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Aos alunos da Faculdade de Direito da UERJ, pelo auxilio que me 
prestaram no combate A fraude nas eleiqiks de 1994, permitindo-me concluir 
o presente trabalho, intenompido abruptamente por aquele epiddio, e por 
tanto quanto propiciaram B pitria, atravCs de exemplar atuago naquela 
a p q b ,  revelando expressive civismo, singular cidadania e notavel contri- 
buiqb para a moraliza@o politics, mer& da inestimivel participa#o na 
constru@o de urn dos pilares democdticos de nosso pais, como s6i ser o 
processo eleitoral, 

0 processo, concebido como instnunento de realiza~50 dos 
direitos materiais, na vis5o percuciente de Niceto Alcala-Zamora y 
Castillo2, passou no liminar de urn novo seculo a submeter-se ao 
desafio da efetividade, postulado modern0 que exige a aptidgo dos 
instrumentos de tutela i consecuq50 dos fins para os quais foram 
comtituidos3. Sob essa otica, fartarn as criticas acerca da natural 
demora da yresta@o jurisdicional, gerando insatisfa950 pratica e 
juridica para aqueles que se viem compelidos a recorrer ao judicihrio 
na busca da soluqiio de seus conflitos. 0 fenemeno, alias, e universal, 

1 Apremta~ilo da tese oferecida ii Congregqb da Faculdade de Direito daUERJ para o concurso 
de Professor Titular na cadeira de Processo Civil. 

2 Pmcem autooomposici6ny autadefensa - 1947. 
3 Nesse sentido as exposipks de PROTO PISANIna Riv. Dir. Proc., vol. XXX, 1975, em adgo 

intitulado E'effettivita dei memi di tutela giurisdizionale con particolare riferimento all'attua- 
zione dellra sentenza di condanna. 



como p6de observar Cappelletti, atraves de vasta e convincente 
comprovaqio assentada nos dados informativos encontradiqos no seu 
volume "Acesso $ J~stiqa"~. 

Essa constata~iio foi responsavel pela pesquisa, dentro do orde- 
namento, de instmentos ageis de prestaqiio jurisdicional, acarretan- 
do o que hoje se cognomina de "vulgariza~io" do processo cauteld. 
Essa fonna de tutela irnaginada como tertium genus e destinada 
proteqio da utilidade pratica das tutelas de cogniqio e execuqiio6 
passou a ser utilizada, indistintamente, em todas as situaqies revela- 
doras de perigo de demora na prestaqiio da justiqa, niio so quando esse 
retardamento indicasse periclitaqiio para urna escorreita prestaqiio da 
justi~a pela frustra~iio dos meios processuais, mas tamb&m nas hipo- 
teses de malogro do proprio direito material da parte ou seu energico 
enfraquecimento. Alterou-se, assirn, a feiqio doutrinsiria do processo 
cautelar, servil ao processo principal, transmudando-o num verdadei- 
ro procedimento cdere e expedito capaz de conjurar, como os inter- 
ditos romanos, toda e qualquer lesiio ou ameaGa de lesb, em brevis- 
simo espaqo de tempo, afastando os tlo combatidos efeitos ruinosos 
da demora na prestaqb jurisdicional. 

Cautelaridade e satisfatividade restaram por imiscuir-se no h- 
bit0 dos designios do processo cautelar, atendendo as situaqks de 
emerghcia e superando os reclamos da efetividade7. Entretanto, se a 
pratica assirn vem demonstrando, evidencia-se a necessidade de 
distinguir nio so os objetivos diversos da tutela cautelar em confront0 
com essa tutela rapida que se vem proliferando, mas tamkm regular 
a natureza dessa esp6cie de processo e procediiento, fruto da criaqlo 
de novas exig6ncias sociais. 

