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"O caso ju lgado e uma exigencia da boa 

administragao da justiga, da 

funcional idade dos tr ibunals e da 

salvaguarda da paz social, pois que evita 

que uma mesma a g i o seja instaurada 

varias vezes, obsta a que sobre a mesma 

situagao recaiam solugoes contraditorias 

e garante a resolugao definitiva dos 

litlgios que os tr ibunals sao chamados a 

dirimir. Ela e, por isso, expressao dos 

valores de seguranga e certeza que sao 

imanentes a qualquer ordem juridica". 

(Miguel Teixeira de Sousa) 



R E S U M O 

Na presente pesquisa cienti f ica se analisa a deseonsti tuicao da coisa ju lgada a luz 

do principio da proporcional idade. A investigacao norteou-se pelos seguintes 

objetivos: abordar questoes imprescindfveis a compreensao do tema, como a coisa 

ju lgada, sua definicao, especie, natureza jur idica, efeitos e limites; rever o institute 

da relativizacao da coisa ju lgada; tratar do embate doutrinario que examina a 

possibi l idade ou impossibi l idade de desconstituir a coisa ju lgada inconstitucional; 

apresentar os instrumentos indicados pela doutr ina para desconstituir a coisa 

ju lgada inconstitucional ( a g i o declaratoria e impugnacao ao cumpr imento de 

sentenca, entre outros); observar a apl icacao do principio da proporcional idade na 

deseonstituicao da coisa ju lgada, recomendando a util izacao do mesmo em 

detr imento do principio da seguranca jur idica, por ser o instrumento mais adequado 

para desconstituir a coisa ju lgada inconstitucional e que melhor garante a harmonia 

social. A pesquisa compoe-se, em termos de referencial teorico, das obras de 

renomados doutr inadores nacionais, jur isprudencia e informaeoes cont idas em 

artigos especial izados publ icados em sites da internet. Ao alcance da at ividade 

proposta, apresentou-se cabivel a uti l izacao dos metodos bibliografico, exegetieo-

jurfdico e a coleta de dados que se efetivou atraves de pesquisa documental . 

Cumpre salientar que a temat ica e relevante, haja vista que e centra de discussoes, 

compondo a atividade legiferante dos processualistas contemporaneos. Enfim, 

realizada a pesquisa, houve a conf i rmacao do problema e da hipotese elaborados, 

quais se jam: problema - E possivel desconstituir a coisa ju lgada inconstitucional? 

Hipotese: Sim, apontando o principio da proporcional idade como o instrumento mais 

adequado para desconstituir a coisa ju lgada inconstitucional. 

Palavras -chave: Coisa ju lgada inconstitucional. Relativizacao. Principio da 

proporcional idade. 



A B S T R A C T 

In this research analyzes the deconsti tut ion of res judicata in light of the principle of 

proportionality. The research was guided by the fol lowing objectives: to address 

issues essential to the understanding of the subject, such as res judicata, its 

definit ion, species, legal, purposes and limitations, review the Office of the 

relativization of res judicata; deal with the clash of doctr ine which examines the ability 

or inability to dismantle the thing deemed unconstitut ional; present the instruments 

indicated by the doctr ine to dismantle the thing deemed unconstitut ional (declaratory 

action and appeal to the execut ion of a sentence, among others) to observe the 

principle of proportionality in deconsti tut ion of res judicata, recommending its use to 

the detr iment of the principle of legal certainty, to be the most appropriate instrument 

to dismantle the thing deemed unconstitutional and that the best guarantee social 

harmony. The research consists of, in terms of theoretical f ramework, the works of 

renowned national scholars, law and information contained in articles publ ished in 

special ized websi tes. The scope of the proposed activity, appeared to use 

appropriate methods literature, exegetical and legal and collection of data was 

accompl ished through desk research. It should be noted that the topic is relevant, 

considering that is the center of discussions, making the activity of law-creating 

contemporary procedural. Finally, the research conducted, there was confirmation of 

the problem and the situation developed, namely: problem - Is it possible to 

dismantle the thing deemed unconstitutional? Hypothesis: Yes, pointing to the 

principle of proportionality as the most appropriate instrument to dismantle the thing 

deemed unconstitutional. 

K e y Word: Unconstitut ional considered thing. Relativization. Desconsti tut ion. 
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1 I N T R O D U C A O 

Desde os primordios, o homem busca resolver suas lides atraves das mais 

var iadas formas. A criacao dos orgaos julgadores, personif icados na f igura dos 

ju izes, t rouxe instrumentos habeis a promogao dessa resolugao pretendida. A partir 

de entao surgiu urn novo problema: sera que essas decisoes proferidas pelos orgaos 

ju lgadores estao realmente corretas? E se as mesmas forem incorretas ou injustas, 

existe a lgum meio de modifica-Ias? 

Para solucionar a questao os legisladores discipl inaram sobre a existencia 

de acoes que, baseando-se em principios, sao capazes de desconstituir as decisoes 

ja proferidas nas sentengas. Destarte, a pesquisa ora proposta recaira sobre a coisa 

ju lgada, mas nao de uma forma general izada; o trabalho monograf ico abordara 

somente a coisa ju lgada inconstitucional, gravi tando entre os ramos do Direito 

Processual Civil e do Direito Consti tucional. Ademais , a tematica posta tem-se 

mostrado relevante para os operadores do Direito, haja vista que e centra de 

discuss5es, fundamentando inumeros trabalhos de pesquisas e compondo a 

atividade legiferante dos processual istas contempor§neos. 

Com esta investigacao objetiva-se proceder ao estudo das t ransformacoes 

ocorr idas no processo civil e relativas a deseonsti tuicao da coisa ju lgada 

inconstitucional; abordar o principio da proporcional idade; analisar a coisa ju lgada e 

sua relativizacao no ambito civil e, ao f inal, fazer uma apreciacao crftica da 

desconstituigao da coisa ju lgada inconstitucional, com a f inal idade de descobrir qual 

o meio correto de se alcancar a relativizacao das sentengas definit ivas. 

A presente investigagao cientif ica pr imara pelo uso dos metodos 

bibliograficos e exegetico-juridico (trabalhados atraves da tecnica de pesquisa 

documental) , procurando explanar sobre o problema mediante a analise da literatura 

ja publ icada em livros, codigos, jur isprudencias, revistas e sites e que envolva o 

tema em comento. 

A pesquisa, realizada de forma pura, devera acrescer no conhecimento do 

pesquisador, determinando-lhe uma nova postura; a abordagem qualitativa nao 

utilizara criterio numerico; por f im quanta aos objetivos a pesquisa sera exploratoria, 

facultando o apr imoramento de ideias e a judando na formulagao de hipoteses em 

pesquisas posteriores. 
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Ass im, pr imeiramente serao abordados temas imprescindiveis a 

compreensao do assunto, tais como a coisa ju lgada e sua definicao, suas especies, 

a natureza jur idica, seus efeitos e seus limites. Adiante, versar-se-a sobre a 

relativizacao da coisa ju lgada e m ambito geral, assuntos estes considerados pedras 

de toque no esclarecimento dos instrumentos de desconsti tuigao da coisa ju lgada. 

No capitulo seguinte sera anal isado o instituto da desconstituigao da coisa 

ju lgada inconstitucional, t ratando este topico das teses relativas a impossibi l idade ou 

possibi l idade de relativizar a coisa ju lgada e dos instrumentos que podem ser 

uti l izados para desconstituir as sentengas transitadas em ju lgado. 

Finalmente, at inge-se o cerne principal desta monograf ia. Neste capitulo 

sera estudado o principio da proporcional idade e m seus elementos intr insecos; logo 

apos, verif icar-se-a a possibi l idade da desconsti tuigao da coisa ju lgada 

inconstitucional, apontando o principio da proporcional idade como o mais adequado 

para desconstituir a coisa ju lgada inconstitucional e que melhor garante a harmonia 

social e t razendo-se a tona casos praticos para melhor exemplif icar a tematica 

abordada. 

Va le salientar que toda at ividade desenvolvida tende a eonfirmagao do 

problema a ser solucionado nesta pesquisa: E possivel desconstituir da coisa 

ju lgada inconstitucional? Sendo possivel , qual e o instrumento correto a ser util izado 

para tal f im, tendo em vista que existem varias agoes capazes de ocasionar a 

relativizagao da coisa ju lgada inconstitucional? 

Os resultados obtidos com o encerramento da pesquisa deverao ratificar o 

entendimento f i rmado acerca do problema apresentado, qual seja: E possivel 

desconsti tuir a coisa ju lgada inconstitucional? Hipotese: S im, e possivel desconstituir 

a coisa ju lgada inconstitucional com a adogao do principio da proporcional idade, ja 

que o mesmo parece ser o mais adequado para manter-se a harmonia do 

ordenamento jur idico e o equil ibrio das relagoes sociais. 
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2 DA C O I S A J U L G A D A 

Antes de adentrar no tema estudado - A desconsti tuigao da coisa ju lgada a 

luz do principio da proporcional idade - e imperioso tecer diminutas consideragoes 

sobre alguns assuntos imprescindiveis a sua compreensao. Ass im, serao 

abordados, e m rapido ensaio, alguns aspectos da coisa ju lgada e sua relativizagao, 

enquanto instituto do Direito Processual Civil. 

2.1 BREVES N O g O E S SOBRE A COISA JULGADA 

De inicio, e cabivel uma sinopse do surgimento e evolugao historica do 

instituto da coisa ju lgada. Seu nascimento ocorreu sob uma otica jusnatural ista, 

imposta pela propria essencia do Direito, que necessitava do dogma da certeza 

porque sem ela tudo seria ilusorio e haveria constante incerteza nas relagoes 

sociais. Todavia, esta concepgao nao prevaleceu na Roma antiga porque os 

romanos, segundo Siqueira (2003, p. 39) "admit iam a autoridade da res judicata 

como a indiscutibil idade ulterior do bem reconhecido ou desconhecido pelo juiz", ou 

seja, urn ponto eminentemente pratico e afastado do ideal jusnatural ista. 

Com o decl inio do Imperio Romano e o advento da Idade Media, a procura 

da resolugao dos iitigios atraves da via judicial f icou muito reduzida, face a forte 

influencia da Igreja Catol ica nas relagoes sociais. Neste periodo, a coisa ju lgada nao 

mais se compreendia como uma exigencia pratica, mas como presungao de verdade 

daquilo que o juiz, como tal, declarava. Uma vez superada esta fase, surgiram novas 

doutr inas acerca da coisa ju lgada e, pela importancia que t iveram (servindo de base 

para as demais) , vale mencionar duas delas: a primeira, l iderada por Savigny, 

entendia que a justif icativa da coisa ju lgada estava na necessidade de se prestigiar a 

autor idade jurisdicional; a segunda, comandada por Pothier, af irmava ser a coisa 

ju lgada o principal aspecto do instituto da presungao da verdade, revelando a 

influencia recebida do Codigo Frances de Napoleao (SIQUEIRA, 2003). 

Hodiernamente, vem prevalecendo a opiniao de que a coisa ju lgada e 

especialmente uma exigencia de cunho polit ico, nao podendo configura-se uma 
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simples razao natural. Na realidade, desvenda-se como uma exigencia pratica, 

tendo e m vista sua uti l idade na pacif icacao social. 

Exposada a parte historica, faz-se necessario abordar a definicao do instituto 

estudado. A conceituacao da coisa ju lgada, t rabalhada e m diversas teorias, encontra 

respaldo e m duas delas, sendo a primeira l iderada por Chiovenda e a segunda por 

L iebman. Para Chiovenda (apud SIQUEIRA, 2003, p. 46) a res judicata correspondia 

a eficacia da sentenca que acolhe ou rejeita o pedido, ou seja, a coisa ju lgada 

decorreria dos efeitos da sentenca. Ja Liebman (apud SIQUEIRA, 2003, p. 46) via 

na coisa ju lgada nao so o elemento dec la ra to rs da sentenga, mas tambem os 

e lementos constitutivos e condenator ios, nao a considerando como efeito da 

sentenca, mas o modo como esta se manifesta e produz seus efeitos. 

O atual Codigo de Processo Civil acolhe a primeira teoria, ja que e m seu 

artigo 467 preceitua que: "Denomina-se coisa ju lgada material a eficacia, que torna 

imutavel e indiscutlvel a sentenca, nao mais sujeita a recurso ordinario ou 

extraordinario". O juiz, ao decidir, resolve a situagao jur idica submet ida a sua 

apreciagao. Contudo, assegura-se aos lit igantes a possibi l idade de impugnar essa 

decisao judicial, seja por meio de recursos, seja por meio de agoes proprias. Nao 

obstante, essa impugnabi l idade e limitada no tempo, isto e, a partir de certo 

momento aquilo que foi decidido torna-se estatico, caso contrario, haveria 

perpetuagao da incerteza sobre a situagao jur id ica dir imida pelo Poder Judiciario. 

Nesse momento surge, pois, a coisa ju lgada, que segundo o magisterio do 

processualista Didier Junior (2007, p. 478) : 

[...] e instituto juridico que integra o conteiido do direito fundamental a 
seguranca juridica, assegurado em todo Estado Democratieo de Direito, 
encontrando consagrac§o expressa, em nosso ordenamento, no art. 5°, 
XXXVI, CF. Garante ao jurisdicionado que a decisao final dada a sua 
demanda sera definitiva, nao podendo ser rediscutida, alterada ou 
desrespeitada - seja pelas partes, seja pelo prdprio Poder Judiciario. A 
coisa julgada nio e instrumento de justica, frise-se. Nao assegura a justica 
das decisSes. E, isto sim, garantia da seguranca, ao impor a definitividade 
da solucao judicial acerca da situac§o juridica que the foi submetida. 

Dinamarco (2003, p. 296), asseverando que e m Direito Processual a coisa 

ju lgada e imutavel, discorre de forma incomparavel sobre a sua fungao: 

A func§o da coisa julgada tourt court e a de proporcionar seguranca nas 
relagoes juridicas, sabendo-se que a inseguranca e gravissimo fator 
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perverse- que prejudica os negdeios, o credito, as relagoes familiares e, por 
isso, a felicidade pessoal das pessoas ou grupos. A imutabilidade da 
sentenga e de seus efeitos e urn dos mais importantes pesos responsaveis 
pelo equiiibrio entre exigencias opostas, inerente a todo sistema processual 
(supra, n. 54): enquanto a garantia do contraditdrio, o direito a prova, os 
recursos etc., propiciam o aprimoramento da qualidade dos julgamentos 
mediante a refletida ponderagao do juiz em torno da pretensao e dos pontos 
duvidosos que a envolvem (Calamadrei), a imutabilidade implica por urn 
ponto final nos debates e nas duvidas, oferecendo a solucio final destinada 
a eliminar o conflito ou, ao menos, a extinguir os vinculos inerentes a 
relagao processual. 

