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INTRODUCED 

E indiscutivel que o tempo acarreta varios efeitos no transcurso do processo, dentre os 

quais, insere-se o institute da prescricao, visto sobre o prisma de meio legitime para extinguir 

obrigacoes, quando o titular do direito de acao nada fez para protege-lo ou em razao dele 

pleitear algo, sen do a prescricao o onus cabivel perante a inercia desse mesmo titular. 

O presente opusculo tern como objetivo discorrer sobre a prescricao intercorrente no 

processo de execucao, pela macao do titular do direito ou credor da obngacao, - que gera a 

paralisacao do processo durante um iapso temporal pre visto legalmente -, bem como analisar se 

contra o exequente deve ser computado o prazo prescricional correspondente, sendo um tema 

bastante polemico na doutrina e jurisprudencia patna. 

Do is pontos import antes precisam ser destacados: 

a) O prazo de duracao da suspensao do processo executivo; 

b) A possibilidade de fluencia do prazo prescricional durante a suspensao 

processual. 

Analisemos esses dois itens separadamente: 

1° O prazo de duracao da suspensao do processo executivo. 

Esse item merece bastante atencao, ja que, devido a lacuna legal existente no ordenamento 

vigente, criou-se uma grande discussao no que conceme ao prazo de duracao da suspensao 

processual executiva civil . 

Como nao existe estipulacao legal explicita quanto ao prazo que a suspensao poderia 

durar, ela seria sine die. 
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Muitos j a expressaram sua opiniao a respeito do problema, contudo, nao se chegou a 

nenhuma unanimidade. Destacaremos aqui alguns posicionamentos: 

Vicente Greco Filho, em sua obra intitulada Direito Processual Civil Brasileiro (1999, vol. 

3, p. 437) afirma que o prazo prescricional recomeca a correr da data de suspensao do processo 

de execucao, e, desse modo, o prazo de suspensao seria o mesmo da prescricao. O autor salienta 

tambem que, a circunstancia vale especialmente nos casos de suspensao disciplinada pelo artigo 

791, 111, do Codigo de Processo Civi l . E acrescenta o doutrinador que, depois de decorrido o 

lapso prescricional, o devedor pode pedir a declaracao da extincao da obrigacao pel a prescricao, 

devendo esta ser atendida. 

Humberto Theodoro Junior, em sua obra intitulada Processo de Execucao (1989, p. ) 

corrobora tal entendimento, afirmando que o objeto da execucao forcada representa os bens do 

devedor, dos quais se procura extrair os meios de resgatar a divida exequada Assim, nao ha no 

processo de execucao, provas a examinar, nem sentenca a proferir E sem penhora, nem mesmo 

os embargos podem ser opostos Dai porque a falta de bens penhoraveis do devedor importa 

suspensao sine die da execucao (art 794, I I I do Codigo de Processo Civil). 

A melhor solucao e manter o processo suspenso sine die, arquivando-o provisoriamente, a 

espera de que o credor encontre bens penhoraveis. Vencido o prazo prescricional, sera permitido 

ao devedor requerer a declaracao de prescncao e a conseqiiente extincao da execucao forbad a, o 

que, naturalmente nao sera feito sem previa audiencia do credor. 

Inicialmente, pode-se pensar que Theodoro Junior (1989) seria a favor da suspensao sine 

die do processo executivo, entretanto, numa analise mais aprofundada, percebe-se que o autor 

tenta vincular o prazo da suspensao processual com o prazo prescricional. Portanto, o autor 

concorda com a fluencia do prazo prescricional durante a suspensao do processo. 
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Arakem de Assis (1995), ao estudar o assunto, afirma que uma suspensao indefinida seria 

"ilegal e gravosa" demais ao devedor, e utiliza a analogia para chegar a conclusao que o 

processo executivo civil devena ficar suspenso por apenas 6 (seis) meses. Durante esse periodo 

nao correria o prazo prescncional. No entanto, apos 6 (seis) meses iniciais, o prazo prescricional 

retomaria seu curso, possibilitando a consumacao da prescricao intercorrente. Porem, o proprio 

autor considera o prazo de 06 (seis) meses de suspensao insuficiente e em desacordo com o 

disposto no art. 40 da Lei de Execucdes Fiscais. Retira-se, in externa: 

Seja como for, o sistema recomenda um elasterio razoavel a suspensao. Qual ? O art. 265 

agasalha dois: na hipotese de convencao das partes, o maximo e de 6 (seis) meses (art. 265, § 

3°) no caso de causa prejudicial ou de producao de prova, o prazo alcanca um ano (art. 265, § 

5°). Como j a se rejeitou a aplicabilidade, em sede executiva, do I V do art. 265, so an a 

extravagante e contraditorio propugnar o prazo de um ano, e esta regra estreitamente vinculada. 

