser 

preparados e numerados por processo manual, mecanico ou eletronico. 

§ 8° - Ate a decisao de primeira instancia, a Certidao de Dfvida Ativa podera 

ser emendada ou substitufda, assegurada ao executado a devoluc;ao do prazo para 

embargos. ( ... ) 

Art. 142. Compete privativamente a autoridade administrativa constituir o 

credito tributario pelo lanc;amento, assim entendido o procedimento administrative 

tendente a verificar a ocorrencia do fato gerador da obriga<;;ao correspondente, 

determinar a materia tributavel, calcular o montante do tributo devido, identificar o 

sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicac;ao da penalidade cabfvel. 

Paragrafo unico. A atividade administrativa de lanc;amento e vinculada e 

obrigat6ria, sob pena de responsabilidade funcional. 

Tratando-se, a inscric;ao e o lanc;amento, de atos administrativos vinculados3
, 

mister se faz que a autoridade administrativa verifique se os mesmos estao de 

acordo com a lei, tanto na 6rbita material (possibilidade de cobranc;a), quanta na 

esfera formal (cumprimento das formalidades previstas na lei respectiva). 

Todas estas verifica¢es que se fazem no ambito da Administrac;ao Publica, 

tornam-se necessarias face a prerrogativa que detem a Fazenda Publica de 

3 Atos vinculados ou regrados sao aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condigoes de 
sua realizayao (MEIRELLES, 1999, p. 149). 
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autoconstituigao de seu titulo de credito, independentemente da vontade do 

devedor. Cumpre a mesma, apurar a liquidez e a certeza da dlvida. 

Segundo MEIRELLES (1999, p. 79) realizada a inscric;ao, atraves do processo 

descrito no§ r, do artigo 2°, da LEF, e cumpridos os requisites do§ so do mesmo 

artigo, estara formado o titulo executive da Fazenda Publica, fato que "permitira sua 

cobranc;a pela via da execuc;ao fiscal, desde que, extralda a certidao da divida ativa 

respectiva (§§so e 6° do artigo 2°), que acompanhara a inicial da execuc;ao". Dela 

{a inscric;ao) se extraira urn traslado designado de certidao de dlvida ativa {art. 2°, § 

6°), que, comprovando a causa de pedir da demanda executiva, guarnecera a 

respectiva inicial (art. 6°, § 2°). 

No § ao do artigo ora em estudo, a Lei de Execuc;ao Fiscal introduz nova regra 

ao dispor que fica possibilitado ao exequente, a emenda ou substituic;ao da certidao 

de dlvida ativa ate a decisao de primeira instancia, desde que, assegurado, ao 

executado, a devoluc;ao do prazo para embargos. 

Ao presente trabalho interessa salientar, posto que sera objeto de analise no 

capitulo terceiro, os limites materiais que esta sujeita referida regra, argumentada 

por THEODORO JUNIOR: 

Essa substituic;ao visa a corrigir erros materiais do titulo executive ou mesmo 
da inscric;ao que lhe serviu de origem. Nao tern, contudo, a forc;a de permitir a 
convalidac;ao de nulidade plena do proprio procedimento administrative, como 
a que decorre do cerceamento de defesa ou da inobservancia do 
procedimento legal no lanc;amento e apurac;ao do credito fazendario 
(THEODORO JUNIOR, 1994, p. 17): 

E clare que tais nulidades basicas nao conseguem desaparecer do 

procedimento administrative por meio de simples troca de certidao. 
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3.1.4. Requisitos da Execugao Fiscal 

A execugao a ser proposta pela Fazenda Publica, utilizando-se da certidao de 

dfvida ativa, que segundo THEODORO JUNIOR (1994, p. 18) "gera uma rela<;ao 

jurfdica que reclama, para sua exist€mcia, validade e eficacia, os pressupostos gerais 

e especfficos do processo, em geral, e os do processo executivo, em particular". 

Conforms THEODORO JUNIOR (1996, p. 29), ao Estado, foi delegado, 

exclusivamente, "o direito de praticar a execugao for<;ada". Para o autor, ao credor 

coube, apenas, a faculdade de requerer a atua<;ao estatal, o que se cumpre por via 

do seu direito de agao. 

Constituido o manejo de todo e qualquer processo de execugao como o 

exercfcio do direito de agao, mister se faz a sua observancia aos pressupostos 

processuais e as condi<;oes da agao, possibilitando a efetiva<;ao da rela<;ao jurfdica 

processual. 

Os primeiros estao elencados no artigo 267, IV, do C6digo de Processo Civil, 

ao dispor que se extingue o processo, sem julgamento do merito, "quando se 

verificar a ausencia de pressupostos de constituigao e de desenvolvimento valido e 

regular do processo", guardando rela<;ao com os sujeitos do processo, ou com a 

regularidade dos atos processuais. Conduz o paragrafo 3°, do mesmo artigo, que, ao 

juiz, e dado conhecer de oficio destes, em qualquer tempo e grau de jurisdi<;ao. 

Traduzem materia de ordem publica, nao podendo, as partes, deles disporem. 

Ja as condi<;Oes da a<;ao, representadas pela possibilidade jurfdica do pedido, 

o interesse de agir e a legitimidade da parte, querem significar, em linhas gerais, os 

requisitos exigidos para a obtengao da senten<;a final, no caso especffico, a atua<;ao 
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do 6rgao jurisdicional no patrimonio do devedor. Do mesmo modo que os anteriores, 

devem ser apreciadas a qualquer momenta, face a materia de ordem publica que 

regulam. 

0 exercfcio da atividade de execuc;ao, portanto, esta condicionado aos 

mesmos requisitos genericos supracitados a que ficam subordinadas todas as 

ac;oes, alem dos que lhe sao peculiares, ou seja, aqueles previstos nos artigos 580 e 

583 do C6digo de Processo Civil, a saber, respectivamente, o inadimplemento do 

devedor e a existencia de titulo executivo. 

Acresceu a estes, a Lei de Execuc;ao Fiscal, varios outros requisitos, que 

serao objeto de estudo nas linhas que se seguem. Analisar-se-a, contudo, apenas 

aqueles que guardam relac;ao com o assunto a ser tratado no ultimo capitulo desta 

monografia, como, por exemplo, a norma insculpida no artigo 1 o da Lei no 6.830/80, 

que adiciona duplo pressuposto, a saber4: o objeto a de ser a cobranc;a judicial da 

dfvida ativa e o sujeito ativo uma das pessoas poHticas ali indicadas. 

a) Titulo executivo 

Por titulo executivo ha que se entender como sendo o ato ou fato jurldico 

legalmente apto para embasar um processo de execuc;ao, concedendo ao credor 

segundo DINAMARCO (1997, p. 456), "a faculdade de requerer a tutela executiva 

para determinada pretensao, ou seja, tern por objetivo tornar a demanda adequada". 

4 In verbis: "Art. 1 o - A execuc;ao judicial para cobranc;a da Divida Ativa da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municipios e respectivas autarquias sera regida por esta Lei e, subsidiariamente, 
pelo C6digo de Processo Civil". 
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Para SHIMURA (1997, p. 137), nao e sua func;ao provar a exist€mcia do 

credito, pois basta "a qualificac;ao de urn tftulo executivo, evidentemente preenchidos 

os requisitos legais, em que esta inerente esse jufzo de valor acerca da 

probabilidade da existencia daquele (direito de credito), para que se de a adequac;ao 

da a gao de execuc;ao." 

Nenhuma execuc;ao forc;ada e cabfvel sem titulo executivo, com os atributos 

da liquidez, certeza e exigibilidade, que lhe sirva de base (nulla executio sine titulo), 

pois sem o mesmo carece o autor de interesse de agir, quando do aforamento da 

demanda executiva. Nos termos do artigo 586, do C6digo de Processo Civil, in 

verbis: "Art. 586. A execuc;ao para cobranc;a de credito fundar-se-a sempre em tftulo 

lfquido, certo e exigfvel." 

Por liquidez do tftulo quer significar que o mesmo possua a fixac;ao da quantia 

devida ou que estejam presentes os elementos necessaries para a sua apurac;ao. Ja 

a certeza conforme WAMBIER (1999, p. 58) diz respeito "a exata definic;ao de seus 

elementos". Para o autor, o titulo executivo (urn unico documento ou, 

excepcionalmente, uma serie de documentos a que a lei atribui tal qualidade) 

retratara obrigac;ao certa, quando nele estiverem estampados a natureza da 

prestac;ao, seu objeto e seus sujeitos. E ainda, exigfvel quando o seu pagamento 

nao depender de condic;ao ou termo, ou quatquer outra limitac;ao. 

De acordo com THEODORO JUNIOR (1996, p. 31), outra caracterfstica 

fundamental do titulo executivo, alem da ja apontada autorizac;ao para o 

desencadeamento do processo de execuc;ao, "e a determinac;ao dos contornos e os 

limites da execuc;ao, pois e ele que revela qual a obrigac;ao contrafda pelo devedor e 



19 

as consequencias decorrentes do inadimplemento, fixando assim o fim a ser 

alcangado no processo". 

0 titulo executive atribuldo a Fazenda Publica e a certidao de dfvida ativa, 

devidamente inscrita, compreendendo todos as creditos atribuidos aos entes 

politicos descritos no ja citado § 1°, do artigo 2°, da Lei no 6.830/80. 

0 caput do artigo 3o, da Lei ora em co menta, disciplina que a dfvida 

regularmente inscrita goza da presungao de certeza e liquidez. Regulando, 

igualmente, 0 paragrafo unico de referido artigo, que a presungao aludida e relativa, 

podendo ceder a prova inequfvoca a ser produzida pelo executado au terceiro 

interessado. A divida ativa regularmente inscrita goza da presungao de certeza e 

liquidez. Paragrafo unico - A presungao a que se refere este artigo e relativa e pode 

ser ilidida par prova inequfvoca, a cargo do executado au de terceiro, a quem 

aproveite. 

lgualmente, como salientado nas linhas acima, a Fazenda Publica cumpre a 

tarefa de formar seu proprio titulo atraves de atos de centrale administrative da 

legalidade do credito, como o sao o langamento e a inscrigao, e ainda, a lavratura do 

respective termo. 

Sao nestas fases, que a autoridade administrativa tern que apurar a liquidez e 

a certeza da divida (art. 2°, § 5°, da Lei de Execugao Fiscal). Cumpridos estes 

requisites, a lei conferiu a certidao de dfvida ativa, retrato fiel que e do termo de 

inscrigao, forga de tftulo executive, pais presume-se, igualmente, que as atos 

administrativos e as procedimentos adotados na Administragao Publica estejam de 

acordo com o princfpio da legalidade, fator que assegura, ao credito que ela 

representa, uma razoavel probabilidade de existencia. 
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No que se refere a exigibilidade, que aparentemente nao teria sido objeto de 

referencia do legislador no procedimento especial em tela, esta ela adstrita, tambem, 

ao supracitado artigo, uma vez que o credito regularmente inscrito, com as atributos 

da certeza e liquidez presumidos, pressupoe o vencimento da divida. Preve o artigo 

201, caput, do C6digo Tributario Nacional, in verbis: "Art. 201. Constitui dfvida ativa 

tributaria a proveniente de credito dessa natureza, regularmente inscrita na 

reparti98o administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para 

pagamento, pel a lei au par decisao final proferida em processo regular''. Dispoe, 

neste sentido, o artigo 160, do CTN, in verbis: " Quando a legisla98o tributaria nao 

fixar o tempo do pagamento, o vencimento do credito ocorre 30 (trinta) dias depois 

da data em que se considera o sujeito pass iva notificado do lan9amento". 

b) Sujeito ativo 

Tem-se que, pela regra do artigo 1 o da Lei no 6.830/80 estao legitimados 

ativamente para promoverem a execu9ao, ora em tratamento, a Uniao, as Estados, o 

Distrito Federal, as Munidpios, e as respectivas autarquias. Estao af elencadas as 

pessoas jurfdicas de Direito Publico que, face o relevante interesse na cobranya dos 

creditos publicos que as mesmas reclamam, obtiveram do legislador patrio uma 

disciplina processual toda peculiar para a efetiva9ao de seu direito. 

