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RESUMO 

A busca pela efetividade do processo tern norteado o labor dos processualistas pos-
modernos, voltados que esuto para o aspecto finalistico da atividade jurisdicional do 
Estado. Nesta seara, e possivel retomar a discussao acerca da acao monitoria, investigando-
a sob a seguinte tematica: "Acao monitoria contra a Fazenda Publica", que possibilita como 
problema e hipotese: ha incompatibilidade na aplicacao do procedimento monitorio em 
desfavor da Fazenda Publica? Nao, e perfeitamente viavel a interposi9ao da Acao 
Monitoria contra a Fazenda Publica sem que haja ferimento aos dispositivos constitucionais 
ou do Codigo de Processo Civil. A relevancia do tema consiste na necessidade de resolver a 
celeuma doutrinaria e jurisprudencial posta acerca do assunto e, portanto, sao objetivos 
desta pesquisa: o estudo da ac3o monitoria em seus aspectos doutrinarios e legais e a 
analise critica das teorias e argumenta96es ja construidas sobre o tema. Os metodos 
utilizados durante o trabalho, qual seja: o exegetico-juridico, permite o alcance dos 
objetivos propostos e, como resultado, a confirma9ao do problema e hipotese previamente 
fonnulados. Assim, o trabalho foi estruturado em tres capirulos: no primeiro capitulo sera 
explorado um breve historico do instituto, desde o seu surgimento ate os dias atuais, 
analisando-se de antemao a etimologia do termo monitorio no latim; o segundo capitulo 
demonstrara em que consiste a A9§o Monitoria, analisando seu conceito, seus principios 
norteadores, natureza juridica, objeto, cabimento legitimidade para agir, seus requisitos de 
admissibilidade, competencia e o procedimento monitorio; no terceiro e ultimo capitulo 
sera trazida uma discussao acerca da possibilidade de interposicao desta a9ao contra o 
Estado, averiguando os posicionamentos a favor e contra. 
Palavras-chave: Acao monitoria - Fazenda Publica - Procedimento. 



ABSTRACT 

The search for the effectiveness of the process has been orientating the labor of the post
modern jurists, undone that you are for the aspect conclud of the jurisdictional activity 
of the State. In this wheat field, it is possible to retake the discussion concerning the 
action monitoria, investigating her under the following theme: "Action monitoria 
against the public farm", that it makes possible as problem and hypothesis: is there 
incompatibility in the application of the procedure monitorio in disfavor of Public 
Finance? No, it is perfectly viable Acao Monitoria's interference against Public Finance 
without there is wound to the constitutional devices or of the Code of civil procedure. 
The relevance of the theme consists of the need of solving the doctrinaire noise and 
jurisprudential put concerning the subject and, therefore, they are objective of this 
research: the study of the action monitoria in their doctrinaire and legal aspects and the 
critical analysis of the theories and arguments already built on the theme. The methods 
used during the work, which are: the exegetico-juridical allow the reach of the 
proposed objectives and, as result, the confirmation of the problem and hypothesis 
previously formulated. Like this, the work was structured in three chapters: in the first 
chapter a historical abbreviation of the institute will be explored, from his appearance to 
the current days, being analyzed the etymology of the term momtorio beforehand in 
Latin; the second chapter will demonstrate in that it consists the Action Monitoria, 
analyzing his concept, their beginnings norteadores, juridical nature, I object, pertinence 
legitimacy to act, their requirements of admissibility, competence and the procedure 
momtorio; in the third party and last chapter will be brought a discussion concerning the 
possibility of interference of this action against the State, discovering the positionings in 
favor and against. 

Word-key: Action monitoria - Public Finance - Procedure. 
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INTRODUCAO 

O ingresso da Acao Monitoria no ordenamento juridico patrio harmoniza-se 
perfeitamente com o espirito das reformas do Codigo de Processo Civil que almeja, 
sobretudo, oferecer maior celeridade e simplifica9ao ao processo e estruturar tecnicas 
diferenciadas de tutela para que fique observada a efetividade processual. 

O tema encerra grande relevancia no ambito do sistema processual civil 
justamente devido as constantes reformas que estao sendo levadas a efeito nos ultimos 
tempos, haja vista a perspectiva do Estado Democratico Social de Direito, empossado pela 
Constituicao Federal de 1988 e que representa, de resto, uma tendencia contemporanea do 
processo no sentido de gerar melhores eondi96es de efetivacao das leis, de modo que os 
processos se desenvolvam de forma desburocratizada e respondam as necessidades sociais de 
forma mais efetiva, ja que nao e mais possivel conviver com o retardo na entrega da 
presta9ao jurisdicional por parte do Estado. Afinal, Justi9a tardia e sinonimo de Injustica! 

Em meio a essa onda renovatoria, pesquisaremos a seguinte tematica: "A9ao 
monitoria contra a Fazenda Publica", que nos possibilitara como problema a seguinte questao: 
haveria incompatibilidade na aplica9ao do procedimento monitorio em desfavor da Fazenda 
Publica, haja vista esta encerrar algumas regalias de ordem processual? A hipotese a ser 
verificada sera: o procedimento monitorio e perfeitamente viavel contra a fazenda sem que 
haja ferimento aos dispositivos constitucionais ou do Codigo de Processo Civil. 

No entanto, o ajuizamento da Monitoria contra o Estado e tema por demais 
controvertido. Ha acirradas discussoes doutrinarias e jurisprudenciais atinentes ao cabimento 
ou nao da interposicao da acao monitoria contra a Fazenda Publica e a questao revela-se 
bastante complexa. Por isso, objetiva-se neste trabalho propor uma discussao a respeito dessa 
divergencia juridica, na qual defenderemos com veemencia a possibilidade de sua 
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interposicao contra o Estado, de forma a possibilitar ao cidadao comum uma alternativa 
satisfatoria, quando credores do ente estatal e detentores de documented) de ampla 
verossimilhanca, (que demonstrem um debito fazendario), no entanto sem eficacia executiva 
apta a ensejar uma acao propria de execucao, constituindo-se, portanto, uma acao de 
procedimento misto que enseja a formacao de um titulo executivo judicial em tempo habil, se 
comparado a acao ordinaria de cobranca ou mesmo acao de cobranca de rito sumario (cujo 
valor nao exceda 60 salarios minimos). 

Neste contexto, estudaremos a Acao Monitoria em seus aspectos doutrinarios e 
legais de forma a nos possibilitar uma visao geral deste procedimento e em seguida 
analisaremos criticamente as teorias e argumentacSes de renomados doutrinadores e juristas 
sobre o tema de forma a permitir a construcao uma posi9ao solida e coerente capaz de 
justificar a hipotese supra mencionada. 

Para alcan9armos esse objetivo a metodologia desenvolvida nesta pesquisa tern 
amparo no metodo historico evolutivo, no exegetico-juridico e na consulta bibliografica 
enfocando a Lei n° 9.079/95, o Codigo de Processo Civil, a Constituicao Federal de 1998, 
doutrinas e jurisprudencias, levando-se em conta os questionamentos juridicos dos autores 
estudados sem, contudo, prescindir de uma breve explana9ao a respeito dos aspectos 
historicos e conceitos legais, doutrinarios e jurisprudenciais, sobre os quais se fundamental o 
nosso objeto de estudo. 

No primeiro capitulo sera explorado um breve historico do instituto, desde o 
seu surgimento na historia do Direito ate os dias atuais, analisando-se de antemao a 
etimologia do termo monitorio. 

O segundo capitulo demonstrara em que consiste a Acao Monitoria em linhas 
gerais, analisando seu conceito, seus principios norteadores, natureza juridica, objeto, 
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cabimento legitimidade para agir, requisites de adrnissibilidade, competencia e o 
procedimento monitorio propriamente dito. 

No terceiro e ultimo capitulo sera trazida uma discussao acerca da 

possibilidade de interposicao desta acao contra o Estado, averiguando os posicionamentos a 

favor e contra e em seguida, defenderemos a possibilidade de interposicao da Acao Monitoria 

contra a Fazenda Publica, sem, no entanto retirar desta suas regalias, afinal ela representa a 

Sociedade e como tal deve lastrear-se de mecanismos que obstem a inrringencia aos seus 

direitos indisponiveis. 
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CAPITULO 1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Ha uma tendencia mundial voltada a superacao do procedimento ordinario, em 
razao de sua morosidade e complexidade, consubstanciada na lentidao que envolve a 
satisfacao do direito pleiteado, o que abarrota, sobremaneira, o Poder Judiciario. Este cenario 
fez nascer um comportamento processual chamado tutela diferenciada que visa acelerar a 
prestacao jurisdicional, ainda que com afronta as regras formais e tradicionais do processo. 

A Acao Monitoria emergiu desta necessidade em varias nacdes e foi copiada 
pelo Brasil para desafogar o Poder Judiciario e prestar uma tutela jurisdicional mais celere e 
efetiva aos seus consumidores. Hoje em dia e praticamente acolhido em todas ou quase todas 
as legislacdes do Direito romano-germanico. Tern seu berco nos direitos alemao, austriaco, 
italiano, frances e portugues. 

Foi introduzida no Brasil a partir das Ordenacoes Manuelinas por meio de uma 
via processual chamada acao de assinacao de dez dias. Sua trajetoria no sistema juridico 
brasileiro evoluiu bastante e hoje se encontra capitulado no artigo 1.102 a, b e c, no livro IV, 
titulo I do Codigo de Processo Civil, introduzido pela Lei n° 9.079/95. 

1.1 Etimologia da palavra monitoria 

Etimologicamente, existem dois vocabulos com significado proximo ao termo 
monitoria: monicao e monitor, conforme derinicao encontrada em Placido e Silva (1987). A 
palavra monicao vem do latim monitio, de monere (advertir, avisar). Na significacao juridica 
e em uso antigo era o aviso ou convite para vir depor a respeito de fatos contidos na 
monitoria. A monitoria, assim, era a carta de aviso ou de intimacao para depor. 

Monicao, na terminologia usada pelo Direito Canonico, e a advertencia feita 
pela autoridade eclesiastica a uma pessoa, para que cumpra certo dever ou nSo pratique um 
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ato, a fim de que evite a imposicao de uma sancao ou a penalidade a que esta sujeita pela 
omissao ou acao indicadas. 

