
Concurso para livre-docente de Direito 

Judiciario Civil. 

Realizaram-se, nos dias 19, 20 e 24 de novembro de 1962, 
as provas do concurso para livre-docente de direito judi
ciario civil em que se inscreveu o bacharel Moacyr Lobo 
da Costa. 

A dissertagao apresentada pelo candidato intitula-se 
A intervengdo "iussu iudicis" no processo civil brasileiro. 

Participaram da comissao examinadora os professores 
Noe de Azevedo, Luis Eulalio de Bueno Vidigal, Alfredo 
Buzaid, Moacyr Amaral Santos e Washington de Barros 
Monteiro. 

A prova escrita realizou-se no dia 19, tendo sido 
sorteado o ponto Concurso universal de credores. 

A argiiigao sobre a tese do candidato realizou-se no dia 
20. No dia 24 o candidato fez a prelegao sobre o tema 
Substituigao processual, e, em seguida, efetuou a leitura 
da prova escrita, passando a comissao examinadora a 
proceder ao julgamento das provas, aprovando o candidato 
com a media geral 9,47. 

A prova escrita do candidato e publicada a seguir com 
o titulo, Concurso Universal de Credores. 

Concurso universal de credores. 

S U M A R I O : 1. Proimio. 2. Perfil historico. 3. Antece-
dentes no direito brasileiro. U- A interpretagao doutrind-
ria do art. 929 do Cod. Proc. Civil. 5. Direito comparado. 
6. Dogmdtica. 7. Condigoes formais. 8. Conclusao. 

1. O tema desta dissertagao reveste-se de invulgar 
interesse, no campo do direito processual civil, pelas impli-
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cagoes doutrinarias e praticas, especialmente, pelas investi-
gagoes que suscita quanto a sua origem historica e pelas 
elaboragoes dogmaticas a que da margem quanto a sua 
finalidade. 

Comecemos, como e de rigor, entao, pelo seu 

2. Perfil Histdrico. 

No direito romano uma lei Julia autorizava o devedor 
insolvente, que quizesse se furtar a execugao pessoal da 
"manus injaectio" e a infamia decorrente, a fazer cessao 
de seus bens aos credores; era a "bonorum cessio" que, 
atraves das vissitudes por que passou o direito romano, na 
sua trajetoria durante a idade media, sob a influencia do 
direito germanico e do direito canonico, veiu a ser acolhida 
pelo direito portugues, tendo assento nas ordenagoes do 
Reino. 

Assim, a ordenagao del rei Dom Filipe, no seu livro 4.° 

titulo 74, dispos a respeito "dos que fazem cessao de bens", 
tragando normas sobre a admissibilidade desse meio juri
dico assegurado ao devedor insolvente para se livrar da 
prisao, bem como das condigoes para seu exercicio e das 
formalidades exigidas. 

A cessao de bens era considerada como um beneficio 
concedido ao devedor e consagrado pela legislagao, a fim 
de que o devedor de boa fe, demonstrando voluntaria ou 
judicialmente a seus credores que a razao do nao cumpri-
mento de suas obrigagoes era o infortiinio e nao o dolo, 
obtinha deles, por sentenga judicial, permissao para co-
megar de novo sua vida, entregando todos os seus bens em 
pagamento de suas dividas, mas, sem se exonerar delas, 
ficando sujeito, logo que adquirisse novos recursos, a solver 
o saldo devedor verificado, para o que lhe era concedida 
moratoria por cinco anos. 

Era indispensavel que o devedor demonstrasse, por 
meio de u m inventario, quais os bens que possuia antes de 
contrair as dividas e as adversidades que lhe advieram e 
motivaram o estado de insolvencia em que se encontrava. 
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Reconhecida a boa fe do devedor o beneficio era-lhe 
concedido. 

Mesmo apos a supressao da prisao por dividas, pela 
lei de 20 de junho de 1774, o beneficio da cessao de bens 
permaneceu em favor do devedor de boa fe. Continuava a 
ser admitida como uma garantia para o devedor honesto, e 

seguranga de sua tranqiiilidade. 

3. Antecedentes no Direito Brasileiro. 

No Brasil, em virtude de nao haver sido revogada a 
ordenagao que a concedia, a cessao de bens continuou a ser 
admitida nas condigoes em que a regulavam a citada orde
nagao e as leis posteriores. 

Ao se tratar da elaboragao de um codigo civil para o 
pais, dos varios projetos apresentados o do jurisconsulto 
COELHO RODRIGUES acolheu a cessao de bens com a mesma 
finalidade que lhe era atribuida na vetusta legislagao das 
ordenagoes, caracterizando-a, contudo, como a figura da 
insolvencia civil. 