Retiradas, pais, que estao das pessoas enumeradas pelo artigo em questao, 

as empresas publicas e as sociedades de economia mista, assim como, as 

empresas privadas e particulares, ainda que prestem servi9os publicos, nas formas 

previstas, nao podem utilizar o procedimento em comento, por tratar-se de pessoas 
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jurldicas de direito privado cujos creditos nao possuem 0 fundamento da relevancia 

demonstrado no paragrafo anterior. 

c) Sujeito passive 

0 artigo 4°, incises I a VI, da Lei de Execuyao Fiscal, aponta as pessoas 

legitimadas a figurarem no polo passivo da demanda executiva proposta pela 

Fazenda Publica. In verbis: "Art. 4° A execuc;ao fiscal poden~ ser promovida contra: I 

- o devedor; II- o fiador; Ill- o esp61io; IV- a massa; V- o responsavel, nos termos 

da lei, por dfvidas, tributarias ou nao, de pessoas flsicas ou pessoas jurfdicas de 

direito privado; e VI- os sucessores a qualquer titulo." 

0 devedor corresponde a pessoa que mantem relac;ao direta com a obrigayao 

inadimplida, seja esta de natureza tributaria ou nao. Seu nome constara do titulo 

executivo embasador da execuc;ao fiscal. Assim ja determinava o artigo 568, inciso I, 

do C6digo de Processo Civil. Art. 568, do CPC, in verbis: "Sao sujeitos passivos na 

execuc;ao: 1- o devedor, reconhecido como tal no tftulo executive". 

Quanta aos demais responsaveis pelo debito, elencados nos demais incisos 

do supracitado artigo, representados pelos devedores solidarios e terceiros, 

conquanto sem terem alguma relac;ao imediata com a obrigac;ao originaria contrafda 

pelo devedor principal, sujeitam-se, juntamente com este ultimo, as medidas 

requeridas pela Fazenda Publica no sentido de satisfazer seu credito perante o 

6rgao judicial. 

No entanto, a responsabilidade a ser apurada por estas ultimas pessoas 

estara adstrita aos limites da lei para cada qual. Assim, estas terao que estar 
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nominadas no termo de inscrigao de divida ativa (art. 2°, §5°, I, da Lei no 8.630/80), 

ressalvadas as hip6teses de superveniencia de responsabilidade. Casos em que 

cabera a Fazenda Publica requerer o redirecionamento da demanda tambem contra 

o novo responsavel, uma vez que ausente do titulo. 

3.1.5. Procedimento da Execugao Fiscal 

0 processo executivo inicia-se atraves de petigao da parte, considerando 

segundo ASSIS (1996, p. 718), "a inercia basica da atividade jurisdicional eo direito 

concedido ao credor de requerer a atuagao desta mesma atividade, ou seja, atraves 

do exercicio de seu direito de agao". 

Formada a relagao jurfdica processual, prossegue a execugao utilizando-se 

dos meios coercitivos necessarios para a invasao no patrimonio do executado. Nao 

diferencia, neste sentido, a execugao tendente a satisfazer credito da Fazenda 

Publica 

No entanto, a Lei de Execugao Fiscal, preferiu, em determinados atos, tratar 

de forma diferenciada o procedimento para sua realizagao, inovando frente o rito 

geral tragado pelo C6digo de Processo CiviL Estas modificag6es ja se fazem sentir 

na petigao inicial da cobranga de dlvida ativa, momento em que preferiu o legislador 

reduzir os requisitos comuns de toda e qualquer pega instauradora da relagao 

processual, constante do artigo 282, do CPC, para as regras insculpidas no artigo 

6°, da Lei no 6.830/80. 

Como adiante se vera {sub-item a seguir), na verdade, a palavra redugao nao 

exprime com exatidao o fenomeno observado no procedimento especial da Lei de 
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Execu9Bo Fiscal. Ou seja, as inovagoes apresentadas traduzidas na pe<;a inicial 

deste tipo de cobranga, tern de importante a supressao de alguns itens, pelo fato de 

os mesmos ja estarem incluldos no proprio titulo executive, como e o caso, dos fatos 

e fundamentos do pedido (art. 2°, §5°, Ill, da LEF). 

Percebe-se, observando-se as diretrizes apontadas par este regramento 

especial, que o objetivo primordial foi o de simplificar o procedimento para a 

cobranga das dfvidas da Fazenda Publica. 

Conforme FREITAS (1998, p. 141), "estas modificagoes tiveram par intuito 

dinamizar o procedimento da cobran<;a da dlvida ativa, acolhendo o principia da 

economia processual", sem prejuizo do devido processo legal, face o interesse 

publico que preside o acertamento das exigencias da F azenda Publica. 

No entender de ASSIS (1996, p. 719), ap6s apresentar as suas razoes, 

empreende contra as inovagoes da Lei no 6.830/80: "Como se nota, sem embargo 

de rejeitar-se o espfrito reacionario, infenso as mudangas e a evolugao natural do 

processo na sociedade de massas, certas alteragoes beiram ao ridlculo, nao 

refletindo exata adequa9Bo as carencias do procedimento." 

a) Peti9Bo inicial 

Como acima adiantado, o artigo 6°, combinado, ainda, com as regras do 

artigo 2°, ambos da Lei de Execugao Fiscal, regula as requisites especiais que a 

peti9Bo inicial devera canter para a instaurar a cobran<;a judicial da dlvida ativa. In 

verbis: Art. 6° - A petigao inicial indicara apenas: I - o Juiz a quem e dirigida; II - o 

pedido; e Ill - o requerimento para a citagao. § 1 a - A petigao inicial sera instrufda 
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com a Certidao da Divida Ativa, que dela fara parte integrante, como se estivesse 

transcrita. § 2° - A petiyao inicial e a Certidao de Dfvida Ativa poderao constituir urn 

unico documento, preparado inclusive por processo eletronico. § 3° - A produgao de 

provas pela Fazenda Publica independe de requerimento na petiyao inicial. § 4° - 0 

valor da causa sera o da dfvida constante da certidao, com os encargos legais. 

0 artigo em epfgrafe guarda estreita relagao com a norma insculpida no artigo 

614, do C6digo de Processo Civil, inserto no capitulo das disposigoes gerais acerca 

das diversas especies de execugao. Este ultimo preve, quando do requerimento 

inicial do credor, que o mesmo pugne pela citagao do devedor, ao mesmo tempo em 

que exige que a petigao inicial venha acompanhada do titulo executivo e com o 

demonstrativo do debito respectivo. 

A disciplina da execugao fiscal mantem-se, neste sentido, inalterada, uma vez 

que cumpre a Fazenda Publica observar OS requisitos do artigo eo, ou seja, 

enderegar a petigao inicial ao Juiz competente, assim como formular seu pedido e 

requerer a citagao do executado, indicado como devedor na certidao de dfvida ativa. 

Esta ultima, representando o titulo executivo que detem os entes do artigo 1 o, da Lei 

de Execuyao Fiscal, devera sempre fazer parte integrante da petigao inicial. 

Detem a certidao de divida ativa os mesmos elementos do termo de inscriyao 

(art. 2°, §eo, LEF), e, por consequencia, constara, em seu teor, o valor originario da 

dfvida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e os demais encargos, 

do mesmo modo que indicara se a divida esta sujeita, ou nao, a atualizagao 

monetaria; caso positivo, devera canter o fundamento legal e termo inicial da 

contagem para o calculo (art. 2°, §5°, incisos II e IV, da LEF). 
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Quanta aos requisites gerais da peti9ao inicial, elencados no artigo 282, do 

C6digo de Processo Civil, aplicaveis tanto ao processo de conhecimento como ao 

processo de execu9ao, inovou, o artigo ora em comento, apenas no que tange a 

produ98o de provas na execu98o fiscal, ao dispor que a Fazenda Publica esta 

desonerada de requerer a mesma na peti9ao inicial, estando os demais requisites 

inseridos nos incisos do§ so, do artigo 2°, da LEF. FREITAS argumenta que: 

[ ... ] constata-se, tambem, que, apesar da simplifica98o da peti98o inicial, nos 
termos dispostos pela lei especial, nao decorre prejufzo para a defesa, 
porquanto: ambos os dispositivos exigem a identifica9ao do jufzo; o( s) 
nome(s) e domicilio(s) das partes (exequente e executado) devem constar da 
CDA ( § 6° c/c o §so, I, do art. 2° da LEF); o fato e fundamentos jurfdicos do 
pedido, idem ( § 6° c/c o §so, Ill, do art. 2°); o pedido (art. 6°, II); o valor da 
causa (art. 6°, § 4°); o requerimento para cita9ao (art. 6°, Ill) (FREITAS, 1998, 
p. 143). 

Conforme o autor supra citado, cumpre ao credor, ao requerer a execu98o, 

pedir a cita9ao do devedor e instruir a peti9ao inicial: I - com o titulo executivo, salvo 

se ela se fundar em senten9a (art. S84); II - com o demonstrative do debito 

atualizado ate a data da propositura da a98o, quando se tratar de execu98o por 

quantia certa; Ill - com a prova de que se verificou a condi9ao, ou ocorreu o termo 

(art.S72). 

A peti98o inicial indicara: I - 0 juiz ou tribunal, a que e dirigida; II - OS names, 

prenomes, estado civil, profissao, domicflio e resid€mcia do autor e do reu; Ill- o fato 

e os fundamentos jurfdicos do pedido; IV - o pedido, com as suas especifica96es; V 

- o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade 

dos fatos alegados; VII - o requerimento para a cita9ao do reu. 
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b) Juizo de admissibilidade 

Em toda e qualquer agao, incluida a executiva, ha momenta especifico para 

analise da petigao inicial par parte do 6rgao jurisdicional. A este ato, em que o juiz 

verifica a presenga dos pressupostos processuais e das condigoes da agao, alem 

dos requisites especificos, no caso da tutela executiva, denomina-se, segundo 

MACHADO (1997, p. 19), "jufzo de admissibilidade". 

Como acontece no processo de conhecimento, o juiz, ao despachar a inicial 

da execugao, devera verificar se estao presentes todos as requisites necessaries a 

fim de que se instaure um processo viavel, evitando, a todo custo, uma falsa 

demanda proporcionadora de inegaveis transtornos ao reu e ao proprio Estado, que 

disponibilizara tempo e dinheiro com a utilizagao de sua maquina judiciaria. 

Revela-se este ato de maior importancia, quando tratar-se de processo de 

execugao, ja que neste a atividade judicial e totalmente voltada a agressao do 

patrimonio do devedor para a satisfagao do direito do exequente. 

De referido centrale, tres situagoes poderao decorrer: a possibilidade do 

exequente emendar a inicial, verificado algum defeito pelo juiz; o indeferimento 

liminar da pega inaugural, face a ausencia de algum dos pressupostos au condigoes 

da agao; e, ainda, o deferimento da petigao inicial. 

No primeiro momenta, face a existencia de algum defeito na pega exordia!, au 

estando a mesma desacompanhada da respectiva certidao de divida ativa, permitira 

o juiz que, no prazo de 10 (dez) dias, o exequente corrija-o, nos termos do artigo 

616, do C6digo de Processo Civil, aplicavel subsidiariamente ao procedimento da 

execugao fiscal. Art. 616, do CPC, in verbis: "Verificando o juiz que a petigao inicial 
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esta incompleta, ou nao se acha acompanhada dos documentos indispensaveis a 

propositura da execuc;ao, determinara que o credor a corrija, no prazo de dez (10) 

dias, sob pena de ser indeferida". 

Ja o indeferimento liminar da inicial, com base no descumprimento dos 

pressupostos processuais ou das condigoes da ac;ao, sera consequencia da 

aplicagao, tambem subsidiaria, das normas constantes dos artigos 267 e 295, do 

CPC. Seu acontecimento se dara nas hip6teses em que nao for possivel corrigir a 

inicial, ou restar grave o prejulzo para a outra parte. Mesma situac;ao se afigura 

quando, determinada a emenda da inicial, o exequente nao a providencia (art. 616 

do CPC). 