O vocabulo monitor vem do verbo monir, proveniente do verbo latino monere, 
cuja raiz e men: pensar, fazer, pensar, lembrar e, por extensao chamar a aten£ao para, advertir, 
lembrar, dirigir significando, na lingua vernacula aviso em que o publico e convidado a ir 
dizer o que soube acerca de um crime e no meio juridico tal palavra tern significa intimacao 
judicial ou policial para a prestacao de depoimento a respeito de alguma lide ou ocorrencia. 

Na sistematica processual do Codigo de Processo Civil brasileiro, fora 
utilizado a nomenclature monitoria, porque e esse sentido que o legislador quis empregar a 
uma ordem jurisdicional imposta ao reu pelo nao adimplemento de uma obrigacao impressa 
nos documentos acostados a exordial e cumulada com a deterrrunacao do respectivo 
implemento, iacultando ao mesmo resistir a pretensao do autor em certo prazo preclusivo. 
Todavia, em sua inercia tera contra si um titulo executivo judicial que sera executado no 
mesmo processo. 

1.2 Origem do instituto 

A acao monitoria, alvo principal do atual estudo, nao teve sua origem num 
processo romano propriamente dito. Aduz Eduardo Talamani (1997, p 29) com muita 
propriedade que "e certa a constatagao da inexistencia de um procedimento romano 
propriamente monitorio". 

Tern se destacado, frequentemente, que o processo monitorio originou-se no 
direito medieval italiano: teria como fonte mediata o induculus commonitorius franco, que, 
por sua vez derivaria do procedimento romano dos interditos. Segue essa linha de 
pensamento, Carreira Alvim (1995) nos informando que as origens de dito procedimento sao 
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pertinentes a Idade Media, fazendo alusao a acao de assinacao de dez dias do direito 
portugues, mormente acerca do procedimento de injuncao medieval italiano. 

Sob o prisma historico, por influencia dos canonistas, a introducao do 
procedimento de indole sumaria decorreu da critica ao lento, custoso e formal procedimento 
ordinario medieval, sendo marcante a bula Clemetina Saepe Contingit, de 1306, do Papa 
Clemente V. 

Segundo Cruz e Tucci (1960, p. 161) outros procedimentos surgiram ainda no 
periodo medieval tal como o mandattim de sohendo cum clausula iustificativa, caracterizado 
por ser de cognicao reduzida e identificado pelos juristas que perseguiram a origem histdrica 
da acao monitoria como o instituto mais assemelhado ao adotado pelas legislacoes 
continentais, como o procedimento d'ingiunzione, na Italia, o Mahnverfaheren, na Alemanha 
e Austria, a injonction de payer, na Franca e na Belgica etc. 

Inicialmente, e mister acrescentar que a acao monitoria tal qual se conhece 
hoje, nao teve substrato especifico num sistema precedente ao longo da historia, do contrario, 
decorreu de um compilamento de institutos ao longo dos tempos. 

No direito romano surge como figura marcante, embora nao seja possivel 
precisar especificamente sua epoca. Por isso, alguns estudiosos, entre eles Tucci (1995, p. 26) 
e Santos (1969, p. 60), atribuem sua origem ao aumento de poderes conferidos ao pretor para 
prestar a tutela jurisdicional a todos os conflitos mesmo aqueles nao abrangidos pelas normas 
do ins civilis, nascendo entao os interditos. Atraves deste instituto, o pretor expedia ordem a 
pedido de um particular para que outro particular fizesse (interdito restitutorio e exibitorio) ou 
deixasse de fazer algo (interdito proibitorio). 

Para a concessao deste remedio, partia-se da pressuposicao de que as alegacoes 
de fato formuladas pelo requerente eram verdadeiras, atraves de um juizo de verossimilhanca. 
O descumprimento da ordem pelo requerido, alegando nao estarem presentes os pressupostos 
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de fato em que se baseou o pretor, fazia surgir a necessidade de se instaurar um procedimento 
investigatorio pela via ordinaria, porem nao autorizava a execucao, em face da inercia do 
destinatario da ordem. Contudo, a sentenca condenatoria decorrente deste processo, durante 
toda a evolucSo do direito romano, era a unica que constituia um titulo que autorizava a 
execucao. 

O direito canonico tambem contribuiu como fonte juridica na elaboracao deste 
instituto. Segundo Guimaraes (1942, p. 162) a Igreja adotava o mandado com clausula 
justificativa para a cobranca de dizimos, pensOes, prebendas, foros e outros creditos 
eclesiasticos durante seu periodo de Imperio. Os mandados continham uma advertencia, ou 
pagava-se durante o prazo de nove dias ou se era excomungado pela Igreja. Esse processo 
ordinario (solemnis ordo iudiciarius) era lento, caro e excessivamente formalista. Desta feita, 
os canonistas buscaram simplifica-lo, fazendo nascer alguns procedimentos sumarios entre os 
quais o mandatum de sohendo cum clausula iustificativa ou simplesmente praeceptum cum 
clausula; caracterizado pela celeridade de seu rito, o qual era eminentemente oral e efetivado 
numa so ocasiao. Portanto, se o devedor nao pagasse e nao se defendesse no prazo 
estabelecido, a ordem de pagamento se transformaria em definitiva e poderia ser 
posteriormente executada. 

Chiovenda e Calamandrei (apud Alvim, 1995) sustentam que na Franca, o 
processo injuncional foi criado em 1937 e reformulado em 1938 sob a denominacao de 
processo simplificado para cobranca de pequenos creditos comerciais, depois estendidos aos 
mercantis e na Italia, foi criado inicialmente para creditos em dinheiro, liquidos e exigiveis, 
por quern dispusesse de prova escrita, ampliada posteriormente para obrigacoes em dinheiro, 
especie ou efeito constantes de qualquer prova escrita. Os embargos, em vez de anularem a 
ordem de pagamento, como sucedia no procedimento monitorio puro, apenas suspendiam a 
eficacia executiva da injuncao. 
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O Direito Portugues antigo tinha um procedimento que se assemelhava ao 
monitorio e previa uma acao mais celere, baseada em escrituras publicas, que contivessem 
obrigacoes liquidas e certas, bem como alvaras particulares de pessoas pnvilegiadas e 
sentencas em que nao cabiam execucoes. 

Na Alemanha, a legislacao possibilita ao credor pedir a expedi9ao de uma 
ordem de pagamento, sem oportunizar a defesa do devedor. Este podia resistir, oferecendo 
dentro de certo prazo uma oposi9ao. Feito isso, marca-se uma audiencia que se procedia pelo 
rito ordinario. Caso contrario, era expedida uma ordem de execucao com autoridade de coisa 
julgada. 

Na Italia, Alemanha, Fran9a, Austria, Portugal e Espanha, aos poucos foi sendo 
adotado o procedimento monitorio, o qual, tal como se conhece hoje, chegou tardiamente ao 
Brasil (como de costume), ja no seculo XX, com uma roupagem de a9ao executiva, bem 
diferente da conjectura atualmente consolidada no ordenamento patrio, aproximando-se, em 
parte, dos procedimentos utilizados nos paises europeus supra citados. 

No Brasil, esse instituto, nasce com as Ordena9des Manoelinas (tttulo 16, do 
livro 3 ) , sob a rubrica de a9ao de assina9ao de dez dias. Essa demanda poderia ser ajuizada 
pelo credor para haver do devedor quantia certa ou coisa determinada, mediante prova 
constituida em escritura pubica ou alvara feito e assinado. 

Ja as Ordena9oes Filipinas no titulo 25 do livro 3, determinavam que o reu 
citado para pagar ou entregar a coisa a que estava obrigado em tais hipoteses, deveria provar 
nos dez dias subsequentes qualquer razao que tivesse para nao cumprir o que, assim pela 
escritura ou alvara, se mostrar ser obrigado. 

Mais tarde, especificamente em 1850, e editado o regulamento 737, que 
disciplinaria o processo de natureza comercial. Este preve, no artigo 246, uma a9ao especial 
de rito sumario / ordinario: a9ao de assina9ao judicial de dez dias para o reu pagar, ou dentro 
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deles alegar e provar os embargos que river. Se houver embargos segue-se pelo rito ordinario. 
Tal acao, tambem denominada de acao decendiaria, nao foi adotada por varios codigos 
estaduais e logo sua trajetoria e encerrada, pois o Codigo de Processo Civil anterior nao o 
contemplou. 

O acesso a justica e a resolucao mais rapida das lides, foram as bandeiras 
levantadas quando da introducao da Acao Monitoria no ordenamento brasileiro, que ocorreu 
com a Lei n° 9.079, de 14 de julho de 1995, com o acrescimo do Capitulo XV ao Titulo I do 
Livro VI do Codigo de Processo Civil. 

De se ressahar por oportuno que este instituto veio a ser introduzido no 
ordenamento juridico, advindo de estudos da Comissao da Escola Nacional de Magistratura e 
vivenciado no texto do Anteprojeto de Modificacao do CPC, publicado in D.O.U, de 
24/12/1985. 
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CAPITULO 2 EM QUE CONSISTE O PROCEDIMENTO MONITORIO OU INJUNTIVO 

Com o advento da Lei n° 9.079/95, o ordenamento juridico brasileiro foi 
contemplado com um importante instrumento de facilitacao ao acesso do cidadao ao Poder 
Judiciario com vistas a satisfacao de seus creditos nao materializados em documentos aos 
quais a lei nao confere a eficacia de titulos executivos, qual seja, a Acao Monitoria. 

