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RESUMO 

A monografia em apreco versa sobre a discussao acerca da possibilidade de relativizacao da 

coisa julgada nas acoes de investigacao de paternidade julgadas improcedentes por 

insuficiencia ou precariedade de provas, tendo em vista o surgimento do exame de DNA 

(acido desoxirribonucleico). Procura analisar ainda as principals caracteristicas da coisa 

julgada e da acao investigativa de paternidade no ordenamento juridico brasileiro para dar 

embasamento teorico a discussao. 0 ponto critico desta pesquisa e o confronto entre o 

principio da seguranca juridica com base na imutabilidade da coisa julgada e o principio da 

dignidade da pessoa humana baseado no direito do individuo conhecer sua paternidade. Tal 

confronto ocasionou a existencia de duas correntes doutrinarias e jurisprudenciais acerca da 

aceitacao da modificacao da coisa julgada nessas acoes. Este trabalho esta ancorado nas 

principais doutrinas brasileiras que tratam do tema, na Constituicao Federal de 1988, na 

legislacao, em especial o Codigo de Processo Civil e o Codigo Civil e nas decisoes dos 

tribunals. O metodo utilizado na pesquisa foi o logico dedutivo. No que se refere ao campo de 

investigacao academica no ambito das Ciencias Juridicas utilizou-se o dogmatico-juridico, 

haja vista que as fontes de estudo foram as normas juridicas civeis, processuais e 

constitucionais, a historia do estabelecimento desse ramo juridico, a interpretacao juridica e 

doutrinal acerca dos objetos principal e secundario deste trabalho. Objetiva-se, pois, elucidar, 

a partir das analises da legislacao, dos principais doutrinadores e de decisoes dos tribunals 

brasileiros, a possibilidade ou nao da relativizacao da coisa julgada nas acoes de investigacao 

de paternidade em face do surgimento do exame de DNA, tendo em vista o carater 

especialissimo do direito a filiacao e, em sentido antagonico, a seguranca juridica. 

Palavras-Chave: Acao de investigacao de paternidade. Exame de DNA. Coisa julgada. 

Relativizacao. 



ABSTRACT 

The present monograph deals the discussion about the possibility of relativizing res judicata 

in investigative paternity action rejected for lack or insufficiency of evidence, given the 

advent of DNA testing. It examines also the main features of res judicata and the in the 

Brazilian legal system to theoretical discussion. The critical point of this research is the 

confrontation between the principle of legal certainty based on the immutability of res 

judicata and the principle of human dignity based on the individual's right to know his 

paternity. This confrontation led to the existence of two current doctrine and jurisprudence on 

the acceptance of the modification of res judicata in these actions. This work is anchored in 

the main Brazilian doctrines dealing with this issue in the 1988 Federal Constitution, in 

legislation, in particular the Code of Civil Procedure and the Civil Code and the decisions of 

the courts. The method used in the research was the deductive logical. In what i f it relates to 

the field of academic inquiry in the scope of Legal Sciences used the dogmatico-legal one, has 

seen that the study sources had been the rules of law civil court jurisdiction, procedural and 

constitutional, the history of the establishment of this legal branch, the legal and doutrinal 

interpretation concerning objects main and secondary of this work. Objective, therefore, to 

elucidate, from the analyses of the legislation, the main doutrinadores and decisions of the 

Brazilian courts, the possibility or not of the relativizacao of the thing judged in the actions of 

inquiry of paternity in face of the sprouting of the DNA examination, in view of the most 

special character of the right to the filiation and, in antagonistic direction, the legal security. 

Keywords: Action research on parenting. DNA test. Res judicata. Relativization. 
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1 INTRODUCAO 

A pesquisa traz em seu esboco a possibilidade de relativizacao da coisa julgada 

nas acoes de investigacao de paternidade, tendo em vista o surgimento de uma nova prova, o 

exame de DNA (acido desoxirribonucleico). 

O objetivo do presente estudo e elucidar que em determinadas circunstancias e 

possivel a relativizacao da coisa julgada, tendo em vista o carater diferenciado da natureza das 

acoes de investigacao de paternidade, as quais possuem valores mais proeminentes que o 

formalismo do instituto da coisa julgada. 