Por conseguinte, inexistmdo bens utilmente penhoraveis, o processo executivo 

remanescera suspenso por 6 (seis) meses, apos o que se extinguira. O ponto exige, a olhos 

vistos, imediato tratamento legislativo, seja porque obscuro, seja porque o prazo apontado e 

exiguo e desconforme com o fixado no art. 40, § 2°, da lei 6.830/80. 

Como se pode observar, nao existe disposicao legal a respeito do prazo de duracao da 

suspensao processual e cada autor tern tentado, de maneira pessoal, preencher a lacuna 

existente. Parece-nos mais correta a afirmacao de Araken de Assis, que defende imediato 

tratamento legislativo para o assunto, posto que o prazo analogicamente concebido esta 

claramente em desacordo com o disposto no artigo 40 da Lei 6.830/80, e frente ao pnncipio da 

isonomia inconstitucional, seria qualquer decisao que diferenciasse de maneira tao evidente o 

fisco do credor comum. 
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Por este motivo, nao nos parece de boa tecnica a afirmacao de que, levando-se em 

consideracao o disposto no artigo 265, 3°, a suspensao processual executiva pudesse durar, tao 

somente 6 (seis) meses. 

Afixacao de um prazo legal compativel com os dispositivos ja existentes seria de grande 

valia para o ordenamento juridico atual. O vacuo legal acabou por desvirtuar tanto a suspensao 

processual quanto a prescricao. Varios autores acabam defendendo a fluencia do prazo 

prescricional durante a suspensao na tentativa de resguardar a seguranca juridica. 

Insustentavel tal posicionamento, posto que a prescricao tern como requisite essencial para 

sua consumacao a inercia do credor (titulo de direito) e durante a suspensao processual sera 

defesa a pratica de quaisquer atos processuais, com excecao de providencias cauteiares urgentes, 

a serem decretadas pelo juiz. Ora, se durante a suspensao nao sera permitido ao credor 

promover qualquer ato processual, como podemos considerar que este esteve inerte? 

Na vontade de impedir a existencia de uma execucao sine die, que ficaria eternamente 

suspensa na espera de bens penhoraveis do devedor, muitos autores estabelecem o prazo 

prescncional como limite para o prazo suspensivo. Entretanto, tal resposta nao e a mais 

adequada. 

2° A possibilidade de fluencia do prazo prescricional durante a suspensao processual 

Para que possamos chegar a uma conclusao, e indispensavel que facamos uma breve 

recapitulacao a respeito do instituto da prescricao - comum e intercorrente - bem como a 

respeito da suspensao processual no caso de inexistencia de bens penhoraveis no no me do 

devedor. 
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O institute da prescricao tern seu fundamento na seguranca juridica Atraves dele o 

legislador buscou evitar uma perpetua incerteza juridica, e resguardar o interesse de ordem 

piiblica em torno da existencia e eficacia dos direitos. 

Existem, ainda, condicoes elementares que devem ocorrer para que se possa declarar a 

prescricao - comum ou intercorrente - : 

a) existencia de uma acao exercitavel; 

b) inercia do titular da acao pelo seu nao exercicio; 

c) continuidade dessa inercia durante um certo lap so de tempo; 

d) ausencia de causas que influenciem seu curso. 

A Prescricao intercorrente e aquela que inicia seu curso apos a citacao, se o processo 

Hear paralisado. Essa paralisacao, contudo, nab pode ser con fundi da com a suspensao, pelos 

motivos que vamos expor mais a frente. 

Na prescncao intercorrente o curso do prazo recomeca por inteiro, ou seja, o prazo 

anterior nao deve ser considerado. E ainda, o novo curso devera ter o mesmo prazo que o 

anterior, interrompido. Tern, ainda, os mesmos requisites da prescricao comum, e o mesmo 

fundamento, difere apenas porque aquela se consuma durante um processo e esta (comum) tern 

sua consumacao antes do ingresso da acao. O STJ, ao considerar a prescricao intercorrente, 

dispos: 

P R E S C R I C A O I N T E R C O R R E N T E 

Ocorre a prescricao uma vez paralisado o processo 

pelo prazo previsto em lei aguardando providencia do credor. 

J a a suspensao processual consiste numa situacao juridica provisoria, durante a qual, o 

processo nao deixa de existir. mas sofre uma estagnacao em seu curso, nao se permitindo que 
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nenhum ato processual novo seja praticado enquanto dure a referida crise. Essa suspensao 

ocorrera sempre que (entre outros casos), depois de iniciada uma execucao, nao forem 

encontrados bens penhoraveis do devedor. 

Ao analisarmos a prescricao intercorrente, seus requisites e fund amen tos, e estudarmos 

tambem os efeitos da suspensao processual, concluimos que nao devera fluir o prazo 

prescricional durante a suspensao processual por falta de bens penhoraveis do devedor. 

Consequentemente, nao podera ser consumada a prescricao intercorrente durante a suspensao 

processual. Esse tern sido, tambem, o entendimento do STJ, com veremos adiante era uma larga 

junsprudencia. 
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1 CONCEITO E NATUREZA JURIDICA DA PRESCRICAO 

A palavra "prescricao" deriva do latim praescriptio, do verbo prescribere, que denota 

prescrever, escrever antes, donde se determina ou prefixa, conforme nos ensina De Placido e 

Silva(1994,p. 433). 