Por outro lado, acolhida a inicial, determinara o juiz a citac;ao do executado 

nos termos do artigo r, I, da Lei de Execugao Fiscal, implicando, inclusive, em 

ordem para a efetivac;ao da penhora, caso nao venha a ser paga ou garantida a 

execuc;ao (art. r, II); ou o arresto (art. 7°, III); registro de urn ou de outro (art. r, IV 

c/c art. 14); e a avaliavao dos bens penhorados ou arrestados (art. r, V c/c art. 13, 

todos da LEF). 

c) Penhora 

Determinada a citac;ao do executado, nos termos do artigo r, I, da Lei de 

Execuc;ao Fiscal, tera este, ap6s efetivado o respective ato, o prazo de cinco (05) 

dias, para: pagar o principal, com os acrescimos constantes da certidao de dfvida 

ativa, ou garantir a respectiva execuvao fiscal (art. 8°, caput, da LEF). 
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Conclufda a citagao esta, pois, aperfeigoada a relagao processual executiva. 

Sendo assim, o mandado executive nao representa ainda uma ato de execugao, 

vista que a execugao forgada inicia-se somente com os atos materiais de agressao 

ao patrimonio do executado. 

Decorrido o prazo previsto em lei sem que o executado tenha adimplido a 

obrigagao ou garantido a execugao por uma das formas previstas nos incises do 

artigo go, da LEF, estara a atividade jurisdicional apta a invadir a esfera patrimonial 

do devedor, compulsoriamente, com o objetivo de apreender tantos bens quantos 

bastem para garantir 0 pagamento da divida, exceto aqueles bens que a lei declara 

absolutamente impenhoraveis (art. 10, caput, da Lei no 6.830/80). 

Destina-se, pois, a penhora, a selecionar bens do patrimonio do executado, 

sabre os quais este nao podera mais dispor. E urn ato, ah§m do mais, conservative 

da satisfagao do credito exigido pelo exequente, que podera, posteriormente, ser 

objeto de alienagao judicial. 

Sabre o assunto manifestou-se ROSA ap6s analisar varios conceitos de 

penhora constantes dos ensinamentos de varios autores: 

[ ... ] conclui-se, portanto, que a penhora e urn ato executive que agride, de 
forma violenta, o patrimonio do cidadao, pois isola bens no patrimonio 
excutido, traduzindo uma providencia de afetagao que reflete no plano 
material sob o r6tulo da ineficacia dos atos de disposigao do devedor (ROSA, 
1ggg, p. 20). 

Ao devedor e facultado, igualmente, nos termos do inciso Ill, do mesmo artigo 

go, dentro do prazo acima enumerado, nomear bens para a garantia da execugao 

fiscal, observada a ordem do artigo 11 do mesmo Estatuto. Momenta em que se 
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dara vistas ao exequente para manifestar-se acerca de sua concordancia ou nao na 

disposigao do executado. 

Ha a possibilidade, tambem, de nao tendo o executado domicilio ou dele se 

ocultar, ser efetivado o arresto em bens encontraveis pelo oficial de justic;:a quando 

do cumprimento do mandado de citac;:ao, penhora e avaliac;:ao (art. r, Ill, da LEF), 

sendo ap6s realizado o seu chamamento ao processo por edital de citac;:ao, nos 

termos do artigo 654, do C6digo de Processo Civil, aplicavel a especie, face a 

inexistencia de norma especffica, no entanto, com as formalidades previstas no art. 

8°, IV, da Lei no 6.830/80. 

Em todas os casas, efetivada a constric;:ao judicial, sera lavrado o respective 

auto ou termo (em caso de nomeac;:ao valida), com a assinatura do depositario do 

bern, que, na maioria das vezes, recai sabre a pessoa do executado. Realizar-se-a, 

nas hip6teses em que couber, a avaliagao dos bens penhorados, pelo responsavel 

pel a lavratura do auto, ou seja, o oficial de justic;:a (art. 13 da Lei de Execuc;:ao 

Fiscal). 

Pelo que foi exposto sabre a penhora, representando o primeiro ato executivo 

e coativo do processo de execuc;:ao, e de suma importancia sua compreensao para o 

desenrolar do procedimento em estudo. 

Para THEODORO JUNIOR (1994, p. 19), todas as faculdades processuais 

que pressuponham a existencia de execuc;:ao forc;:ada "s6 poderao ser exercidas a 

partir do primeiro ato executivo, ou seja, a efetivagao da penhora, e nao da simples 

citac;:ao". Como adiante se vera, na atual sistematica processual, os embargos do 

devedor s6 sao admissfveis ap6s a penhora ou o deposito do bern exequendo. 
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3.2 PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS E DEFESA NO PROCESSO EXECUTIVO 

Com o objetivo de apresenta reflexoes sabre as principios constitucionais e 

defesa no processo executive, este item versa sabre as principios constitucionais no 

processo de execuyao e defesa do executado. 

3.2.1. Princfpios Constitucionais no Processo de Execugao 

a) Do devido processo legal 

Em complementagao ao estudo do institute da penhora e importante salientar 

alguns dos principios constantes da Constituigao Federal de 1988, que guardam 

relagao a situayao das partes no processo executive, como o faz o incise LIV, do 

artigo 5°, que dispoe, in verbis: "ninguem sera privado da liberdade au de seus bens 

sem o devido processo legal". 

Segundo THEODORO JUNIOR (1996, p. 167), a consagrayao da garantia do 

devido processo legal no processo civil no ordenamento jurfdico "serve de referencia 

para as demais principios incidentes sabre a relagao jurfdica processual", face a sua 

caracterfstica de tutelar as bens da vida em seu sentido mais ample e generico, 

representando, em materia processual, a proteyao a possibilidade de a parte ter 

acesso a justiga, deduzindo sua pretensao au rebatendo as fates que lhe foram 

imputados da forma mais ampla possfvel. 

E o expedients de que se utiliza a lei a fim de garantir as partes a plena 

defesa de seus interesses, ao mesmo tempo em que concede ao 6rgao judiciario as 
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instrumentos necessaries para a busca da verdade formal, sem que para isto fira 

algum dos direitos individuais das partes interessadas no litlgio. 

Ainda, de acordo com THEODORO JUNIOR (1996, p. 167), da atividade 

jurisdicional voltada, precipuamente, a efetivar a fun<;ao do processo de execu<;ao, 

"exige-se o maior cuidado possivel no trato desta, observando, conforms as 

ferramentas que possua" e em todas as oportunidades que forem acionadas, o 

cumprimento dos requisitos necessaries para iniciar qualquer demanda que invada a 

esfera do patrimonio do devedor. 

Posta que, na execu<;ao par quantia certa contra devedor solvents, 

considerada, igualmente, a execu<;ao fiscal neste sentido, caracteriza-se a atua<;ao 

do 6rgao incumbido da jurisdi<;ao pela busca incessante da satisfa<;ao do direito do 

credor em detrimento da supressao de alguns bens do patrimonio do executado. 

Sendo o produto da aliena<;ao, destes mesmos bens, utilizado, ao final do 

procedimento, para saldar o debito do exequente. 

Com o intuito de atenuar a regra da invasao na esfera do patrimonio alheio, 

previne-se o legislador, de forma timida, das possiveis consequencias danosas que 

poderiam advir desta atitude, como par exemplo, o disposto na norma do artigo 620, 

do C6digo de Processo Civil, que determina que ao processo executivo cumpre 

atingir seus fins pelo meio menos gravoso ao executado. 

Exsurge, do exposto, a responsabilidade do julgador em exercer com a 

maxima aten<;ao a fun<;ao que lhe foi incumbida, ou seja, verificar, em todas as 

oportunidades, a presen<;a dos requisitos de existencia e validade da rela<;ao levada 

a Juizo. Pelo contrario, estar-se-ia legitimando a intromissao do Estado-juiz no 

patrimonio do devedor sem uma contrapresta<;ao necessaria do exequente, a saber, 
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o atendimento dos pressupostos essenciais e condi96es da a98o a permitir a 

entrega da tutela executive. 

Fator este que ensejaria na indisponibilidade de bens por parte do executado 

sem o devido processo legal, em total afronta ao princfpio supra analisado. 

E sabido, tambem, que em muitos casos nao disp6em os magistrados de 

tempo, e nem de elementos necessaries, para perquirir, em seus os detalhes, a 

peti98o inicial de uma execu9ao for9ada. 0 excesso de servi9o aliado as 

constru96es de direito que se produzem, e o bastante para o juiz determiner a 

cita9ao do executado, permitindo, inclusive, a possibilidade de penhora sobre os 

bens deste ultimo, em situa96es que restaria a exordia! ser indeferida de imediato, 

nos termos do artigo 616 do CPC. 

b) 0 contradit6rio e a am pia defesa 

Acrescentando materia concernente ao princfpio do devido processo legal, 

como especies deste ultimo, vigoram no sistema constitucional brasileiro os 

princfpios do contradit6rio e da ampla defesa. Segue o texto do inciso LV, do artigo 

5°, da CF/88, in verbis: "LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrative, e 

aos acusados em geral sao assegurados o contradit6rio e a ampla defesa, com os 

meios e recursos a ela inerentes". 

Antes, porem, de tratar dos princfpios em tela, mister se faz tra9ar urn paralelo 

entre o processo de execu9ao e o processo de conhecimento, representatives que 

sao das atividades de, respectivamente, execu9ao e cogni9ao. A primeira voltada a 

satisfa98o do direito do credor e a segunda volvida pelos meios tendentes a 
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pesquisa do direito dos litigantes, formando a certeza a ser expressa na senten~a de 

merito. 

Nao obstante a distin~o entre os processes e os provimentos que buscam, 

nao quer significar que a atividade desenvolvida em cada processo nao possa ser 

desenvolvida pela outra. Afirma-se, na doutrina, que no processo de execu~ao a 

cogni~o e rarefeita, enquanto que, no processo de conhecimento ela varia em 

extensao e profundidade, conforme o procedimento adotado em jufzo. 

A dificuldade em visualizar a cogni~ao no processo de execu~ao resulta da 

certeza que o tftulo executive expressa, seja par atividade de conhecimento anterior, 

seja porque a lei embute esta caracterlstica em certos documentos, visando, 

portanto, o processo de execu~ao apenas a realiza~ao deste direito atraves de urn 

provimento jurisdicional satisfativo. 

Ha que se perceber, entretanto, que o pedido formulado pelo credor contem 

duas partes distintas, ou seja: a primeira constitufda pela pretensao material de ver 

satisfeito seu direito de credito; e a segunda que corresponde o requerimento ao 

Estado-juiz para que o mesmo desenvolva a atividade executiva, representada pela 

pretensao processual. 

Nesta ultima rela~o realiza-se a cogni~o no processo executive, restando a 

rela~ao material a discussao pela via dos embargos do devedor. Estas indica~oes 

tornam-se necessarias na medida em que ao juiz e dado o poder de, tambem no 

processo de execu~ao, conhecer de materias que possam trazer consequencias no 

desfecho deste procedimento, como acontece, par exemplo, no momenta em que 

recebe a inicial da execu~ao fiscal, quando podera determinar o seu prosseguimento 

ou indeferi-la de imediato (artigo JO, da Lei no 6.830/80). A recfproca tambem e 
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verdadeira, pais, no processo de conhecimento, podera tamar medidas tendentes a 

transformar a realidade das partes a fim de garantir a efetividade de sua senten<_;a, 

senao veja-se o institute da antecipa<;ao dos efeitos da tutela (artigo 273, do CPC). 