Nesse sentido, verifica-se uma colisao de principios relevantes ao ordenamento 

juridico. De urn lado, o principio da seguranca juridica, atraves do instituto da coisa julgada. 

De outro lado, o principio da dignidade da pessoa humana, perpetrado pelo direito a filiacao, 

um direito de personalidade. 

Nesse diapasao, cumpre mencionar que a coisa julgada se apresenta no 

ordenamento juridico brasileiro como um instituto de grande importancia, na medida em que 

impede a perpetuacao dos conflitos de interesses, garantindo estabilidade e seguranca juridica 

as decisoes do Poder Judiciario. 

Por outro lado, sabe-se que as decisoes judiciais, enquanto prolatadas por seres 

humanos, podem estar eivadas de vicios ou irregularidades. Nao e o que se espera, mas pode 

acontecer. Diante disto, a lei preve algumas hipoteses restritas, nas quais permite a 

modificacao/relativizacao de tais decisoes, que se apresentam como excecoes a regra da 

imutabilidade da coisa julgada. Para tanto, e necessario ingressar com acao autonoma, a acao 

rescisoria. Tal acao so pode ser interposta estritamente nos casos previstos em lei e no prazo 

maximo de ate dois anos apos o transito em julgado da decisao que se pretende rescindir. 

Nao obstante, ha uma discussao que permeia operadores do direito sobre a 

possibilidade de se modificar a coisa julgada, fora dos casos previstos para Acao Rescisoria, 

ou, mesmo que escoado o prazo prescricional de tal acao, nos casos em que estivermos diante 

de uma sentenca eivada de injustica ou irregularidade. 

Nesse interim, decisoes relativas as acoes de investigacao de paternidade merecem 

um estudo mais detalhado, na medida em que o reconhecimento da paternidade, mais do que 

um direito personalissimo e indisponivel, esta amparado pela Constituicao Federal, que 

defende veementemente o instituto da familia. E assim, considera-se a familia como o ceio 

principal da sociedade, e como tal deve ser sempre amparada pelo Judiciario. 
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Neste contexto, a realizacao deste trabalho e justificada em razao de existirem 

inumeras a9oes tramitando no Judiciario em que se busca o reconhecimento da paternidade, 

direito de todos. Entretanto, muitos tiveram injustamente esse direito negado em virtude de 

nao existir na epoca uma prova irrefutavel da paternidade, ou, mesmo existindo, ser 

inacessivel aos menos favorecidos, devido ao seu alto custo financeiro. 

Observa-se a importancia de esclarecer para a sociedade se e ou nao possivel 

mudar aquelas senten9as que negaram a um cidadao o mencionado direito de ter um pai 

registrado na sua certidao de nascimento, pontuando-se se devera prevalecer a imutabilidade 

da coisa julgada ou a defesa da familia, ja que ambos sao amparados por nossa Carta Magna. 

No que concerne ao metodo de abordagem, de procedimentos e as tecnicas de 

pesquisa, utilizou-se a descritiva, fazendo uma analise historica, bibliografica e documental, 

comparando-se o posicionamento dos principais processualistas brasileiros e dos tribunals 

sobre o tema da relativiza9ao da coisa julgada material nas a9oes de investiga9ao de 

paternidade. 

Utiliza-se, tambem, o metodo dedutivo. Nesse sentido, o metodo empregado pela 

hermeneutica juridica a ser observada nesse trabalho e o exegetico, empregando as tecnicas de 

analise semantica, gramatical e logica, bem como a historica. 

Para tanto, a presente monografia se divide em tres capitulos. 

Principiar-se-a, no Capitulo 1, com uma abordagem acerca do instituto da Coisa 

Julgada, iniciando com os seus aspectos historicos, desde a sua origem, na Roma Antiga, ate 

os dias de hoje, no Direito Contemporaneo, bem como o seu conceito e aspectos relevantes 

para que se possa, enfim, entender melhor este instituto. 

No capitulo 2, tratara da A9ao de Investiga9ao de Paternidade e o exame de DNA, 

abordando o historico, conceito e aspectos processuais. 