2.1 A acao monitoria 

A acao monitoria esta capitulada no Codigo de Processo Civil nos artigos 
1.102 a, 1.120 b e 1.102c - trata-se de procedimento especial de natureza contenciosa que 
busca atingir a base fmalistica do mandado injuntivo, ou seja, simplificar o acesso do devedor 
ao titulo executivo, estabelecendo uma verdadeira invers§o quanto a iniciativa do 
contraditorio. Cuida-se deste instituto, posto desta forma no CPC: 

Art. 1.102 a . A acao monitoria compete a quern pretender, com base em 
prova escrita sem eficacia de titulo executivo, pagamento de soma em 
dinheiro, entrega de coisa infungivel ou de determinado bem movel. 
Art. 1.102 b. Estando a peticao inicial devidamente instruida, o juiz deferira 
de piano a expedicao do mandado de pagamento ou de entrega da coisa no 
prazo de quinze dias. 
Art. 1.102 c. No prazo previsto no artigo anterior, podera o reu oferecer 
embargos, que suspenderao a eficacia do mandado inicial. Se os embargos 
nao forem opostos, constituir-se-a, de pleno direito, o titulo executivo 
judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 
prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Titulo II, capitulos II e IV. 
§ 1°. Cumprindo o reu o mandado, ficara isento de custas e honorarios 
advocaticios. 
§ 2°. Os embargos independem de previa seguranca do juizo e serao 
processados nos proprios autos, pelo procedimento ordinario. 
§ 3°. Rejeitados os embargos, constituir-se-a de pleno direito, o titulo 
executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma 
prevista no livro II, Titulo II, Capitulo II e IV. 

Partindo-se de uma interpretacao gramatical infere-se que a acao monitoria e 
um instrumento processual que visa agilizar a prestacao jurisdicional com um procedimento 

simplificado de que pode se utilizar o credor de quantia certa, de coisa fimgivel ou de bem 
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movel que possua documento escrito, porem nao enquadrado no conceito legal de titulo 
executivo, para exigir o pagamento ou a entrega da coisa. 

Montenegro Filho (2005, p. 496) da o seguinte conceito a esse instituto: "a 
monitoria e uma acao de cognicao sumaria que objetiva a formacao do titulo executivo em 
menor espaco de tempo, se comparado com as acoes de cognicao ampla, apoiando-se na 
existencia de prova escrita, despida de forca executiva". 

Nery Junior e Andrade Nery (1999, p. 1375) conceituam o instituto em tela 
dessa forma: 

A§ao monitoria e o instrumento processual colocado a disposujao do credor 
de quanfia certa, de coisa fungivel ou de coisa movel determinada, com 
credito comprovado por documento escrito sem eficacia de titulo executivo, 
para que possa requerer em juizo a expedicao de mandado de pagamento ou 
de entrega da coisa para a satisfacao de seu credito. 

2.2 Principios norteadores 

O principio da celeridade e o principio da economia sem duvida alguma, 
merecem destaque dentro do procedimento monitorio, pois embasam o carater instrumental 
do processo que encontra eficacia na acao monitoria. Evidentemente que, se o maior objetivo 
deste procedimento e buscar a celeridade na efetividade de uma cobranca, deve imbuir-se de 
tamanha agilidade processual. 

Por principio da economia processual, se entende o uso do menor dispendio 
processual possivel para a obtencao do resultado pretendido. A monitoria ao objetivar o 
acesso do credor ao titulo executivo da forma mais agil possivel e norteada com relevancia 
por esse principio, o qual lhe dara sustentacao e significado. 

Por principio da celeridade, entende-se que o processo deve comecar e terminar 
o mais rapido possivel, possibilitando uma maior eficacia na prestacao jurisdicional com um 
minimo de dispendio economico. A monitoria, por sua natureza sumaria, busca garantir ao 
demandante uma solucao rapida a sua pretensao. Note-se que o procedimento monitorio, 
sobretudo a sua primeira fase, a priori e de cogni?ao sumaria ou cogiucao diferida. 
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No mesmo diapasao, ainda podemos destacar como principio norteador, o 
carater instrumental do processo, pois o processo e um instrumento a ser utnizado para a 
consecugao de um fim especifico, neste caso, abreviar a prestacao jurisdicional acelerando a 
formaQao do titulo executivo e assim eliminando as delongas do processo de conhecimento 
traditional. E consequentemente nao se deve esquecer o principio constitutional de acesso ao 
poder judiciario e o da inafastabilidade do controle jurisdicional., ambos norteadores deste 
instituto. 

2.3 Natureza juridica do instituto 

E importante frisar um dos varios pontos controversos da doutrina no que tange 
a natureza juridica da acao monitoria que por nao ser objeto do nosso estudo nao tera sua 
tematica aprofundada. Por natureza juridica entendemos a posicao que dado instituto da 
ciencia do direito ocupa no interior de um sistema. No caso da A930 monitoria, estamos a 
investigar de forma superficial, a sua posi9ao dentro do sistema processual patrio em relacao a 
nomenclatura. Alguns juristas dizem que e a9ao, outros que e procedimento. 

Alguns juristas entendem que a9§o monitoria nao e genero de acao diferente, 
fora da divisao tradicional e trata-se apenas de um procedimento especifico.Veja-se: 

A acao monitoria tern natureza de processo cognitivo sumaria e a 
fina 1 idade de agilizar a prestacao jurisdicional, sendo facultada a sua 
utilizacao, em nosso sistema, ao credor que possuir prova escrita, sem 
for9a de titulo executivo, nos termos do art. 1.102 a, CPC (STJ-48 
turma, Resp. 208.870-SP, reL Mia Salvio de Figueiredo, j . 8.6.99, 
nao conheceram, v.u. DJU 28.6.99, pag. 124). 

Parece irrecusavel que a monitoria e uma acao, porquanto e a propria lei que 
assim a denomina expressamente no artigo 1.102a do CPC. Completando tal entendimento o 
artigo 1.102b do mesmo diploma, requer uma peti9ao inicial devidamente instrmda com prova 
documental do credito vindicado pelo autor. Cuida-se, portanto de uma acao com 
procedimento especial de jurisdi9§o contenciosa (CPC, Livro IV, Titulo I, Capitulo XV). 

Quanto a especie de acao que e a monitoria, existem, tres correntes doutrinarias 
que se posicionam diferentemente. Par uns, a exemplo do processualista Greco Filho (2003), 
a monitoria e acao executiva. Para outros, e a9ao de conhecimento; neste sentido preleciona 
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Nelson Nery Junior (2001). Ha ainda os que adotam posicao ecletica, considerando a 
monitoria uma acao mista, com caracteristica de execucao e de conhecimento. Comungam 
deste pensamento, Teothdnio Negrao, Jose Erasmo Casellsa entre outros. 

Tambem adere a este pensamento, Montenegro Filho (2005, p. 496): 
A natureza juridica da acao monitoria e de uma verdadeira 3930 de 
conteudo misto, ou seja, acao de execucao (meio processual mais comodo) 
e acao de conhecimento (meio processual mais incomodo, em face da 
complexidade dos atos processuais praticados em seu curso e da demora na 
solucao dos conflitos de interesse). 

E valido dizer que, no Brasil, se adota o procedimento monitorio documental, 
no entanto, para efeito meramente informativo e conveniente mencionar que ha, tambem, o 
procedimento de injuncao pura, adotado em outros paises europeus, tais como a Austria e a 
Alemanha. 

A principal diferenca entre ambos reside no fato de que a Acao Monitoria 
Documental exige que a inicial venha instruida de prova escrita (prova meramente 
documental) e na A9ao Monitoria Pura isso e prescindivel, ou seja, basta a simples afinmupao 
do autor para que se originem os termos viabilizadores da positiva9ao do procedimento. 
Existem, obviamente, outras particularidades que nao convem abordar nesta pesquisa, mas e 
mister dizer que em comum, ambas tern a expedi9ao de ordem de pagamento inaudita altera 
pars, cuja efetividade e vinculada a atitude do reu. 

2.4 Objeto da acao monitoria 

O procedimento de injuncao e restrito ao preceituado em lei, ou seja, para 
entrega de quantia em dinheiro, determinado bem movel ou entrega de coisa fungivel e tern 
por requisite a prova escrita (verossimil) sem eficacia de titulo executivo (judicial ou 
extrajudicial). Isso se infere da leitura do caput do art 1.102 a do CPC. Portanto, nao e 
cabivel acao monitoria com base em titulo extrajudicial, como cheques, duplicatas, letras de 
cambio, notas promissorias e outros, salvo na hipotese de os mesmos estarem prescritos. 
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Por quanria em dinheiro tem-se a mesma quanria certa que se reclama para a 
execucao nos artigos 646 e seguinte do CPC. Como coisa fungivel, entende-se a coisa 
determinada pelo genero e quantidade, que pode ser substituida por outra da mesma especie. 

Para a conceituacao de bem movel serve a mesma definicao dada pelo Codigo 
Civil para os bens moveis, os quais terao de ser requeridos pelo juizo contencioso ordinario. 
Nao se pode olvidar que, nas obrigacoes pecuniarias, o credito dever ser liquido, ou seja, alem 
de ser claro e manifesto, dispensa qualquer elemento extrinseco para apreensao de seu 
montante. 

Por prova escrita, em relacao ao procedimento injuntivo, deve-se entender 
qualquer documento escrito que nao se revista das caracteristicas de titulo executivo, como 
por exemplo: o cheque prescrito, a duplicata sem aceite, a carta confirmando a aprovacao do 
valor do orcamento e a execu9ao dos servi90s, carta agradecendo ao destinatario emprestimo 
em dinheiro, telegrama, fax etc. 

Certamente nao se deve dar larga interpretacao ao dispositivo de modo a nao 
frustrar o objetivo da a9ao monitoria. Ha que afastar, contudo, a utilizaciSo de documentos 
aptos a ensejar a imediata execucao, como seria, o instrumento particular assinado por duas 
testemunhas, que e titulo executivo, a teor do artigo 585, inc. II, do CPC. Logo, a priori, a 
prova escrita ha de ser apta a ensejar prova quanto ao devedor, do quantum debentur as 
condi9oes da divida. 

A prova escrita deve conter elementos minimamente substanciais sob pena de 
indeferimento, pois nao pode o magistrado chancelar lides temerarias ou infundadas. Da 
mesma forma, deve o juiz refrear atos atentatorios a dignidade da justica, no uso dos poderes 
que lhe confere o artigo 125 do CPC reprimindo, segundo o artigo 17 do CPC, uma serie de 
situa96es caracterizadoras da litigancia de ma-fe, e, dentre os seus incisos, os de numeros II e 
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III contemplam hipoteses de alteracao da verdade dos fatos e urilizacao do processo para a 
obtencao de fins ilicitos. 