A atividade do juiz descrita no paragrafo anterior nao precisa ser provocada, 

uma vez que ao mesmo cumpre agir de oficio, mas na falta desta nao se pode negar 

ao executado a possibilidade de alerta-lo. Feitas estas considera<;Oes, perceber-se-a 

que a possibilidade de admissao de jufzos de conhecimento, e sua verifica<_;ao pelo 

juiz, no processo de execu<_;ao, guarda estreita rela<_;ao com o principia do 

contradit6rio, uma vez que por este ultimo deve-se entender, nas palavras de NERY 

JUNIOR: 

[ ... ]de urn lado, a necessidade de dar-se conhecimento da existencia da a<_;ao 
e de todos os atos do processo as partes, e, de outro, a possibilidade de as 
partes reagirem aos atos que lhes sejam desfavoraveis.( ... ) ( ... ) o contradit6rio 
deve ser observado em consonancia com as peculiaridades do processo 
sabre o qual esteja sendo aplicado (NERY JUNIOR, 1999, p.87). 

Segundo o autor, a questao da incidencia ou nao do contradit6rio no processo 

de execu<_;ao e materia que resta superada pela propria interpreta<;ao da norma 

constitucional supracitada, uma vez que o processo executive inclui-se dentro das 

especies de processo judicial que o texto constitucional anuncia sem nenhuma 

restri<_;ao ou ressalva. 

Aprofundando na discussao, e adiantando assuntos que serao tratados nas 

paginas que seguem, NERY JUNIOR comenta: 

Entretanto, o contradit6rio tambem se manifesta no processo de execu<_;ao, 
embora de forma menos abrangente e incisiva do que no processo de 
conhecimento e cautelar, pelas pr6prias peculiaridades do processo 
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executive. Com os embargos do devedor se instaura verdadeiro processo de 
conhecimento incidentemente ao processo de execugao. Nos embargos, por 
6bvio, incide o contradit6rio amplo. No entanto, mesmo antes de opor 
embargos do devedor, o que somente pode ocorrer depois de seguro o jufzo 
pel a penhora, 0 devedor pode utilizar -se de outros instrumentos destinados a 
impugnagao no processo de execugao, notadamente, no que respeita as 
questoes de ordem publica por meio da impropriamente denominada excegao 
de preexecutividade (NERY JUNIOR, 1999, p. 88). 

lmporta salientar que o contradit6rio, no processo de execu<;ao, nao esta 

renegado somente aos futuros embargos a execugao. Para MOREIRA, no processo 

civil. Segundo MOREIRA (1998, p. 12), "a busca da verdade formal exige que as 

partes se manifestem nas oportunidades que lhes e dada falar nos autos, e, no 

processo de execugao, buscar-se-a esta verdade atraves da participagao efetiva do 

executado, sob pena de violayao ao principia sob comento". 

E nao se falara, neste caso, de embargos do devedor, mas sim da 

interposi<;ao da excegao de pre-executividade nos pr6prios autos da execugao, que 

a teor nao exige o requisite da garantia do Julzo para sua dedugao. 

Complementando a materia que diz respeito, RODRIGUES (1996, p.43), afirma que 

"a participagao das partes na relayao jurldica processual, o principia constitucional 

da ampla defesa, donde verificar-se-a a amplitude desta coopera<;ao dos litigantes", 

compreendendo, em termos gerais, o conjunto de provas e de recursos das decisoes 

proferidas, que as partes dispoem para a defesa de suas argumentagoes. 

3.2.2. Defesa do Executado 

No processo de execugao fiscal, a materia atinente a defesa do executado 

possui algumas particularidades que nao se fazem sentir no processo de execugao 
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comum. Nao obstante, na falta de disposigao especffica, aplicar-se-a, 

subsidiariamente, as normas constantes do Codigo de Processo Civil no que se 

refere a participagao do executado neste procedimento. 

0 devedor pode defender-sa, nos termos da atual sistematica do processo 

civil e de acordo com a Lei de Execugao Fiscal, par duas formas: de maneira 

incidental, via embargos do devedor (arts. 736 e ss., e 16, da Lei no 6.830/80) e 

embargos de retengao (art. 744); assim como, par via indireta, par meios de agoes 

aut6nomas. Senao veja-se o caput do artigo 38, da Lei no 6. 830/80, in verbis: Art. 38. 

A discussao judicial da Dfvida Ativa da Fazenda Publica so e admissfvel em 

execugao, na forma desta Lei, salvo as hipoteses de mandado de seguranga, agao 

de repetigao do indebito au agao anulatoria do ato declarative da dfvida, esta 

precedida do deposito preparatorio do valor do debito, monetariamente corrigido e 

acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. 

Na forma desta Lei, quer antever o artigo mencionado a possibilidade de o 

executado opor-se a execugao fiscal atraves dos supracitados embargos do 

devedor. Estes, como acima exposto, constituem no unico modo de defesa direta de 

que detem o executa do para opor -se a execugao forgada, au nos termos do artigo 

16 da Lei de Execugao Fiscal, in verbis: Art. 16- 0 executado oferecera embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do deposito; II - da juntada da prova da 

fianga bancaria; Ill- da intimagao da penhora. § 1°- Nao sao admissfveis embargos 

do executado antes de garantida a execugao. § 2° - No prazo dos embargos, o 

executado devera alegar toda materia util a defesa, requerer provas e juntar aos 

autos as documentos e rol de testemunhas, ate tres, au, a criteria do juiz, ate o 

dobra desse limite. 
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De acordo com THEODORO JUNIOR (1996, p. 273), a regra em comento nao 

trouxe nenhuma novidade ao que ja estava exposto nos artigos 736 e 737, do 

Codigo de Processo Civil, ou seja, de que "ao executado restaria a possibilidade de 

propor sua defesa, atraves dos embargos a execu9ao que so sao admissfveis apos 

estar seguro o Jufzo da execu9ao, pela penhora ou deposito". 

Art. 737. Nao sao admissfveis embargos do devedor antes de seguro o jufzo: I 

- pela penhora, na execu9ao por quantia certa; II - pelo deposito, na execu9ao para 

entrega da coisa. 

Nesse sentido, THEODORO JUNIOR (1996, p. 273), afirma que quanta a 

natureza desta tlpica defesa do devedor no processo de execu9ao, "a doutrina e 

quase unanime em afirmar que constitui em verdadeira a9ao do executado em face 

do credor -exequente", que tern por fim desconstituir o titulo crediticio, em relevo a 

certidao de dfvida ativa juntada pela Fazenda Publica, e, ao final, a propria rela9ao 

processual executoria. 

Por assim dizer, exige para a sua propositura certas condi96es especfficas, 

como as constantes dos §§ 1 o e 2o, do supracitado artigo 16 da Lei de Execu9ao 

Fiscal - LEF, fatores estes que lhe empreendem a autonomia de a9ao diversa da 

propria execu9ao, nao obstante ser sempre incidents a esta ultima. 

Conforme THEODORO JUNIOR (1996, p. 273), "nos embargos uma ayao 

incidental, devem estes fazer parte daquilo que incidem, permitindo, nos proprios 

autos da execu9ao, a ampliayao da cogni9ao, antes rarefeita, o que por si so 

propicia a atua9ao do contraditorio nesta ultima". 

Na execu9ao por titulo executivo judicial, arrola o artigo 741 do CPC as 

materias que poderao ser objeto de alegayao nos respectivos embargos a serem 
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opostos contra este procedimento, restringindo, par consequencia, o ambito de 

atuagao da cognigao nesta agao. 

Em sede de processo de execugao, com base em titulo executive 

extrajudicial, constituem os embargos do devedor em verdadeira agao de 

conhecimento, vista que ao executado e dada a permissao de apresentar as defesas 

que tiver face a execuc;ao antes proposta, no que concerne a existencia do credito e 

a eficacia do titulo, do mesmo modo as materias que dizem respeito a propria 

validade da relagao executiva, produzindo, para tanto, todos os tipos de provas em 

direito admitidas. E o disposto no § 2°, do artigo 16, da Lei no 6.830/80, 

consubstanciado, igualmente, pel a regra do artigo 7 45 do CPC. 49 Dispoe o artigo 

7 45 do CPC, in verbis: "Art. 7 45. Quando a execugao se fundar em tftulo 

extrajudicial, o devedor podera alegar, em embargos, alem das materias previstas no 

art. 7 41 , qualquer outra que I he seria licito deduzir como defesa no processo de 

conhecimento." 

Par assim dizer, nesta ultima situagao, aos embargos a execugao coube a 

tarefa de realizar a cognigao plena, com os meios que ela dispoe para a busca da 

verdade formal, no processo executive. Nas palavras do jurista Jose Carlos Barbosa 

Moreira: " 0 oferecimento dos embargos da ensejo a formac;ao de novo processo, 

que nao se confunde com o executive, e tern a natureza de urn processo de 

cogni9§o. Nele, segundo THEODORO JUNIOR (1996, p. 274} "invertem-se as 

posic;oes das partes: autor e o executado embargante, reu e exequente embargado". 

Como salientado, a ac;ao de conhecimento proposta pelo executado e sempre 

incidental ao processo de execugao principal. No entanto, os mesmos nao se 

confundem, pais, para cada qual, dispos, tanto o C6digo de Processo Civil quanta a 
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Lei de Execu9ao Fiscal, processo e procedimento diverso. No entanto, e isto ja se 

afirmou linhas acima, os doutrinadores sao unlssonos em concordar que nao se 

pode negar a exist€mcia de um vfnculo entre eles, decorrente do fato de que um e 

sempre oposto incidentalmente ao outro, sendo competentes os embargos para 

produ9aO da defesa do devedor perante 0 processo de execuvao. 

lgualmente, nao ha que se falar que os embargos equiparam-se ao instituto 

da contesta9ao existents no processo de conhecimento que se caracteriza pela 

resistencia a pretensao e ao pedido do autor. 

Na verdade, os embargos constituem uma a9ao, quer dizer, o agir 
correspondents ao direito de se opor a pretensao a executar, e a 
circunstancia de trazerem a cognic;ao do juiz materias de defesa nao 
descaracteriza o remedio: a defesa, no processo de conhecimento, inclui a 
resistencia do reu, direta ( contestac;ao) ou indireta ( excec;ao ), e o seu ataque 
(reconvenvao). E esta ultima ostenta inconfundfvel natureza de a<;ao (ASSIS, 
1996, p. 928). 

Sando assim, THEODORO JUNIOR (1996, p. 288) salienta que "os embargos 

do devedor em muito se assemelham com a reconven9ao", considerando esta ultima 

como uma das formas de resposta do reu no processo de conhecimento, vista que 

se aproveita, o executado, da iniciativa do credor de instaurar o procedimento 

executivo, para desconstituir o proprio titulo executivo em muitos dos casas. 

Constituindo a<;ao de conhecimento aut6noma, embora incidental, aos 

embargos sao aplicados todos os princfpios, peculiaridades e caracteristicas do 

processo de conhecimento, como o cumprimento das condi96es da a9ao, ou seja, a 

legitimidade, interesse e a possibilidade juridica do pedido, alem dos especfficos 

previstos no caputa§ 2° do art. 16 da LEF. 
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Estes se sujeitam, inclusive, a distribuit;ao, que sera por dependencia ao 

Juizo do respectivo processo de execuc;ao (art. 108 do CPC), registro e autuac;ao 

pr6prios (artigos 166 e 251 do CPC), e sua petic;ao inicial devera vir instruida com os 

documentos necessarios a sua regular tramitac;ao em apenso aos autos do processo 

executivo, nos termos dos arts. 282, 283 e 736 do C6digo de Processo Civil. 

Decorre da interpretagao dos artigos 18 e 19 da Lei de Execugao Fiscal, e art. 

739, § 1 o, do CPC, que, uma vez recebidos, os embargos possuem o condao de 

suspender o processo principal ate provimento jurisdicional a ser emitido ao fim 

deste procedimento. 

A eficacia e o conteudo da sentenc;a a ser proferida nos embargos pode 

assumir algumas formas diferenciadas, conforme o objeto formulado na inicial 

destes. Primeiramente, verifica-se que o provimento jurisdicional que julga-os 

improcedentes possui carater declarat6rio, ao reconhecer a inexistencia do direito a 

tutela pretendida pelo embargante. Esta sentenc;a nao condena o executado ao 

pagamento do titulo embasador do processo executivo. 