Por fim, no capitulo 3, se buscara analisar se ha ou nao a possibilidade de 

relativizar a coisa julgada especificadamente nas A9oes de Investiga9ao de Paternidade, 

quando surge uma nova prova cientifica, no caso, exame de DNA. Em outras palavras, 

analisar se e ou nao possivel modificar uma senten9a definitiva, que negou a paternidade a 

alguem por falta ou precariedade de provas. E, havendo ou nao essa possibilidade, quais as 

consequencias mais comuns para o ordenamento juridico e para a sociedade em cada caso. 

Para tanto, far-se-a uma analise dos principais posicionamentos dos tribunals e doutrinadores 

acerca do tema. 
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2 COISA JULGADA: HISTORICO, CONCEITO E ASPECTOS R E L E V A N T E S 

2.1 HISTORICO DA COISA JULGADA 

0 estudo historico de qualquer instituto e de suma importancia, na medida em que 

proporciona ao leitor conhecer as origens e a evolucao daquele assunto, para que se possa, 

assim, entender a sua importancia nos dias de hoje. Carlos Maximiliano (1984, p. 137) 

expressa muito bem a importancia do estudo historico, senao vejamos: 

Nao e possivel manejar com desembaraco, aprender a fundo uma ciencia que se 
relacione com a vida do homem em sociedade, sem adquirir antes o preparo 
propedeutico indispensavel. Deste faz parte o estudo doa historico especial do povo 
a que se pretende aplicar o mencionado ramo de conhecimentos, e tambem o da 
historia geral, principalmente politico da humanidade. O direito inscreve-se na regra 
enunciadas, que, alias, n2o comporta excecOes: para o conhecer bem, cumpre 
familiarizar-se com os fastos da civilizac§o, sobretudo daquela que assimilamos 
diretamente: a europeia em gera: a lusitana em particular. Complete-se o cabedal de 
informacoes proveitosas com o estudo da Historia do Brasil. 

Nesse norte, passar-se-a ao estudo dos principais antecedentes historicos da coisa 

julgada desde Roma, ate os dias de hoje, no que diz respeito ao ordenamento juridico 

brasileiro. 

2.1.1 A origem da coisa julgada: direito romano 

O direito romano e o berco do direito contemporaneo, dele se deriva quase todos 

os institutos do direito que conhecemos. E assim, como nao poderia deixar de ser, a coisa 

julgada tambem encontra suas raizes no direito romano. 

Impende destacar que, o processo civil romano apresentou tres sistemas de 

processuais: o legis actiones, o formular e o extraordinaria cognitio. 

O mais antigo destes sistemas foi o legis actiones (acoes da lei) ou periodo 

primitivo, que vigorou da fundacao de Roma (seculo VIII) ate o seculo V a.C. As acoes da lei 

eram apenas cinco, taxativamente previstas, apresentando um extremo rigor formal, de modo 
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que todo o procedimento era oral, com palavras e gestos pre-determinados. Havia duas fases 

do processo: 

a) Fase in iure: ocorria perante um magistrado, orgao publico responsavel por 

fixar o objeto do litigio e conceder a acao da lei, alem de fiscalizar o procedimento; ocorria 

perante as duas partes litigantes que, respeitando o rigor formal da legis actione, explanavam 

suas pretensoes; se o reu negasse o fato que lhe era imputado, passava-se a fase seguinte, esse 

exercicio do contraditorio era chamado de litis contestatio; 

b) Fase apud iudicem, in iudicio: ocorria perante um juiz popular (iudex), 

particular indicado pelo juiz ou pelas partes, responsavel por analisar provas e, respeitando os 

limites estabelecidos pelo magistrado, proferir sentenca, essa baseada em sua opiniao. 

E no periodo da legis actions que vemos a primeira regra semelhante com o 

instituto da coisa julgada, pois, uma vez submetido um litigio a fase in jure, e firmado a litis 

contestatio, o mesmo conflito de interesses nao poderia ser mais discutido em acao distinta, 

ainda que nao houvesse o exaurimento da legis actione. Em outras palavras, era o exercicio do 

poder estatal que determinava a res iudicata, que, por sua vez, antecedia a propria sentenca, 

proferida por um particular. 