As obriga96es de fazer e nao fazer ficaram eliminadas do procedimento 
monitorio conforme se infere do dispositivo legal em estudo, limitando-se a prestacoes de 
soma em dinheiro, coisa certa fungivel ou de determinado bem movel. A 11 m i tacao parece ter 
origem na especialidade do processo de execucao de determinadas especies obrigacionais e 
nao foi feliz o legislador quanto a estas limita^oes. Deveras, a especializasao do rito 
monitorio nao interfere na especialidade executiva das outras especies de prestacoes, quais 
sejam, aquelas para a entrega de coisa certa infungivel ou obrigacoes de fazer que podem 
igualmente ser comprovadas por prova escrita. Nao ha razao plausivel, de fato ou de direito a 
ensejar a limitacao da lege lata. 

2.5 Do Cabimento da acao monitoria 

Cabe a a9ao monitoria quando a parte interessada seja portadora de um 
documento (publico ou privado) que justifique o credito sem eficacia dos titulos judiciais e 
extrajudiciais, uma vez que, do contrario, ensejaria um processo de execu9ao. A causa de 
pedir consiste numa pretensao resistida de pagamento de soma em dinheiro, entrega de 
determinado bem movel ou coisa fungivel que pode ser de qualquer valor. 
O importante e que fique comprovado, de forma positiva e inquestionavel, o credito, atraves 

de prova escrita. 
Assim, se o credor possuir uma confissao de divida pura e simples, assinada 

pelo devedor, sem testemunhas, podera valer-se deste instrumento para reaver seu credito, 
bem como aquele interessado que seja portador de um titulo executivo extrajudicial, mas que 
perdeu o prazo para promover a a9§o executoria. Ainda poderao valer-se da monitoria 
advogados, engenheiros, dentistas, medicos, qualquer profissional autonomo que seja 
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portador de documentor escritos liquidos que declarem a concordancia com os honorarios 
celebrados. 

O documento escrito, para fins de acao monitoria, revela-se um quase-titulo ou 
pre-titulo. Os exemplos se multiplicam: cheque prescrito; um bilhete; uma nota promissoria 
sem data de emissao; contrato particular assinado pelas partes e por apenas uma testemunha; 
as correspondencias enviadas pelo constituinte ao seu advogado se comprometendo a pagar 
determinada quantia em dinheiro em contraprestacao ao servico prestado; um vale escrito 
num pedaco de papel contendo aJfirmacao de divida por consumo; o contrato de abertura de 
credito em conta corrente, que foi desqualificado como titulo executivo extrajudicial por forca 
da Sumula 233 do STJ; uma anotacao em livro informal de determinado estabelecimento 
comercial na qual o cliente reconhece divida correspondente a mercadoria que lhe foi 
entregue, lancando sua assinatura no documento em exame; duplicata sem aceite; carta 
agradecendo emprestimo em dinheiro; carta, telegrama, fax ou telex confirmando a aprovacao 
de orcamento e a execucao de servicos; faturas de agua e energia eletricas nao adimplidas 
pelo consumidor, desde que acompanhadas de outras faturas de meses anteriores, mostrando 
regularidade no consumo (tal posicao enseja controversia no seio juridico, pois alguns 
doutrinadores entendem que o documento emitido unilateralmente pelo credor nao embasa 
esta acao) dentre muitos outros. 

E correto fazer mencao a algumas conjecturas postas no sentido das hipoteses 
em que cabe a utilizacao da acao monitoria, como e o caso da acao de cobranca de cotas 
condominiais em que, uma vez constatado o debito, deve-se instruir a peca vestibular (inicial 
- exordial - peca genesis) com os documentos habeis para a formacao do juizo de 
verossimilhanca do magistrado, como requisito a obten^ao do mandado monitorio ao qual o 
reu deve se submeter. 
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E currial mencionar que quando a lei se refere a prova escrita, nao pretende 
legitimar apenas um so documento, nao quer dizer que o credor deve deter um unico 
documento que contenha os requisites de exigibilidade e liquidez. Eventualmente, e possivel a 
coexistencia de varios documentos que, enla9ados, demonstrem a probabilidade de o direito 
material ser de titularidade do autor. Montenegro Filho (2005, p. 501) cita como exemplo a 
abertura de credito em coma corrente, contrato este que nao apresenta lan^amentos mercantis, 
de modo que se tema impossivel se auferir o montante da divida apenas atraves da leitura. 
Neste caso, cabe ao credor juntar a exordial extratos bancarios que, somando-se ao contrato 
mercantil, conferem grau razoavel de verossimilhan^a da existencia do debito e de sua 
extensao. 
2.5 Da Legitimidade para Agir 

2.5.1 Legitimidade Ativa 

A legitimidade para agir, no quadro das condi?oes de admissibilidade da a9ao, 
e uma qualidade juridica que se agrega a parte, habilitando-a a ver resolvida no merito a lide 
sub judice. 

Possui legitimidade ativa para interpor a9ao monitoria todo aquele que se 
apresentar como credor de obriga9§o de soma em dinheiro, de coisa fungivel ou de coisa 
movel; tanto o credor originario, como o cessionario ou sub-rogado. 

Tanto as pessoas fisicas quanto juridicas, de direito publico ou privado, podem 
configurar o polo ativo do procedimento monitorio. 

2.5.2 Legitimidade Passiva 

Legitimado passivo e o devedor, reconhecido como tal pelo documento que o 
juiz apreciou prima facie. E aquele que, na rela9ao obrigacional de que e titular o promovente 
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da acao, figure como obrigado ou devedor por soma de dinheiro, coisa fungivel ou coisa 
movel; o mesmo se diz de seu sucessor universal ou singular. 

O falido ou o insolvente civil nao pode ser demandado pela via monitoria 
porque nao dispoe de capacidade processual e tambem porque nao pode haver execucao 
contra tais devedores fora do concurso universal.Quanto a possibilidade de tutela monitoria 
contra a fazenda publica trataremos no proximo capitulo. 

Havendo varios coobrigados, solidariamente responsaveis pela divida, a acao 
deve ser movida contra todos em litisconsorcio passivo, ou contra cada um deles 
separadamente, visto que nao se trata de litisconsorcio necessario.Se for movido este 
instrumento contra o fiador, este nao podera valer-se do chamamento ao processo, visto que a 
especificidade do procedimento tracado para tal tipo de litigio nao comporta essa forma de 
intervencao. 

No que tange as pessoas juridicas de direito privado, nao ha restricoes quanto a 
sua utiliza9ao, sendo possivel inclusive a interposi9ao contra um dos socios, sempre que 
configurada sua responsabilidade solidaria ou subsidiaria, segundo o direito material. Isso 
porque, segundo o artigo 48 do CPC os devedores serao considerados litigantes distintos. 
Quanto a legitimidade passiva das pessoas juridicas de direito publico, ha controversias 
doutrinarias e jurisprudenciais relativas a sua admissibilidade, questao que sera abordada 
posteriormente. 

2.6 Requisitos de Admissibilidade da A9§o Monitoria 

Consoante o artigo 1.102a do Codigo de Processo Civil, "a acao monitoria 
compete a quern pretender, com base em prova escrita sem eficacia de titulo executivo, 
pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungivel ou de determinado bem movel". 
Infere-se deste artigo tres requisitos essenciais para a utiliza9ao do procedimento monitorio: 
que o credor tenha prova documental escrita da divida; que esse documento nao tenha eficacia 
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executiva; que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungivel ou determinado bem 
movel. 

Os documentos escritos terao de ser juntados no original ou em copia 
autenticada. A insuficiencia dos mesmos, como meio de prova, nao pode ser suprida por 
testemunhas, pois a prova escrita deve estar acostada a inicial. 

Desta forma, observa-se, como sendo requisite basico para a admissibilidade 
de tal procedimento, a existencia de prova escrita, desprovida de forca executiva, que 
demonstre obrigacao de pagar quantia expressa em valor monetario, ou de entregar coisa 
fungivel ou bem movel. 
2.7 A competencia na acao monitoria 

No que toca a determinasao da competencia, a acao injuntiva segue o sistema 
geral do CPC, nao havendo regra especial, ou seja, deve ser proposta perante o lugar de 
pagamento previsto no documento atado a inicial, no foro de eleicao contemplado no contrato 
que da suporte ao ingresso da demanda, sendo respeitado em tace da previsao contida no 
artigo 111 do CPC. Ainda pode ser ajuizada perante o foro de domicilio do reu, de forma 
residual, nao se verificando a previsao do lugar do pagamento ou foro de eleicao no 
documento em referenda. Vale ressaltar que essa competencia e relativa, nao ensejando 
nulidade absoluta no descumprimento desta regra, portanto, tambem nao pode ser reconhecida 
de oficio pelo juigador. 

A acao monitoria nao se limita ao valor da causa, entretanto, existem alguns 
entendimentos doutrinarios que nao concordam com seu ajuizamento nos JECS (Juizados 
Especiais Civeis), pois se trata de um rito especial de cognisao sumaria e de contraditorio 
diferido ou invertido que tern um rito proprio e que deve ser ajuizada na justica comum. No 
entanto muitos sao os julgados que entendem ser perfeitamente possivel sua propositura nos 
juizados especiais, desde que o pedido nao exceda o teto legal de R$ 40,00 (quarenta) salarios 
minimos. 
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2.8 Procedimento monitorio 

A acao monitoria esta inserida entre os procedimentos especiais de jurisdicao 
contenciosa, comportando um misto de procedimento cognitivo atrelado a algumas 
particularidades do procedimento executivo. Trata-se de uma faculdade legal conferida ao 
autor, pois, inobstante presentes os requisitos para a acao monitoria, podera o autor valer-se 
de acao condenatoria, em rito sumario ou ordinario. 