Por outro lado, WAMBIER (1999, p. 304), argumenta que quando as 

embargos forem julgados procedentes, presta-se, a sentenc;a, "a declarac;ao da 

inexistencia au a desconstituic;ao do titulo executivo e (ou) a desconstituic;ao de atos 

do processo executivo". Para o autor, nos limites dos pedidos e das causas de pedir 

apresentados pelo embargante, a sentenc;a de merito dos embargos, que importem 

em seu acolhimento ou nao, possuira os efeitos da coisa julgada material. 

Vale alertar, outrossim, quanta aos embargos em execugao fiscal, que as 

mesmo estao sujeitos ao reexame necessaria em caso de procedencia do pedido do 

embargante (art. 475, I e II, do CPC). Ressalvada as causas de alc;ada a que alude o 
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artigo 34 da Lei no 6.830/80, em que julgados os embargos infringentes e de 

declara9ao, e transitada em julgado a decisao confirmat6ria da procedencia dos 

embargos, a execu9ao sera extintas em a remessa oficial a instancia superior. 

Outro efeito da senten9a de procedencia total dos embargos e o fato dela 

extinguir a respectiva execu9ao, e, consequentemente, todos os atos praticados em 

fun98o desta ultima. Sendo assim, os bens do devedor, constritos pelo 6rgao 

jurisdicional no processo de execu9ao, serao liberados da situa9ao a que foram 

injustamente submetidos, retomando ao patrimonio disponlvel do executado. 

Nao dispos, por tudo o que foi exposto, o legislador patrio, de mecanismo 

processual que permitisse a interven9ao do devedor nos pr6prios autos do processo 

executivo, a fim de rebater a pretensao do credor em seu nascedouro. Dedicou-se, 

outrossim, ao trato dos embargos do devedor. 

a) Os embargos do devedor e a seguran9a do Julzo 

Os artigos 16, § 1 o, da Lei no 6.830/80, e 736 e 737 do C6digo de Processo 

Civil, interpretados isoladamente e de forma literal, convergem no sentido de que a 

defesa do devedor, perante o procedimento executivo para cobran9a de dfvida ativa, 

atraves da via direta dos embargos, esta condicionada a garantia do juizo, por urn 

das formas previstas em lei (art. 16, I, II e Ill, da LEF). 

Nas linhas acima, ficou assentado que os embargos, por constitufrem uma 

a9ao autonoma, porem incidental, devera ater-se aos pressupostos processuais e 

condi96es de toda e qualquer a9ao, assim como os especlficos que lhes sao 

peculiares. Oeste modo, a previa garantia do jufzo constituiria em condi9ao 
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especffica de procedibilidade a ser observada pelo executado quando da propositura 

dos embargos sem a qual os mesmos poderiam ser rejeitados liminarmente (arts. 

739 c/c 737, do CPC). 

Na doutrina, porem, esta regra tern sido amenizada como intuito de propiciar 
ao executado, em determinadas hipoteses ( e quanta a estas ha divergencia 
entre os autores ), que elida a relac;ao processual executiva ou o proprio titulo 
extrafdo pela Fazenda Publica nos proprios autos da execu<;ao, antes mesmo 
de ser efetivados os atos de constric;ao sabre seu patrim6nio THEODORO 
JUNIOR, 1996, p. 273). 

Ha, porem, posic;oes em sentido contrario, que negam esta possibilidade de 

reac;ao do devedor, sem que esteja o julzo seguro, na atual sistematica adotada pelo 

Codigo de Processo Civil. 

[ ... ] no sistema brasileiro, tradicionalmente, o devedor (antes denominado de 
executado) somente pode pretender elidir as ac;oes executivas, opondo-se ao 
titulo, por via apenas dos embargos, que exigem penhora, quer por nomeac;ao 
de bens pelo proprio devedor, quer por escolha dos oficiais do jufzo. A tese de 
questoes ou excec;oes pre-executivas dispensam a penhora como 
antecedente necessaria aos embargos do devedor, tratando-se de ac;ao 
executiva fundada em titulo extrajudicial, e meramente academica, podendo 
servir, por sua relevancia, como valiosos subsfdios, contudo, para a reforma 
do CPC, configurando-se, de modo precise e exato, os dispositivos 
respectivos (THEODORO JUNIOR, 1996, p. 273). 

Por outro lado, grande parte dos autores posiciona-se de forma diferenciada, 

fundamentados, outrossim, nas ideias de que esta exigencia, em muitos dos casas, 

torna-se injusta, seja no caso em que o processo de execuc;ao nao atende as 

exigencias legais, revelando a penhora sabre os bens do devedor em ato 

manifestamente ilegal, ou, ainda, na hipotese de o executado nao os possuir, 

impedindo, par consequencia, o exercicio de seu direito de defesa. Para o autor, se 

o atual C.P.C. exige, no art. 737, I, a seguranc;a do juizo pela penhora, para 
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admissibilidade dos embargos do executado, claro que esta regra pressupoe a 

execuc;ao normal com obediencia dos pressupostos da a98o execut6ria. 

Se esses pressupostos ou condic;oes inexistem, ou ocorre grave suspeita em 

tal sentido, constituiria violencia inominavel impor-se injustamente ao executado o 

dano, as vezes irreparavel, da penhora previa, ou, 0 que e pior, denegar-lhe 

qualquer possibilidade de defesa se, acaso, nao possuir ele bens penhoraveis 

suficientes. 

Compartilhando de mesmo entendimento, e vendo na exigencia legal da 

seguran98 do jufzo uma afronta ao principia constitucional da inafastabilidade do 

Poder Judiciario, consubstanciado pelo livre acesso a justic;a. 

No sistema processual civil vigente, se formos entender os embargos do 
devedor como ac;ao, e nao como defesa, estaremos vedando uma ac;ao de 
oposi98o movida pelo executado numa exegese verdadeiramente 
inconstitucional. 0 condicionamento da penhora ou deposito para o exercfcio 
da aqao incidental de embargos do devedor, que seria a medida cablvel, 
contraria e excepciona o disposto no art. 5°, XXXV, da vigente CF. 
(BOJUNGA, 1989, p. 68). 

Para MOREIRA esta exigencia nao chega a constituir uma 

inconstitucionalidade: 

Assegurar a defesa e a possibilidade de participac;ao do executado no 
processo nao significa que a lei nao possa estabelecer exigencias para a 
tutela jurisdicional. Ha razao muito forte a justificar a exigencia de seguranc;a 
do juizo para que o devedor possa embargar a execu98o, qual seja, na 
execuc;ao de sentenc;a, a imutabilidade oriunda da coisa julgada e, na 
execuc;ao de titulo extrajudicial, a presunc;ao de veracidade que se confere ao 
titulo, presun<;ao essa que, para ter eficacia, merece ser atacada depois de 
certas cautelas; exceto em hip6teses restritas (MOREIRA, 1998, p. 169). 

Em que pese a constitucionalidade alegada, da seguran98 do juizo, e forc;oso 

admitir que a mesma gera um onus quic;a demasiado ao devedor que devera ter 
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mobilizado parte de seu patrimonio a fim de que possa ter qualquer pretensao sua 

apreciada pelo Judiciario. Apresenta-se, da mesma forma, como uma certa repulsa 

ao princfpio do contradit6rio. 

lsto posto, deve o ordenamento jurfdico disponibilizar outros mecanismos que 

possibilitem a defesa do executado sem que tenha este de dispor do seu patrimonio 

para ser ouvido. 

Senao o legislador, mas a doutrina e a jurisprudencia de nossos Tribunais tem 

se preocupado com esta situac;:ao, e, como exemplo desta afirmac;:ao, pode-se citar 

como sendo fruto destas construc;:oes o mecanisme da excec;:ao de pre

executividade, como e comumente tratada. 

DINAMARCO (1997, p. 64) expos entendimento que resume a situac;:ao em 

questao, ou seja, de que a existencia de qualquer 6bice ao regular exercfcio da 

func;:ao executiva, bern como a inercia da inicial, "constituem materias a serem 

apreciadas pelo juiz da execuc;:ao, de offcio ou mediante simples objec;:ao do 

executa do, a qualquer momenta e em qualquer fase do procedimento". Nao ha que 

se pensar relegar aos embargos a analise de qualquer requisite indispensavel ao 

desenvolvimento regular do processo, esperando uma futura alegac;:ao do 

executado. Para o autor, e preciso debelar o mito dos embargos, que leva os juizes 

a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questoes que poderiam e 

deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente, ou talvez condicionando o 

seu conhecimento a oposic;:ao destes. Dos fundamentos dos embargos (CPC, art. 

7 41 ), muitos poucos sao os que o juiz nao pode conhecer de offcio, na propria 

execuc;:ao. 
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3.3. DA LEGITIMIDADE 

Com a intenyao de exemplificar a questao da legitimidade, este item aborda 

as questoes relativas ao sujeito passivo da obrigagao tributaria e da legitimidade 

passiva na execugao fiscal. 

3.3.1. Do Sujeito Passivo da Obrigagao Tributaria 

0 sujeito passivo da obrigayao tributaria e a pessoa, natural ou jurfdica, 

obrigada a seu cumprimento. 0 sujeito ativo tern o direito de exigir. 0 sujeito passivo 

tern o dever de prestar o seu objeto. 

Distinguem o CTN os sujeitos passivos da obrigagao principal e da obrigagao 

acess6ria. Sujeito passivo da obrigagao principal, diz em seu art. 121, e a pessoa 

obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria. 0 objeto da obrigagao 

principal e 0 pagamento de tributo ou de penalidade pecuniaria. 0 sujeito passivo da 

obrigagao principal e sempre obrigado a pagar, ou urn tributo ou uma penalidade 

pecuniaria, vale dizer, multa. Conforms a sua relayao com o fato gerador da 

obrigagao, pode o sujeito passivo ser: (a) contribuinte, quando tenha relagao pessoal 

e direta com a situagao que constitua o respective fato gerador (CTN, art. 121, 

paragrafo unico, item 1), e (b) responsavel, quando, sem ser contribuinte, isto e, ter 

relagao pessoal e direta com o fato gerador, sua obrigagao de passar decorre de 

dispositive expresso de lei (CTN, art. 121, paragrafo unico, item II). 

Urn exemplo esclarece estes conceitos: o contribuinte do impasto de renda, 

conforms o art. 45 do CTN, e o titular da disponibilidade economica ou jurfdica da 
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renda au dos proventos de qualquer natureza. E aquele que aufere a renda, au as 

proventos, todavia, a lei pode atribuir a fonte pagadora dessa renda, au desses 

proventos, a condi<;ao de responsavel pelo recolhimento do impasto correspondente 

(CTN, art. 45, paragrafo unico). A fonte, no caso, e sujeito passivo da obriga<;ao 

principal, porque esta obrigada a fazer o pagamento do tributo. Nao e contribuinte, 

porque nao auferiu a renda, au as proventos, mas e responsavel, porque a lei lhe 

atribuiu a obriga<;ao de efetuar o pagamento do tributo. 

A Constitui<;ao trata o sujeito passivo dos impastos discriminados, traz as 

dados para sua identifica<;ao au e mero referencial para o legislador ordinaria? A 

resposta a essa indaga<;ao e fundamental para posicionar qualquer explica<;ao que 

busque aprofundar-se no tema da sujei<;ao passiva. ATALIBA (1997, p. 76), afirma 

que "[ ... ] o legislador tern liberdade da escolha do sujeito passivo de impastos e 

taxas, com pequenas limita<;oes". A primeira delas e decorrente do principia da 

capacidade contributiva, e s6 existiria nos pafses em que esse principia e exigencia 

constitucional pela qual o sujeito passivo devera ser, segundo ATALIBA: 

a) Aquela pessoa de cuja renda au capital, acima do minima indispensavel, a 
hip6tese de incidencia e fato-signo presuntivo; 

b) Qualquer outra pessoa (substitute legal tributario ), desde que I he outorgue 
o direito de reembolso au de reten<;ao do tributo contra o substitufdo (contra 
aquela pessoa de cuja renda au capital a hip6tese de incidencia e fato-signo 
presuntivo) (ATALIBA, 1997, p. 280). 

A segunda ressalva a liberdade do legislador, segundo CARVALHO (1991, p. 