Assim, no periodo do legis actione, o magistrado, ao constatar que aquele litigio 

ja havia sido decidido, utilizava a expressao res actam agere, extinguindo o processo ja na 

primeira fase. 

Malgrado o surgimento da res iudicata, e importante salientar que, devido ao 

direito romano ser extremamente apegado as formas, cujo rol era demasiadamente grande, 

num primeiro momento, qualquer nulidade constatada no processo, ocasionava a ineficacia de 

uma sentenca transitada em julgado. 

O segundo sistema processual romano foi o sistema formular, que apresentava 

certo rigor, era parcialmente escrito e tinha como principal caracteristica a "formula". A 

formula era um documento escrito, atraves do qual se delimitava o litigio, outorgando-se ao 

juiz popular condenar ou absorver o reu. No trecho a seguir transcrito, Humberto Theodoro 

Junior (2007, p. 13) fala sobre a transicao do sistema da legis actiones para o sistema 

formular, bem como sobre o surgimento das formulas: 

Com o avanco do Imperio Romano por grandes territorios, surgiram novas e 
complexas relacSes juridicas, cujas solucSes nao mais se comportavam nos 
acanhados limites das legis actiones. 
Aboliram-se, por isso, as ac5es da lei, ficando o magistrado autorizado a conceder 
formulas de acoes que fossem aptas a compor toda e qualquer lide que se 
apresentassem. 
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Por outro lado, o sistema formular tambem apresentava semelhancas com o da 

legis actiones, possuindo duas fases: a primeira (in iure) perante um magistrado-pretor que, 

quando concedia a acao, elaborava a formula, delimitando os limites da coisa julgada, e a 

segunda {apud iudicem) perante um particular (juiz popular) que proferia sentenca, baseada na 

formula. 

Nesse sistema, a decisao do juiz popular, sendo baseado na formula, tinha forca de 

comando e era imposta pelo Poder Estatal, dai porque se diz que a res judicata se apresentava 

na propria sentenca. 

Por fim, cumpre dizer que esse sistema representou uma fase de transicao de um 

sistema misto para um essencialmente publico. Ja havia a participacao de advogados no 

processo. 

O terceiro e ultimo sistema processual romano foi o cognitio extraordinarium 

(conhecimento extraordinario), existente entre os anos 200 a 565 d.C, o qual apresentava 

apenas uma fase, perante o magistrado, orgao publico, prevalecendo atos escritos. A 

arbitragem passou a ser proibida. 

A analise das provas e a elaboracao da sentenca eram feitas livremente pelo 

magistrado, traduzindo a expressao da vontade estatal soberana, com efeito vinculante para as 

partes e sujeita, pela primeira vez, a recurso para orgao julgador superior. Alem disso, a 

execucao do comando judicial era feito pelo Estado. 

A coisa julgada consistia num efeito caracteristico da sentenca, impedindo a 

interposicao de outro processo, para se discutir o mesmo objeto do anterior, bem como 

operando seus efeitos, via de regra, apenas entre as partes envolvidas. 

Nesse periodo, a res iudicata se apresenta o mais semelhante possivel com a 

concepcao existente no ordenamento juridico brasileiro sobre a coisa julgada, o que vislumbra 

a importancia do estudo historico deste instituto. Nesse sentido, assevera Daniel Carneiro 

Machado (2004, p. 01): 

Despiciendo afirmar que toda essa construcao erigida ao tempo do direito romano 
pos-classico ira inspirar a ciencia processual moderna a tracar e desenvolver a teoria 
dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, o que demonstra a suma 
importancia do estudo da evolucSo historica do referido instituto. 
Este sistema processual perdurou ate os ultimos dias de Roma, servindo de modelo 
para as instituicoes processuais dos periodos que se seguiram, sobretudo ao direito 
processual contemporaneo, que, nao tenho duvida, baseou-se profundamente no 
legado romano. 



17 

Destarte, durante os dois primeiros sistemas, apenas era admitido o efeito 

negativo da coisa julgada, qual seja, a proibicao de ingressar uma nova acao, entre as mesmas 

partes, relativas ao mesmo conflito de interesses. 