4 Acesso B Justip - MAURO CAPPELLEITI e BRYAN GARTH - 1988. 
5 ~ e s s e  sentido as exposiqk de O V ~ I O  A. BAPTISTA DA SILVA, in Curso de Processo Civil 

- 1993 e LUIZ GUILHERME MARINONI - Tutela Antecipada - 1993. 
6 Essa verdadeira ace@o da tutela cautelar deve-se A CARNELUTTI, Didtto e Processo, 1958, 

nada obstante atribua-se B obra de CALAMANDREI - Introduzione all0 Studio Sistematico dei 
Provvedienti Cautelari, de 1936. A quawca@o de uma verdadeh celtidiio de nascimento da 
doutrina cautelar. de sabenp, entretanto, que o festejado autor deu enfase exacerbada B 
preventividade, mpcmabilizando-se pela mtradiqb hoje verificada em figuras judiciais de 
cunho cautelar-satisfativo, expressiro que encena verdadeim contradimio in terminis, na cetteim 
cdtica de OVBIO BAPTISTA DA SILVA - A Aqb Cautelar Inominada no W ~ t o  Brasileim, 
1992. 

7 Sobre o tema a reflex30 mpons8vel de GALENO LACERDA in Funqb e Processo Cautelar, 
Revis60 Critica - Livm de Estudos Juddicos - IEI - 1992. nQ 5 A posturn do autor 6 reconsiderar 
os conceitos pioneiros que lanpu quando do advent0 do Ckligo, desmistificando a evolup5o 
cientlfica que parecia terocorrido no B d  com a inseqb de Livm pr6prio destinado A regulaqb 
dp processo cautelar. Somente a humildade de urn dbio poderia pennitir signifcativo d e  
clmento p6blico de algurnas falhas de percep@o cientifica, que autenticam a humanidade do 
doutrinador. 



Destarte, a conseqiibncia dessa utiliza~do promiscua do processo 
cautelar revelou um fenameno analogo, que pode figurar como raz5o 
Iogica para a deriva~io de causas para o procedimento s d o - c a u -  
telar. 

E a questk atinente aos direitos evidentes. A pratica judicihria 
indica casos em que nio se revela justa a demora da presta~io 
jurisdicional, mercB de inexistir qualquer situa~do de perigo. Trata-se 
dos casos de evidSncia, diametralmente distintos dos de "mera apa- 
rzncia" que se encenam no processo cautelar. Para ess'es, a inadequa- 
gio do procedimento ordinirio revela-se de pronto, reclamando uma 
atuagiio tiio prsnta quanto evidente o direito da parte, tal como ocorre 
com o mandads de seguranga8. 

Hodiernamente, ganham corpo esses provimentos, como, vg, 
contemplou-oa o legislador inquilinirio, com o despejo liminar h e -  
versivel, merecendo, por isso, inserir-se em sede doutrinaria essa 
nova fei@o do processo como instrumento de realiza~io irnediata. 0 
tema, como se verifica, aha-se com a tutela de seguranga na parte 
em que tambbm se engendra de imediato, com abandon0 dos ritua- 
lismos, hoje iflgustificaveis, do procedimento ordinario, tra~ado para 
servir de instrumento a uma longa averiguagio do direito dos conten- 
dores, in casu, desnecesshria, pela propria "evid6nciaM. Funde, assim, 
a presente tese, os pontos afins entre a tutela de seguranga e a tutela 
da evidbncia. 

A nossa proposta e exatamente suscitar urn desafio entre os 
experts quanto a existencia no direito brasileiro de um processo 
verdadeiramente sumario, atraves do qual a parte, diante de uma 
situagio de perigo ou de evidencia do direito, pode utilizar-se do 
procedimento cautelar para fins satisfativos, submetendo a sua pre- 
tensio a urna surniuia cognitio sui generis, finda a qual a decisio 
judicial ha de prevalecer com forqa do caso julgado tal como as 
demais sentengas de conhecimento, exatamente por encerrar a ultima 
palavra do judiciario acerca do litigio, de tal sorte que nio lhe reste 
mais qualquer utilidade noutro provimento, tomando-a carente de 
interesse de agirOg 

8 CALAMANDREI, um dos gknios da cikncia pmessual, almejava esse estado ideal de direito 
no qual a provid6ncia definitiva pudesse ser instanhea, como se colhe desta passagem in 
Introducd6n, pig. 44: "enurn ordenamiento puramente ideal en el que la pmvidencia defdtiva 
pudiese sersiernpreinstantanea, de modo que, en el mismo momento en que el titular del derecho 
praentaqe la demanda se le pudiera imediatamente otorgar justicia de mod0 pleno y adecuado 
a1 caso, no habria lugar para las providencis cautelares". 