280) diz respeito a escolha de urn 6rgao estatal como sujeito passivo, "a exigir 

personalidade juridica do referido 6rgao, a haver duplicidade de 6rgaos publicos 
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(pais nao ha relac;ao jurfdica entre um mesmo 6rgao ), competencia do 6rgao 

instituidor e a nao haver antinomia de tal regra como sistema jurfdico". 

0 art. 121 do CTN dispoe que o "sujeito passivo da obrigayao principal e a 

pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniaria". 0 sujeito 

passivo esta atrelado a obrigayao principal (art. 121) ou a obrigayao acess6ria (art. 

122). Enquanto aquela e sempre uma obrigac;ao de dar, um pagar, esta e de fazer e 

nao fazer, de conteudo nao patrimonial, para atender interesses da fiscalizac;ao. 

Como ponto de referencia a este estudo, utiliza-se a definic;ao de 

CARVALHO: 

Sujeito passivo da relac;ao jurfdica tributaria e a pessoa - sujeito de direitos -
ffsica ou jurfdica, privada ou publica, de quem se exige o cumprimento da 
prestac;ao: pecuniaria, nos nexos obrigacionais; e insuscetfveis de avaliac;ao 
patrimonial, nas relac;oes que veiculam meros deveres instrumentais ou 
formais (CARVALHO, 1991, p. 281). 

Para ATALIBA (1997, p. 77), "sujeito passivo da obrigayao tributaria e o 

devedor, convencionalmente chamado contribuinte". E a pessoa que fica na 

contingencia legal de ter o comportamento objeto da obrigayao, em detrimento do 

proprio patrimonio e em favor do sujeito ativo. E a pessoa que tera diminuic;ao 

patrimonial, com a arrecadac;ao do tributo. 

0 autor supra citado se refere, ainda, ao sujeito passivo que esta na 

Constituic;ao, ressaltando em principia, que s6 pode ser pasta, como sujeito passivo 

das relac;oes obrigacionais tributarias, a pessoa que - explfcita ou implicitamente - e 

referida pelo Texto Constitucional como 'destinatario da carga tributaria' (ou 

destinatario legal tributario ). 
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ATALIBA expressa, ainda, ao dizer que o sujeito passivo esta na Constituigao 

salientando que: 

0 sujeito passivo e, no direito constitucional brasileiro, aquele que a 
Constituigao designou, nao havendo discri<;ao do legislador na sua 
designa<;ao. S6 pode ser posto nessa posigao o 'destinatario constitucional 
tributario'. Nos impastos, e a pessoa que revel a capacidade contributiva, ao 
participar do fato imponfvel, promovendo-o, realizando-o ou dele tirando 
proveito economico (art. 145, paragrafo 1°, CF). Nas taxas, o administrado 
cuja atividade requeira o ato de polfcia, ou que provoque, requeira ou, de 
qualquer modo, utilize o servi<;o publico (art. 145, II, CF). Nas contribuigoes, o 
sujeito que receba especial beneffcio ou cause especial detrimento ao estado 
(art. 145, Ill e art. 149). Todo desvio desse criteria material implica 
inconstitucionalidade da lei tributaria, no Brasil (ATALIBA, 1997, p. 80). 

0 sujeito passivo e identificavel atraves dos elementos fornecidos pela norma 

instituidora do tributo. Assim, basta aplica-la aos fatos jurfdicos tributarios para 

identificar quem figurara no polo passivo. 

0 paragrafo unico do art. 121 do CTN, em fungao da rela<;ao economica 

existente entre urn determinado acontecimento e uma determinada pessoa, 

classifica o sujeito passivo em contribuinte e responsavel. Sera contribuinte, quando 

tenha relagao pessoal e direta com a situagao que constitua o respectivo fato 

gerador. Responsavel, quando, sem revestir a condigao de contribuinte, sua 

obrigagao decorra de disposigao expressa de lei. 

Pode-se dizer que na visao do CTN, eo contribuinte que paga o tributo, poise 

ele que mantem uma relagao pessoal e direta com o "fato gerador'' da obrigagao 

tributaria. Pode a lei, tambem, imputar a outra pessoa o dever de recolher aos cofres 

publicos o tributo devido, independentemente dela ter realizado fato gerador. Surge 

af, a figura do responsavel ou, para alguns, a sujeigao passiva indireta. A este 

respeito SILVA ressalta que: 
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No art. 121, paragrafo unico, II, sao apresentadas as definigoes do 
responsavel, que aqui deve ser compreendido como sujeito passivo que 
concorre para o pagamento do tributo, garantindo ao fisco a oportunidade de 
ver plenamente satisfeita a obrigagao tributaria de acordo com o art. 128 do 
CTN, que fixa as condit;:6es acerca do instituto da responsabilidade (SILVA, 
2000, p. 1 0). 

Quanta ao conceito e classificayao de sujeito passivo ha muitas divergencias, 

inclusive terminol6gicas que se referem a Sujeigao Passiva Direta e lndireta. 

Assim, se a conceituagao do sujeito passivo "direto" (contribuinte) nao 

apresenta grandes divergencias, para a maioria da doutrina, nao se pode afirmar o 

mesmo para a sujeit;:ao passiva "indireta" (responsavel). A polemica conceitual e 

terminol6gica e grande, e alguns estudiosos ate mesmo negam a existencia dessa 

configurat;:ao. E importante ressaltar que grande parte dos doutrinadores classifica o 

sujeito passivo em direto e indireto. 0 contribuinte e o sujeito passivo direto, 

enquanto o responsavel e o sujeito passivo indireto. 

Para MACHADO (1999, p. 97), "o sujeito passivo direto (ou contribuinte) e 

aquele que tem relat;:ao de fato com o fato tributavel, que e na verdade uma forma 

de manifestagao de sua capacidade contributiva". Cita ainda, como exemplo, o 

impasto de renda, no qual o sujeito passivo direto e quem aufere a renda. Na 

sequencia, justifica que por conveniencia da administragao tributaria, a lei pode 

atribuir 0 dever de pagar 0 tributo a outra pessoa, que nao tenha relayao de fato com 

o fato tributavel, eliminando, ou nao, esse dever do contribuinte. 

A Constituiyao deixa a cargo do legislador ordinaria a determinat;:ao da 

hip6tese normativa tributaria, que devera estar vinculada as referemcias reportadas 

pelo constituinte, bem como delimitar seu consequente, escolhendo o sujeito que 

arcara com a carga fiscal. Para cada evento previsto, o legislador elege um sujeito, 
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de acordo com sua participa98o direta e pessoal no fato previsto na norma, 

chamando-o de contribuinte. 

0 responsavel sera aquele que mantiver uma proximidade indireta com 

aqueles fatos. CARVALHO afirma que: 

Para cada urn dos eventos, compostos na forma de situagao jurldica, a 
autoridade legislativa apanha urn sujeito, segundo o criteria de sua 
participagao direta e pessoal com a ocorrencia objetiva, e passa a chama-to 
de contribuinte, fazendo-o constar da relagao obrigacional, na qualidade de 
sujeito passivo. Em algumas oportunidades, porem, outras pessoas 
participam do acontecimento descrito, mantendo uma proximidade apenas 
indireta com aquele ponto de referencia em redor do qual foi formada a 
situa98o jurfdica. Esta entre tais sujeitos a op98o do legislador, em ordem a 
escolha do responsavel pelo credito tributario, em carater supletivo do 
adimplemento total ou parcial da prestagao. Eis o autentico responsavel 
(CARVALHO, 1991, p. 219-220). 

Ainda, para o autor supra citado, a classifica98o da sujeigao passiva, na forma 

do CTN, tern como criteria de identificagao, do contribuinte ou responsavel, aquele 

que mantem uma relagao economica com o fato juridico tributario, dele tirando 

proveito. 

Conforme SOUZA (2001, p. 146), "o responsavel tributario e outro que pode 

ser executado sem que seu nome conste do titulo executivo, nao havendo 

necessidade de que seu nome conste do titulo executivo". 0 autor reconhece que tal 

metodo, apesar ter sido util na compreensao da sujeigao tributaria, e contaminado, 

negativamente, por outras ciencias estranhas ao Direito. Por sua vez CARVALHO 

ressalta que: 

Nao ha, em termos propriamente juridicos, a divisao dos sujeitos em diretos e 
indiretos, que repousa em consideragoes de ordem eminentemente factuais, 
ligadas a pesquisa das discutfveis vantagens que os participantes do evento 
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retiram de sua realizac;ao. lnteressa, do angulo juridico tributario, apenas 
quem integra o vinculo obrigacional (CARVALHO, 1991, p. 220). 

De acordo com o autor supra citado, o legislador podera escolher o 

responsavel para responder subsidiariamente pela obrigac;ao tributaria. Porem, se 

houver a exclusao do contribuinte, para assumir em seu Iugar uma pessoa alheia ao 

fato tributavel, este nao se pode considerar responsavel. Essa nova relac;ao tern 

natureza de san<;ao administrativa. 

QUEIROZ define sujei<;ao passiva como: 

Contribuinte e o unico sujeito de direito que figura no polo passivo da rela<;ao 
jurldica tributaria. Responsavel tributario e o sujeito de direito que figura no 
polo passivo de uma relac;ao juridica nao tributaria, decorrente de uma norma 
primaria principal nao-tributaria (no caso do responsavel por sub-rogac;ao 
subjetiva) ou de uma norma primaria punitiva (no caso do responsavel por 
punic;8o) (QUEIROZ, 1999, p. 199). 

0 legislador nao pode escolher terceira pessoa no polo passivo apenas pelas 

vantagens economicas auferidas na rela<;ao como fato juridico. Deve-se observar os 

princlpios e normas de hierarquia superior. E necessaria haver urn vinculo de 

participac;ao do terceiro no evento previsto na hipotese, conservando-se 

indiretamente proximo dos eventos previstos na Constituic;ao. 

0 CTN trata da solidariedade e da responsabilidade, atraves dos artigos 124, 

128 e seguintes, como institutos distintos. Nao e possivel, misturar o significado de 

tais institutos. 

0 Codigo Civil, em seu artigo 896, paragrafo unico, afirma existir a 

solidariedade quando na mesma obrigac;ao concorre mais de urn credor ou mais de 

urn devedor, cada urn com direito a dfvida toda ou obrigac;ao em relac;ao a ela. 
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Os comentarios sobre sujeigao passiva feito ate aqui, sao relevantes para se 

distinguir a sujeic;ao passiva tributaria da sujeic;ao passiva na execuc;ao fiscal, pois, 

enquanto que a sujeigao passiva tributaria e a obrigac;ao que se tern de responder 

pela obrigac;ao tributaria, a sujeic;ao passiva na execuc;ao fiscal e o posicionamento 

em que alguem se encontra com relac;ao ao titulo executive. 

3.3.2. Da Legitimidade Passiva na Execuc;ao Fiscal 

De acordo com SOUZA (2001, p. 11 ), "a sujeigao passiva na execuc;ao fiscal 

se da quando este mesmo responsavel tributario seve citado para responder a ac;ao 

de execuc;ao". Assim, a pessoa pode nao ser devedora, mas se e executada e disso 

resulta a sujeic;ao passiva ou legitimac;ao passiva processual, havera de se defender 

na execuc;ao pela via reflexa dos embargos do devedor ou embargos do executado, 

nao podendo utilizar-se da ac;ao de embargos de terceiro, porque terceiro nao e. 

Assim, basta a citagao chamando alguem para integrar a relac;ao processual, 

para que se instaure e aperfeic;oe essa relagao e com isso a sujeic;ao ou legitimac;ao 

passiva na execuc;ao fiscal tambem se instate. SOUZA (2001, p. 171) assevera que 

"sera parte passiva na execu<;ao passiva ainda que ilegitimamente chamada a 

responder por essa execuc;ao". lsto e, e parte passiva, ainda que material mente 

ilegltima. 