Clovis Bevilaqua, citado por Washinton de Barros Monteiro, em sua obra Curso de Direito 

Civil - (1988, p. 286, 287) conceituou a prescricao como a "perda da acao atribuida a um 

direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em conseqiiencia do nao-uso del a, durante 

determinado espaco de tempo". 

Nesse diapasao, Deocleciano Torn en Guimaraes, em sua obra Dicionario Tecnico Juridico 

(p. 449), nos informa que: "a prescricao extintiva, consiste em perda do direito ou da faculdade 

de o alegar, por nao ter sido exercitado, ou a caducidade da obngacao que nao foi exigida no 

tempo que a lei estabelece sob essa cominacao". 

O instituto da prescricao se fundamenta em tres preceitos derivados do direito romano, 

segundo assevera Camara Leal (1939, p. 12): 

a) o da necessidade de fixar as relacoes juridicas incertas, evitando as controversias; 

b) o castigo a negligencia, e, 

c) o do interesso publico. 

A prescricao pressupoe a existencia de um direito anterior e a lei exige que o interessado 

promova o seu exercicio sob pen a da inercia caracterizar-se em negligencia que, em virtude da 

decorrencia dos prazos estabelecidos, faz desaparecer este direito. 

Assim, para se corrigir a inercia do titular do direito e preservar a seguranca das relacoes 

juridicas, o Estado realiza a prescricao, tornando a acao inoperante, declarando-a extinta, 
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privando o titular de seu direito, como justa conseqiiencia de sua prolongada inercia, e, desta 

forma, estabelecendo a estabilidade do direito, pela cess acao de sua incerteza, privilegiando a 

ordem social. 

E importante res sal tar que a prescricao extingue a acao e nao o direito, destacando-se a 

licao de Agnelo Amorim Filho (1998, p. 232); 

"Assim, com a prescricao, limita-se o prazo para o exercicio da acao. Esgotado 
o prazo, extingue-se a aclo mas, somente a acao, pois o direito correspondente 
continua a subsistir, se hem que em estado latente, podendo ate, em algurts 
casos, voltar a atuar. A sobrevivencia do direito violado (em estado latente) 
por si so nao causa intranqtlilidade social. O que causa tal intranquilidade e a 
a^ao, isto e, a possibilidade de ser ela proposta a qualquer momento. Deste 
modo, nao se faz neeessano exlinquir o direito para fazer eessar a 
intranquilidade - basta extinguir a acao". 
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2 SUSPENSAO DO PROCESSO EXECUTIVO E PRESCRICAO 
INTERCORRENTE 

Nao sendo encontxados bens do devedor para garantir a penhora e havendo desidia do 

credor, deixando de movimentar o processo de forma injustificavel por prazo legalmente 

determinado, da-se a prescricao intercorrente. 

O artigo 791, I I I do CPC, nos in forma que ocorre a suspensao da execucao por ausencia de 

bens em no me do devedor. Se o processo ficar paralisado, a prescricao interrompida inicia novo 

curso e com o mesmo prazo, referente a pretensao condenatoria, a contar da data daparalisacao. 

A suspensao do processo e consubstanciada pelo sobrestamento temporario da relacao 

processual, face a uma crise provocada em seu curso regular por ato ou fatos juridicos, de 

acordo com o que aduz Arakem de Assis (1995, p. 908). 

Dessa suspensao do processo de execucao por nao ter o credor encontrado, em nome do 

devedor, patrimonio passivel de ser penhorado, decorre acirrada controversia na doutrina sobre 

a aplicacao da prescricao intercorrente a partir da data do sobrestamento do feito, para contagem 

do prazo prescricional. 

Humberto Theodoro Junior (1989, p. 436), defende que: 

O objeto da execucao foreada sao os bens devedor, dos quais se procura extrair 
os meios de resgatar a divida exequencia. Nao ha no processo de execucao, 
provas para cxaininai, nem sentertea a protein. E sem penhora, nem mesmo os 
embargos a execucao podem ser opostos. Dai porque a falta de bens 
penhoraveis do devedor importa na suspensao sine die da execucao (art. 791, 
III). 

Rebatendo este argumento, Arakem de Assis (1995, p. 1.026), afirma que a suspensao por 

tempo indefinido afigura-se ilegal, posto que expoe o executado aos efeitos permanentes da 
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litispendencia, quando sua responsabilidade se atem ao patrimonii, segundo reza o art. 591 do 

CPC: o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigacoes, com todos os seus bens 

presentes e futures, salvo as restricoes estabelecidas em lei. 

Argui ainda, o renomado doutrinador, que mesmo que a responsabilidade respeite a bens 

futuros, eles servirao ao processo futuro, e nao, necessariamente, ao atual. 