No que pertine as especies de coisa ju lgada, soi dividi-la e m coisa ju lgada 

formal e coisa ju lgada material. A primeira e urn fenomeno endoprocessual , 

consubstanciado na imutabil idade da decisao judicial operada dentro do processo 

em que foi proferida, nao sendo mais possivel a interposicao de qualquer recurso. Ja 

a coisa ju lgada material e a que alcanca a imutabil idade da sentenga dentro e fora 

do processo, ou seja, torna indiscutivel a decisao judicial no processo e m que foi 

proferida e e m qualquer outro. Entrementes, vale salientar que alguns doutr inadores, 

como Marinoni (2006, p. 628) , atr ibuem a coisa ju lgada formal menor relevancia, 

tachando-a de simples modal idade de preclusao, dissociada da verdadeira coisa 

ju lgada. Os estudiosos esclarecem que: 

Por isso mesmo, a chamada coisa julgada formal, em verdade, n io se 
confunde com a verdadeira coisa julgada (ou seja, com a coisa julgada 
material). E, isto sim, uma modalidade de preclusao, a ultima do processo 
de conhecimento, que torna insubsistente a faculdade processual de 
rediscutir a sentenga nele proferida. 

No que concerne a natureza jur idica da coisa ju lgada, ha tres correntes, 

elaboradas com diferentes matizes. A primeira corrente, defendida por Pontes de 

Miranda, Ovidio Baptista e Araken de Assis, assevera que a coisa ju lgada e urn 

efeito da decisao, ou seja, a coisa ju lgada esta adstrita ao efeito dec la ra to rs da 

sentenga. A segunda corrente, perfi lhada por L iebman, Candido Dinamarco, Ada 

Pellegrini, Moacyr Amara l Santos, Teresa Arruda Alv im Wanbier , Jose Miguel Garcia 

Medina assinala ser a coisa ju lgada uma qual idade dos efeitos da decisao, isto e, a 

imutabil idade acobertaria os efeitos da decisao judicial ( d e c l a r a t o r s , constitutivos 

ou condenatorios). Por f im, a terceira e ult ima corrente, seguida por Machado 

Guimaraes, Barbosa Moreira e o proprio Fredie Didier Junior, assegura que a coisa 

ju lgada estabelece uma situagao jur id ica diante do conteudo da decisao, consist indo 
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"na imutabil idade do eonteudo da decisao, do seu comando (dispositivo), que e 

composto pela norma jur idica concreta. Nao ha que se falar em imutabil idade dos 

seus efeitos, vez que estes podem ser como ja exposto e exempli f icado, disponiveis 

e, pois, alteraveis" (DIDIER JR, 2007, p. 485). 

Quanta aos efeitos da coisa ju lgada, a melhor doutr ina entende que sao tres: 

o efeito negat ive o efeito positivo e o efeito preclusivo. O primeira efeito inerente a 

coisa ju lgada e o denominado efeito negative, segundo o qual e vedado, e m 

processo ulterior, a lguem pretender voltar a discutir a declaracao transitada em 

ju lgado; melhor expl icando, impede-se que a materia ja decidida, imutavel pela coisa 

ju lgada, venha a ser novamente objeto de decisao judicial. Outro efeito da coisa 

ju lgada e o efeito positivo, por outro lado, e aquele que vincula os ju izes de causas 

subsequentes a declaragao proferida no processo anterior, ja devidamente 

transitada em ju lgado. Por f im, convem fazer mencao ao efeito preclusivo da coisa 

ju lgada, presente no comando do artigo 474 do CPC, in verbis: 

Art. 474. Passada em julgado a sentenca de merito, reputar-se-ao 
deduzidas e repelidas todas as alegacSes e defesas, que a parte poderia 
opor assim ao acolhimento como a rejeig§o do pedido. 

Moreira (1977, p. 100), tecendo consideragoes sobre esse efeito, def ine-o de 

forma precisa, razao pela qual tomam-se dos seus apontamentos: 

A eficacia preclusiva da coisa julgada manifesta-se no impedimenta que 
surge, com o transito em julgado, a discussao e apreciaeSo das questSes 
suscetiveis de influir, por sua solueao, no teor do pronunciamento judicial, 
ainda que nio examinadas pelo juiz. Essas questSes perdem, por assim 
dizer, toda a relevancia que pudessem ter em relacio a materia julgada. 

No que tange aos limites da coisa ju lgada, convem assinalar que a doutr ina 

os desdobra em dois: l imites subjet ivos e limites objetivos. Consoante os primeiros, 

posit ivados no artigo 472, do CPC, tem-se que a coisa ju lgada restringe-se, em 

regra, as partes e seus sucessores. Todavia, sabe-se que terceiros, embora nao 

sendo partes na lide, podem sofrer os efeitos reflexos da sentenga quando t iverem 

interesse jur idico na demanda posta em desl inde e, inclusive, poder iam ter 

adentrado ao processo na qual idade de assistentes da parte. 

Os eminentes processualistas Marinoni (2006, p. 639) , di ferenciando 

terceiros interessados de terceiros desinteressados e, ainda, fazendo explanagao 
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quanto ao efeito da coisa ju lgada em relagao aos primeiros, sintet izam seu raciocinio 

nesses termos: 

Resumindo: aqueles que nao sao partes do iitigio, e assim nao podem ser 
atingidos pela coisa julgada, mas nele t£m interesse juridico, apenas podem 
ser alcancados pelos efeitos reflexos da sentenga, e por essa razao sao 
considerados terceiros interessados (ou terceiros juridicamente 
interessados), os quais tern legitimidade para ingressar no processo na 
qualidade de assistente simples da parte (por exemplo: o sublocatario na 
condicao de assistente simples do locatario) ou manifestar oposicao aos 
efeitos da sentenga. Se o terceiro nao e juridicamente interessado, como o 
amigo ou o credor do locatario, e justamente por essa razao nao tern 
legitimidade para ingressar no processo em que se discute o despejo, ele 
sofre "naturalmente" os efeitos da sentenga, os quais sao imutaveis, e 
chamados em razao da sua natureza de "efeitos naturais da sentenga". Em 
outros temos: a sentenga produz, em re!ag§o aos terceiros que n§o tern 
interesse juridico, efeitos denominados de "naturais", os quais sao 
inafastaveis e imutaveis.(grifos do autor). 

Por seu tumo , os limites objetivos da coisa ju lgada dizem respeito a quais 

aspectos da sentenga que sao abrangidos pela coisa ju lgada. A doutr ina, em urn so 

coro, adverte que a coisa ju lgada incide sobre a declaragao contida na decisao, logo, 

conclui-se que sua incidencia abrange o disposit ivo da sentenga. Em reforgo, 

tambem se chega a essa conclusao ao interpretar-se, a contrario sensu, o artigo 469 

do CPC, que relaciona os aspectos da sentenga que nao sao alcangados pela coisa 

ju lgada. 

Em interessante ensaio, o professor Dinamarco (2003, p. 303), a lem de 

reiterar o acima exposto, defende que, mesmo que inexistisse norma posit ivada, a 

autor idade da res judicata estaria restrita ao disposit ivo, e m face da sua f inal idade 

(evitar confl i tos praticos de ju lgados): 

Somente o preceito concreto contido na parte dispositiva das sentengas de 
merito fica protegido pela autoridade da coisa julgada material, nao os 
fundamentos em que ela se apdia. Essa regra e enunciada por exclusio 
nos tres incisos do art. 469 do Cddigo de Processo Civil [...]. Ainda que 
nada dispusesse a lei de modo explicito, o confinamento da autoridade da 
coisa julgada a parte dispositiva da sentenga e inerente a prdpria natureza 
do instituto e a sua finalidade de evitar conflitos praticos de julgados, nao 
meros conflitos tedricos. 

Segundo pode-se subtrair do posic ionamento do doufr inador supracitado, 

somente o preceito concreto que esta contido na parte disposit iva das sentengas 
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fiearao protegidos pela coisa ju lgada, desta feita, os fundamentos que deram ensejo 

a decisao judicial poderao ser modif icados, nao se tornando imutaveis. 

2.2 DA RELATIVIZACAO DA COISA JULGADA 

E cedico que a relativizacao da coisa ju lgada no Direito Processual Civil 

brasileiro ja existia, manejada atraves do instrumento processual denominado agao 

rescisoria, autorizado tao somente nas hipoteses expressamente previstas no rol do 

artigo 485 do CPC e, ainda, desde que interposta dentro do prazo bienal (artigo 495, 

CPC) . Nessa perspectiva, a inovacao consiste na possibi l idade de relativizagao da 

coisa ju lgada depois de ultrapassado o prazo de dois anos, assim como em 

hipoteses nao previstas em lei (artigo 485, CPC). 

A s discussoes a respeito da relativizacao da coisa ju lgada t iveram or igem 

e m hipoteses reais, que bateram as portas do Poder Judiciario e demandaram 

urgente solucao, v isando concluir-se pela autoridade da coisa ju lgada, sem prejufzo 

da seguranca jur idica e, pr incipalmente, sem conduzir a perenizacao dos conflitos e 

eclosao de injustigas. Com efeito, tais discussoes surgiram a partir da constatacao 

de que existem excecoes a regra da imutabil idade da coisa ju lgada, baseadas em 

principios igualmente relevantes para a producao da Justica. 

Tais casos praticos obrigaram toda a comunidade jur idica a repensar os 

valores pert inentes e quest ionar a Justiga da coisa ju lgada frente aos diversos 

principios norteadores do Direito - proporcional idade, razoabil idade, moral idade, 

entre outros. As demandas se referiam, por exemplo, a indenizagao por 

desapropriagao baseada e m pericia incorreta ou corrupta, que atestou 

supervalorizagao de terra a ser desapropr iada pela Uniao; e nas agoes de 

investigagao de paternidade ja decididas e transitadas sem realizagao de exame de 

acido desoxirr ibonucleico (DNA), porque inexistente essa possibi l idade cl inica a 

epoca da contenda judicial. O primeiro baluarte a favor da relativizagao da coisa 

ju lgada material foi erguido pelo ministro Delgado (2000) que expos: 

[...] nao posso conceber o reconhecimento de forca absoluta da coisa 
julgada quando ela atenta contra a moralidade, contra a legalidade, contra 
os principios maiores da Constituicio Federal e contra a realidade imposta 
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pela natureza. Nao posso aceitar, em sa consciencia, que, em nome da 
seguranca juridica, a sentenca viole a Constituicao Federal, seja vefculo de 
injustica, desmorone ilegalmente patrimdnios, obrigue o Estado a pagar 
indenizacdes indevidas, finalmente desconheca que o branco e branco e 
que a vida nao pode ser considerada morte, nem vice-versa. 

Iguaimente, o persuasive- processualista Dinamarco (2003, p. 307), de ionga 

data, tambem compart i lha desse entendimento. A lem de artigos e obra especif ica 

sobre o assunto, aborda o tema e m "Os resultados do processo civil e sua 

imunizaeao: coisa ju lgada material", verberando: 

As impossibilidades juridico-constitucionais sao o resultado de urn 
equilibrado jufzo comparativo entre a relevancia elico-politica da coisa 
julgada material como fator de seguranga juridica (supra, nn. 952 e 954) e a 
grandeza de outros valores humanos eticos e politicos, alcados a dignidade 
de garantia constitucional tanto quanta ela. A partir dessa premissa, comega 
a surgir na doutrina brasileira e em algumas decisoes do prdprio Supremo 
Tribunal Federal a consciincia de uma coisa julgada inconstitucional (Jose 
Augusta Delgado), assim inquinada pela contrariedade a alguma garantia 
constitucional de significado t io elevado quanta a auctoritas reijudicatoe ou 
ate de maior relevancia que a seguranca nas relagoes juridicas. Por isso, 
n§o ficam imunizadas as sentengas que transgridam frontalmente urn 
desses valores, porque nao se legitima que, para evitar a perenizacio de 
conflitos, se perenizem inconstitucionalidades de extrema gravidade, ou 
injustigas intoleraveis e manifestas. Obviamente, sao excepcionalissimos os 
casos em que, por um confronto de aberrante magnitude com a ordem 
constitucional, a autoridade do julgado merece ser assim mitigada - porque 
a generalizagio das regras atenuadoras de seus rigores equivaleria a 
transgredir a garantia constitucional da res judicatoe e assim negar valor ao 
legltimo desiderata de seguranca nas relagoes juridicas, nela consagrado. 

Segundo a teoria da relativizagao da coisa ju lgada, havera si tuacoes e m que 

a propria sentenga, por conter vfeios insanaveis, sera considerada inexistente 

jur id icamente. Se a sentenga sequer existe no mundo jur idico, nao podera ser 

reconhecida como tal, e, por esse motivo, nunca transitara e m ju lgado. No mesmo 

compasso, parte da jur isprudencia do Superior Tr ibunal de Justiga, escorada na 

l i g i o da doutrina supramencionada, vem acolhendo a citada relativizagao, consoante 

se eolhe de recente voto, da lavra da Ministra Denise Arruda proferido e m Recurso 

Especial , onde existem duvidas sobre a t i tularidade de um bem imovel indenizado 

e m uma Agao Indireta com sentenga transitada em ju lgado. 

O caso em tela e relativo a hipotese em que foi determinada a suspensao do 

levantamento da ult ima parcela do precatorio (art. 33 do ADCT) , para a realizagao 

de uma nova pericia na e x e c u g i o de sentenga proferida e m a g i o de desapropriagao 

indireta ja transitada em ju lgado, com vistas a apu rag io de divergencias quanta a 
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localizagao da area indiretamente expropriada, a possivel existencia de nove 

superposicoes de areas de terceiros naquela, a lgumas delas objeto de outras acoes 

de desapropriagao, e a existencia de terras devolutas dentro da area em questao. 