Como todo processo, sua propositura e feita atraves de peticao inicial, cuja 
peca deve estar nos moldes dos artigos 282 e 283 do CPC para pagamento ou entrega da coisa 
fungivel num prazo de quinze dias (CPC, art. 1.102 b) requerendo, como condicao de 
admissibilidade, sua instrucao com documentos que contenham indicios de veracidade da 
pretensao do autor, ou seja, prova escrita conforme menciona o artigo 1.102a do CPC. Tal 
prova deve ser certa, liquida e exigivel. 

O juiz, ao receber a inicial, procede a uma cognicao sumaria, nao adentrando 
no merito da acao, mas tao somente analisa as condicdes de sua admissibilidade. Estando 
presentes, o juiz defere o mandado monitorio (misto de citacao e intimacao) e de piano 
concede mandado de pagamento inaldita altera pars, cientificando o reu atraves do longa 
manu - official de justica - de que ha uma acao contra ele no juizo tal, e que ele tern o prazo de 
15 (quinze) dias para pagar, entregar coisa fungivel ou determinado bem movel, ou ainda 
opor os primeiros embargos, embargos monitorios, sob pena de o mandado de injuncao, caso 
nao contestado, converter-se em titulo executivo judicial de pleno direito. 

A decisao que defere a expedicao do mandado citatorio e monitorio deve ser 
fundamentada assim como toda decisao judicial, sob pena de nulidade. 

Do mandado deve constar a advertencia de que, se nao opostos embargos em 15 
(quinze) dias, converte-se o mandado monitorio em mandado executivo, prosseguindo-se na 
forma do processo de execucao do sistema do CPC: citar para pagar ou entregar a coisa, 
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confbrme o caso, ou embargar em 15 (quinze) dias; citar para pagar ou nomear bens a penhora 
em 24 (vinte e quatro) horas (art. 652, CPC), ou, conforme o caso, entregar a coisa, dentro de 
10 (dez) dias, podendo-se opor embargos, desde que previamente seguro o juizo (art. 621, 
CPC). 

Ressalte-se que, se o reu cumprir o comando emergente do mandado 
monitorio, se beneficiara da isencao de despesas, por expressa determinacao do art. 1.102c do 
CPC. A decisao que rejeita ou acolhe os embargos e sentenca, logo o recurso a ser utilizado 
e o de apelacao . 

Vale dizer que, da decisao que rejeita os embargos ou a consubstanciada 
mediante a inercia do reu, ensejara que o mandado se converta em titulo executivo judicial 
por forca de lei, seguindo o rito em processo de execucao. 

A transmudacao se da por forca da lei. Nessa situacao, em nao apresentando 
defesa o reu (nao opondo embargos) estar-se-ia diante da preclusao consumativa (perda de 
uma faculdade processual) pela sua inercia, pois o demandado nao exerceu ato essencial 
preceituado em lei, podendo o autor executar o titulo desde entao. 

Os embargos, peca de defesa, nao podem ser qualificados como embargos de 
devedor ou de terceiro, posto que inexiste, ainda, a rigor, execucao aparelhada. Por outro lado, 
tambem nao se podem dizer equivalentes suas feicdes, exatamente, as da contestacao do 
processo de conhecimento, pois se opoe a um mandado de pagamento. No entanto, e inegavel 
que apresentam os embargos a forma de uma resposta do reu. Os embargos monitorios, 
saliente-se, ao contrario dos embargos do devedor e de terceiro, prescindem de seguranca do 
juizo e se processam nos mesmos autos. Possui natureza de contestacao e recurso, nao mera 
peca para bloquear o mandado inicial; e uma verdadeira contestacao, nela podendo o autor se 
valer do principio da eventualidade e ventilar toda a materia de defesa prevista no artigo 297 
do CPC. 
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CAPITULO 3 ACAO MONITORIA CONTRA A FAZENDA PUBLICA 

A possibilidade de interposicao da acao monitoria contra a Fazenda Publica e 
um ass unto bastante polemico, no entanto nao se encontra tao distante de tornar-se pacifico. 
Pergunta-se: arinal e ou nao cabivel o procedimento monitorio contra a Fazenda Publica 
Federal, Estadual ou Municipal? 

E complexa e controvertida a possibilidade de utilizacao do processo monitorio 
contra a fazenda, divergindo a doutrina e a jurisprudencia patria em uma divisao ainda muito 
paritaria, pois existem posicionamentos contra e a favor. 

Primeiramente, ha de se verificar que a nossa Carta Magna institui em seu 
artigo 100, a forma da Fazenda Publica efetuar os pagamentos devidos e nao ad imp lidos 
espontaneamente, postulando que tais creditos se darao em virtude de sentenca judiciaria, na 
ordem cronologica de apresentacao dos precatorios e a conta dos creditos 
respectivos.Observe-se: 

Art. 100. A excecao dos creditos de natureza alimenticia, os pagamentos 
devidos pela Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, em virtude de 
sentenca judiciaria, far-se-ao exclusivamente na ordem cronologica de 
apresentacao dos precatorios e a conta dos creditos respectivos, proibida a 
designacao de casos ou de pessoas nas dotacoes orcamentarias e nos 
creditos adicionais abertos para este fun. 
§ 1° E obrigatoria a inclusao, no orcamento das entidades de direito publico, 
de verba necessaria ao pagamento de seus debitos oriundos de sentencas 
transitadas em julgado, constantes de precatorios judiciarios, apresentados 
ate 1° de julho, fazendo-se o pagamento ate o final do exercicio seguinte, 
quando terao seus valores atualizados monetariamente. 
§ 1° - A Os debitos de natureza alimenticia compreendem aqueles 
decorrentes de salarios, vencimentos, proventos, pensoes e suas 
complementacdes, beneficios previdenciarios e indenizacoes por morte ou 
invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentenca 
transitada em julgado. 
§ 2° As dotacoes orcamentarias e os creditos abertos serao consignados 
diretamente ao Poder Judiciario, cabendo ao Presidente do Tribunal que 
proferir a decisao exeqiienda detenninar o pagamento segundo as 
possibilidades do deposito, e, autorizar, a requerimento do credor, e 
exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedencia. 
o sequestro da quantia necessaria a satisfacao do debito. 
§ 3° O disposto no caput deste artigo, relativamente expedicao de 
precatorios, nao se aplica aos pagamentos de obrigacoes defmidas em lei 
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como de pequeno valor que a Fazenda Federal, estadual, Distrital ou 
Municipal deva fazer em virtude de sentenca judicial transitada em julgado. 
§ 5° O presidente do Tribunal competente que, por ato comissivo ou 
omissivo, retarda ou tenia frustrar a liquidacao regular de precatoria 
incorrera em crime de responsabilidade. 

Diante o artigo em tela observa-se que e tradicao em nosso direito a deferencia 
de certos beneficios a Fazenda Publica em sua atividade em juizo como preconiza nossa 
Constituicao e o nosso sistema processual . Como exemplo tem-se os prazos aumentados do 
artigo 188 do CPC, veja-se: "computar-se-a em quadruplo o prazo para contestar e em dobro 
para recorrer quando a parte for a Fazenda Publica ou o Ministerio Publico". 

No que tange ao processo de execucao, a disciplina do processo executivo 
movido frente a Fazenda Publica diverge em muito do que ocorre com os particulares. Insta 
acentuar, em especial, a submissao do rito executivo contra a fazenda publica a necessidade 
de expedicao de precatorio. Ademais, conforme preve o artigo 730 do CPC, legislacao que 
rege o processo de execucao contra a Fazenda Publica, esta e sempre citada para opor 
embargos no prazo de trinta dias. Significa dizer que os precatorios nao podem ser expedidos 
sem previa citacao da Fazenda e somente se nao opostos embargos ou se rejeitados e que tera 
vez a expedicao de precatorios. Todos os precatorios emitidos ate primeiro de julho devenio 
ter previsao or9amentaria garantida no exercicio seguinte. Os precatorios sao expedidos por 
ordem do presidente do tribunal ao qual esta afeito o juizo de primeiro grau, atraves de oficio 
veiculando pedido do juizo a quo. 

Os debitos serao pagos de acordo com a ordem cronologica de apresentacao 
dos respectivos precatorios, sendo defeso pagamento fora desta ordem porque pode dar 
margem ate ao seqiiestro das quantias. Excepcionam-se desta regra somente as verbas 
alimentares e quanto a estas, e controvertida a necessidade de expedicao de precatorios, pois, 
uma corrente de pensamento preconiza a desnecessidade dos mesmos, bastando simples 
requisitorio, e outra corrente, mantem a necessidade de precatorio, ressalvando-se, todavia, a 
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peculiaridade da verba alimentar no que pertence a exclusao da necessidade de obediencia da 
ordem cronologica. 

Toda sentenca contra a Fazenda Publica caracteriza-se pela imposicao legal do 
duplo grau de jurisdicao necessario por forca do artigo 475, inc. II, do CPC. O instituto do 
duplo grau de jurisdicao necessario, outrora chamado de recurso ex officio, e um instituto sui 
generis, pois de recurso propriamente dito nao se trata; sendo uma medida oriunda de uma 
praxe forense originaria do direito luso-brasileiro. De fato, faltam-lhe alguns dos requisitos 
imprescindiveis dos recursos, tais como: a tipicidade (nao consta do rol do artigo 496, onde 
constam os nomes dos recursos codificados); a voluntariedade, pois e obrigatorio; a 
dialeticidade, ja que as partes nao se manifestam; a legitimidade e o interesse, porque o 
magistrado nao e legitimado (ver artigo 499, CPC) nem sucumbente; o preparo, que e regra, 
com excecoes no que tange aos recursos em geral; e a tempestividade, requisite presente em 
todos os recursos. 

E bem verdade que a Lei n°. 9.079/95 que introduziu este instituto no sistema 
processual brasileiro, e completamente omissa no que concerne ao seu uso contra a Fazenda 
Publica, o que leva aos positivistas a embasarem seus posicionamentos pela negativa da 
admissibilidade. 

E sabido que o Poder Publico possui prerrogativas que desaguam em 
caracteristicas especiais de ordem constitutional (CF/88 art 100) e processual (art. 730 do 
CPC) privilegiando-se material e processualmente de forma indiscutivel, por exemplo, da 
impenhorabilidade de seus bens, da nao incidencia dos efeitos da revelia, da 
imprescindibilidade da sentenca judicial; da imperiosidade da obediencia ao sistema 
precatorio e da obrigatoriedade do duplo grau de jurisdicao. 