Vicente Greco Filho (1997, p. 145) assevera: 

Suspense o processo, recomeea acorrer o prazo prescricional da obrigacao. Esta 
circunstancia e especialmente importante no caso de nao serern encontrados 
bens penhoraveis. Decorrido o lapso prescricional, o devedor pode pedir a 
declaracao da extincao da obrigacao pela prescricao. 

Uma das condicoes elementares da prescricao e a inercia do titular da acao. Portanto, e 

perfeitamente cabivel no processo de execucao a prescncao intercorrente. Por isso, essa acao, 

embora proposta, e passivel de prescrever, independentemente de disposicao normativa para 

tanto, porquanto atenta contra os fundamentos norteados do instituto da prescricao, como o da 

seguranca juridica e o da punicao ao credor displicente. 
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3 PRESCRICAO I N T E R C O R R E N T E C O N T R A A F A Z E N D A P U B L I C A 

E grande a polemica sobre a possibilidade de se aplicar o mstituto da prescricao 

intercorrente contra a Fazenda Publica. Existem varios acordaos que se pronunciam contra essa 

possibilidade, em virtude da indisponibilidade dos bens publicos e supremacia do interesse 

publico sobre o privado. 

Contudo, a jurisprudencia vem se pronunciando no sentido da ocorrencia da prescricao 

intercorrente, baseando-se na necessidade de estabilizacao e seguranca das relacoes juridicas, 

bem como da impossibilidade da execucao durar etemamente. 

O melhor entendimento aponta para a possibilidade da prescncao intercorrente, quando ha 

negligencia da Fazenda Publica em movimentar o processo e desde que el a nao ten ha dado 

causa a paralisacao do feito. 

O art. 40, da Lei 6.8.30/80, dispoe que a execucao podera ser suspensa pelo juiz, enquanto 

nao forem localizados bens do devedor sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, 

nao ocorrera o prazo de prescncao Decorridos o prazo maximo de um ano de suspensao, senao 

forem encontrados bens do executado, o juiz ordenara o arquivamento dos autos, sem baixa, 

podendo o processo ser reativado, a qualquer tempo, assim que forem local izados bens do 

devedor (§§ 2° e 3°, do art. 40, da lei 6830/80). 

Todavia, Humberto Theodoro Junior (1989, p. 13) mostra-nos que: 

Prescricao intercorrente. [...] Iloje, pode-se dizer tranquil© o entendimento 
junsprudencial de que a Fazenda Publica nao pode abandonar a execuclo fiscal 
pendente sem correr o risco da prescricao intercorrente, desde e claro que a 
paralisacao dure mais do que o quinquenio legal [...] Assim, o STF reconheceu 
que, nao tendo a Fazenda Publica requerido a prorrogacao de que cuida o art 
219, §§ 3° e 4° do CPC, nada tendo diligenciado para que a citacao do devedor 
se cumprisse antes de completar o prazo prescricional, earacterizou-se a inercia 

19 



20 

suficiente para que a prescricao intercorrente se consumasse (RE 99, 867-5-SP, 
I 3 T, Rel. Min. Neri da Silveira, ac, de 304-19884, DJU, 1° mar. 1984, p* 
1098). Para o antigo TFR a tese prevalente era a mesma: [„.J A prescncao 
intercorrente e cabivcl na execucao fiscal. Ela eorrera, todavia, se a paralisacao 
do feito oeorrer por culpa exclusiva do cxequente (TRF, 4*T., AC 85.427, Rel. 
Min. Carlos M . Velloso, ac de 26-11-984, DJU, 13 dez. 1984, p. 21484. No 
mesmo sentido: AC 94.370, Rel. Min. Antonio de Padua Ribeiro, ac .de 21-11-
1984, DJU, 7 fev.p. 771. [...] Com o advento do Superior Tribunal de Justica, 
nao houve inovacao jurispradencial a respeito do tema: [...] Execucao Fiscal -
Prescricao intercorrente - ocorrencia, in cam, dada a paralisacao do feito, por 
mais de cinco anos, sem que fosse citado o devedor, por culpa exclusiva do 
exeqiiente (STJ, AR 26-RJ,l" Sec., Rel.Min.Geraldo Sobral, ac. De 17-10-
1989, DJU, 4 dez. 1989, p. 17.870). 

A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica confirma essa concepcao, segundo se 

desprende dos seguintes julgados: 

Execucao contra a Fazenda Publica. Prescricao. Demora imputada exclusivamente a 

administracao.Sumula 7. 

1 Nao se opera a prescricao intercorrente quando o autor nao der causa a paralisacao do 

feito. 

2 E vedado em sede especial rever elementos fatico-probatorios que fundamentaram o nao 

reconhecimento daquela prescricao. 

3 Agravo regimental improvido. (AGA 442953 /SP; AGRAVO REGIMENTAL. NO 

AGRAVO DE INSTRUMBNTO 2002/003159-7, Relator: Ministro N1LSON NAVES (361). 