Segundo se extrai do voto da eminente jurista: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DUVIDAS SOBRE A 
TITULARIDADE DE BEM IMOVEL INDENIZADO EM ACAO DE 
DESAPROPRIAQAO INDIRETA COM SENTENCA TRANSITADA EM 
JULGADO. PRINCIPIO DA JUSTA INDENIZACAO. RELATIVIZACAO DA 
COISA JULGADA. 
"A coisa julgada, enquanto fenomeno decorrente de principio ligado ao 
Estado Democratico de Direito, convive com outros principios 
fundamentals igualmente pertinentes. Ademais, como todos os atos 
oriundos do Estado, tambem a coisa julgada se formara se presentes 
pressupostos legalmente estabelecidos. Ausentes estes, de duas, 
uma: (a) ou a decisao nao ficara acobertada pela coisa julgada, ou (b) 
embora suscetfvel de ser atingida pela coisa julgada, a decisao podera, 
ainda assim, ser revista pelo prdprio Estado, desde que presentes 
motivos preestabelecidos na norma juridica, adequadamente 
interpretada." (WAMBIER, Tereza Arruda Alvim e MEDINA, Jose Miguel 
Garcia. 'O Dogma da Coisa Julgada: Hipoteses de Relativizacao', S§o 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, pag. 25) 4. "A escolha dos 
caminhos adequados a infringencia da coisa julgada em cada caso concreto 
e um problema bem menor e de solucio n io muito dificil, a partir de quando 
se aceite a tese da relativizagao dessa autoridade - esse, sim, o problema 
central, polemieo e de extraordinaria magnitude sistemalica, como procurei 
demonstrar. Tomo a liberdade de tomar a lic§o de Pontes de Miranda e do 
leque de possibilidades que sugere, como: a) a propositura de nova 
demanda igual a primeira, desconsiderada a coisa julgada; b) a resistencia 
a execucao, por meio de embargos a ela ou mediante alegagSes incidentes 
ao prdprio processo executivo; e c) a alegagao incidenter tantum em algum 
outro processo, inclusive em pegas defensivas." (DINAMARCO, Candido 
Rangel. 'Coisa Julgada Inconstitucional' — Coordenador Carlos Valder do 
Nascimento - 2 a edigao, Rio de Janeiro: America Juridica, 2002, pags. 63-
65) 5. Verifica-se, portanto, que a desconstituigao da coisa julgada pode ser 
perseguida ate mesmo por intermedio de alegagoes incidentes ao prdprio 
processo executivo, tal como ocorreu na hipotese dos autos. 
6. Nao se esta afirmando aqui que nao tenha havido coisa julgada em 
relagio a titularidade do imovel e ao valor da indenizagio fixada no 
processo de conhecimento, mas que determinadas decisoes judiciais, por 
conter vlcios insanaveis, nunca transitam em julgado. Cabera a perfcia 
tecnica, cuja realizagao foi determinada pelas inst§ncias ordinarias, 
demonstrar se tais vicios estao ou nao presentes no caso dos autos. 
Recurso especial desprovido. (REsp 622.405/SP, Rel. Ministra DENISE 
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14.08.2007, DJ 20.09.2007 p. 
221) (grifos do autor). 

Impende salientar, contudo, que ha posic ionamento contrario a tese da 

relativizagao da coisa ju lgada. Ass im Ovidio A. Baptista da Silva e Luiz Gui lherme 

Marinoni (2007) fundam seu entendimento, e m sintese, no fato de que este criterio -

justiga das decisoes - e muito subjetivo e fragil, permit indo quest ionar a sentenga do 

segundo processo, que relativizou a coisa ju lgada material do precedente e tambem 
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poderia ser injusta, ensejando nova relativizagao e acarretando a perpetuaeao das 

lides, tudo contrario a nogao de certeza e seguranca das relagoes jur id icas inerente 

a coisa ju lgada material. Nas palavras de Silva (2003, p. 11): 

Suponho desnecess&rio sustentar que a 'injustiga da sentenga' nunca foi e, 
a meu ver, jamais podera ser fundamento para afastar o imperio da coisa 
julgada. De todos os argumentos concebidos pela doutrina, atraves de 
seculos, para sustentar a necessidade de que os litigios nao se etemizem, 
parece-me que o mais consistente reside, justamente, na eventualidade de 
que a propria sentenga que houver reformado a anterior, sob o pressuposto 
de confer injustiga, venha a ser mais que uma vez questionada como 
injusta; e assim 'ad etemum', sabido, como e, que a justiga, n§o sendo um 
valor absolute pode variar, nio apenas no tempo, mas entre pessoas 
ligadas a diferentes crengas polfticas, morais e religiosas, numa sociedade 
democralica que se vangloria de ser tolerante e 'pluralista' quanta a valores. 
(grifos do autor). 

No mesmo sentido, complementa Marinoni (2004, p. 14): 

[...] a falta de criterios seguros e racionais para a 'relativizagao' da coisa 
julgada material pode, na verdade, conduzir a sua desconsideragao, 
estabelecendo um estado de grande incerteza e injustiga. [...] Ora, admitir 
que o Estado-Juiz errou no julgamento que se cristalizou, obviamente 
implica aceitar que o Estado-Juiz pode errar no segundo julgamento, 
quando a ideia de 'relativizar* a coisa julgada nao traria qualquer beneficio 
ou situag§o justa. (grifos do autor). 

Desta feita, e de acordo com o pensamento doutrinario ac ima exposto, seria 

terrif icante para o exercicio da jurisdigao que fosse abandonada a regra absoluta da 

coisa ju lgada, que confere ao processo judicial forga para garantir a convivencia 

social, dir imindo os conflitos existentes. Se, fora dos casos nos quais a propria lei 

retira a forga da coisa ju lgada, pudesse o magistrado abrir as comportas dos feitos ja 

ju lgados para rever as decisoes, nao haveria como se veneer o caos social que se 

instalaria; a regra do artigo 468 do Codigo de Processo Civil e l ibertadora, pois 

assegura que o exercicio da jurisdigao completa-se com o ult imo ju lgado, que se 

torna inatingivel, insuscetivel de modif icagao. E a sabedor ia do CPC e revelada 

pelas amplas possibi l idades recursais e, ate mesmo, pela abertura da via rescisoria 

naqueles casos precisos que estao elencados no artigo 485. 

No Superior Tribunal de Justiga tambem existe resistencia a tese da 

relativizagao da coisa ju lgada, eis que e dada prevalencia ao principio da seguranga 

jur idica, consoante se depreende do aresto exposto, in verbis: 
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PROCESSUAL CIVIL. FGTS. EMBARGOS A EXECUQAO. IMPUGNACAO. 
ERRO MATERIAL. REVISAO DOS CALCULOS EM LIQUIDACAO DE 
SENTENCA. POSSIBILIDADE. PRINCiPIO DA RELATIVIZACAO DA 
COISA JULGADA. 
1. A homologagao dos calculos nio os torna imunes de impugnagio quando 
verificado erro material, pois e cedigo nesta Corte que "o erro material nao 
transita em julgado, podendo ser corrigido a qualquer tempo pelo juiz ou 
Tribunal de onde se originou a decisao" (REsp 545292, Rel. Min. Eliana 
Calmon, DJ de 24/11/2003). 
2. Deveras, nio obstante a liquidacao nao possa se afastar do julgado, os 
calculos que infringem esse preceito, posto basearem-se em premissas 
falsas, sao corrigiveis como erros materiais. Alias, nio foi por outra razao 
que a lei estabeleceu que o juiz e, a fortiori, os tribunals, podem rever 
decisoes judiciais em embargos de declaragio ou quando instados a 
verificagio de "erros materiais", esses em qualquer prazo, o que afasta a 
alegada relativizacao da coisa julgada, que, merce de violentar a 
seguranca juridica constitucional atenta contra um dos pilares da 
Jurisdigao que distingue e caracteriza o Poder Judiciario. 
3. In casu, impende salientar que o juizo acolheu a retificagao dos mesmos 
calculos a pedido da CEF e se nao fizesse quanta a parte contraria geraria 
tratamento anti-isonomico vedado pelo art. 125 do CPC. 
4. Sob esse angulo, assim como a CEF nao pode ser instada a pagar valor 
maior do que o devido, em razao de simples erro de calculo, tambem nio e 
licito beneficiar-se em razio do erro material a menor. 
5. Recurso especial improvido." (REsp 694.374/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.11.2005, DJ 28.11.2005 p. 209) (grifos 
do autor). 

Verif ica-se, atraves do presente capitulo, que a relativizagao da coisa 

ju lgada nao esta vis lumbrada apenas nas teorias de iminentes doutr inadores, mas e 

parte concreta nas decisoes dos tr ibunals patrios. Interessante e, ainda, avaliar 

jur id icamente como esta relativizagao ou desconsti tuigao esta sendo efetuada nos 

tr ibunals e quais sao os instrumentos e principios uti l izados por estes para a 

resolugao destes conflitos que, de certa forma, estao pondo f im a toda seguranga 

jur idica existente quando do transito em julgado de uma sentenga. 
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3 A D E S C O N S T I T U I C A O DA C O I S A J U L G A D A INCONSTITUCIONAL 

Como e cedigo, coisa ju igada inconstitucional e a denominagao util izada 

para designar-se a decisao ja transitada e m ju lgado que se fundou em lei 

poster iormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

A doutr ina diverge quanta a possibi l idade de deseonsti tuicao dessa coisa 

ju lgada inconstitucional. A primeira corrente defende a impossibi l idade de 

desconstituigao, ante a supremacia do principio da seguranga jur idica. A segunda 

corrente, por entender da prevalencia do principio da consti tucional idade, defende a 

possibi l idade de desconstituigao. 

Para melhor entender essa celeuma, serao tecidos comentar ios mais 

minudentes sobre as correntes que defendem ou rejeitam a desconstituigao da coisa 

ju igada inconstitucional, bem como sobre quais os instrumentos uti l izados para a 

consecugao de tal f inal idade. 

3.1 DA IMPOSSIBILIDADE O U POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A COISA 

JULGADA INCONSTITUCIONAL 

Primeiramente, cumpre salientar que consideravel parte da doutrina resiste a 

tese de relativizagao da coisa ju lgada inconstitucional e sua consequente 

desconstituigao. Com efeito, ha autores de peso, a exemplo de Marinoni (2006, p. 

666) defendendo que a coisa ju lgada e imune aos efeitos ex tunc das agoes 

declaratorias de inconstitucionalidade e declaratoria de consti tucional idade, senao 

veja-se: 

Acontece que a coisa julgada nio se sujeita - ou podera se sujeitar -
aos efeitos ex tunc da declaracao de inconstitucionalidade, e, assim, 
mesmo antes do art. 27, da lei 9.868/99 - que, na realidade, com ela n§o 
tern relacao -, ja era imune de tais efeitos. Clemerson Merlin Lieve, em livro 
publicado em 1995, j i dizia que "a coisa julgada consiste num 
importante limite a eficacia da decisao declaratoria de 
inconstitucionalidade", enquanto que o prdprio Gilmar Ferreira Mendes, 
muito antes de 1999, frisou que o sistema de controle de constitucionalidade 
brasileiro contempla "uma ressalva expressa a essa doutrina da 
retroatividade: a coisa julgada. Embora a doutrina nao se refira a essa 
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peculiaridade, [prevista no texto constitucional desde 1969] tem-se por certo 
que a pronuncia de inconstitucionalidade nao faz tabula rasa da coisa 
julgada erigida pelo constituinte em garantia constitucional (CF, art. 153, § 
3°). Ainda que nao se possa cogitar de direito adquirido ou de ato juridico 
perfeito fundado em lei inconstitucional, afigura-se evidente que a nulidade 
ex tunc nao afeta a norma concreta contida na sentenga ou acordio". 
(Grifos nosso). 

Para compreender o alcance da ligao dos eminentes processualistas 

convem voltar os olhos ao que dispoe o artigo 27 da Lei n° 9.868/99, in verbis: 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo 
em vista razoes de seguranca juridica ou de excepcional interesse social, 
podera o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois tercos de seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaracao ou decidir que ela so 
tenha eficacia a partir de seu trinsito em julgado ou de outro momento que 
venha a ser fixado. 

Esse artigo traduz o que o Supremo Tribunal Federal ja convencionou 

denominar principio da modulacao dos efeitos da acao declaratoria de 

inconstitucionalidade, por meio do qual e possivel a Corte Suprema, apos votacao 

qualif icada e atendendo a razoes de seguranga jur idica ou relevante interesse social 

modular os efeitos da declaracao de inconstitucionalidade para que os mesmos 

tenham eficacia com transito e m ju lgado da sentenga ou em outro momento a ser 

f ixado na mesma. 

Contudo, na opiniao desses perspicazes processual istas (Marinoni e 

Arenhart) , o referido artigo nao autoriza a interpretagao de que a coisa ju lgada sera 

atingida pelos efeitos ex tunc, se nao for expressamente feita tal ressalva na decisao 

de inconstitucionalidade. A o reverso, alega-se que o artigo torna inspiragao no artigo 

284, § 4° da Constituigao Portuguesa, que apesar de admitir a eficacia ex tunc da 

declaragao de inconstitucionalidade, nao parte da premissa de que a ressalva da 

coisa ju lgada material depende de restrigao dos efeitos da decisao de 

inconstitucionalidade. Ass im, para esclarecer o abordado, tais doutr inadores servem-

se da Iicao do luso processualista Canoti lho (apud MARINONI , 2006, p. 667) que 

explica: 

[...] quando a Constituigao [portuguesa] (art. 282°, 3) estabelecesse a 
ressalva dos casos julgados isso significa a imperturbabilidade das 
sentengas proferidas com fundamento na lei inconstitucional. Deste modo, 
pode dizer-se que elas nio sao nulas nem reversiveis em consequdncia da 
declaragio de inconstitucionalidade com forga obrigatoria geral. Mais: a 
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declaracao de inconstitucionalidade nio impede sequer, por via de principio, 
que as sentengas adquiram forga de caso julgado. Daqui se pode concluir 
tambem que a declaracao de inconstitucionalidade nao tern efeito 
constitutive da intangibilidade do caso julgado [...] Em sede do Estado de 
direito, o principio da intangibilidade do caso julgado e ele prdprio um 
principio densificador dos principios da garantia da confianca e da 
seguranga inerentes ao Estado de Direito. 

Ass im, parece que os autores citados pugnam a que a doutr ina brasileira 

siga o mesmo caminho tr i lhado pela doutrina portuguesa, isto e, imponha um limite 

ao efeito ex tunc da declaracao de inconstitucionalidade, consubstanciado na coisa 

ju lgada. Na mesma linha de raciocinio, o jurista Nery Jr. igualmente defende que a 

coisa ju lgada tern fundamento constitucional (artigo 5.°, XXXVI ; e artigo 1.°, CF/88) e 

e clausula petrea, nao podendo alterar-se sequer por emenda constitucional (artigo 

60, § 4.°, I e IV, CF/88), logo, os efeitos ex tunc da declaracao de 

inconstitucionalidade nao at ingem a coisa ju lgada. Greco (2007) tambem 

compart i lha desse entendimento, quando afirma que: 

Entre nds, parece-me inteiramente acertada a opiniao de HELENA DE 
ARAUJO LOPES XAVIER, para quern a invalidade da lei declarada 
genericamente opera de imediato, anulando os efeitos dos atos praticados 
no passado, salvo, com relagao a coisa julgada e ao ato juridico perfeito [...]. 
Com essas premissas, parece-me claro que a declaragao de 
inconstitucionalidade ou de constitucionalidade em controle concentrado de 
normas pelo Supremo Tribunal Federal nao deve ter nenhuma influencia 
sobre anteriores sentengas transitadas em julgado que tenham fundamento 
em entendimento contrario ao do STF sobre questao constitucional. A 
seguranga juridica, como direito fundamental, e limite que nio permite a 
anulagio do julgado com fundamento na decisio do STF. 