Partindo-se desta afirmacao poder-se-ia concluir que seria inadmissivel o uso 
do procedimento injuntivo contra a Fazenda Publica em face de suas particularidades , uma 
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vez que estas nao se amoldam ao real procedimento estabelecido para a execucao de quanria 
certa em desfavor da mesma, nem ao procedimento monitorio previsto na Lei n° 9.079/95. 

Ainda neste sentido poder-se-ia alegar que haveria violacao do artigo 730 do 
CPC, e afronta ao principio da legalidade, haja vista o artigo 1.102 do CPC nao autorizar a 
propositura da acao monitoria contra a fazenda, exigindo que o pleito so se torne possivel 
depois de formado um titulo executivo judicial. 

Partilham deste pensamento os renomados processualistas brasileiros 
Humberto Theodoro Junior, Jose Rogerio Cruz e Tucci, Vicente Greco Filho dentre tantos 
outros. Veja-se: 

A execucao contra a Fazenda Publica somente pode lastrear-se em titulo 
judicial, de modo que o detentor de titulo extrajudicial, como uma 
verdadeira excecao a regra geral prevista no Codigo de Processo Civil, mas 
justificada pela peculiaridade dos principles que informam o direito 
publico, deve propor acao de conhecimento para a obtencao de titulo 
judicial, para tao-so em seguida, promover a respectiva execucao. (TUCCI, 
1995, p. 66) 

Acerca disto aduz, o renomado professor Theodoro Junior (1996, p. 80-81) 
que a acao monitoria nao pode ser impetrada contra a fazenda, em face das caracteristicas do 
proprio regime de execucao contra a Fazenda Publica, que pressupoe precatorio com base 
em sentensa condenatoria (CF/88, art. 100). Para ele, desta acao, quando nao embargada pela 
fazenda, nao poderia originar uma sentenca com forca executiva por ter faltado o 
contraditorio e a revelia nao produzindo contra ela o efeito de confissao aplicavel ao comum 
dos demandados (CPC, art 320, inc. II). 

O mesmo entendimento e verificado no magisterio de Santos (1996, pag 47), 
que anota. 

Ao se omitir na apresenta9ao de embargos, o devedor provoca a 
criacao de titulo, o que equivale dizer que tal ato tern efeitos analogos 
ao reconhecimento de pedido no processo de conhecimento. Em 
consequencia, pessoas juridicas de direito publico, cujos 
representantes nao tenham poder de transacionar, nao podem figurar 
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no polo passivo da relacao processual no procedimento monitorio, 
devendo dizer o mesmo com relacao aos incapazes nao autori/ados. 

Comunga ainda deste pensamento ainda Greco (2003,p. 158): 
Contra a Fazenda nao se admite ordem para pagamento, como nao se 
admite penhora, devendo, pois, haver processo de conhecimento puro, com 
sentenca em duplo grau de jurisdicao e execucao nos termos do art. 100 da 
Constituicao e art. 730 do Codigo. 

Em resumo, os doutrinadores e juristas que se posicionam desfavoraveis a 
propositura da acao monitoria contra a Fazenda Publica sustentam que tal procedimento 
afrontaria os privilegios de direito material e processual da Fazenda, como o principio do 
duplo grau de jurisdicao; da impenhorabilidade dos bens publicos; da imperiosidade do 
precatorio, da inexistencia de confiss&o ficta; da indisponibilidade do direito e nfio-incidencia 
dos efeitos da revelia. Na jurisprudencia, e possivel encontrar inumeros julgados empossando 
esta tese, alguns dos quais se transcrevem a titulo exemplificativo. Veja-se: 

AQAO MONITORIA. ADMIN1STRAQAO PUBLICA. 
IMPROPRIEDADE. A ADMINISTRAQAO PUBLICA NAO PODE 
FIGURAR NO POLO PASSIVO DAS A^OES MONITORIAS POR SER 
JURIDICAMENTE IMPOSSIVEL. ASSIM E DE SER CONSIDERADA 
IMPROPRIA A VIA ELEITA DO PROCEDIMENTO MONITORIO 
PARA SE COBRAR CREDITO DE MUNICIPIO" TJMG - 5a Camara 
Civel Apelacao Civel n. 79.274-8 - Relator: Des. Pinheiro Lago.Nao se 
aperfeicoa a Acao Monitoria contra o Poder Publico, tendo em vista que a 
citacao. neste procedimento, tem como finalidade uma ordem de pagamento 
ao inves de um chamado para se defender. Ademais, possuindo a Fazenda 
Publica direito a execucao especial, inaplicaveis as normas pre vistas para as 
execucoes comuns, porque vedada a penhora, a avaliacao e o respecrivo 
praceamento de seus bens, ante a subsuncao do pagamento ao precatorio, 
"ex vi" do art. 100 da CF, sendo adequada, por isso, a extincao do processo 
sem julgamento do merito a teor do art. 267, VI do CPC". (TJ-AC- Ac. 773 
da Cam. Civ. julg. em 26.5.97 - Ap. 97.000074 - 0 Capital - Relatora -
Desa. Eva Evangelista - in ADCOAS 155468) 
"ACAO MONITORIA - ADMINISTRA^AO PUBLICA -
IMPROPRIED ADE. A Administracao Publica nao pode figurar no polo 
passivo das acoes monitorias, por ser juridicamente impossivel. Assim, e de 
ser considerada impropria a via eleita do procedimento monitorio para se 
cobrar credito de Municipio" (TJMG - Ap. Civel n° 91.810-2 - Comarca de 
Matozinhos, Rel. Des. Abreu Leite, publ. no MG de 21.11.97). Ante o 
exposto, em reexame necessario, reformo a sentenca, julgando extinto o 
processo, sem julgamento de merito, pela madequacab do meio unlizado, 
"ex vi" do art. 267, VI, do CPC, restando prejudicado o recurso voluntario. 
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Custas, de lei. (108.499/5 - DES. RELATOR: ALUIZIO QUTNTAO -
25.06.1998-C. CIVEL) 
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACAO MONITORIA 
CONTRA A FAZENDA PUBLICA - DESCAB1MENTO- CPC, ARTGOS 
2671, IV, E VI, 296 II, 301, X, 646 A 730E 1.102 A, B , C, §§§ 1°, 2° E 3° 
- 1. A parla de acao monitoria - cuja natureza e mais executiva do que 
cognitiva-, a legislacao especifica nao inclui a Fazenda Publica, a 
indicacao fundamentalmente esta limitada as tides entre particulares. 
Demais, a execucao contra a Fazenda Publica tern como 1 astro comum o 
titulo judicial, de modo que o detentor de titulo extrajudicial, excecao 
aquela regra, deve propor acao de conhecimento, para promover a 
respectiva execucao. Enfim, o procedimento para a execucao por quanria 
certa contra a Fazenda Publica art. 730, CPC nao se amolda ao da acao 
monitoria. Outro elemento a indicar a inadmissibilidade do uso dessa acao 
contra a Fazenda Publica e que nao prevalece a regra da confissao da 
obrigacao art. 319 e 320, CPC.2. Recurso provido. (STJ- REsp. 197605 -
MG - la T. - Rel. p/ o Ac. Min. Milton Luiz Pereira- DJU 18.06.2001 -
p.00114 RET 20/25) 

Tais direitos, segundos os posicionamentos supra, seriam indisponiveis, ja que 
o que se tern em jogo sao os interesses indisponiveis da coletividade, representados pela 
Administracao Publica. Outro argumento importante e a incompatibilidade entre o 
procedimento injuncional e o processo de execucao contra a Fazenda Publica, que pressupoe 
emissao de precatorio com base em sentenca condenatoria (CF/88 art. 100), o que nao 
existiria, no caso de acao monitoria nao embargada. No entanto e conveniente ressaltar que os 
impedimentos postos em face da monitoria sao equiparaveis aos da execucao judicial, 
atualmente adrmtida pela Sumula 279 do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Em posicao favoravel a interposi9ao da Acao Monitoria contra a Fazenda 
Publica, tem-se que: 

(...) inexiste qualquer incompatibilidade entre a acao monitoria e as 
pretensoes de pagamento de soma de dinheiro contra o Poder Publico 
(federal, estadual, municipal), coinpreendido as autarquias, nos mesmos 
moldes em que podem ser demandados na via ordinaria, para a satisfacao de 
suas obrigacoes. (ALVIM, 1995, p. 14 e 15) 

Tambem comunga da mesma opiniao o ilustre doutrinador Montenegro Filho 
(2005, p.511): 
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... essa resistencia mostra-se minoritaria neste momento, entendendo a 
maior parte da jurisprudence a pela possibilidade de ser proposta acao 
monitoria contra a Fazenda Publica, considerando que a demanda em 
referenda nao retira do ente publico a possibilidade de apresentar defesa no 
processo, ja que pode embargar apos o recebimento do mandado injunti vo 
ou de pagamento, suspendendo a sua eficacia. Alem disso, mesmo com a 
improcedencia dos embargos nao se retira do ente publico o direito de se 
opor a execucao atraves da oposicao dos embargos. 

Neste sentido ainda, doutrina Wambier (2000, pag. 285) que : 
(...) dentre as especiais vantagens que o procedimento oferece ao 
demandante, restaria a chance de que a Fazenda Publica, incentivada pela 
isencao de custas e honorarios, cumprisse espontaneamente o mandado -
nos casos em que, mediante previo exame intemo, reconhecesse nao deter 
razao. 

Theodoro Junior (2001, p.338) ensina que na Italia admite-se amplamente o 
manejo do procedimento injuntivo contra a Administracao Publica, principalmente em se 
tratando de pretensao de repetigao de indebito tributario, onde menciona varios acordaos do 
Tribunal de Milao nesse sentido e ate mesmo julgados da Suprema Corte Italiana.. No Brasil, 
nada consta explicitamente na legisla^ao . 