Orgao Julgador: 16- SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 16/09/2004, Data da 

Publicacao/Fonte: DJ 29.11.2004, p. 418). 

PROCESSO C I V I L - E X E C U C A O F I S C A L - A R T . 40 DA L E E - SUSPENSAO 

PRESCRICAO I N T E R C O R R E N T E - D E C R E T A C A O - P L E I T O F O R M U L A D O POR 

DEFENSOR P U B L I C O - V E R B A H O N O R A R I A - V E N C I D A A F A Z E N D A P U B L I C A -

A R T . 20, § 4 ° DO CPC - S U M U L A 7/STJ. 

20 



21 

l E m execucao fiscal, o art. 8°, § 2°, da LEF deve ser examinado com cautela, pelos limites 

impostos no art. 174 do CTN, de tal forma que so a citacao regular tern o condao de interromper 

a prescncao. 

2 Interrompida a prescricao, com a citacao pessoal, nao havendo bens a penhorar, pode o 

exeqiiente valer-se do art. 40 da LEF, restando suspenso o processo e, consequentemente, o 

prazo prescricional por um ano, ao termino do qual recomeca a fluir a contagem ate que se 

complete cinco anos. 

3 Paralisando o feito por mais de cinco anos, apos a suspensao do prazo de um ano de que trata 

o art.40 da LEF correta a decretacao da prescricao intercorrente a pedido de defensor publico 

nomeado. 

4 A aplicacao da jurisprudencia desta Corte no sentido de que, na fixacao de honorarios contra a 

Fazenda Publica nao esta adstnta aos limites minimos do art.20, § 3° do CPC 

5 A constatacao de que a fixacao de honorarios deu-se em valor exorbitante implica em reexame 

do contexto fatico-probatono - Sumula 7/STJ. 

6 Recurso especial provido ( RESP 502917/ RO - RECURSO ESPECIAL 2002/0170448-0 -

Relator(a): Ministro FRANCIULLI NETTO (1117), Orgao Julgador: T2 - SEGUNDA 

TURMA. Data do Julgamento 22/06/2004. Data da Publicacao/Fonte: DJ 18.10.2004, p. 220). 

T R I B U T A R I O - E X E C U C A O F I S C A L - PRESCRICAO I N T E R C O R R E N T E - L E I D E 

E X E C U C A O F I S C A L - C O D I G O T R I B U T A R I O N A C I O N A L - P R E V A L E N C I A DAS 

D I S P O S I C O E S R E C E P C I O N A D A S C O M S T A T U S D E L E I C O M P L E M E N T A R -

P R E C E D E N T E S . D E S P A C H O O T A T O R I O . A R T . 8 ° § 2 ° D A L E I 6.830/80. A R T . 219, 

§ 5 ° , DO C P C , A R T . 174, DO C T N - I N T E R P R E T A C A O S I S T E M A T I C A -
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JURISPRUDENCIA P R E D O M I N A N C E - R E S S A L V A DO E N T E N D I M E N T O DO 

R E L A T O R - PRECEDENCES 

1 O artigo 40 da Lei de Execucao Fiscal deve ser interpretado harmonicamente com o disposto 

no artigo 174 do CTN, que deve prevalecer em caso de colidencia entre as referidas leis. Isto 

porque e principio de Direito Publico a prescricao e a decadencia tnbutarias, materias 

reservadas a Lei complementar, segundo prescreve o artigo 146, I I I , b da CF. 

2 A mera prolacao do despacho que ordena a citacao do executado nao produz, por si so, o 

efeito de interromper a prescricao, impondo-se a mterpretacao sistematica do art. 8°, § 2°, da Lei 

n 6.830/80, em combinacao com o art. 219, § 4", do CPC e com o art. 174 e seu paragrafo unico 

do CTN. 

3 Apos o decurso de determinado tempo, sem promocao da parte interessada, deve-se estabilizar 

o conflito, pel a via da prescricao, impondo seguranca juridica aos litigantes, uma vez que 

afronta os principios informadores do sistema tributario a prescricao indefinida. 

4 Paralisado o processo por mais de 5 (cinco) anos impoe-se o reconhecimento da prescricao, 

ainda que de oficio, se o executado nao foi citado, por isso, nao tern oportunidade de suscitar a 

questao prescricional, isto porque, a regra do art. 219, § 5°, do CPC pressupoe a convocacao do 

demandado que, apesar de presente a acao pode pretender adimplir a obrigacao natural. 

5 E inaplicavel o referido dispositivo se a prescricao se opera sem que tenha havido a 

convocacao do executado, hipotese em que se lhe apresenta impossivel suscitar a questao 

prescncional. 

6 Permitir a Fazenda manter latente rel acao processual inocua, sem citacao e com prescricao 

intercorrente evidente e conspirar contra os principios gerais de direito, segundo os quais as 
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obrigacoes nasceram para serem extintas e o processo deve representar um instrumento de 

realizacao dajustica. 