CLOVIS BEVILAQUA adotou-a no seu projeto; todavia, a 
despeito da defesa do instituto da insolvencia civil, que 
sustentou contra a opiniao do Cons. ANDRADE FIGUEIRA, foi 
a opiniao deste que prevaleceu na redagao do projeto 
definitivo e se converteu em lei. Assim, o Codigo Civil 
Brasileiro nao contempla o instituto da insolvencia civil, a 
que equivale o concurso universal de credores provocado 

pelo proprio devedor, mediante a oferta da cessao de bens, 
como vinha do direito ancestral, mas, tao somente, a figura 
do concurso de credores, que a doutrina qualifica como 
concurso particular, a que se procede, como reza o artigo 
1554, toda a vez que as dividas excedam a importancia dos 

bens do devedor. 
0 ministro ARTUR RIBEIRO, quando elaborou u m projeto 

de codigo de processo civil, por incumbencia do Governo 
da Uniao, em razao do disposto no art. 11 das disposigoes 
provisdrias da Constituigao de 1934, incluiu o concurso 
universal de credores como sendo a insolvencia civil do 
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devedor e estabeleceu as regras de processamento e condi
goes de admissibilidade. O projeto, entretanto, como tantos 
outros, foi tragado na voragem do regime fascista que se 
inaugurava no pais com o golpe de 10 de novembro de 1937. 

A consciencia juridica do eminente mestre desta casa, 
o prof. W A L D E M A R FERREIRA, sempre voltada para o aprimo-
ramento das nossas leis e instituigoes, fez-se eco das neces
sidades e reclamos da vida juridica do pais, e, em primorosa 
proposigao apresentada ao Congresso Nacional de Direito 
Judiciario Civil, que se reuniu na Capital da Repiiblica, 
advogou o estabelecimento da insolvencia civil, para o 
devedor nao comerciante, ao lado da falencia para o 
devedor comerciante. 

Nao seria possivel dizer-se que a memoravel proposigao 
lenha caido em terreno safaro. Ao contrario, o legislador 
do codigo de processo civil, aprovado pelo Decreto-lei 
n.° 1.608, de 18 de setembro de 1939, com o estabelecer a 
norma constante do art. 929 do estatuto processual, atendeu, 
embora nao de maneira cabal, como seria conveniente, a 
sugestao do eminente jurista. 

Conquanto nao tenha instituido o regime da insolvencia 
civil, com suas caracteristicas e peculiaridades, o certo e 
indisputavel e ter aquele dispositivo estabelecido o concurso 
universal de credores, por provocagao do devedor, ao lado 
do concurso particular, de que tratam os artigos 1017 e 
seguintes, e que se instaura por provocagao de qualquer 
ere dor, como o demonstrou, de maneira cabal, outro emi
nente mestre desta Faculdade, o prof. ALFREDO BUZAID, na 
tese de concurso com que conquistou brilhantemente a 
catedra de direito processual civil na Faculdade de Direito 
da Universidade Catolica de S. Paulo. 

O artigo 929 do CPC, ao dispor ser licito ao devedor 
apresentar relatorio de seu estado patrimonial, com a 
discriminagao do ativo e passivo, a fim de que se instaure, 
desde logo o concurso de credores, com a notificagao dos 
interessados, quando a penhora que recaiu sobre seus bens 
nao bastar ao integral pagamento do credor exeqiiente, 
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instituiu, no Brasil, o concurso universal de credores. por 
provocagao do devedor. 

4. A Interpretagao Doutrindria do art. 929 do CPC. 

Esse dispositivo legal, entretanto, ate o aparecimento 
do livro do prof. BUZAID, vinha sendo interpretado diferen-
temente pelos comentadores do codigo. Assim e que, 
consider an do-o como, apenas, um incidente do processo da 

execugao, OSWALD© PINTO DO A M A R A L entendeu que o con
curso so poderia versar sobre os bens penhorados e o prof. 
AMILCAR DE CASTRO sustentou que assim devia ser, na suposi-
gao de que penhorados estivessem todos os bens de pro
priedade do devedor. O prof. LOPES DA COSTA disse, no seu 
livro de Direito Processual Civil que esse artigo 929 tinha 
um pouco de tudo, pois, equivalia a cessao de bens, dava 
azo a instauragao do concurso de credores, e aquele relatorio 
de seu estado patrimonial lembrava o § 807, do ordenamentb 
processual civil alemao (ZPO). 

Desta ultima assertiva discordou frontalmente PONTES 
DE MIRANDA, demonstrando que aquele dispositivo da lei 
alema tinha finalidade diversa. 

So apos o trabalho do prof. BUZAID e que a doutrina 
nacional atentou para o verdadeiro significado e alcance 
do art. 929 do CPG. como salientou o prof. PEDRO PALMEIRA, 

em sua tese de concurso, no Rio de Janeiro. 