Em suma, aqueles que defendem a impossibi l idade de deseonsti tuicao da 

coisa ju lgada inconstitucional tern por fundamento a prevalencia do principio da 

seguranga jur idica ( imune aos efeitos ex tunc da declaragao de 

inconstitucionalidade) proferida pelo Supremo Tribunal Federal e m sede de a g i o 

direta de inconstitucionalidade ou declaratoria de consti tucionalidade. 

Relat ivamente a possibi l idade de desconstituigao da coisa ju lgada 

inconstitucional, para alguns doutr inadores que defendem a primazia do principio da 

consti tucionalidade sobre o principio da seguranga jur idica, esta deve ser 

desconst i tu ida para garantir-se a integridade das normas constitucionais. Com 

efeito, o Ministro Delgado (2000), que de longa data defende a relativizagao da coisa 

ju lgada inconstitucional, informara, e m palestra proferida na cidade de Natal /RN que: 
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[...] n io posso conceber o reconhecimento de forga absoluta da coisa 
julgada quando ela atenta contra a moralidade, contra a legalidade, contra 
os principios maiores da Constituicio Federal e contra a realidade imposta 
pela natureza. Nio posso aceitar, em s i consciencia, que, em nome da 
seguranga juridica, a sentenga viole a Constituigio Federal, seja veiculo de 
injustiga, desmorone ilegalmente patrimonies, obrigue o Estado a pagar 
indenizagSes indevidas, finalmente desconhega que o branco e branco e 
que a vida nio pode ser considerada morte, nem vice-versa. 

Ass im, propoe-se alguns instrumentos aptos a referida deseonstituicao. 

Nesse prisma, apos fazer analise dos efeitos das acoes declaratorias de 

inconstitucionalidade e declaratoria de consti tucionalidade, convem enumerar os 

instrumentos de deseonsti tuicao da coisa ju lgada inconstitucional: a) a agao 

rescisoria; b) a impugnacao, prevista no § 1° do artigo 475-L do CPC; c) a a g i o 

declaratoria. 

3.2 A RELEVANCIA DO EFEITO EX TUNC NA DESCONSTITUICAO DA COISA 

JULGADA 

E cedigo que a agao direta de inconstitucionalidade e a agao declaratoria de 

consti tucional idade tern efeitos ex tunc, erga omnes e vinculantes. Abstra idos os 

dois ult imos, proceder-se-a ao estudo do primeiro, ou seja, da retroagao dos efeitos 

da decisao proferida pelo Supremo Tribunal Federal. E assente, no direito brasileiro, 

que a decisao proferida em tais agoes surte efeitos ex tunc e, por conseguinte, 

retroage ate o momento de e d i g i o da lei. Atr ibui-se, portanto, natureza declaratoria a 

tal decisao, assinalando-se que a sentenga proferida com base e m lei declarada 

inconstitucional seria nula de pleno direito. Nesse ponto, Buzaid (apud FERRARI , 

2004, p. 276) assinala: 

[...] quando o julgamento do Supremo Tribunal Federal e proferido em uma 
agio direta de inconstitucionalidade, a eficacia do julgado e retroativa, 
abrangendo todos os atos praticados sob o imperio da lei declarada 
inconstitucional, retroagindo, portanto, ex tunc a data da publicagio da lei 
ou ato, e isto porque, segundo o autor, se chegaria a conclusao 
"verdadeiramente paradoxal de que a validade da lei si et in quantum tern a 
virtude de ab-rogar o dispositivo constitucional violado; ou, em outros 
termos, considerar-se-iam validos atos praticados sob o imperio de uma lei 
nula. Portanto, todas as situagoes juridicas, mesmo aquelas decorrentes de 
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sentenga transitada em julgado, podem ser revistas depois da declaracao 
de inconstitucionalidade, mediante agio rescisdria". (grifos do autor). 

Todavia, ha quem defenda possuir tal decisao natureza constitutiva, sob a 

alegacao de que a sentenga fundada em iei declarada inconstitucional, embora 

invalida, e eficaz ate o momento da deelaragao de inconstitucionalidade, eis que 

produziu efeitos no piano fatico. Nesse sentido ha interessante aresto, da lavra do 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Nery da Silveira, proferida na Representacao 

n.° 1.418-5/RS e datado de 25.03.1988, in verbis: 

Se, em linha de principio, como analisarei adiante, as "leis de efetivagao" 
sao inconstitucionais, e indiscutivel constituir, entretanto, questao 
melindrosa a que se refere a protegao de certos efeitos decorrentes de seu 
cumprimento. Distintas, na ciencia do direito, a validade e a eficacia da 
norma juridica - embora invalida a regra constitucional, podera, por sua vez, 
no piano dos fatos, ser eficaz, consoante sucede quando a lei 
inconstitucional e cumprida por seus destinatarios ou aplicada pela 
Administragao. Nao sem frequencia, ha os que se op6em, nesse sentido, 
diante das circunstancias, restrigoes ao principio de que a lei 
inconstitucional e nula ab initio, e nao s6 a partir da data em que e assim 
judicialmente declarada, ou como tambem se expressou, entre nds, a 
formula null and void, irrita e nenhuma. Para quem dessa forma entende, 
embora infringente da constituigao, o ato legislativo assim marcado e um 
fato eficaz (it is na operative fact), "ao menos antes da determinagao da 
constitucionalidade, podendo ter consequencias que nao e licito ignorar". 
Estabeleceu-se, segundo certa corrente doutrinaria, que "assim como, em 
direito privado, se protege o ato juridico, em cuja engendragao se insinuou 
algum vicio, mantendo-se-lhe, em parte, os efeitos produzidos, malgrado a 
sua anulagao pelo orgao judiciario", no piano do direito publico igual 
providencia cabe quanta ao ato inconstitucional. Da mesma maneira como 
se ha de tutelar, na esfera do direito privado, em determinados casos, o ato 
aparente, entende essa doutrina, ao nao qualificar, desde logo, como nula e 
nenhuma a lei inconstitucional, que importa seja estendida aos atos em 
desconformidade com a constituigao, praticados com apoio em norma com 
tal macula, certa protegao. Se, na ordem privatista, dentre outras razSes, 
argui-se a necessidade de proteger a boa-fe dos que tiveram como perfeito 
ou regular o ato, que se veio, posteriormente, a declarar nulo, no direito 
publico raciocina-se "com a presungio de legitimidade dos atos que, nessa 
esfera, sao emanados"(grifos do autor). 

Diante dessa conjectura, surge a pergunta: quais ser iam, pois, os meios de 

desconstituir a coisa ju lgada fundada e m lei declarada inconstitucional? 

Respondendo a esta indagacao pode-se dizer que seriam a agao rescisdria, a agao 

declaratoria e a impugnagao ao cumprimento de sentenga, entre outros instrumentos 

passiveis de desconstituir a coisa ju lgada. 
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3.3 INSTRUMENTOS DE DESCONSTITUICAO DA COISA JULGADA 

INCONSTITUCIONAL 

Como ja aludido precedentemente, para aqueles que acei tam a relativizacao 

da coisa ju lgada inconstitucional existem instrumentos aptos a desconsti tui- la e, 

tambem nesse ponto, se dividem os posicionamentos. Para uma primeira corrente, 

sob cuja autoridade repousam as decisoes do STF, o instrumento adequado seria a 

agao rescisdria, ja posit ivada no artigo 485 do CPC. Por outro lado, a segunda 

corrente (da qual a professora Teresa Arruda Alv im e partidaria) defende que o meio 

apto a desconstituir a coisa ju lgada e a a g i o declaratoria. 

Ha, ainda, os que se referem a util izagao da impugnagao ao cumprimento de 

sentenga, prevista no § 1° do artigo 475-I do CPC, como instrumento desconsti tuidor 

de t i tulo executivo judicial, advindo de sentenga condenator ia transitada em ju lgado, 

a exemplo do processual ista de vanguarda Fredie Didier Junior. Por f im, existem 

ainda os que defendem a util izagao de qualquer instrumento para desconstituir a 

coisa ju lgada inconstitucional, neles incluindo-se o professor Ivo Dantas. 

3.3.1 A agao rescisoria 

A agao rescisoria e especie de agao de impugnagao autonoma que instaura 

um novo processo, visando desconstituir a coisa ju lgada material, ora por motivos de 

invalidade, ora por motivos de injustiga. Para sua interposigao e imprescindivel a 

conjugagao de alguns requisitos: a) que haja uma decisao de merito, com transito 

e m ju lgado; b) que estejam presentes a lgumas das hipoteses elencadas no artigo 

485 do CPC; e c) que seja interposta no prazo de dois anos, contados do transito em 

ju lgado da sentenga que se quer rescindir. 

O rol do artigo 485 do CPC e t ido como taxativo, nao admit indo interpretagao 

extensiva ou analogica. Al ias, esse e o entendimento assente na doutr ina, segundo 

assinala Bueno {apud Didier Junior, 2007, p. 294) "o rol do art. 485 e taxativo. Nao 

comporta interpretagao ampliat iva ou analogica. Esse entendimento, tranquilo e m 
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doutrina e jur isprudencia, af ina-se a protegao constitucional da coisa ju lgada (CF, 

art. 5°, XXXVI)" . 

Em que pese tal entendimento, esclarega-se, desde logo, que a maioria dos 

que acei tam relativizar a coisa ju lgada inconstitucional defende a util izagao da agao 

rescisoria para tal desiderata. Com efeito, se entende que o meio impugnatorio para 

a desconstituigao de sentenga transitada e m ju lgado, no sistema processual 

brasileiro, seria apenas a agao rescisoria, discipl inada pelos artigos 485 e seguintes 

do Codigo de Processo Civil. Destarte, sua opiniao se estriba na hipotese 

autorizativa contida no artigo 485, V do CPC, que preceitua o cabimento da 

rescisoria para desconstituir a sentenga de merito que viola f rontalmente qualquer 

disposigao legal. Desta forma, em se admit indo tal l inha de intelecgao, para que 

fosse expurgada do mundo jur idico a sentenga ferida do vicio da coisa ju lgada 

inconstitucional, tal provimento deveria ser impugnado no prazo de 02 (dois anos) 

apos passar e m julgado, pois o artigo 495 da Lei dos Ritas estabelece este lapso 

temporal . A proposito, do tema e imperiosa a transcrigao de parte do artigo do 

professor Dinamarco (2001 , p. 40) , que informa: 

Outra legitima abertura ao reconhecimento da inconstitucionalidade da 
coisa julgada em casos extremos pode e deve ser o redimensionamento da 
acao rescisdria e dos limites de sua admissibilidade. Ela e tradicionalmente 
apontada como um remedio rigorosamente extraordinario de infringencia a 
coisa julgada material, reputada esta um valor a ser preservado a todo custo 
sujeito a questionamentos apenas em casos verdadeiramente 
extraordinarios. O rol das hipdteses de sua admissibilidade e um numerus 
clausus (CPC,art. 485) e os tribunals brasileiros esmeram-se em afunilar a 
interpretagao de cada um dos incisos que tipificam as hipoteses de sua 
admissibilidade, sempre assumida a premissa da prevalencia do valor da 
seguranga juridica. Na nova ordem de relativizagao da coisa julgada 
material, contudo, e imperioso abrir os espiritos para a interpretagao dos 
incisos do art. 485 do Codigo de Processo Civil, de modo a permitir a 
censura de sentengas ou acdrdios pelo prisma da constitucionalidade das 
decisdes que contem — ou seja, imp6e-se a relativa e prudente 
flexibilizagao das hipdteses de admissibilidade da agio rescisdria, para que 
ela sirva de remedio contra os males de decisoes flagrantemente 
inconstitucionais, ou fundadas em prova falsa, na fraude ou no dolo de uma 
das partes em detrimento da outra etc. 

Ademais , a jur isprudencia patria tern caminhado no sentido da admissao de 

agao rescisoria para a desconsti tuigao da coisa ju lgada inconstitucional apos 

exaurido o referido prazo bienal. Essa aplicagao tern por base a primazia do 

principio da economia processual, uma vez que as nul idades absolutas podem ser 
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reconhecidas de oficio pelo ju lgador e impugnadas a qualquer tempo. Corrobora 

desse entendimento o professor Tesheiner (2007), af i rmando: 

a) Tambem nao ofende a Constituigao a acao rescisdria, pois nao ha 
retroatividade quando se rescinde a sentenca, proferindo-se novo 
julgamento, com base na mesma legislacao existente no tempo da rescisio 
rescindida. Nem se precisa lancar mio do argumento de que a propria 
Constituigao contem referenda a agio rescisoria. 
b) A agao rescisdria poderia ser perpetua, sem com isso violar-se a 
Constituigao. Se entendesse essencial a existencia de prazo, estar-se-ia a 
interpretar a Constituigao como se ela apenas protegesse a chamada coisa 
soberanamente julgada, isto e, as sentengas de merito que nao apenas 
transitaram em julgado como se tornaram irrescindiveis pelo decurso do 
tempo. Mas a protegao constitucional a coisa julgada e mais ampla. Nio se 
limita a proteger as sentengas irrescindiveis, mas toda e qualquer sentenga 
que haja produzido coisa julgada material. 

Acerca do tema, Theodoro Junior (2002, p. 126) ensinam: 

Deste modo a admissio da agio rescisdria n io significa a sujeigio da 
declaracao de inconstitucionalidade de coisa julgada ao prazo decadencial 
de dois anos, a exemplo do que se d i com a coisa julgada que contempla 
alguma nulidade absoluta, como e o exemplo o vicio de citagio. 

Em reforgo, Theodoro Junior (2002, p. 127) ainda traz a baila um aresto do 

Supremo Tribunal Federal, de imprescindlvel transcrigao: 

Rescisdria. Sentenga nula. Defeito da citagio. Dispensa Rescisdria. Nao h i 
prazo decadencial. Para a hipdtese do art. 741, I, do atuai CPC, que e a da 
falta ou nulidade de citagio, havendo revelia persiste, no Direito positivo 
brasileiro, a querela nullitatis, o que implica dizer a nulidade 
independentemente de prazo para a propositura da agio rescisdria que, a 
rigor, n io e cablvel para essa hipdtese(STF, RE 97.589, Pleno, rel. Min. 
Moreira Alves, DJU 03/06/1982, p. 7.883). 