9 Tributa-se a LIEBMAN a sistematizqb das condiqks da @o como requisites de admissibi- 



Por seu turno, a tutela de seguranqa, exatamente porque deferida 
em condiqbes excepcionais, suscita, tam%m, urn regime especial de 
atuaqiio do juizo que se extrema entre o atuar ex oficio e a duplicidade 
e fungibilidade das aqdes. Em resumo, a nossa proposta 6 subsurnir 
ao poder-dever do juiz a soluqlo sob medida da causa posta em juizo, 
com tamanha amplitude de atuaqio, que a palavra do judiciirio seja 
duplice, evitando, exatamente, a prolifera@o de processes, permitin- 
do numa mesma oportunidade que o magistrado proveja em favor de 
qualquer das partes, conferindo a soluqio adequada ao litigio sem se 
preocupar com o fator iniciativa." 

A sumariedade na tutela da evidkncia e a multiplicidade de 
possibilidades de soluqdes na tutela de seguranqa, timbram-nas de 
caracteristicas phprias, respaldadas na interpretaqlo harrndnica da 
lei processual com as exig6ncias atuais inseridas na gknese do prin- 
cipio da efetividade. 

A tese, em surna, pretende demonstrar que ha fonte legal auto- 
rizando o uso dessas aqdes de urgkncia, apontando, ainda, a sugestio 
de proliferaqb dessa fonna de tutela como meio de alcanqar-se o 
prestigio do judiciirio, tHo decantado pela doutrina historica do 
processo, ao justificar o monopolio da jurisdiqiio.ll 

0 simples designio de motivar essa especulaqio e o que nos 
basta para justificar a tese ora proposta, maxime porque, na sua ratio 
sobressai a preocupaqiio de urn homem em melhor servir A sua patria, 
vislumbrando, nesse sentido, novos instrumentos para aqueles que 
exercem, como n b ,  o nobre sacerdkio da magistratura.12 

lidade que o autor deve cumprir para obter uma sentenca de mkrito, independentemente do 
resultado obtenlvel, como queo citado autorintennediou o confront0 cientifico entre as Esmlas 
do Direito Concreto de Agir capitaneada por CHIOVENDA e do Direito Abstrato sugerida por 
CARNELU'ITI, o fen6meno da exastub dm anseios judiciais da prte revela urn dos compo- 
nentes do interesse de agir que C a utilidade da presta~5o~hdicional, d i d o  que a n d d a d e  
corn*, ta&m, essa wndiciio da aciio - LIEBMAN - Manuale di Diritto Processuale Civile 
- VO~.  I, 1966. 

10 clhica de CALAMANDREI de que " ~ b  se tern jurisdi+o sem a+o, isto 6, a justica nib se 
move sem que seja solicitada" - Nemo judex sine actore - Instituciones de Derecho Procesal 
eSvil. 1943. 

I 1 ~ x ~ k i v a  a correspond6ncia que CARNELW faz entre a promessa da lei e a sua exigibii- 
dade por meio dcs brgiios judidrios, cumprindo o Estado, comojuii, a promessa que fez como 
legislador - Sistema di Diritto Rocessuale Civile - 1936. 

12 Nigu6m melhor do que CALAMANDREI entreviu a extensib humana da atua~b juhcihria, 
por tantas piginas belas. Cite-se esta passagem: "Sob a ponie da justip passam todas as dores, 
todas as miskrias, todas as aberqh . . .  e seda de desejar fosse o juiz cap= de reviver em si, 
para os compreender, cadaum destes sentimentos" - Elogio dei Giudici Scritto da un Avvocato. 