7 A prescricao, tomando o credit© inexigivel, faz exsurgir, por forca de sua intercorrencia no 

processo, a alta de interesse processual superveniente, materia conhecivel pelo Juiz, a qualquer 

tempo, a luz do § 3° do art. 267 do CPC. 

8 Recurso Especial Improvido - (RESP 622165/PE : R E C U R S O ESPECIAL 2004/0010510. 

Relator(a): Ministro LUIZ FUX (1122). Orgao da Pubhcacao/Fonte: DJ 30.08.2004, p. 224) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 568.796 - RS (2003/0209867-3) 
RELATOR MINISTRO JOSE DELGADO - AGRAVANTE : FAZENDA 
NACIONAL - PROCURADOR; RICARDO PY GOMES DA SILVEIRA E 
OUTROS - AGRAVADO: GERSON VIANA DA ROSA -DECISAO -
TRIBUTARIO EXECUCAO FISCAL - FEITO PARALISADO HA MAIS 
DE 5 ANOS -IMPOSStVEL DECRETAR-SE DE OFICIO - A 
PRESCRICAO INTERCORRENTE - NOVO POSICIONAMENTO DA 1* 
TURMA 

1 Vinha entendendo, com base em inumeros precedentes desta Corte, pelo reconhecimento da 

possibilidade da decretacao da prescricao intercorrente, mesmo que de oficio, visto que: O art. 

40 da Lei n° 6.830/80, nos termos em que admitido no ordenamento juridico, nao tern 

prevalencia.A sua aplicacao ha de sofrer os limites impostos pelo art. 174, do CTN. 

Repugn am os principios informadores do nos so sistema tributario a prescricao indefinida. 

Assim, apos o decurso de determinado tempo sem promocao da parte interessada, deve-se 

estabilizar o conflito, pela via da prescricao, impondo-se seguranca juridica aos litigantes. 
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Os casos de interrupcao do prazo prescricional estao previstos no art. 174. do CTN, nele nao 

incluidos os do artigo 40, da Lei 6.830/80. Ha de ser sempre lembrado que o artigo 174, do CTN 

tern natureza complementer. 

2 No en tan to, a Egregia Primeira Turrna deste Tribunal reconsiderou seu entendimento no 

sentido de que o nosso ordenamento juridico material e formal nao admite, em se tratando de 

direitos patrimoniais, a decretacao, de oficio, da prescncao. 

3 Execucao fiscal paralisada ha mais de 5 (cinco) anos. Prescricao intercorrente que so pode ser 

declarada se houver requerimento do devedor, em face do disposto no art.40, §§ 2° e 3" da Lei 

6.830/80. 

4 Agravo conhecido para conferir provimento ao recurso especial (art. 544, § 3°, do CPC). 

Vistos, etc. 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pel a Fazenda Nacional no intuito de reform ar 

decisao que inadmitiu recurso especial intentado contra v acordao que decretou a prescricao 

intercorrente, em face da inercia da exeqiiente em promover o andamento do executivo fiscal. 

Aduz ofensa aos art. 40, caput, e §§ 2° e 3°, da lei no 6.830/80, e 40 do CTN. Relatados, 

decido: Vinha entendendo, com base em inumeros precedentes desta Corte, pelo 

reconhecimento da possibilidade da decretacao da prescricao intercorrente, mesmo que de 

oficio. Eis os julgados nessa linha: 
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PROCESSO C I V I L - T R I B U T A R I O - E X E C U C A O F I S C A L - PRESCRICAO -

D E S P A C H O C I T A T O R I O - A U S E N C I A DE C I T A C A O - E F E I T O S L E I 6.830/80, 

A R T . 8°' I V , CPC, A R T . 219, $ 4* C T N , A R T . 174, P A R A G R A F O UN I C O -

I N T E R P R E T A C A O S I S T E M A T I C A . 

Sem sede de execucao fiscal, a mera prolacao do despacho que ordena a citacao do executado 

nao produz, por si so, o efeito de interromper a prescricao, impondo-se a interpretacao 

sistematica do art. 8°, § 2°, da Lei 6.830/80, em combinacao com o art. 219, § 4° do Codigo de 

Processo Civil e com o art. 174 e seu paragrafo unico do Codigo Tributario National. 

Embargos rejeitados (EREesp n° 36855/SP, Rel. Min . Milton Luiz Pereira, DJ de 19/06/95). 

E X E C U C A O F ISCAL - DESPACHO C I T A T O R I O PROFERIDO D E N T R O DO 

Q U I N Q U E N I O C O M E X P E D I C A O DE MANDADO Q U E , T O D A V I A , NAO P O D E S E R 

C U M P R I D O , POR I N E X A T I D A O DO E N D E R E C O DOS DEVEDORES - C I T A C A O 

E D I T A L l C I A C O N C R E T I Z A D A QUANDO J A D E C O R R I D O O Q U I N Q U E N I O DO 

A R T . 174 DO C . T . N . 

Incensuravel o acordao que, diante das circunstancias descntas, concluiu pela prescricao. 