Na interpretagao do artigo 485, V do Codigo de Processo Civil, que preve a 

rescisao de sentenga que "violar literal disposigao de lei", a jur isprudencia do STJ e 

do STF sempre foi no sentido de que nao e toda e qualquer violagao a lei que pode 

comprometer a coisa ju lgada, dando ensejo a a g i o rescisoria, mas apenas aquela 

especialmente qualif icada. Na esteira desse entendimento editou-se a Sumula 

343/STF, segundo a qual "Nao cabe agao rescisoria por ofensa a literal disposit ivo 

de lei, quando a decisao rescindenda se tiver baseado em texto legal de 

interpretagao controvert ida nos tr ibunals". 



30 

Ocorre, porem, que a lei constitucional nao e uma lei qualquer, mas a lei 

fundamental do sistema, na qual todas as demais assentam suas bases de val idade 

e de legit imidade, e cuja guarda e a missao primeira do orgao maximo do Poder 

Judiciario, o Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102). Por essa razao a 

jur isprudencia do STF emprega tratamento diferenciado a violagao da lei comum em 

relacao a da norma consti tucional, deixando de aplicar, relat ivamente a esta, o 

enunciado de sua Sumula 343, a cons iderag io de que, e m materia consti tucional, 

nao ha que se cogitar de interpretagao apenas razoavel, mas s im de interpretagao 

jur id icamente correta. 

Essa e, portanto, a o r ien tag io a ser seguida nos casos de agao rescisoria 

fundada no art. 485, V do CPC: em se tratando de norma infraconstitucional, nao se 

considera existente "violagao a literal disposigao de lei", e, portanto, nao se admite 

agao rescisoria, quando "a decisao rescindenda se tiver baseado e m texto legal de 

interpretagao controvert ida nos tr ibunals" (Sumula 343). Todavia, esse enunciado 

nao se aplica quando se trata de texto constitucional. 

A orientagao revela duas preocupagoes fundamentals da Corte Suprema: a 

primeira e a de preservar, e m qualquer circunstancia, a supremacia da Constituigao 

e a sua aplicagao uniforme a todos os destinatarios; a segunda, a de preservar a sua 

autoridade de guardiao da Constituigao. Esses os valores dos quais deve se langar 

mao para solucionar os problemas atinentes a rescisao de ju lgados e m materia 

consti tucional. 

Ass im sendo, concorre decis ivamente para um tratamento diferenciado do 

que seja literal violagao a existencia de precedente do STF, guardiao da 

Constituigao. Ele e que justif ica, nas agoes rescisorias, a substituigao do parametro 

negativo da Sumula 343 por um parametro positivo, segundo o qual ha violagao a 

Constituigao na sentenga que, e m materia consti tucional, e contraria a 

pronunciamento do STF. 

Pelo acima exposado pode-se verif icar que o Superior Tr ibunal de Justiga 

tern admit ido a a g i o rescisoria como instrumento de desconsti tuigao da coisa 

ju lgada inconstitucional, com suporte no artigo 485, V do CPC, desconsiderando a 

Sumula 343 ( n i o cabe a g i o rescisoria por ofensa a literal d ispos ig io de lei, quando 

a decisao rescindenda se tiver baseado e m texto legal de interpretagao controvert ida 

nos tr ibunals) do STF, ou seja, baseando-se no fato de que a conformidade, ou nao, 

da lei com a Const i tu ig io e um ju izo sobre a val idade da lei; uma d e c i s i o contra a lei 



31 

ou que Ihe negue a vigencia, supoe lei val ida. A lei pode ter uma ou mais 

interpretagoes, mas ela pode ser val ida ou invalida, dependendo de quem seja o 

encarregado de aplica-la. Por isso, se a lei e conforme a Constituigao e o acordao 

deixa de aplica-la a guisa de inconstitucionalidade, o ju lgado se sujeita a agao 

rescisoria, ainda que na epoca os tr ibunals divergissem a respeito. Do mesmo modo, 

se o acordao aplica lei que o Supremo Tribunal Federal, mais tarde, declare 

inconstitucional. Nesse diapasao, convem transcrever-se o seguinte aresto: 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EFICACIA TEMPORAL DA 
COISA JULGADA. DESCONSTITUICAO DOS EFEITOS PRETERITOS DE 
SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO, TENDO EM VISTA A 
POSTERIOR DECLARACAO PELO STF, EM CONTROLE DIFUSO, DA 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI EM QUE SE FUNDA. 
IMPRESCINDIBILIDADE DA ACAO RESCISORIA. SUSPENSAO DA 
EXECUCAO DAS NORMAS PELO SENADO FEDERAL. MODIFICAQAO 
NO ESTADO DE DIREITO QUE FAZ CESSAR, DESDE A EDICAO DA 
RESOLUCAO, AUTOMATICAMENTE, A FORCA VINCULANTE DO 
PROVIMENTO JURISDICIONAL. 
1. A sentenga, ao examinar os fenomenos de incid§ncia e pronunciar jufzos 
de certeza sobre as conseqiiencias juridicas dai decorrentes, certificando, 
oficialmente, a existencia, ou a inexistencia, ou o modo de ser da relagio 
juridica, o faz levando em consideragio as circunstancias de fato e de 
direito (norma abstrata e suporte fatico) que entao foram apresentadas 
pelas partes. Por qualificar norma concreta, fazendo juizo sobre fatos ja 
ocorridos, a sentenga, em regra, opera sobre o passado, e n io sobre o 
futuro. 
2. Portanto, tambem quanta as relagdes juridicas sucessivas, a regra e a de 
que as sentengas so tern forga vinculante sobre as relagSes j i efetivamente 
concretizadas, nao atingindo as que poderao decorrer de fatos futuros, 
ainda que semelhantes. Elucidativa dessa linha de pensar e a Sumula 
239/STF. 
3. Todavia, ha certas relagoes juridicas sucessivas que nascem de um 
suporte fatico complexo, formado por um fato gerador instantineo, inserido 
numa relagio juridica permanente. Ora, nesses casos, pode ocorrer que a 
controversia decidida pela sentenga tenha por origem nio o fato gerador 
instantineo, mas a situagio juridica de carater permanente na qual ele se 
encontra inserido, e que tambem compde o suporte desencadeador do 
fenomeno de incidencia. Tal situagao, por seu carater duradouro, esta apta 
a perdurar no tempo, podendo persistir quando, no futuro, houver a 
repetigio de outros fatos geradores instantaneos, semelhantes ao 
examinado na sentenga. Nestes casos, admite-se a eficacia vinculante da 
sentenga tambem em relagio aos eventos recorrentes. Isso porque o juizo 
de certeza desenvolvido pela sentenga sobre determinada relagio juridica 
concreta decorreu, na verdade, de juizo de certeza sobre a situagao juridica 
mais ampla, de cariter duradouro, componente, ainda que mediata, do 
fendmeno de incidencia. Essas sentengas conservarao sua eficicia 
vinculante enquanto se mantiverem inalterados o direito e o suporte fatico 
sobre os quais estabeleceu o juizo de certeza. 
4. Em nosso sistema, as decisSes tomadas em controle difuso de 
constitucionalidade, ainda que pelo STF, limitam sua forga vinculante i s 
partes envolvidas no litigio. Nio afetam, por isso, de forma automatica, 
como decorrencia de sua simples prolagio, eventuais sentengas transitadas 
em julgado em sentido contrario, para cuja desconstituigao e indispensavel 
o ajuizamento de agio rescisdria. 
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5. A edigao de Resolucao do Senado Federal suspendendo a execucao 
das normas declaradas inconstitucionais, contudo, confere a decisao 
in concreto efeitos erga omnes, universalizando o reconhecimento 
estatal da inconstitucionalidade do preceito normative-, e acarretando, 
a partir de seu advento, mudanga no estado de direito capaz de sustar 
a eficacia vinculante da coisa julgada, submetida, nas relagdes 
juridicas de trato sucessivo, a clausula rebus sic stantibus. 
6. No caso concreto, tem-se agao ordinaria por meio da qual se busca 
desconstituir os efeitos preterites da aplicagao do art. 3°, I, da Lei 
7.787/89, emanados de sentenga transitada em julgado, invocando a 
posterior declaragao de sua inconstitucionalidade pelo STF em 
controle difuso. Uma vez esgotado, porem, o prazo para a propositura 
da agao rescisoria, tal intento e inviavel. 
7. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 686.058/MG, Rel. 
Ministro LUIZ FUX, Rel. pi Acordao Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 19.10.2006, DJ 16.11.2006 p. 220) (Grifo 
do autor). 

Como se ve, para essa corrente doutrinaria a a g i o rescisoria, obedecido ou 

nao o prazo bienal di tado pelo artigo 495 do CPC, seria o instrumento posit ivado e 

habil a desconstituir a coisa ju lgada inconstitucional. 

3.3.2 A agao declaratoria 

Tem-se disseminado o entendimento de que a agao declaratoria seria o 

instrumento apto a desconstituir a coisa ju lgada inconstitucional, em detr imento da 

agao rescisoria antes referida. Os defensores dessa tese servem-se de tres 

argumenfos: a agao rescisoria tern como pressuposto a existencia de uma sentenga, 

que por ela seria desconst i tu ida; uma sentenga baseada e m lei declarada 

inconstitucional e sentenga sem disposit ivo, ou seja e uma nao-sentenga e, por 

consequencia, nao estaria preenchido o requisito do caput do artigo 485 do CPC que 

exige, para a interposigao da agao rescisoria "sentenga de merito, transitada em 

ju lgado" e a manutengao da unidade, da coerencia e da racionalidade do sistema 

jur idico exige que a declaragao de inconstitucionalidade, com efeito retroativo, t ome 

a lei inexistente desde o momento de sua promulgagao. Gongalves (2002, p. 536) 

discorrendo sobre o assunto, resume a questao da seguinte forma: 

Sendo assim, considerando que a "lei" declarada inconstitucional e 
considerada inexistente desde o seu nascimento; considerando que uma 
"sentenga" em cuja conclusao se realiza uma subsungio com base em lei 
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inexistente, na verdade, n io possui o elemento dispositivo, ja que nao se 
constroi algo com base no nada; considerando que sentenca sem conclusio 
e sentenca inexistente juridicamente e; considerando que o mecanismo de 
controie de constitucionalidade tern como finalidade a manutencio da 
unidade, da racionalidade, da coerencia e da I6gica do sistema juridico, 
entendemos nio ser a acao rescisoria o mecanismo adequado para se 
impugnar essa "sentenca", (grifos do autor). 
A agio declaratoria de inexistencia se consubstancia, portanto, a nosso ver, 
no meio mais adequado para se afastar os efeitos de "sentenga" baseada 
em "lei" declarada inconstitucional. Nao so porque inexiste sentenga, pelo 
que bastaria a declaragao de sua inexistencia, como tambem, porque, como 
visto acima, a agio declaratoria e imprescritivel, o que permitiria que 
abrangesse todas as decisSes que se basearam na lei inconstitucional, 
tornando-a mais de acordo as finalidades da declaragio de 
inconstitucionalidade de lei. 

Os processualistas Wambier (2003, p. 38-39) tambem sao favoraveis a 

util izagao da agao declaratoria para a desconsti tuigao da coisa ju lgada 

inconstitucional, assinalando que: 

[...] segundo o que nos parece, seria rigorosamente desnecessiria a 
propositura da agio rescisoria, j i que a decisio que seria alvo de 
impugnagio seria unicamente inexistente, pois que baseada em "lei" que 
nio e lei (lei inexistente). Portanto, em nosso entender a parte interessada 
deveria, sem necessidade de se submeter ao prazo do art. 495 do CPC, 
intentar agio de natureza declaratdria, com o unico objetivo de gerar maior 
grau de seguranga juridica i sua situagio. O interesse de agir, em casos 
como esse, nasceria, nao da necessidade, mas da utilidade da obtengio de 
uma decisao neste sentido, que tornaria indiscutivel o assunto, sobre o qual 
passaria a pesar a autoridade de coisa julgada. O fundamento para a agio 
declaratdria de inexistencia seria a ausencia de uma das condigSes da 
agio: a possibilidade juridica do pedido. Para nds, a possibilidade de 
impugnagio de sentengas de merito proferidas apesar de ausentes as 
condigoes da agio nio fica adstrita ao prazo do artigo 495 do CPC. (grifos 
do autor). 

O mesmo autor, supedaneando a ideia exposta, colacionam o aresto do 

Superior Tr ibunal de Justiga a seguir transcrito: 

CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MAN DADO DE SEGURANCA. 
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAL. TITULARIDADE. NOMEACAO SEM 
CONCURSO PUBLICO. COMPETENCE PARA A DESCONSTITUIQAO DO 
ATO. ADVENTO DA LC 183/99. EFEITOS "EX TUNC" E "ERGA OMNES" 
DA DECLARACAO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. 
EMBARGOS DE DECLARACAO. 
1. A superveniencia da LC n° 183/99, conferindo ao Governador do 
Estado de Santa Catarina a atribuigao exclusiva de prover e desprover os 
cargos das serventias extrajudiciais, nao afasta a competencia do 
Presidente do Tribunal de Justiga para desconstituir ato seu, nomeando os 
respectivos titulares sem concurso publico, com base em lei declarada 
inconstitucional pelo STF. 2. Lei inconstitucional e lei natimorta; n io possui 
qualquer momento de validade. Atos administrativos praticados com base 
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nela devem ser desfeitos, de oficio pela autoridade competente, inibida 
qualquer alegagao de direito adquirido. 3. Afronta a CF, arts. 2° e 102, I, "a', 
n§o configurada. 4. Embargos rejeitados. 

Sendo assim, consoante a posigao tomada peios autores ci tados, a 

sentenga fundada numa lei que, posteriormente, foi declarada inconstitucional em 

sede de controle de consti tucional idade e sentenga inexistente, podendo ser 

impugnada a qualquer tempo, por meio de a g i o declaratoria de inexistencia de coisa 

ju lgada, pois que a ela nao se aplica o prazo preclusivo previsto no artigo 495 do 

Codigo de Processo Civil. 

3.3.3 A impugnagao ao cumprimento da sentenga prevista no § 1°, do artigo 475-L 

do CPC. 