Para melhor esclarecimento SOUZA (2001, p. 171) coloca que "o C6digo de 

Processo Civil nao pode tratar da sujeic;ao tributaria, por que essa e materia 

especffica e exige legisla<;ao tributaria especffica". Para este autor, tratam o C6digo 

de Processo Civile a Lei de Cobranc;a da Divida Ativa (Lei 6.830/80) tao-somente da 
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legitimidade processual, ou seja, a sujei98o passiva na execu98o fiscal, deixando a 

sujeigao tributaria a lei especlfica, como o fez no art. 568, V, do CPC, ao se referir 

aquele definido em legislagao propria. 

Com base nesse dispositivo, nao se pode discutir a existencia ou inexistencia 

da obrigagao tributaria, cabendo somente analisar a sujeigao ou legitimagao passiva 

para efeito de eventuais embargos que deverao ser do executado e nao de terceiro, 

pois o responsavel tributario, a luz do art. 568, V, do CPC, terceiro nao e. 

Somente dentro dos embargos do devedor e que pode o responsavel 

tributario discutir a existemcia da dfvida e sua real responsabilidade pelo pagamento 

da dfvida, mas ja af como parte passiva na execu98o e sob o prisma da lei especial 

tributaria e nao da lei processual, cuja relagao processual ja afirmara a sujeigao ou 

legitimidade passiva no sentido processual. 

Negar que o responsavel tributario possa ser executado sem antes se 

instaurar contra ele ou em relagao a ele procedimento administrativo para 

acertamento da dfvida ou da responsabilidade tributaria e ainda a inclusao dele na 

inscri98o de dlvida ativa, e segundo SOUZA (2001, p. 172), "no mlnimo, il6gico e 

anti-sistematico". Para este autor, caso isso fosse necessaria, o C6digo de Processo 

Civil nao o teria inserido no inciso V, bastando tao-somente o inciso I, que ja fala em 

devedor e que seu nome conste no titulo (art. 568, I, CPC). Constasse o nome no 

titulo executivo, seria devedor direto e principal e nao simplesmente responsavel. 

No sentido processual, a legitimagao e de quem integra a rela98o processual, 

pouco importando se ha ou nao legitimagao material e extraprocessual. 0 C6digo de 

Processo Civil estabelece no inciso I, do art. 568, que sera sujeito passivo na 

execugao o devedor reconhecido como tal no titulo executivo. 
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Segundo SOUZA (2001, p. 144) "basta que a pessoa figure no tftulo 

executive, para ja estar apta a suportar a execut;ao, podendo figurar no polo passive 

desta". 0 autor cementa que nao se exige que seja essa pessoa realmente 

devedora, importando tao-somente que figure em urn tftulo de credito, muito embora 

esse credito possa por vias pr6prias, ainda ser discutido, como acontece nos casas 

de embargos do devedor e na at;ao anulat6ria de execut;ao, ou ainda em at;ao de 

clarat6ria de inexistencia de relat;ao jurfdica, bern como na de anulat;ao no tftulo de 

credito. 

Ordinariamente, ao executado, constante como devedor no tftulo executive, e 

facultado o direito de opor-se a execut;ao para apresentar suas defesas, seja 

atraves dos embargos do devedor seja pelo institute em comento, pois e sabre seu 

patrim6nio que ira recair a constrit;ao judicial. 

No entanto, ha hip6teses em que pessoas distintas daquela descrita no tftulo 

tern interesse no deslinde do processo executive, posto que possuem alguma 

relat;ao com as partes envolvidas na quaestio. Assim se revela, pois mesmo nao 

fazendo parte da at;ao podera suportar as consequencias advindas da atuat;ao do 

6rgao jurisdicional. E a conhecida responsabilidade secundaria executiva, como nos 

casas do fiador, do proprietario de bern oferecido em hipoteca, dentre tantos outros. 

Esta responsabilidade subsidiaria, conquanto ainda legitimados 

extraordinarios recai sabre o rol das pessoas que podem ter interesse na causa 

executiva, nos termos dos artigos 568 c/c 592 do CPC, e artigo 4o da Lei no 

6.830/80. 

Demonstrado o interesse na contenda, sejam pessoas mencionadas ou nao 

como parte na execut;ao, terao a oportunidade de argOir a ausencia dos requisites 
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da execw;ao, ou materia que leve a extingao desta, atraves da excegao de pre

executividade. Conforme ABRAO (1997, p.12), "de fato, a legitimidade e ampla, nao 

sofrendo restrig6es, para possibilitar a cognigao completa e transparente da 

realidade". 

Nesta mesma esteira de pensamento, ROSA (1999, p. 63) admite que 

estariam da mesma forma legitimados todas as pessoas que tivessem conhecimento 

da existencia do descumprimento, e que fizessem chegar ao juiz tal notfcia, pois 

afirma: Alertado para o fato de que recebeu o que nao poderia ter recebido, de que 

deferiu 0 que nao poderia ter deferido, de que determinou 0 que nao poderia ter 

determinado, "o Juiz consciencioso, presumivelmente, examina, ou reexaminara, os 

requisites da execugao, independentemente de quem deu o alerta". Concilia este 

mesmo autor as alegag6es de terceiros estranhos a relagao executiva, com os 

princfpios de que a todos e dado colaborar no born funcionamento da Justiga, do 

mesmo modo que ao juiz cumpre zelar pelo regular andamento do feito. Nao e de 

menos lembrar que as materias de ordem publica, que ao juiz permite-se conhecer 

de offcio, comp6em a maior parcela do objeto da excegao de pre-executividade. 

A responsabilidade de terceiros, segundo FERNANDES et al. (2002, p. 118) 

"e subsidiaria, na hip6tese do art. 134 do CTN". Para o autor, o cumprimento da 

obrigagao primeiro deve ser exigido do contribuinte. S6 existe a obrigagao 

subsidiaria se o fato gerador e o descumprimento da obrigagao pecuniaria, inclufdas 

as penalidades de carater morat6rio, tiverem origem nos atos em que os terceiros 

intervieram ou nas omiss6es pelas quais foram responsaveis. 

Nos casos do art. 135 do CTN, a responsabilidade e pessoal e direta 

daqueles que agiram com excesso de poderes, ou infragao a lei, ao contrato social 
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au aos estatutos, acarretando sua responsabilidade par substituigao, assegurado o 

beneficia de ordem. Este artigo inclui a sociedade que deixa de operar sem regular 

extingao, caso em que seus dirigentes responderao, com o patrimonio pessoal, pelas 

obrigag6es fiscais (inc. Ill). 

Frequentemente, as verdadeiros responsaveis pelos debitos, que eram as 

dirigentes da sociedade no momenta do fato gerador, transferem a sociedade para 

terceiros, desprovidos de bens patrimoniais (as laranjas), com o objetivo de par a 

salvo seus patrimonies pessoais. Forma eficaz de se combater este tipo de fraude e 

incluir no polo passive da execugao aqueles que dirigiam a empresa a epoca do fato 

gerador, ate porque as conveng6es entre particulares nao vinculam nem sao 

oponlveis a Fazenda Publica, segundo disposigao do art. 123 do CTN (v. Doutrina, 

art. 16). 

A jurisprudencia dos Tribunais Federais e do Superior Tribunal de justiga vern 

entendendo que o simples inadimplemento da obrigagao nao caracteriza infragao da 

lei, dos estatutos au do contrato social. 

Para prosseguimento da execugao contra as s6cios au dirigentes as mesmos 

tribunais vern exigindo que a Fazenda-exequente faga a comprovagao da infragao 

da lei, do contrato au do estatuto social. 



4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. PERCEPCAO DOS PROCURADORES 

Este capitulo tern como objetivo apresentar a analise do levantamento da 

percepgao da Procuradoria Geral do Estado do Parana frente ao processo 

especffico da execugao fiscal com enfase no Impasto sobre Circulagao de 

Mercadorias e Servigos - ICMS. As questoes seguem a ordem do questionario em 

Anexo I. 

Quando questionado sobre o tipo de garantia aceitavel no processo de 

execugao fiscal, verificou-se que desde que respeitada a graduagao legal, tem-se 

como base legal o artigo 11 do C6digo Tributario Nacional. S6 nao sao aceitaveis 

trtulos com cotagao em bolsas, tipo dividas publicas, agrarias e do Estado. 

No que se refere a percentagem de sucesso na cobranga do Processo de 

Execugao Fiscal (embargada ou nao embargada), constatou-se que estes 

correspondem a 30% do total. IPVA mais ou menos 80%; ICMS mais ou menos 35 a 

40% dependendo da epoca do Refis. Quanto aos tipos de cobranga, a mesma pode 

ser redirecionada a excegao pelo CTN 134, 135, e 338 do C6digo Comercial. Caso 

descubra que 0 laranja nao pOSSUi bens, SaO responsaveis OS diretores, gerentes OU 

procuradores da empresa. 

Questionou-se, tambem, se a mengao do s6cio ou administrador a certidao de 

divida ativa desde o ajuizamento da Execugao Fiscal facilita ou prejudica a 

cobranga. A este respeito, a resposta foi afirmativa, pois o processo de redirecionar 

a cobranga para o real devedor prejudica a mesma. 
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Como resposta para a questao de quais seriam as instrugoes administrativas 

e judiciarias paralelas a execugao fiscal que a Procuradoria Geral do Estado teria 

para a atribuigao de responsabilidade tributaria aos s6cios administradores e a 

terceiros que, eventualmente, estejam direta au indiretamente vinculados a 

determinada obrigagao tributaria, verificou-se que para efetivar a execugao e deixar 

indisponlveis as bens da empresa, deve-se impetrar uma agao cautelar fiscal, em 

casas de grande manta. 

No que diz respeito, se juridicamente a Procuradoria Geral do Estado 

considera simples ausencia de pagamento como suficiente para a caracterizagao da 

rna gestae exigida pelo art. 135 Ill do CTN, as dados da pesquisa revelam que 

somente o nao pagamento do debito ja constitui o ilicito tributario que, pelo art. 135 

do CTN, ja pode ensejar a responsabilidade. 

Art. 135 - Sao pessoalmente responsaveis pelos creditos correspondentes a 

obrigagoes tributarias resultantes de atos praticados com excesso de poderes au 

infragao de lei, contrato social au estatutos: 

I - as pessoas referidas no artigo anterior; 

II - as mandataries, prepostos e empregados; 

Ill- as diretores, gerentes au representantes de pessoas jurldicas de direito 

privado. 

Pelo Superior Tribunal de Justiga - ST J, o simples nao pagamento do tribute 

nao constitui responsabilidade patrimonial dos s6cios, e sim a responsabilidade 

combinada com outro fator tipo de solugao irregular da empresa, rna gestae, desvio 

das finalidades sociais. 
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Com relagao a opiniao sabre o § unico do art. 116 do CTN (elisao lllcita), que 

exige lei ordinaria para romper sigilos fiscais, bancarios entre outros, a mesma e 

considerada necessaria, pais era evita abuso por parte do poder publico e 

regulamenta a quebra de uma garantia constitucional. 

Art. 116 § unico - A autoria administrativa podera desconsiderar ator ou 

neg6cios juridicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrencia do fato 

gerador do tribute ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigagao tributaria, 

observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinaria. 

No caso em pauta, a Lei complementar 104/2001 veio para suprir o § unico do 

art. 116. Essa lei nao executa ate X valores, por exemplo: R$ 1.000,00, pais as 

pequenas tomam o tempo das grandes. 



5. CONSIDERACOES FINAlS 

Revela-se o processo de execugao por quantia certa, do qual se enquadra a 

execugao para a cobranga de credito atribufdo na certidao de dfvida ativa a Fazenda 

Publica, uma cadeia de atos tendentes a satisfazer a pretensao do credor deste 

tftulo executive extrajudicial, pelo que se faz a custa do patrimonio do devedor. 

Todavia, a iniciativa de instauragao deste processo, exige-se, em 

contrapartida, para seu recebimento pelo 6rgao judiciario, o cumprimento dos 

pressupostos especlficos e gerais do processo, em geral, e os especfficos do 

processo de execugao tragados pelo C6digo de Processo Civil e pela Lei no 

6.830/80. 