Correta interpretacao da norma do art. 174 do CTN em combinacao com o art. 219, § 1° do C 

PC. 

Recurso nao conhecido (REsp. no 4488/SP, Rel. Min . llmar Galvao, DJU, DE 29/10/90). 
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E X E C U C A O F I S C A L - P R E S C R I C A O - P A R A L I S A C A O DO F E I T O POR PRAZO 

SUPERIOR A CINCO ANOS - A R T I G O S 40 D A L E I N° 6830/80 E 174 DO CODIGO 

T R I B U T A R I O N A C I O N A L - I N T E R P R E T A C A O H A R M O N I C A , 

A norma do artigo 40 da Lei n. 6830/80 ha que ser interpretada em consonancia com o artigo 

174 do CTN, prevenindo, assim, a indefinicao do prazo. Precedentes do ST J. 

Recurso desprovido (REsp. n° 34318/PR, Rel. M i n . Helio Mosimann, DJU DE 02/08/93) 

E X E C U C A O F I S C A L - P R E S C R I C A O - C T N - A R T I G O 174 - L E I 6.830/80-ARTIGO 

40 - P R E C E D E N T E S . 

A prescricao da acao para cobranca do credit© tributario opera-se em 05 (cinco) anos, contados 

da data da sua constituicao dellnitiva con so ante o artigo 174 do CTN, que c lei complementar. 

Os casos de interrupcao do prazo prescricional estao previstos no paragrafo unico do artigo 174 

do CTN, nele nao incluidos os do artigo 40 da Lei n°. 6.830/80. 

(Recurso nao conhecido (REsp. n°.12443/RN, Rel. Mm. , Pecanha Martins, DJU DE 07/02/94). 

No mesmo sentido e o posicionamento da Augusta Corte Suprema: 

As disposicoes do artigo 40 e seus paragrafos da Lei n°. 6.830/80, devem ser interpretadas em 

harmonia com o principio geral da prescricao tributaria contido no artigo 174 do Codigo 

Tributario Nacional, que e lei complementar. 
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Este entendimento de afastar a prescncao por tempo indefinido se assenta no pnncipio de que 

deve haver um mo men to de estabilidade juridica, geradora da paz social, que e o objetivo 

primordial do Poder Judiciario, e esta estabilidade, em termos de prescricao da acao para a 

cobranca do credito tnbutario, se assenta no artigo 174, fixada em cinco anos, contados da data 

da sua constituicao definitiva, so interrompida nas hipoteses que enumera no seu paragrafo 

unico, nao incluidas nesta a do art 40 da Lei 6.830/80 (in RSTF 17/359) 

E X E C U C A O F I S C A L - A interpretacao dada, pelo acordao recorrido, ao art. 40 da Lei n°. 

6.830/80, recusando a suspensao da prescricao por tempo indefinido, e a uniea susceptivel de 

toma-la compativel com a norma do art 174. paragrafo unico, do Codigo Tributario National, a 

cuja disposicoes gerais e reconhecida a hierarquia de lei complementar (in RTJ 119/328). 

PRESCRICAO - E X E C U C A O F I S C A L - E M B A R G O S DO D E V E D O R 

O pedido de parcel amen to do debito fiscal import a em interrupcao da prescricao (CTN, art 174, 

paragrafo unico, inciso IV). Determina a citacao do devedor, antes de fluir o qiiinqiienio 

prescricional, e expedido o mandado de citacao, nenhum requerimento formulou o credor, desde 

o despacho ordenando a citacao, com vistas a prorrogar-se o prazo indispensavel a sua 

realizacao, nada reclamado contra a demora no cumpnmento do mandado. Aplicacao do art. 

219, §§ 3° e 4" do CPC, em ordem a ter-se como insubsistente o antecipado efeito da 

interrupcao da prescricao inercia do credor caractenzada Negativa de vigencia do art. 174 do 

CTN. Prescricao consumada. Recurso extraordinario conhecido e provido-(in RTJ 118/613). 
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No entanto, ao julgar o AgReg.no Ag. N°. 429141/PR, em sessao de 12/08/2003, revi men 

posicionamento. Naquela oportunidade desenvolvi os seguintes fundamentos: 

Na verdade, o Juiz nao pode, data venia, como ocorrido no caso em tela, conhecer da prescricao 

de direitos patrimoniais, se nao foi invocado pelas partes, constituindo-se a demanda executiva 

fiscal em acao de cunho patrimonial, conforme, alias, expressamente referido no pelo de fls. 

22/26. Neste sentido, o disposto no art. 166 do Codigo Civil e art. 219, paragrafo 5°, do CPC, 

verbis. 

Art. 166. O Juiz nao pode conhecer da prescricao de direitos patrimoniais, se nao foi invocada 

pelas partes. 