A lem da agao rescisoria e da a g i o declaratoria, existe outro instrumento, 

aceito pelo doutr ina e jur isprudencia, capaz de desconstituir a coisa ju lgada, trata-se 

da agao de impugnagao ao cumpr imento de sentenga que esta prescrita no artigo 

475-L, § 1° do Codigo de Processo Civil, acrescentado pela Lei n° 11.232/2005, in 

verbis: 

Para efeito do disposto no inciso II do caput deste artigo, considera-se 
tambem inexigivel o titulo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicacao 
ou interpretagao da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal 
Federal como incompativeis com a Constituigio Federal. 

Por esse disposit ivo, tem-se que o t i tulo executivo judicial produzido com 

base em lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, seria 

inexigivel. Por exemplo: se um determinado contribuinte interpoe uma agao de 

repetigao de indebito v isando perceber valores indevidamente cobrados pelo Estado 

com base na lei "x" e, apos longo tramite processual, tern seu pedido ju lgado 

procedente, vindo a sentenga a transitar em ju lgado, e m tese obteria t i tulo executivo 

judicial habil ao alcance do ressarcimento pelo valor pago indevidamente. Todavia, 

logo em seguida, o Supremo Tribunal Federal decide, e m sede de ADIN , que a lei 

"x" e inconstitucional e, com base no comando do § 1° do artigo 475-L do CPC, 
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poderia o Estado impugnar o cumprimento da sentenca, com suporte na 

inexigibil idade do titulo. Pelo exposto, observa-se que a impugnagao transmudar-se-

ia em meio desconstitut ivo da coisa ju lgada material. Nao e outro o entendimento de 

Didier Junior (2007, p. 465) , ad litteram: 

O § 1° do art. 475-L do CPC traz mais uma hipotese de desconstituigao da 
coisa julgada material, tendo em vista que permite que o executado oponha 
resist§ncia a satisfagio do credito suscitando materia atinente a formagio 
do prdprio titulo executivo, quando ele estiver fundado em preceito tido por 
inconstitucional pelo STF ou quando se tenha conferido a este preceito 
interpretagao tida pelo mesmo STF como inconstitucional. Dessa forma, em 
casos tais, admite-se a rescisio da sentenga pelo acolhimento de 
argumento de defesa deduzido na impugnagio. 

Em seguida, o processualista assegura a existencia da impugnagao da 

sentenga, informando, contudo, que a mesma esta condicionada ao preenchimento 

dos seguintes pressupostos: 

a) que a decisao do STF tenha sido anterior a formagio do titulo judicial; 
b) que, tendo sido a decisao proferida posteriormente a formagio do titulo 
judicial, o STF tenha dado eficacia retroativa, a ponto de atingir a coisa 
julgada. Nesse caso, para nio deixar a coisa julgada eternamente instavel, 
parece que e o caso de aplicar por analogia o prazo da agio rescisdria e 
nio permitir a rescisio da sentenga se essa decisio do STF ocorrer apos o 
prazo de dois anos contados do trinsito em julgado da decisio exeqiienda, 
mesmo se a ela for atribuida eficacia retroativa; 
c) a nio-incidencia em relagio i s coisas julgadas anteriores a vig§ncia do 
dispositivo. 

Na mesma esteira, a jur isprudencia do Superior Tribunal de Justiga, fazendo 

referenda ao paragrafo unico do artigo 741 do CPC, que tern identica redagao e 

segue a mesma sorte do § 1° do artigo 475-L do CPC, dispoe: 

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 741, PARAGRAFO 
UNICO DO C6DIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA 
INCONSTITUCIONAL LIMITES AO CONHECIMENTO. APLICABILIDADE 
DA REFERIDA NORMA. AMBITO DE APLICACAO. BALIZA TEMPORAL. 
SENTENCA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA EDIQAO DA NORMA 
CITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGACAO DA TESE DE COISA 
JULGADA INCONSTITUCIONAL. 

1. E cedigo que parte da doutrina tern incansavelmente admitido a 
alegagio da coisa julgada inconstitucional, albergando o art. 741, paragrafo 
unico, do CPC, defendendo, inclusive, a possibilidade de alega-la a 
qualquer momento. 

2. Outra parcela entende que a norma em comento e inconstitucional, 
porquanto o principio da coisa julgada seria maior que os outros principios 
utilizados como parimetro da tese da coisa julgada inconstitucional, razio 
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pela qual nSo poderia, em nenhuma hipotese, o referido instituto ser 
desconstituido, ainda que em virtude de declaracao de inconstitucionalidade 
da norma utiiizada como fundamento para a prolacao da sentenca 
exequenda. 

3. A solucao, contudo, a ser adotada deve ser um meio-termo, pois a tese 
da coisa julgada inconstitucional nao pode ser utiiizada como uma regra, 
mas sim como excecao, verificada caso a caso, sob pena de se enfraquecer 
a figura da coisa julgada (erigida a direito fundamental), bem como retirar de 
toda a sociedade a seguranga juridica, principio que deve permear toda a 
atividade jurisdicional, sobretudo para que as decisoes do Poder Judiciirio 
tenham a forga que um estado democratico reclama. 

4. Parte-se da premissa de que as sentengas transitadas em julgado 
posteriores ou anteriores a declaragio de inconstitucionalidade da norma 
podem ser desconstituidas (Resp 720953/SC, Rel. Min. Teori Albino 
Zavaski). 

5. Contudo, antes da edigio Medida Provisoria n° 2.180/01, que incluiu 
o paragrafo linico no art. 741 do CPC, a forma como deveria ser 
impugnada uma sentenga transitada em julgada, proferida em 
desacordo com norma declarada inconstitucional pelo STF era por 
meio da agao rescisoria. 
6. O principio regente de todo o ordenamento juridico brasileiro, qual 

seja, o de que as normas processuais tern efeitos imediatos, mas 
respeitados o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada 
impoe que a MP 2.180/01, incluindo nova hipotese de materia a ser 
alegada em embargos a execugao por ser de ordem de processual e 
aplicavel de forma imediata respeitada, obviamente a coisa julgada. 

7. Dessa forma, a nova hipotese de materia a ser tratada em 
embargos a execugao, qual seja, a alegagao de declaragao de 
inconstitucionalidade de norma, somente pode valer a partir da edigao 
da MP 2.180/01, em respeito aos principios constitucionais da coisa 
julgada (explicito) e seguranga juridica (implicito). Precedentes. 

8. Recurso especial improvido." (REsp 883.338/AL, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16.08.2007, DJ 
01.10.2007 p. 380) (Grifo nosso). 

Diante dessas prernissas, conclui-se que a impugnagao prevista no §1° do 

artigo 475-L do CPC e restrita as hipoteses de sentengas condenatorias, que dao 

ensejo a atividade executiva. No cotejo com o que se apreciara acerca da agao 

rescisoria, acredita-se que em relagao as sentengas meramente declaratorias ou 

constitutivas, a a g i o rescisoria seria o meio apto a desconstituir a coisa ju lgada. 

3.3.4 Dos outros instrumentos desconstituidores 

Sobre o tema o Ministro Jose Delgado, e m artigo divulgado em julho de 2007 

intitulado "Reflexoes contemporaneas sobre a flexibil izagao, revisao e relativizagao 

da coisa julgada quando a sentenga fere postulados e principios da CF. 

Manifestagoes doutrinarias", relaciona o posicionamento de alguns doutr inadores 
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que defendem a utilizagao de variados instrumentos para desconstituir a coisa 

ju lgada inconstitucional. 

Inicialmente pois, registra que o professor Ivo Dantas, por entender que a 

inconstitucionalidade da lei significa a sua nao existencia, e por consequencia, a 

inexistencia de coisa ju lgada, afirma que a coisa ju lgada inconstitucional pode ser 

desconsti tuida tanto pela Agao Rescisoria, quanta pelo Mandado de Seguranga ou 

pela Agao Declaratoria de Nulidade, quando observa que: 

Diante deste raciocinio, podemos chegar as seguintes conclusoes, a partir 
das quais novos aspectos poderiam ser analisados, desde que aceita a 
trilogia da Tese, Antitese e Sintese. Sio elas: 
a) se a inconstitucionalidade significa inexist§ncia da lei e/ou ato, nio se 
poderi falar em Coisa Julgada por encontrar-se esta fundamentada em algo 
que nio existe. A expressio Coisa Julgada Inconstitucional, neste caso, a 
rigor, seria utiiizada mesmo reconhecendo-se a contradigio intrinseca que 
representa. Teria, possivelmente, um sentido mais ret6rico, que cientifico; 
b) sendo a Coisa Julgada calcada em norma inconstitucional, n io se ha de 
falar em relativizagio ou flexibilizagio da Coisa Julgada Inconstitucional, 
razao pela qual, os meios processuais utilizaveis para a sua impugnagio 
apenas irao reconhecer, atraves de novo pronunciamento, que a decisio 
rescindenda, juridicamente, nunca existiu, por estar calcada em 
Inconstitucionalidade. Na pritica, contudo, sem a rescisao, e como foi dito 
com base em Pontes de Miranda, "a eficacia da sentenca rescindivel e 
completa, como se nio fosse rescindivel"; 
c) como a Arguigio de Inconstitucionalidade poderi ser feita a qualquer 
tempo, em qualquer instancia ou Tribunal, neste caso nio se aplicaria o 
elemento tempo, ou seja, nao se ha de falar em Decadencia, Preclusio e/ou 
ainda Prescrigio; 
d) se, por qualquer motivo, a Agao Rescisoria for apontada como 
ilegitima em razao do tempo, a saida seria o uso do Mandado de 
Seguranga ou da Agio Declaratoria de Nulidade Absoluta da Sentenga, 
em razao da inconstitucionalidade em que se encontra fundamentada. 
Vale lembrar que esta ultima hipotese ja foi aceita pelo STF3; 
e) nio se h i de falar neste caso (e a repetigio e didaticamente necessiria) 
em atentado a seguranga juridica, vez que esta nio se poderi assentar no 
nada, no inexistente; 
f) dizendo de forma objetiva: lei ou ato eivados de inconstitucionalidade, nio 
geram direitos nem deveres, pelo que o ato judicial inconstitucional n io faz 
coisa julgada, da mesma forma que nio faz ato juridico perfeito ou direito 
adquirido. (destaque nosso). 

Franga Junior (2007), por sua vez defende a utilizagao da Agao de 

Descumprimento de Preceito Fundamental como instrumento desconsti tuidor da 

coisa ju lgada, ponderando: 

Restaria apenas afastar um argumento que certamente se apresentari 
contra a tese aqui defendida do cabimento da ADPF como meio de controle 
de coisa julgada inconstitucional violadora de preceito fundamental, qual 
seja, o de que tal uso configuraria violagio ao principio da seguranga 
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juridica decorrente da coisa julgada e do papel de paeificacao social que a 
mesma em tese exerce. 
Na verdade, a problemitica nio seria contra a tese do presente trabalho, 
mas sim contra a propria tese da coisa julgada inconstitucional, porque a 
alegagao pura e simples de seguranca juridica acima de qualquer outro 
valor acabaria por inviabilizar a tese da invalidade da coisa julgada formada 
com vicio de constitucionalidade, 
O fato e que a coisa julgada formada em contrariedade a Carta Politica nao 
cumpre sua fungio. Nao gera paeificacao social porque a pecha da 
inconstitucionalidade Ihe atinge em ponto fundamental, gerando, muitas 
vezes sim, revolta e desprestigio ao Poder Judiciario. 
Na pratica, so tomando com exemplo a Administragio Publica, o que se tern 
visto e que aquele detentor de um titulo inconstitucional e visto como um 
privilegiado, como alguem que espertamente conseguiu algo que outros nao 
conseguiram, ou seja, alguem que fez valer a "lei de Gerson" e atingiu o seu 
fim e que fruto ou nao da imaginagio popular possui "um padrinho forte" por 
tras, como se diz usualmente. 
Por vezes, dentro de uma mesma repartigio publica, lado a lado 
executando o mesmo trabalho, tem-se servidores publicos com salarios 
totalmente diferentes, em face de um ter conseguido um beneficio por meio 
de sentenca transitada em julgado. 
Um exemplo e a questio do "teto remuneratorio", na qual s io incontaveis 
as injustices e absurdos causados por sentengas, especialmente aquelas 
que asseguram "incorporagoes" ou que na pritica acabam nio ocasionando 
um vedado "efeito repetigio". 
Data venia, o valor seguranca juridica e a consequents forga de encerrara o 
litigio, nio podem servir de pretexto para eternizarem-se injustigas e ferir-se 
o principio da isonomia, entre outros. 
Mais uma vez, valemo-nos do magisterio dos mestres que primeira 
enfrentaram a problematica da coisa julgada inconstitucional e refutaram a 
invocagio da seguranga juridica, entre eles, destacam-se os argumentos de 
Jose Augusto Delgado (24), quando leciona que "a injustiga, a imoralidade, 
o ataque a Constituigio, a transformagio da realidade das coisas quando 
presentes na sentenga viciam a vontade jurisdicional de modo absoluto, 
pelo que, em epoca alguma, ela transita em julgado, Os valores absolutos 
da: legalidade, moralidade e justiga estio acima do valor seguranga juridica. 
Aqueles s io pilares, entre outros, que sustentam o regime democritico, de 
natureza constitucional, enquanto este e valor infraconstitucional oriundo de 
regramento processual" (grifos do autor). 

E primordial salientar-se que nao se quer aqui defender o uso indiscriminado 

de ADPF's contra sentengas transitadas em ju lgado, como se fora a a rgu ig io uma 

ult ima tentativa de mod i f i cag io do acordao, um recurso a mais. O que se propoe e 

que tal instrumento seja util izado em situagoes extraordinarias com o objetivo de 

afastar absurdos, injustigas f lagrantes, f raudes e infragoes a Constituigao — com a 

consciencia de que providencias dest inadas a esse objetivo devem ser tao 

excepcionais quanta e a ocorrencia desses graves inconvenientes. Nao me move o 

intuito de propor uma insensata invers io , para que a garantia da coisa ju lgada 

passasse a operar em casos raros e a sua infringencia se tornasse regra geral. 