Cumpre ao juiz verificar a presenga destes requisites atraves do jufzo de 

admissibilidade que realiza sabre a petigao inicial, perquirindo acerca da existencia e 

validade da relagao executiva. Evita-se legitimar, desta forma, a intromissao do 

Estado no patrimonio alheio sem uma contraprestagao respectiva do exequente. 

Por outre lado, pela atual sistematica de defesa adotada pelo CPC e pela Lei 

de Execugao Fiscal, somente a partir da penhora, esta considerada como o primeiro 

ato executive propriamente dito, que se abrira a oportunidade do executado 

apresentar suas alegagoes em face do processo executive contra si instaurado pela 

Fazenda Publica atraves dos embargos do devedor. 

Nao obstante, em sede constitucional ficou determinado que ninguem sera 

privado da liberdade ou de seus bens sem a observancia do devido processo legal 

(art. 5°, CF/88). Corresponds, pais, a protegao a possibilidade de a parte ter acesso 
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a justiga para deduzir sua pretensao ou rebater os fatos que lhe foram imputados, da 

forma mais ampla posslvel. Este princfpio insere-se no processo de execugao na 

medida que da atividade jurisdicional voltada a esta fungao exige-se maior trato na 

observagao do cumprimento das exigencias legais. 

Dispos igualmente a Constituigao Federal (art. 5°, LV) que aos litigantes, em 

processo judicial ou administrative, sao assegurados o contradit6rio e a ampla 

defesa, como os meios e recursos a ela inerentes. 

Pelo o que se expos, no processo de execugao, o contradit6rio nao esta 

definitivamente afastado ou diferido aos futuros embargos do devedor, posto que ao 

requerer a realizagao de seu direito, o credor exercita seu direito de agao 

correspondents a pretensao material de satisfagao de seu credito e a pretensao de 

desenvolvimento plena. 

Nas materias de ordem publica, cumpre ao juiz conhecer de oflcio destas, ou, 

em outras oportunidades, quando arguidas, levam a extingao do feito, nao havendo 

a necessidade de prosseguir com os demais atos executivos. A verificagao destas 

quest6es, como se tern conhecimento, em muitos casas, passa desapercebida pelo 

juiz, face o excesso de servigo e a falta de recursos de que disp6e no momenta da 

analise da inicial. 

Assim e que, doutrina e jurisprudencia, diante desta situagao, preocuparam

se em estruturar o instituto da excegao de pre-executividade como instrumento a ser 

utilizado pelo executado para alertar o juiz do descumprimento de algum requisito ou 

fato que levasse a extingao do feito executivo, pais a exigencia de penhora tornar

se-ia injusta naqueles casas em que e evidente que o processo de execugao nao 
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atende as exigencias legais, impedindo tambem, em outros, a defesa do executado 

quando o mesmo nao possufsse bens necessaries para a garantia do Jufzo. 

A exce~o de pre-executividade formaliza-se nos pr6prios autos da execugao 

fiscal, a qualquer tempo e grau de jurisdigao, quando se tratar, neste ultimo sentido, 

das materias de ordem publica, que nao estao sujeitas ao fenomeno da preclusao. 

Posta que cumpre ao juiz conhecer destas quando da analise da inicial, e nao o 

tendo feito, qualquer pessoa podera alerta-lo da ausencia dos requisites do processo 

executivo, com o intuito de possibilitar-se a cognigao completa e transparente da 

realidade. lmporta e o conhecimento do juiz do descumprimento de qualquer 

requisito, nao exigindo, igualmente, forma especffica. 

Deve apoiar-se, par outro lado, em provas pre-constitufdas, que permitam ao 

juiz, sem maiores dilagoes, as condigoes necessarias para decidir a materia, nao 

encontrando razao para envia-las para discussao em sede de embargos, que 

podera, inclusive, rever a materia levantada neste momenta. Faz-se necessaria, 

porem, que se possibilite a F azenda Nacional apresentar seus argument as ou ate 

mesmo requerer a extin~o do feito. 

A analise da obrigagao tributaria ou a legitimagao passiva na execugao fiscal 

deve ser feita sabre dais angulos. 0 primeiro deles e verificar a sujei~o passiva na 

execugao, e isso se apresenta clara e expresso no art. 568, V, do CPC, que coloca o 

responsavel tributario como sujeito passivo da execugao fiscal. Depois, verificar-se

a, se o sujeito passivo da execugao e realmente devedor responsavel em face da lei 

especffica que e a lei tributaria. 0 que nao se pode e prima facie negar essa 

sujeigao, pais, como previsao legal, corresponde a negar a vigencia da lei.] 
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Repete-se mais um vez: acaso fosse necessaria um titulo para demonstrar a 

sujeigao passiva no processo fiscal do responsavel tributario, o art. 568, do CPC, 

nao teria inclufdo em sua normalizagao o inciso V, pais o inciso I ja seria suficiente. 

E caso para pequena reflexao. Nao ha necessidade de se buscar anteparo nas 

profundezas das tecnicas de hemeneutica, par se tratar de forma elementar de 

interpretagao. Nenhuma lei deve canter palavras inuteis, par isso deve-se dar ao 

inciso V do art. 568, do CPC, uma interpretagao que lhe assegure a utilidade que o 

legislador quis lhe dar. 

Essa norma somente sera util e necessaria se entender que, para a 

legitimat;ao do responsavel tributario para responder a execut;ao fiscal, isso se da 

independentemente de procedimento proprio e de constar au nao o seu nome no 

titulo executive. 

0 responsavel tributario e sujeito passivo da execut;ao fiscal, mesmo sem 

titulo au procedimento proprio em seu nome, porque a lei assim o quis. E se a lei 

assim o quis, nao adiante o interprete nao querer. A missao do interprete e 

interpretar a lei e nao distorce-la. 

Sendo sujeito passivo da obrigat;ao tributaria, como realmente e, nao pode o 

responsavel tributario usar dos embargos de terceiro; podendo e querendo se 

defender, devera faze-lo par meio de embargos a execut;ao au embargos do 

devedor e, mesmo assim, a sua defesa devera consistir no merito da cobranga au 

ilegitimidade de parte quando nao for integrante da relagao processual, observadas 

as circunstancias de cada caso concreto, nao bastando a simples preliminar de titulo 

executive contra si, pais este existe a luz do art. 568, V, do CPC, desde que exista 

contra o devedor originario. 
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Existindo o titulo executive contra o devedor originario, (art. 568, I, CPC) 

existira, par certo, titulo executive contra o em relac;ao ao responsavel tributario, 

como restou linhas atras exaustivamente demonstrado. 

0 titulo executive decorre da lei e basta, para a execuc;ao, a simples 

afirmac;ao da Fazenda Publica ou autarquia titular do direito da ac;a de execuc;ao 

fiscal, de que houve incidencia legal tributaria para que se autorize o chamamento e 

a sujeic;ao a execuc;ao fiscal do responsavel tributario. 

Quanta a falsa titularidade, pode-se dizer que a exigencia da declarac;ao de 

rendas, o bloqueio do CPF, a idoneidade financeira e sanc;Qes penais consistem em 

meios para impedir que o inadimplente registre nova empresa em seu nome. E 

importante ressaltar, tambem, a inclusao no polo passive da execuc;ao aqueles que 

dirigiam a empresa a epoca do fato gerador. 



7.ANEXO 



ANEXO 1- ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1) Qual o tipo de garantia aceitavel no Processo de Execu9ao Fiscal? 

2) Qual a percentagem de sucesso na cobran98 do Processo de Execu9ao Fiscal 

( embargada ou nao embargada)? 

3) A men9ao do s6cio ou administrador na certidao de dfvida ativa desde o 

ajuizamento da execu9ao fiscal facilita ou prejudica a cobran9a? 

4) Paralela a execu98o fiscal, quais seriam os instrumentos administrativos e 

judiciarios que a Procuradoria Geral do Estado teria para a atribui9ao de 

responsabilidade tributaria aos s6cios administrativos e a terceiros que 

eventualmente estejam direta ou indiretamente vinculados a determinada 

obriga9ao tributaria? 

5) Juridicamente a Procuradoria Geral do Estado considera a simples ausencia de 

pagamento como suficiente para a caracteriza9ao da ma gestao exigida pelo art. 

135 Ill do CTN? 

6) Qual a opiniao da Procuradoria Geral do Estado com rela9ao ao § unico do art. 

116 do CTN (eli sao ilfcita) que exige lei ordinaria para romper sigilos fiscais, 

bancarios entre outros? 



6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

ABRAO, C. H. Exce~ao de pre-executividade na Lei 6.830/80. Revista Dialetica de 
Direito Tributario. Sao Paulo: Editora Oliveira Rocha - Comercio e Servi9os Ltda., no 
22: p. 11-17, jul. 1997. 

ASSIS, A. de. Manual do processo de execu~ao. 38 ed. rev. atual. Sao Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1996. 

ATALIBA, G. Hip6tese de incidencia tributaria. Sao Paulo: Malheiros Editores, 
1997. 

BOJUNGA, L. E. A. A exce~ao de pre-executividade. Revista da Associayao dos 
Jufzes do Rio Grande do Sui. Porto Alegre: Associa9ao dos Jufzes do RS, no 45: p. 
155-166, mar. 1989. 

CARVALHO, P. de B. Curso de Direito Tributario. Sao Paulo: Saraiva, 1991. 

DINAMARCO, C. R. Execu~ao civil. Sao Paulo: Malheiros Editores, 1997. 

FERNANDES, 0.; CHIMENTI, R. C.; ABRAO, C. H.; A<;ARES, M.; BOTTESINI, M. 
A. Lei de execu~ao fiscal comentada e anotada: lei: 6.830, de 22.09.1980. Sao 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 

FREITAS, V. P. de Execu~ao fiscal: doutrina e jurisprudencia. Sao Paulo: Editora 
Saraiva, 1998. 

MACHADO, H. de B. Aspectos fundamentais do ICMS. Sao Paulo: Dialetica, 1999. 

MACHADO, S. de F. Defesa do executado antes da penhora. Revista Dialetica de 
Direito Tributario. Sao Paulo: Editora Oliveira Rocha- Comercio e Servi9os Ltda., no 
22: p. 63-72, jul. 1997. 

MEIRELLES, H. L. Direito administrative brasileiro. 248 ed. atual. por Eurico de 
Andrade Azevedo, Delcio Balestero Aleixo e Jose Emmanuel Burle Filho. Sao Paulo: 
Malheiros Editores, 1999. 

MOREIRA, A. C. Defesa sem embargos do executado: exce9ao de pre-
executividade. Sao Paulo: Saraiva, 1998. 

NERY JUNIOR, N. Principios do processo civil na Constitui~;ao Federal. sa ed, 
1999. 

QUEIROZ, L. C. S. de. Sujei~ao passiva tributaria. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
rev. ampl. atual. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 



66 

RODRIGUES, H. W. Elementos de teoria geral do processo. Em preparagao, 
1996. 

ROSA, Marcos Valls Feu. Exce~ao de pre-executividade. 2a ed. atual. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. 

SHIMURA, S. Titulo executive. Sao Paulo: Saraiva, 1997. 

SILVA, F. G. da. Responsabilidade dos s6cios nas obriga~oes tributarias das 
sociedades por quotas de responsabilidade limitada. Monografia apresentada a 
Faculdade de Ciencias Sociais Aplicadas de Cascavel. Cascavel, 2000. 

SOUZA, G. A. de. Responsabilidade Tributaria e Legitimidade Passina na 
Execu~ao Fiscal. Ribeirao Preto, SP: Nacional de Direito Livraria Editora Ltda., 
2001. 

THEODORO JUNIOR, H. Processo de execu~ao. 178 ed. Sao Paulo: Livraria e 
Editora Universitaria de Direito Ltda., 1994. 

____ . Curso de direito processual civil. 178 ed. rev. atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 1996. v. 2. 

____ . Lei de execu~ao fiscal: comentarios e jurisprudencias. 4a ed. rev. Sao 
Paulo: Saraiva, 1995. 

WAMBIER, L. R. Curso avan~ado de processo civil. 2a ed. rev. Sao Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1999. v. 2. 