5. Direito Comparado. 

No direito comparado o instituto do concurso universal 
de credores, por provocagao do devedor, ao lado do con
curso particular, por provocagao de qualquer credor e da 
falencia para o devedor comerciante, esta regulado e foi 
acolhido pelo CPC portugues, elaborado sob a orientagao do 
prof. JOSE ALBERTO DOS REIS — artigos 1358 e seguintes, que 
tratam da insolvencia dos nao comerciantes; bem como pela 
"ley de enjuiciamiento civil" espanhola, que trata do con
curso de credores, nos artigos 1.156 e seguintes, admitindo 
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o concurso universal, por provocagao do proprio devedor, 
nos artigos 1.156 e 1.157. 

6. Dogmdtica. 

0 concurso universal, tal como esta previsto no art. 929 
do CPC a despeito de sua ubicagao, nao e u m simples 
incidente do processo de execugao, como se poderia supor, 
e foi mesmo entendido por alguns. E um processo auto-

nomo. 

Esse instituto tem a natureza de provocagao da inter-

vengao de terceiros no processo, com a finalidade de obter 
o reconhecimento do estado de insolvencia do devedor e 
possibilitar o rateio entre todos os credores do produto que 

for apurado com a venda de todos os bens do devedor, de 

maneira a impedir que o exeqiiente se pague integralmente 

ou preferentemente, com prejuizo dos creditos dos demais 

credores. 

Visa, assim, a realizar a satisfagao dos debitos "par 

conditio creditorum", num juizo universal de liquidagao 

coletiva. 

O devedor nao propoe uma agao, na verdade, mas, 

mediante a sua provocagao, instaura-se um processo auto-

nomo, com a intervengao dos terceiros credores no processo 

da execugao, assistindo ao devedor a "exceptio concursus 

pendentis". 

Os credores intervenientes assumem a qualidade de 

litisconsortes, em face do devedor comum, nao obstante, 

inexista lago de comunhao de interesses que os envolva, de 

sorte que, entre eles, os interesses sao quasi sempre anta-

gonicos, traduzindo-se o antagonismo na disputa que se 

pode estabelecer com o objetivo da exclusao de algum dos 

creditos apresentados. 

A sentenga que julga o concurso tem a natureza de 

sentenga predominantemente constitutiva, com efeito decla-

ratorio. 
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Contra a decisao que admitir, ou nao, o concurso, ou 
ordenar a inclusao ou exclusao de creditos, o CPC concede 
o agravo de instrumento, do art. 842 n.° xin. 

7. Condigoes for mais. 

Sao condigoes formais de admissibilidade do concurso 
universal, por provocagao do devedor, no caso do art. 929, 
que o pedido venha subscrito por procurador judicial com 
poderes especiais para esse fim, em razao do disposto no 
art. 108, do CPC, e, que o relatorio, a que se refere o art. 929, 
individui, com precisao, os credores que deverao ser noti-
ficados, bem como o estado patrimonial do devedor com a 
indicagao de seu ativo, constante de todos os bens dispo-
niveis de sua propriedade, e do passivo com a indicagao de 
todas as suas dividas e a sua natureza. 

Nao ha, na lei processual vigente, a exigencia de referir 
o devedor os motivos adversos que o reduziram a insol
vencia, como constava da legislagao ancestral portuguesa. 

8. Conclusao. 

Em conclusao, podemos afirmar, na companhia de 
eminente mestre desta Faculdade, que o legislador do 
estatuto processual civil brasileiro acolhendo, embora, de 
maneira incompleta e inabil, a sugestao feita por outro dos 
grandes mestres, de que esta Faculdade se orgulha, instituiu 
a figura do concurso universal de credores, ao lado do 
concurso particular, e ao lado da falencia do devedor 
comerciante, tal como se verifica no moderno direito pro
cessual civil portugues e no direito espanhol. 

O relatorio, que nao se assemelha quanto a sua finali
dade, ao de que trata o § 807 da ZPO alema, nao se destina, 
tambem, a promover a cessao de bens, eis que os credores 
serao pagos, afinal, com o produto da venda dos bens. 

Por nao corresponder, quanto ao seu aspecto formal, 
ao instituto da insolvencia civil, replica da falencia co
mercial, o concurso universal, previsto no art. 929 do cpc e 
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destituido de administragao organica, o que, na pratica, 

costuma trazer serios obices. 

Se nao fosse incurial encerrar uma dissertagao com u m 
apelo ao legislador e me fosse permitido faze-lo, deixaria 
consignado aqui meus votos para que, na almejada e espe-
rada reforma do codigo de processo civil se estabelega o 
instituto da insolvencia civil, com suas caracteristicas e 
peculiaridades, a exemplo do vigente cpc portugues, como 
um passo a mais na senda do progresso das nossas leis e 

instituigoes juridicas. 