A ADPF mostra-se plenamente compativel como objeto e com os f ins do §1 ° 

do artigo 102 da CF/88 a util izagao da a rgu ig io de preceito fundamental como meio 
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para deseonstituicao de coisa ju lgada violadora de preceito fundamental . Porem, 

existem ainda os que defendem o manejo da agao rescisoria e da agao declaratoria 

de nulidade, dentre eles Dias (2007), cuja ligao segue transcrita: 

a) "e imprescindfvel uma posicao da doutrina e, especialmente, da 
jurisprudencia, sobre o instituto da coisa julgada, quando violadora da 
Constituigio, em face da perplexidade que provoca a diversidade de 
julgados eontraditorios, especialmente quando ha, entre eles, um que 
afronta a Constituigio"; 
b) "da forma como a jurisprudencia vem tratando a agio rescisdria, tal 
remedio juridico nio e suficiente para corrigir uma decisio tida como 
inconstitucional, depois do transito em julgado"; 
c) "o nosso sistema juridico esti embasado em diversos principios que dio 
sustentagio ao ordenamento, como os da hierarquia das normas, o 
demoeratieo, os da legalidade, isonomia e separacio de Poderes, os quais 
deverio ser observados pelo julgador ao aplicar a norma"; 
d) "a sentenga que afronta um principio constitucional, deve ser tida como 
inexistente, por sua incoerencia com o ordenamento juridico vigente"; 
e) "h i de ser entendida como de perplexidade, a situagio de um 
jurisdicionado que vai ao Judiciario e se depara com uma decisio contriria 
a Constituigio e nao tern como remediar esse erro, o que leva o drgio 
estatal a sofrer pesadas criticas e ser, logicamente, incompreendido em sua 
real fungio"; 
f) "como forma de se corrigir, o quanta antes, mesmo sem necessidade de 
reforma da lei ou da Constituigio, essa suposta omissio instrumental, seria 
a jurisprudencia aceitar a agio rescisoria com fundamento da 
inconstitucionalidade do julgado e sem prazo de decadencia, ou a forma 
mais pritica e eficaz da agio declarataria de inexistincia da coisa julgada 
inconstitucional, a qual nio encontraria qualquer dbice em nosso 
ordenamento juridico. Ao contrario, com o mesmo se compatibiliza e 
harmoniza". 

Por tudo que fora visto, cristaliza-se a ideia de que a desconstituigao da 

coisa ju lgada nao e assunto pacif ico na doutrina e jur isprudencia. Veri f ica-se que 

existem varios instrumentos capazes, segundo doutrina e jur isprudencia 

predominante, de desconstituir os ju lgados ja exauridos, encerrados. O primordial e 

descobrir qual principio constitucional sera util izado para modif icar os ju lgados ja 

transitados. 
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4 A D E S C O N S T I T U I C A O DA C O I S A J U L G A D A A L U Z DO PRINCIPIO DA 

P R O P O R C I O N A L I D A D E 

Diante de todo o embate doutrinario e jur isprudencial, impossivel nao abrir-

se espago para questionar: afinal, e possivel relativizar a coisa ju lgada? Como fora 

exposto nos capitulos antecedentes, a desconstituigao das sentengas transitadas 

em julgado ja e assunto pacif ico na jur isprudencia, uti l izando-se, para tal desiderata 

dos mais diversos instrumentos, como a agao rescisoria, a agao declaratoria, a agao 

de descumprimento de preceito fundamental , dentre outras. O que interessa, agora 

e destacar qual o principio empregado para justif icar a desconstituigao dos ju lgados 

ja transitados. 

4.1 O PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE 

A origem e desenvolvimento do principio da proporcionalidade encontram-se 

intr insecamente l igados a evolugao dos direitos e garantias individuals da pessoa 

humana, verif icada a partir do surgimento do Estado de Direito burgues na Europa. 

Pode-se afirmar que e durante a passagem do Estado Absolutista - em que o 

governante tern poderes il imitados - para o Estado de Direito que pela primeira vez 

emprega-se o principio da proporcional idade, visando a limitar o poder de atuagao 

do monarca face aos suditos. 

Ass im, observa-se que o principio da proporcional idade nasceu no ambito do 

Direito Admin is t ra t ive como principio geral do direito de policia, e desenvolveu-se 

como evolugao do principio da legalidade, requerendo, para tanto, a criagao de 

mecanismos capazes de controlar o Poder Executivo no exercicio da suas fungoes, 

de modo a evitar o arbitrio e o abuso de poder. A insergao deste principio no campo 

constitucional, por sua vez, deveu-se as revolugoes burguesas do seculo XVII , 

norteadas pela doutrina iluminista, principalmente no que concernia a crenga na 
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intangibil idade do homem e na necessidade incondicionada de respeito a sua 

dignidade (COSTA, 2006). 

No sistema jur idico patrio, o principio da proporcional idade foi recepcionado 

a partir da influencia da doutr ina portuguesa, a qual havia apreendido seu conceito e 

conteudo, juntamente com os demais paises europeus. Na doutrina brasileira, a 

regra da proporcionalidade tern resultado desta influencia positiva do direito alemao, 

sendo considerado como um principio geral de Direito Consti tucional, nao escrito, 

mas resultante, e m primeiro lugar, da opgao feita pelo legislador constituinte do 

Estado de Direito. 

A funcao mais importante do principio da proporcional idade encontra-se 

ligada ao fato de que permite a harmonizacao pacif ica de todos os principios 

constitucionais e, na medida em que possibilita essa convivencia, acaba por 

maximizar os seus efeitos, permit indo que principios aparentemente confl i tantes 

sejam interpretados na busca de uma solucao concil iatoria. Para tanto, a propria 

doutr ina estabelece os sub-principios ou elementos parciais da proporcional idade, 

que se def inem pelo grau de adequacao, necessidade e proporcional idade em 

sentido estrito que cada um pode impor no ambito dos demais. 

Mediante a utilizagao do primeiro elemento, qual seja, a adequagao 

(Geeignetheit), tambem denominada pela doutrina de aptidao, pertinencia ou 

uti l idade, se exige que o meio, medida ou instrumento util izado pelo Estado para 

alcangar a f inal idade desejada seja apropriado ao alcance de tal desiderata. A 

adequagao se constitui num ju izo de conformidade causal entre a medida 

estabelecida e a f inal idade perseguida com a mesma, mas conservando a l iberdade 

do agente estatal na avaliagao dos dados da realidade (COSTA, 2004). 

O segundo elemento, que e a necessidade (Erforderlichkeit), destaca a 

exigencia da adogao do meio limitador mais suave, que traga menos prejuizo para o 

interesse ou principio jur idico que teve o seu exercicio concretamente l imitado. O 

limite imposto pelo Estado a direitos garantidos na Constituigao deve ser o 

estr i tamente necessario ao alcance do interesse publico buscado. Dessa forma, a 

medida tomada nao deve ir a lem dos limites indispensaveis a conservagao do f im 

legit imo que se pretende, afinal, uma medida para ser aceita, admit ida, deve ser 

necessaria (COSTA, 2004). 

O principio da proporcional idade e m sentido estrito constitui o terceiro 

subprincipio (Verhaltnismassigkeit) e representa a ideia central do principio da 
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proporcionalidade, pois consubstancia a exigencia de real apl icacao dos interesses 

discutidos no caso concreto. E por meio dele que se pode fazer o ju izo de 

sopesamento entre o meio adotado, o interesse publico que o embasa e a l imitacao 

sofrida pelo individuo em direito seu jur idicamente protegido (COSTA, 2004). 

O principio da proporcional idade esta inserido na estrutura normativa da 

Constituigao Federal de 1988 junto aos demais principios gerais norteadores da 

interpretagao das regras constitucionais e infraconstitucionais. A visao sistematica 

da Constituigao permite auferir sua existencia de forma implicita, devendo guiar o 

magistrado na interpretagao e o legislador na elaboragao de normas 

hierarquieamente inferiores, inobstante nao se encontrar expl ici tamente del ineado. 

A este principio estao conexos o principio da cidadania e o principio da 

dignidade da pessoa humana. Os direitos e garantias individuals deles decorrentes 

representam formas para o particular se defender sempre que sofrer ou se achar 

ameagado de sofrer lesao a algum direito seu por abuso de poder ou i legalidade 

praticada por agentes publicos. Os institutos do Habeas Corpus (artigo 5°, LXVIII da 

CF/88), Mandado de Seguranga (artigo 5°, LXIX da CF/88), Habeas Data (artigo 5°, 

LXII da CF/88), assim como o Direito de Petigao (artigo 5°, XXXIV da CF/88) 

const i tuem subsidios de protegao do cidadao face ao poder publico. 

Ao afirmar que todo homem possui uma esfera intangivel de direitos 

decorrentes somente de sua existencia enquanto ser da especie humana, a 

Constituigao garantiu a todos os cidadaos ser e m tratados de forma equitativa, o que 

pressupoe tratamento diferenciado, buscando adequar a lei as necessidades e 

peculiaridades de cada pessoa. O principio da proporcional idade tern papel 

indispensavel na consecugao de um dos principais objetivos do Estado brasileiro, 

qual seja, "reduzir as desigualdades sociais e regionais", consoante letra do artigo 

3°, III da Carta Magna. A proporcionalidade e, por conseguinte, ideia insita a 

concepgao de um Estado Democrat ico de Direito. 

Na organizagao do Estado, a proporcionalidade esta presente dentre os 

requisitos necessarios a decretagao de intervengao, uma vez que sua decretagao 

depende do agravo cometido, conforme se observa a partir da analise do § 3° do 

artigo 36 da CF/88, que exclui a intervengao por considera-la desarrazoada nas 

ocasioes ali explicitadas. 

No ambito administrative, o principio e m pauta deve reger a contratagao 

temporar ia de funcionarios, a qual deve obedecer ao criterio da necessidade (artigo 
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37, XI e XXI da CF/88), assim como a aposentadoria dos servidores publicos 

proporcional ao tempo de servigo (artigo 40, III, c e cf da CF/88). 

Na atuacao do Ministerio Publico, o inciso II do artigo 129 da Constituigao 

Federal de 1988 assegura a tomada de medidas necessarias (proporcionais) 

dest inadas a garantir o respeito dos direitos constitucionais pelo poder publico e 

servigos de relevancia publica. O inciso IX deste mesmo artigo reza ser a f u n g i o do 

Ministerio Publico o exercicio de outras atividades que sejam compativeis com sua 

f inal idade, ju izo este que se encontra gerido pelo principio em voga. Nos termos 

va lor izag io e justiga, incutidos no caput do artigo 170 da Const i tu ig io Federal de 

1988 encontra-se embut ida a n o g i o de proporcional idade no ambito dos principios 

gerais da ordem economica. Tendo sido abordados alguns exemplos de e laborag io 

de normas que, com maior clareza, mostraram a presenga do principio em estudo na 

Const i tu ig io de 1988, cumpre lembrar que, e m se tratando de principio geral de 

direito, n i o esta adstrito a atuar nas esferas acima elencadas. Ao reves, norteia a 

hermeneut ica da Const i tu ig io em sua total idade e, logo, permeia a in terpretagio de 

cada uma de suas normas. 

Apos a compreens io dogmatica do principio da proporcional idade, pode-se 

concluir, acerca de sua ap l icag io , que o mesmo funciona como instrumento de 

in terpretagio apto a solucionar antagonismos entre direitos fundamentals, mediante 

ap l i cag io , especialmente, da proporcional idade em sentido estrito, constituindo-se, 

na verdade, e m meio concil iatorio apropriado e implementador dos direitos 

fundamentals. Desta forma, a inobservancia ou l e s i o a principio e a mais grave das 

inconstitucionalidades, uma vez que sem principio n i o ha ordem constitucional e 

sem ordem constitucional n i o ha democracia nem Estado de Direito. 

4.2 APL ICACAO DO PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE NA 

DESCONSTITUICAO DA COISA JULGADA 

A relat iv izagio da coisa ju lgada desperta grande interesse no mundo jur idico 

atual, t razendo algumas controversias e muitas questoes relevantes a serem 

debatidas. A inconstitucionalidade da sentenga transitada em ju lgado pode advir de 

duas situagoes: a primeira e relativa ao fato de que, quando prolatada uma 
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sentenga, o magistrado desrespeita principio ou norma contemplada na Constituigao 

Federal; j a a segunda podera ocorrer nas seguintes hipoteses: quando a lei ou a 

interpretagao utii izada como fundamentagao da sentenga e, posteriormente, 

declarada inconstitucional pelo STF; ou quando o ju lgado se baseia e m norma 

inconstitucional que posteriormente e reconhecida como constitucional pelo STF. 

O Poder Judiciario nao atenta contra a Carta Magna, pois nos dias atuais 

cada vez mais os jufzes estao adquir indo um papel mais ativo e m sua interpretagao 

do Direito e acompanhando o avango da sociedade. A expressao dura Lex, sede Lex 

ha muito ja se tornou ultrapassada. 

Dai , resta a seguinte indagagao: Como proceder diante de uma sentenga 

que contrarie a Carta Magna? O que deve prevalecer, a seguranga jur idica ou uma 

decisao justa? Vale salientar o posicionamento de Nery Junior (2006, p. 599), que se 

refere a problematica da abertura de excegoes no ordenamento jur idico brasileiro: 

Considerar a coisa julgada e ofender a Carta Magna, deixando de dar 
aplica?§o ao principio fundamental do Estado Democratico de Direito (CF, 
1°, caput). De nada adianta a doutrina que defende essa tese pregar que 
seria de aplicacSo excepcional, pois, uma vez aceita, a cultura juridica 
brasileira vai, seguramente, alargar os seus aspectos [...], de sorte que 
amanha poderemos ter como regra a n§o existencia da coisa julgada, e 
como excecao, para pobres e nio poderosos, a intangibilidade da coisa 
julgada. A inversao dos valores, em detrimento do Estado Democratico de 
Direito, nao e providencia que se deva prestigiar. 

Desta feita, para nao impor descredito ao instituto da res judicata, faz-se 

necessario adotar maior cautela diante da relativizagao. Ass im como nenhuma regra 

ou principio e absoluto, tambem nao o sao a seguranga jur idica e a coisa ju lgada. 

Entretanto, diante do conflito apresentado, um dos caminhos cabiveis e a aplicagao 

do principio da proporcional idade. Nas palavras de Guerra Filho (2001 , p. 92): 

A proporcionalidade pode ser considerada como principio de contengao das 
atividades estatais coibitivo do excesso cometido em nome da vontade do 
Estado, empregando, assim, no equacionamento de questSes envolvendo 
direitos fundamentais ou o desencontro entre principios. Nesse diapasSo, e 
a fim de nao permitir o excesso de obediencia a um principio que destrdi o 
outro, e termina aniquilando os dois, deve-se lancar mao daquele que, por 
isso mesmo, ha de ser considerado o principio dos principios, no campo do 
direito: o principio da proporcionalidade. 

O principio da proporcional idade, atraves de seus sub-principios 

(adequagao, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito) pode servir de 
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parametro para avaliar se caberia o afastamento da coisa ju lgada em caso de 

f lagrante inconstitucionalidade. Caso o magistrado, prolatando a sentenga, lese 

direito fundamental que se sobreponha a seguranga jur idica, razoavel sera fazer-se 

a desconstituigao da coisa ju lgada, uti l izando-se dos institutes processuais ja 

estudados como a agao rescisoria, a agao declaratoria, a agao de descumpr imento 

de preceito fundamental , dentre outras. Ja com relagao aos casos em que a 

seguranga jur idica se mostre mais relevante do que a disposigao constitucional 

afetada, a sentenga transitada em julgado devera prevalecer intacta e soberana. 