Art. 219, § 5° Nao se tratando de direitos patrimoniais, o juiz, podera, de oficio, conhecer da 

prescricao e decreta-la de imediato. Importa, neste ponto, na linha de orientacao acima tracada, 

sejam reproduzidos os seguintes julgados do egregio Superior Tribunal de Justica, verbis 

PROCESSUAL C I V I L - E X E C U C A O F I S C A L - P R E S C R I C A O - D I R E I T O S 

P A T R I M O N I A I S 

1 Nao se admite, em se tratando de direitos patrimoniais, que a prescricao seja decretada, de 

oficio pelo juiz. 

2 Interpretacao do art. 219. paragrafo 5°, do CPC 

3 Precedentes Jurisprudenciais 
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4 Recurso Provide, 

(REsp.l51878/MA, 1" Turma, Rel. M i n . Jose Delgado, DJ de 6.4.98, p. 46) 

PROCESSO C I V I L - E X E C U C A O F I S C A L - P R E S C R I C A O - O J U I Z N A O PODE, DE 

O F I C I O , D E C R E T A R A PRESCRICAO DA E X E C U C A O F I S C A L ( C C , A R T . 166) 

RECURSO ESPECIAL C O N H E C I D O E P R O V I D O . 

(RESP 51514/RS, 2 a Turma, Rel. M i n . A n Pargendier, DJ de 16.12.96, p. 50827). 

P R O C E S S U A L C I V I L - E X E C U C A O F I S C A L - P R E S C R I C A O - D E S P A C H O DO 

J U I Z - EFEITOS - E X T I N C A O E X O F I C I O - I M P O S S I B I L I D A D E - C P C A R T . 219-

P A R A G R A F O 5° E L E I 6.830/80ART. 40 - P A R A G R A F O 2° - P R E C E D E N T S 

1 Nas execucoes fiscais interrompem-se a prescricao pelo despacho que ordena a citacao do 

executado. 

2 Nao pode o Juiz, de oficio, decretar a extincao da execucao fiscal, que envolve direitos 

patrimoniais, sob fundamento de prescricao cuja alegacao incumbe a parte interessada. 

3 Recurso especial conhecido e provido 

(REsp 52673/RS, 2 a Turma, Rel. M i n . Pecanha Martins, DJ de 11.11.96, p.43690) 

Na mesma esteira foram os julgamentos nos seguintes processos: AgReg"s nos REsp's 

503946/PE, 499272/PE E 499150/PE. 

Assim, nao pode o Juiz, de oficio, conhecer da prescricao de direitos patrimoniais, se nao for ela 

invocada pelas partes, por se constituir a demanda executiva fiscal era acao de carater 
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patrimonial, nos moldes do que disciplinam nos arts. 166, do Codigo Civ i l , a 219, § 5°, do CPC, 

como e o caso dos autos. 

Esse e o novo posicionamento que sigo, por entender ser o mais coerente com a legislacao 

vigente. 

Assim, pacificado o assunto na jurisprudencia do ST J, cabe-se p rover o recurso especial. 

Diante do exposto, com esteio no art. 544, § 3° do CPC, conheco do agravo de instrumento para 

conferir provimento ao recurso especial. 

Publique-se intimacoes necessarias. 

Brasilia(DF),08 de manode 2004 

MINISTRO JOSE DELGADO 

Vale salientar que os dispositivos da Lei 6.830/80 nao admitem a prescricao intercorrente, 

notadamente, quando o credor nao encontra bens do executado. Porem, forcoso e de se admitir a 

sua possibilidade, quando a Fazenda Publica fica inerte e nao da and amen to ao processo, 

paralisando-o sem justa causa. Nao admitir a prescricao intercorrente contra a Fazenda Publica 

seria criar-lhe um privilegio nao reconhecido em lei e ir de encontro ao conceito de prescncao e 

seus fundamentos. 
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CONSIDERABLES FINAIS 

A questao da prescricao intercorrente se insere, portanto, como mais um ponto na 

problematica da execucao, e um ponto que, uma vez mais, favorece o devedor e lanca um onus a 

mais sobre os ombros do credor, qua! seja ode velar pela nao configuracao da prescricao no 

curso da execucao. E juridicamente viavel o reconhecimento da prescricao intercorrente, ante a 

inercia processual do autor da execucao, inclusive contra a Fazenda Publica, configurando-se 

como mecanismo que evita a continuacao de processos abandonados ao ocio pela Fazenda 

Publica. 

No entanto, um ponto se destaca no presente estudo, de que um dos requisitos para que 

ocorra a prescricao intercorrente e a inercia do credor. Por inercia deve-se entender: "a inacao, a 

passividade do titular do direito, ante a violacao por este sofrida". 

Entretanto, nao ha que se falar em inercia do credor quando ocorrer a suspensao da 

execucao por falta de bens penhoraveis do devedor Nao ocorre, nesse caso, quaiquer desidia do 

credor. Ao contrario. Este nao pode agir por absoluta falta de bens do devedor, e, portanto, nao 

se pode imputar quaiquer responsabilidade sobre a paralisacao de execucao ao credor. Nao e a 

inercia do exequente que paralisa o feito, e uma disposicao processual. 
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