Em termos de jurisprudencia pode-se enunciar que a primeira secao do 
Superior Tribunal de Justica (STJ) decidiu recentemente, por maioria, ser possivel mover acao 
monitoria contra a Fazenda Publica. Esse entendimento foi aplicado no julgamento do 
recurso interposto pela fazenda do Estado de Sao Paulo contra a Clinica Hyperbarica do 
Brasil Ltda., que ajuizou acao monitoria contra a fazenda pleiteando o pagamento de R$ 
29.412,58 (vinte e nove mil,quatrocentos e doze reais e cinquenta e oito centavos). O valor e 
referente a presta9ao de servicos de oxigenoterapia a pacientes encaminhados pela Secretaria 
de Saude do Estado. A clinica teve exito em primeiro grau, e a Fazenda apelou ao Tribunal de 
Justi9a do Estado de Sao Paulo (TJSP), mas nao obteve resultado a seu favor. Veja o que diz 
o acordao do Superior Tribunal de Justica: 

AQAO MONITORIA CONTRA A FAZENDA PUBLICA. 
POSSIBILIDADE. O procedimento monitorio nao colide com o rito 
executivo especifico da execucao contra a Fazenda Publica previsto no art. 
730 do CPC. O rito monitorio, tanto quanto o ordinario, possibilita a 
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cognicao plena, desde que a parte re ofereca embargos. No caso de inercia 
na impugnacao via embargos, forma-se o titulo executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se 
na forma do Livro II, Titulo II, Capitulo II e IV (execucao stricto sensu), 
propiciando a Fazenda, mais uma vez, o direito de oferecer embargos a 
execucao de forma ampla, sem malferir principios do duplo grau de 
jurisdicao; da imperiosidade do precatorio; da impenhorabilidade dos bens 
publicos; da inexistencia de confissao ficta; da indisponibilidade do direito 
e nao incidencia dos efeitos da revelia.2. O proposito da acao monitoria e 
exclusivamente encurtar o caminho ate a formacao de um titulo executivo. 
A execucao deste titulo contra a Fazenda Publica deve seguir normalmente 
os tramites do art. 730, que explicita o canone do art. 100, da Carta 
constitutional vigente (Resp. 603859 - - RJ, la Tunna do STJ, rel. Min. 
LUIZ FUX, j . 1.6.2004, DJ 28.6.2004, p.205, emtramitacao parcial). 

Ainda em termos de decisoes jurisprudencias no pais encontra-se julgados 
favoraveis a utilizacao da monitoria contra o Estado, veja-se: 

ACAO MONITORIA CONTRA A FAZENDA PUBLICA-
ADMISSIBILIDADE- 1. Inexiste no ordenamento juridico qualquer 
impedimento a admissao da acao monitoria contra a Fazenda Publica 2. 
Precedente do STJ: RESP n ° 196.580. 2.; Apelo provido (TRF la r. - AC 
01000773925. BA - 4a T. - Rel. Juiz Hilton Queiroz - DJU 19.02.2002 - p. 
119) 

Como fora observado, ha posicionamentos contra e a favor do tema. Porem, ha 
neste interim uma corrente ecletica ou mista que fica em posicao intermediaria, buscando 
conciliar o procedimento monitorio as regalias que a fazenda encerra, conforme se verifica 
no seguinte trecho: 

A acao monitoria pode ser dirigida, em tese, contra a Fazenda Publica 
para entrega de coisa certa ou incerta, com as limitacoes impostas 
pela CF/88 em seu 100 e CPC, 730 ss. Isto e possivel quando nao se 
tratar de execucao por quanria certa, vale dizer, e cabivel o 
procedimento monitorio contra a Fazenda Publica quando o objeto do 
pedido for entrega de coisa certa ou incerta, por exeinplo. O obice de 
que nao haveria titulo executivo contra a Fazenda Publica nao pode 
ser aceito porque a decisao que defere a expedicao do mandado tern 
eficacia de titulo executivo judicial, caso nao haja interposicao de 
embargos.(Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, 1997, 
pag. 289). 

Em termos de jurisprudencia podemos citar o seguinte julgado: 

REEXAME NECESSARIO - ACAO MONITORIA-
POSSIBILIDADE DE MANEJO CONTRA A FAZENDA 
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PUBLICA - REVELIA-CONSTlTUigAO DO TITULO 
EXECUTIVO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUCAO NA 
FORMA DO ART. 730 E SEGUINTES DO CPC - I. e viavel o 
manejo de acao monitoria em face de Fazenda Publica, seja porque 
inexiste obice legal expresso contra essa utilizacao. seja porque as 
decisoes proferidas em procedimento monitorio tern eficacia de titulo 
executivo judicial cuja execucao, em caso de quanria certa contra a 
Fazenda, devera observar os ditames do art. 730 e seguintes do CPC, 
bem assim ao sistema dos precatorios, previsto no art. 100 da CF/88. 
2. Se as notas de empenho correspondentes as notas fiscal s acostadas 
aos autos comprovam as vendas alegadas na inicial, as quais 
restariam impagas, haja vista o silencio da Prefeitura em contrapor-se 
ao pleito exordial, e de ser constituido o titulo executivo e 
consequente execucao, que devera processar-se, repise-se, na forma 
do art. 730 e seguintes da Lei Adjettva Civil, mate final pagamento 
por precatorio (Art. 100, CF/88). (TJPE-DGJ72991-5 Rel. Des. 
Siqueira Campus - DJPE 10.05.2002 - p.87) 

Diante do exposto, ve-se que nao ha nenhuma incompatibilidade na concessao 
da tutela monitoria em face da Fazenda Publica, porque a acao monitoria nada mais e do que 
uma acao de conhecimento, numa primeira fase, diferindo-se apenas o momento e a iniciativa 
do contraditorio. Ademais, nao ha expressa vedacao em lei, nao surgindo nenhum obice 
procedimental, simplesmente passando-se do processo de conhecimento para o de execucao, 
nos moldes do artigo 730 do CPC. 

Uma questao pode surgir quando do nao oferecimento de embargos, onde 
inexistiria uma sentenca condenatoria mas, a simples conversao do mandado inicial em 
mandado de pagamento, formando-se de pleno direito o titulo executivo judicial. Este tambem 
nao e urn obice intransponivel, pois a fazenda esta sujeita ate n^smo a execucao por titulo 
executivo extrajudicial, que equivale a senten9a condenatoria (art. 584,1, do CPC), como se 
observa neste seguinte julgado: 

A execucao por quantia certa contra a Fazenda Publica pode fundar-se em 
titulo executivo extrajudicial. (Sr. Min. Costa Leite, DJ de 19.09.1994 in 
STJ-33 Turma Resp. 79.222-RS rel. Min. Nilson Nunes, j . em 25.11.1996 
RSTJ 95/259). 

Assim, se fulcrada a acao em titulos executivos extrajudiciais onde o exercicio 
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deveria ser impingida a acao monitoria nao embargada? Note-se que a fazenda e chamada a 
manifestar-se na qualidade de parte e, como tal, esta sujeita salvo algumas excecoes aos 
mesmos onus processuais. Desinteressando-se pelo oferecimento dos embargos, prevalecem 
os efeitos de titulo executivo judicial emanados da expedicao do mandado inicial da acao 
monitoria. Tal titulo dara ensejo a execu9ao e mais uma vez e facultado a Fazenda Publica se 
defender por meio dos embargos a execucao . 

Assim sendo, propiciando a parte passiva o pleno exercicio do contraditorio, 
diferido por sua propria provocaQao, nao ha que se falar em impropriedade da acao monitoria 
em face da Fazenda Publica, na medida em que a sua execu?ao, se de nos termos dos artigos 
730 e ss do CPC. 

O sistema da tutela monitoria nao exclui qualquer sujeito, quer para figurar no 
polo ativo quanto no polo passivo, sejam estas pessoas fisicas, capazes ou incapazes ou 
juridicas de direito publico ou privado.Ademais, a demanda em referenda nao retira a 
possibilidade da Fazenda Publica apresentar sua defesa, utilizando-se das garantias do 
contraditorio e da ampla defesa quando da apresentacao dos embargos. 