Verif ica-se, pois, que o principio da proporcional idade sera apl icado da 

seguinte forma: pr imeiramente anal isa-se se existe uma colisao de direitos 

fundamentals; depois, del ineia-se o conflito, identif icando-lhe os pontes relevantes; 

e, por ultimo, procede-se aos exames de adequagao, necessidade e 

proporcional idade em sentido estrito. A desconstituigao da coisa ju lgada que se faz 

uti l izando-se o principio da proporcional idade nao tern a intengao de minar 

imprudentemente o instituto da coisa ju lgada, tornando regra geral a sua 

infringencia. Muito pelo contrario, o que se pretende e apenas afastar absurdos, 

injustigas e fraudes a Carta Magna, em situagoes extraordinarias. E de se filiar a 

corrente de pensamento de doutr inadores, como Candido Rangel Dinamarco, no 

sentido de aceitar a desconstituigao da coisa ju lgada inconstitucional, posto que 

nenhum principio, nem mesmo os fundamentals, possuem carater de abso lu te 

O fundamento da coisa ju lgada material e a seguranga das relagoes jur idicas 

que esse instituto proporciona, pois a solugao dos conflitos pelo Poder Judiciario so 

promovera a pacif icagao social se as decisoes se tornarem indiscutiveis, evi tando-

se, ass im, a perpetuagao dos litigios. O julgador, ao aplicar a lei, t ransmuda a 

incerteza das partes na certeza do direito, que se torna ainda mais seguro com o 

transito e m julgado da sentenga. 

A coisa ju lgada material e considerada essencial a estabi l idade das relagoes 

entre as pessoas e destas para com o Estado, tenso sido elevada a categoria de 

direito fundamental e estando prevista no artigo 5°, inciso XXXVI da Constituigao 

Federal de 1988. Nao se pode deixar esquecer a f igura do principio do acesso a 

justiga, previsto tambem no artigo 5°, inciso XXXVI da Constituigao, ja que o mesmo 

se mostra como uma seguranga para o cidadao. Contudo, o real conteudo deste 

principio revela nao apenas o livre acesso ao Poder Judiciario, porem, conforme 

preceitua Nery Junior (2002), pelo principio constitucional do direito de agao todos 



46 

os cidadaos tern direito de obter do Poder Judiciario a tutela jurisdicionai adequada, 

sem a qual o principio nao faria sentido, estaria vazio. 

Desta forma, ve-se que a coisa ju lgada material coloca esses dois principios 

(seguranga jur idica e acesso a ordem jur idica justa) em choque quando se profere 

uma decisao inconstitucional que esta acobertada pelo manto da res judicata. No 

entanto, seguindo as ideias ja expostas, diante de cada caso concreto deve-se 

ponderar sobre qual principio devera prevalecer, inclusive podendo-se suprimir a 

coisa ju lgada, ja que a ordem constitucional nao aceita que injustigas se e temizem a 

pretexto de nao eternizarem-se as lides. 

Vale salientar que nao se concorda com a relativizagao indiscriminada das 

sentengas ja transitadas em ju lgado; reconhecendo-se a necessidade da util izagao 

de um criterio, apresentando-se para tal o principio da proporcionalidade, ja que o 

mesmo funciona como condicionante da imunizagao dos julgados pela autoridade da 

coisa ju lgada material. 

No contexto da analise da coisa ju lgada inconstitucional sob o pr isma da 

colisao dos principios fundamentals, o principio da proporcional idade surge como 

vetor para a busca de uma solugao mais justa e adequada, ou seja, para resolver o 

di lema apresentado pelo conflito entre principios constitucionais, aos quais se deve 

a mesma obediencia, por ocuparem a mesma hierarquia normativa, preconiza-se o 

emprego do principio da proporcionalidade, atraves do qual se estabelece qual dos 

valores e m conflito devera prevalecer. 

Por outro lado, ha que se destacar a relatividade dos principios, pois nao 

existe principio que possa ser atacado de forma absoluta em toda e qualquer 

hipotese, dai a necessidade do principio da proporcionalidade, para que se 

respeitem as normas de direitos fundamentals que possuem o carater de principios 

tendentes a colisao. Portanto, nas hipoteses de colisao entre os principios 

constitucionais da seguranga jur idica e do acesso a ordem jur idica justa, averigua-se 

se a decisao e adequada, necessaria e proporcional em sentido estrito. Nessa 

conjuntura, pode-se abstrair que o ju iz e um autentico canal de comunicagao entre 

os valores da sociedade em que vive e os casos que julga. 

A titulo de ilustragao, ci tam-se dois exemplos de mitigagao da coisa julgada 

no quadra jurisprudencia! brasileiro. O primeiro deles e relativo a Fazenda Publica do 

Estado de Sao Paulo, neste a mesma foi vencida em processo de desapropriagao 

indireta, tendo sido acordado o parcelamento do debito com os adversarios. Depois 
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de pagas algumas parcelas, o Estado de Sao Paulo voltou ao ju izo, ingressando 

com uma agao declaratoria de nulidade de ato jur idico cumulada com repeticao de 

indebito, sob a alegagao de que houvera erro no ju lgamento anterior, causado pela 

pericia, uma vez que a area supostamente apossada pelo Estado, na verdade, ja Ihe 

pertencia. Mesmo transitada em julgado, o Ministro Jose Augusto Delgado (STJ - 1 a 

turma, Resp. n° 24.072-0/ SP, Rel. Ministro Jose Augusto Delgado, DJU 15.02.2009) 

votou no sentido de se restabelecer, por meio de um Recurso Especial, a tutela 

antecipada que o ju izo monocrat ico havia concedido a Fazenda e o Tribunal havia 

negado.: 

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. EFEITOS. COISA 
JULGADA. 
1. Efeitos da tutela antecipada concedidos para que seja suspensos 
pagamentos de parcelas acordados em cumprimento a precatdrio expedido. 
2. Alegacao, em sede de Acao Declaratdria de Nulidade, de que a irea 
reconhecida como desapropriada, por via de Agio Desapropriatoria Indireta, 
pertence ao vencido, nao obstante sentenga transita em julgado. 
3. Efeitos de tutela antecipada que devem permanecer ate solugio definitiva 
da controversia. 
4. Conceituagio dos efeitos da coisa julgada em face dos principios da 
moralidade publica e da seguranga juridica. 
5. Direitos da cidadania em face da responsabilidade financeira estatal que 
devem ser assegurados. 
6. Inexistencia de qualquer pronunciamento previo sobre o merito da 
demanda e da sua possibilidade juridica. 
7. Posigio que visa, unicamente, valorizar, em beneficio da estrutura social 
e estatal, os direitos das partes litigantes. 
8. Recurso provido para garantir os efeitos da tutela antecipada, nos moldes 
e nos limites concedidos em primeiro grau. 

Outro exemplo de transposicao da coisa julgada foi decidido pelo STJ , em 

que se analisou nova agao investigatoria baseada em exame de DNA, em virtude da 

primeira ter sido ju lgada improcedente pela precariedade das provas, pois o exame 

nao era disponivel. A coisa ju lgada, em se tratando de agoes de estado, como no 

caso de investigagao de paternidade, deve ser interpretada modus in rebus. Nas 

palavras de respeitavel e avangada doutrina, a coisa ju lgada existe como criagao 

necessaria a seguranga pratica das relagoes jur idicas e as dif iculdades que se 

opoem a sua ruptura se expl icam pela mesma razao. Nao se pode olvidar que numa 

sociedade de homens livres a justiga tern de estar acima da seguranga, porque sem 

justiga nao ha l iberdade: 
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PROCESSO CIVIL. INVESTIGACAO DE PATERNIDADE. REPETICAO DE 
ACAO ANTERIORMENTE AJUIZADA, QUE TEVE SEU PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE POR FALTA DE PROVAS. COISA JULGADA. 
MITIGACAO. DOUTRINA. PRECEDENTES. DIREITO DE FAMlLIA. 
EVOLUCAO. RECURSO ACOLHIDO. 
I - Nao excluida expressamente a paternidade do investigado na primitiva 
agao de investigagao de paternidade, diante da precariedade da prova e da 
ausencia de indicios suficientes a 
caracterizar tanto a paternidade como a sua negativa, 
considerando que, quando do ajuizamento da primeira agio, o exame pelo 
DNA ainda nao era disponivel e nem havia notoriedade a seu respeito, 
admite-se o ajuizamento de agio investigatdria, ainda que tenha sido 
aforada uma anterior com sentenga julgando improcedente o pedido. 
II - Nos termos da orientagio da Turma, "sempre recomendivel a 
realizagio de pericia para investigagao genetica (HLA e DNA), porque 
permite ao julgador um juizo de fortissima probabilidade, senio de certeza" 
na composigao do conflito. Ademais, o progresso da ci§ncia juridica, em 
materia de prova, esti na substituigio da verdade ficta pela verdade real. 
III - A coisa julgada, em se tratando de agSes de estado, como no 
caso de investigagio de paternidade, deve ser interpretada modus in rebus. 
Nas palavras de respeitivel e avangada doutrina, quando 
estudiosos hoje se aprofundam no reestudo do instituto, na busca sobretudo 
da realizagio do processo justo, "a coisa julgada existe como criagio 
necessaria a seguranga pritica das relag5es juridicas e as dificuldades que 
se opoem i sua ruptura se explicam pela mesmissima razio. Nio se pode 
olvidar, todavia, que numa sociedade de homens livres, a Justiga tern de 
estar acima da seguranga, porque sem Justiga nio h i liberdade". 
IV - Este Tribunal tern buscado, em sua jurisprudencia, firmar posigdes que 
atendam aos fins sociais do processo e i s exigencias do bem comum. (STJ 
- 3 a turma, Resp. n° 22.643-6/SP, Rel Ministro Sivio de Figueiredo Teixeira, 
DJU 04.02.2002) 

Como se ve, o acordao acima expr ime bem a ideia de que e possivel a 

desconstituigao da coisa ju lgada e m casos excepcionais e mediante o principio da 

proporcional idade, cujo resultado podera ser a prevalencia de valores resguardados 

consti tucionalmente, ainda que exista prejuizo a seguranga jur idica, afinal, a 

verdadeira seguranga de um Estado Democrat ico de Direito tern que ser 

representada pela obtengao de decisoes justas e legit imas, e nao na imutabil idade 

de sentengas absurdamente injustas e desproporcionais a realidade da sociedade. 
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5 C 0 N C L U S A 0 

A analise efetuada acerca do tema proposto no presente trabalho, sem a 

pretensao de exaurir o assunto abordado, resultou nas conclusoes a seguir 

del ineadas. 

A coisa ju lgada material e de extrema importancia para garantir a 

estabi l idade nas relagoes jur idicas, at ingindo a pacif icagao social, tanto que o 

legislador constituinte elevou-a a categoria de direito fundamental . Contudo, ao lado 

desse principio fundamental , encontra-se consti tucionalmente previsto o principio do 

acesso a ordem juridica justa, o qual , por sua vez, tambem se revela como 

seguranga para os cidadaos num dado ordenamento. 

Ante a existencia dessas duas realidades, nao contrapostas, mas tendentes 

a col idirem entre si , faz-se necessario, em casos especiais, a seguranga ceder lugar 

a justiga das decisoes, relativizando-se a coisa ju lgada material, o que ja e assunto 

assente tanto na doutrina como na jur isprudencia nacional. 

O Poder Judiciario deve, por intermedio de suas decisoes, corresponder a 

expectativa social e atingir seu objetivo precipuo, qual seja: manutengao da paz 

social. Entendeu-se que isso somente sera possivel se os ju lgadores est iverem 

adstritos aos valores, explicitos e implicitos, contidos na Constituigao da Republica, 

dentre os quais esta o de Justiga. 

Nao se pode ter o Poder Judiciario como um poder intocavel e infalivel. E 

inconcebivel que decisoes absurdas, nao condizentes com o espirito da Lei Maxima 

da nagao, possam produzir efeitos sob o manto da seguranga jur idica. 

Com o intuito de estudar os mecanismos processuais capazes de rever 

essas decisoes injustas e uti l izando os metodos de pesquisa bibliografico, exeget ico-

jur idico e a coleta de dados que se efetivou atraves de pesquisa documental , a 

atividade de investigagao cientifica posta comegou, na construgao do primeiro 

capitulo, com uma abordagem dos icones constitucionais relativos a coisa julgada, 

sendo estes: sua definigao, suas especies, a natureza jur idica, seus efeitos e seus 

limites, a lem de ter sido efetuado um estudo sobre a relativizagao da coisa julgada 

no Direito Processual Civil. 
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0 capitulo seguinte dedicou-se ao estudo do instituto da desconstituigao da 

coisa ju lgada inconstitucional, das teses relativas a impossibi l idade e possibi l idade 

de relativizagao da coisa ju lgada, bem como dos instrumentos que podem ser 

util izados para desconstituir as sentengas definit ivas. 

A o final desta pesquisa, ja particularizando o assunto, foi anal isado o 

principio da proporcionalidade, bem como seus elementos intr insecos. Logo apos, 

verif icou-se a possibi l idade da desconstituigao da coisa ju lgada inconstitucional, 

atraves do amplo exame do assunto, e se chegou a conclusao de que o principio 

mais adequado para desconstituir a coisa ju lgada inconstitucional e que melhor 

garante a harmonia social e o principio da proporcional idade, t razendo a t i tulo de 

exemplif icagao casos praticos para melhor elucidar a tematica abordada. 

Desse modo, os objetivos propostos foram alcangados e, confirmada a 

situagao exposta na formulagao do problema e da hipotese, ou seja, diante do 

quest ionamento acerca da possibi l idade de desconstituigao da coisa ju lgada 

inconstitucional e de qual principio seria mais adequado para conseguir este intuito, 

chegou-se a conclusao de que, e possivel a relativizagao da sentenca com transito 

e m julgado, sendo o principio da proporcional idade o mais apropriado para 

desconstituir a coisa julgada inconstitucional. 

O que se espera, verdadeiramente, e que a atividade de investigagao 

cientif ica empreendida, da qual resultou este trabalho monograf ico, possa servir de 

incentivo e supedaneo ao estudo dos operadores do Direito, haja vista que a 

relevancia do tema suscitara, ainda, muita perquirigao e contribuigoes salutares por 

parte de academicos e membros da sociedade como um todo. 
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