Portanto, infere-se dos posicionamentos estudados as seguintes razoes que 
justificam a opiniao de que nao ha nessa hipotese, impropriedade na propositura da Monitoria 
contra o Estado, desde que se observem suas prerrogativas materia is e processuais. Veja-se: 
1°) Nao se nega que os direitos da Fazenda Publica sao indisponiveis, e o uso desse novo 
instrumento processual nao busca retirar esse carater. A necessidade de expedicao de 
precatorio nao representa obice a opcao pela via monitoria, pois o titulo executivo por 
intermedio dela obtido e antecedente a sua execuQao, ja que na execucao contra o Estado 
aplicam-se as disposicoes dos artigos 730 e ss do CPC e nao a Lei n° 6.830/80, que trata de 
cobranca judicial da divida ativa. 
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2°) Apresentados os embargos, o processo passa a seguir o rito ordinario, com todas as 
garantias inerentes a esse procedimento, inclusive o contraditorio e os prazos favorecidos 
constantes do artigo 188 do CPC. 
3°) O argumento de que as sentencas contra a Administracao Publica est&o sujeitas a remessa 
de oficio nao afasta a aplicacao dos artigos 1.102a e 1.102c do CPC (que disciplinam a acao 
monitoria), pois o que a monitoria objetiva e apressar a formacao do titulo executivo, e, 
mesmo que admitida a aplicacao do artigo 475, II do CPC ganhar-se-a i rapidez com a 
cogni9ao sumaria.E ainda mesmo que nao embargada a pretensao, ha de ser observada a 
norma do artigo 475 do CPC (reexame necessario). 
4°) O processo monitorio exige prova pre-constituida, sendo do autor o onus de colacionar o 
documento a instruir sua pretensao e ficando, com isso, relevada a incidencia do artigo 320 do 
CPC (revelia). 
5°) E relativa a indisponibilidade do direito da Fazenda Publica, nao ficando ela impedida de 
cumprir voluntariamente o mandado de pagamento ou de se sujeitar a execucao fundada no 
titulo executivo obtido pela via monitoria. 
6°) O processo de conhecimento, nos moldes tradicionais, nao se mostra adequado a 
assegurar a tutela jurisdicional dentro dos parametros de celeridade exigidos pela sociedade. 
7°) Caso a fazenda nao se oponha via embargos, forma-se o titulo executivo judicial e o 
mandado inicial e convertido em mandado executivo, prosseguindo-se como determina a 
legislacao. Assim, a fazenda tern, mais uma vez, o direito de oferecer embargos a execucao, 
sem malferir os principios processuais e constitucionais citados. 
8°) O procedimento monitorio ate favorece a Fazenda Publica, pois dispensa o pagamento de 
honorarios advocaticios e custas, caso seja efetuado voluntariamente o pagamento. 
10°) O argumento que prega a necessidade de um titulo executivo contra a Fazenda Publica 
antes de executado pode ser refutado da seguinte maneira: a ordem de pagamento nao deixa 
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de ser um titulo judicial e nao apresentados embargos, os documentos acostados a inicial, 
somados ao despacho inicial de pagamento, toraam-se titulo executivo judicial consoante 
preza o artigo 1.102c d CPC. 
11°) O argumento de que o uso da monitoria poderia dar ensejo a ataques a cofres publicos em 
face de documentos falsificados nao deve ser obice a sua utilizacao, pois existem 
instrumentos e orgaos criados pra vigiar e punir aqueles que se desviem da moralidade 
publica. 
12°) Dificilmente a fazenda deixara de apresentar embargos, contestar ou simplesmente nao 
apresentar defesa, principalmente tendo prazo em quadruplo para tanto. Nesta ocasiao 
podendo discutir a formacao do titulo executivo e seus requisites de exigibilidade, certeza e 
liquidez. 
13°) Nao sera o procedimento monitorio que aniquilara com o direito constitucional da 
fazenda de nao ver seus bens penhorados. 
14°) A necessidade de precatorio nao e um obstaculo absoluto contra o processamento da 
monitoria, pois alem da Fazenda Publica deter este privilegio, outras pessoas juridicas o 
detem, a exemplo do INSS. O artigo 128 da Lei n° 8.213/91, possibilita a execucao contra esta 
sem o procedimento descrito no artigo 100, §3° da CF/88. A Lei n° 10.099/00, que alterou o 
artigo 128 da Lei n° 8.213/91, com alteracao pela Lei n°9.032/95, dispoe de limite de valor 
que exclui a execucao por via de precatorio, veja-se: 

Art. 128. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a 
concessao de beneficios regulados nesta Lei cujos valores de execucao nao 
forem superiores a R$ 5.180,25 (cinco mil, cento e oitenta reais e vinte e 
cinco centavos) por autor poderao, por opcao de cada um dos exequentes, 
ser quitadas no prazo de ate sessenta dias apos a inrimacao do transito em 
julgado da decisao, sem necessidade da expedicao de precatorio. 

13°) Por ultimo, o procedimento monitorio nao vai de encontro ao artigo 100 da CF/88 que 
exige a necessidade de um titulo executivo judicial contra a Fazenda Publica para que seja 
possivel a execucao, por que em nenhum momento foi imposto este obice pelo artigo 730 do 
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CPC encarregado de regulamentar o referido preceito constitucional, posicao esta consagrada 
em nossos tribunais, inclusive no STJ e outros tribunais regionais, confonne se descreve: 

A execucao contra a Fazenda Publica obedece ao procedimento previsto no 
art. 730 do CPC, quer se funde em titulo executivo judicial, quer em titulo 
extrajudicial. (TRF-28 Secao, REO 104.540-MG-El, Rel. Min. Torreao 
Braz, j . em 28.03.1989 receberam embargos, vencidos o Min. Carlos 
Velloso, que os recebeu em parte, e o Min. Antonio de Padua Ribeiro, que 
os rejeitou, DJU de 04.09.1989, p. 14.026, la col., em.) 

E de se reconhecer que ha forte tendencia da Doutrina e da Jurisprudencia no 
sentido de se excluir da mira da Acao Monitoria a Fazenda Publica, em decorrencia de 
algumas peculiaridades da mencionada acao que e um procedimento simplificado para que o 
portador de um titulo extrajudicial obtenha, em curto espaco de tempo, um titulo judicial. No 
entanto espera-se que a comunidade juridica resolva essa celeuma o mais breve passive], 
unificando seu posicionamento pela possibilidade de interposicao desta via processual contra 
o Estado, efetivando porem os diversos principios que a CF/88 consolida e que a Lei 9.079/95 
busca etetivar na pratica, haja vista diante das argumentas discorridas no desenrolar desta 
pesquisa, observa-se que nao ha nenhum obice legal expresso contra sua utilizacao perante a 
Fazenda 'Publica, nao cabendo ao interprete faze-lo, face ao entendimento de que a regra de 
hermeneutica juridica, consagrada na doutrina e na jurisprudencia, a assertiva de que ao 
interprete nao cabe distinguir quando a norma nao o fez, sendo inconcebivel interpretacao 
restritiva na hipotese. 
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CONCLUSAO 

A Acao Monitoria introduzida no ordenamento juridico brasileiro pela Lei n° 
9.079/95, veio atender aos reclamos de uma comunidade juridica que ha tempo ensejava uma 
flexibilizacao dos mecanismos processuais de forma a viabilizar uma prestacao jurisdicional 
mais tempestiva e o acesso a uma ordem juridica justa, tendo por finalidade constituir da 
forma mais rapida possivel um titulo executivo judicial, gracas a tecnica da sumarizacao 
cognitiva. 

Nesta pesquisa cientifica analisamos, inicialmente, uma discussao a respeito 
da possibilidade de interposicao da Acao Monitoria contra a Fazenda Publica a partir dos 
argumentos doutrinarios e jurisprudenciais favoraveis e contra e posteriormente defendemos, 
no decorrer da dissertacao baseado no metodo de pesquisa aplicado, que nao existe nenhum 
obice processual que seja funcionalmente ou materialmente incompativel com as regalias que 
a fazenda encerra, do contrario estar-se-ia simplesmente acelerando a prestacao jurisdicional 
contra a Fazenda Publica que e bastante morosa nao so quanto ao procedimento como 
tambem a sua execucao por precatorios. 

Embora essa discussao esteja perto de ser olvidada ainda persiste uma forte 
resistencia por parte de nossos juristas contra a possibilidade de ser proposta a Acao 
Monitoria contra a Fazenda Publica, alegando em linhas gerais que seu procedimento impede 
o ente publico de contra-argumentar em termos de merito, ferindo os principios 
constitucionais e desrespeitando as regalias previstas na Constituicao quando o Estado 
participa do processo como sujeito passivo. Basicamente, as decisoes contrarias a sua 
aplicac5o tern lastro na incompatibilidade entre os procedimentos injuncional e executivo 
especifico, buscando-se, preferivelmente, argumentos do tipo inalienabilidade dos bens 
piiblicos, impossibilidade de expedicao de mandado de pagamento initio litis contra a Fazenda 
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Publica, casos de nao oferecimento de embargos, duplo grau de jurisdicao obrigatorio entre 
outros. 

Alguns doutrinadores e juristas combatem veementemente tal posicao, se 
julgando absolutamente favoraveis a sua interposicao. Uns aprovam a sua impetracao sem as 
regalias que o Estado possui e outros tentam harmonizar tais prerrogativas ao procedimento 
monitorio, o que nos pareceu ser mais acertado, haja vista ser total mente possivel conciliar as 
regalias que a fazenda encerra com o procedimento monitorio. 

Embora exista essa tendencia de se considerar a Acao Monitoria meio 
processual inadequado para a obtencao do titulo judicial contra a Fazenda Publica, federal, 
estadual e municipal, sua natureza juridica nao conflita com a execucao contra a iazenda 
conforme os argumentos desenvolvidos no decorrer desta pesquisa. Pretendeu a Lei n° 
8.079/95 a formacao rapida de titulo executivo judicial, de forma a possibilitar a celeridade da 
prestacao jurisdicional e o acesso ao cidadao a uma ordem juridica justa, evitando-se assim a 
formalidade do procedimento ordinario. Sendo assim, a acao monitoria nao e incompativel 
com o sistema de execucao contra a fazenda Publica, ate porque e um inst rumen to de tutela 
diferenciada que deve ser dirigida as mais variadas situacdes faticas, sob pena de sua 
descaracterizacao, de forma a atingir seu objetivo final que e a efetividade do processo. 

Ademais, a admissao da Acao monitoria contra a Fazenda Publica nao afronta 
o texto legal do CPC, uma vez que a Lei n° 9.079/95 nao fez qualquer proibicao expressa ao 
seu uso quando o devedor for o Estado, portanto, nao cabe ao interprete da lei reduzir seu 
alcance fazendo uma interpretacao restritiva, afinal, a nossa Carta Magna prima 
precipuamente pela celeridade e efetividade processual como principios maximos dentro do 
processo, o que significa que toda e qualquer lei processual deve ser interpretada a luz desses 
principios. 
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O grande cerne desta questao que entrava a unificacao de posicionamemos 
num sentido de Aplicabilidade da Acao Monitoria contra fazenda Publica, fazendo emergir 
esta celeuma juridica, consiste simplesmente no apego ao formalismo do processo tradicional 
por muitos juristas. Nosso legislador poderia ter simplesmente previsto em lei a sua 
aplicacao, no entanto por questoes de politica legislative deixou esta omissao, fazendo surgir 
na seara juridica grandes discussoes que entravam ate hoje a plena aplicacao da tutela 
monitoria. 

E preciso deixar o formalismo de lado e primar pela flexibilidade desse 
instrumento processual efetivando porem o principio da elasticidade processual, haja vista ser 
o processo apenas um meio a obtencao do bem da vida e nao um fim em si mesmo. Afinal, 
resultado util, celere e dinamico da tutela jurisdicional e imperativo para a efetiva atuacao das 
garantias constituclonais da acao e defesa e constitui uma busca incessante por uma sociedade 
de massa. Esperamos que o produto deste trabalho possa contribuir significativamente para a 
unificacao de um posicionamento favoravel a interposicao do procedimento monitorio contra 
o Estado. 
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