No ultimo sistema processual de Roma, o cognitio extraordinarium, era admitido 

tanto o efeito negativo da coisa julgada como tambem o efeito positivo, este consistente na 

possibilidade das partes invocarem o conteudo de sentenca anterior em outro processo. 

Nao obstante a existencia da coisa julgada durante todos os sistemas processuais 

romanos e importante destacar que sua autoridade era relativa. Existiam institutos capazes de 

modificar a coisa julgada. Alguns deles estao explanados a seguir: 

Actio iudicati: instrumento utilizado para constatar se a sentenca proferida era 

juridicamente valida, ja na fase de execucao do julgado; 

Revocatio in duplum e a infltatio: instrumentos processuais a disposicao do 

condenado, na busca pelo statu quo ante, perseguindo a revogacao de sentenca, por nulidade. 

As sentencas nulas eram consideradas como inexistentes, e como tal, nunca transitavam em 

julgado; 

Restitutio in integrum: instrumento processual colocado a disposicao das partes, 

quando se contrapondo ao excesso de rigor formal utilizado para o julgamento da acao, 

houvessem fundados motivos de equidade que convencessem o pretor a anular uma sentenca. 

E importante que se perceba que, nestes casos a sentenca anulada era formalmente valida. 

Tratava-se de uma verdadeira revisao de sentenca. 

2.1.2 Breve evolucao da coisa julgada no ordenamento juridico brasileiro 

A propedeutica influencia do direito romano no Brasil se deu no periodo em que o 

Brasil ainda era colonia de Portugal. 

Ocorre que o direito portugues, codificado atraves das Ordenacoes Afonsinas, 

Manuelinas e Filipinas, teve grande influencia do direito romano, copiando dele seus 

principais institutos. 

Nesse interim, o Brasil, enquanto colonia de Portugal esteve subordinado a suas 

leis, atraves das Ordenacoes, que tinham plena vigencia e aplicacao. 
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Apos a independencia do Brasil, as normas processuais lusitanas relativas as 

Ordenacoes Filipinas foram mantidas atraves do Decreto de 1823, em tudo que nao 

contrariasse a soberania nacional. 

Em 1850 foi criado o Regulamento 737, que continha disposicoes acerca do 

sistema juridico brasileiro. Atraves do Decreto 763, tal regulamento foi estendido para o 

processo civil, momento em que a coisa julgada passou a ter presuncao jures et jures no 

Brasil, ou seja, passou a ser insuscetivel de qualquer questionamento, passou a ser absoluta. 

Um dos primeiros grandes doutrinadores que influenciaram o sistema processual 

brasileiro foi Francisco de Paula. Para este ilustre doutrinador a coisa julgada era efeito da 

sentenca, assim como entendiam os romanos. 

Contudo, a verdadeira evolucao do sistema processual brasileiro so veio ocorrer 

de fato, apos a chegada ao Brasil do professor de processo civil da Italia Enrico Tulio 

Liebman, doutrinador que trazia consigo uma imensa gana pelo estudo do processo civil, 

criando posteriormente, com este fim, a "Escola Processual de Sao Paulo". 

Especificadamente quanto a coisa julgada, Liebman defendia que tal instituto nao 

era um efeito da sentenca, mas uma qualidade destes efeitos que os tornava imutaveis. 

Tambem dizia que a coisa julgada se restringia ao dispositivo da sentenca. 

A doutrina, majoritariamente, passou a aceitar as ideias de Liebman, ate que, o 

Codigo de Processo Civil de 1973 tambem passou a adota-las. 

Destarte, a coisa julgada atualmente tambem e defendida pela Constituicao 

Federal de 1988, mais especificadamente no artigo 5°, no Titulo I I (dos direitos e garantias 

fundamentais), Capitulo I (dos direitos e deveres individuais e coletivos), no inciso X X X V I , 

com a seguinte redacao: "a lei nao prejudicara o direito adquirido, o ato juridico perfeito e a 

coisa julgada.". 

A concepcao atual de coisa julgada no ordenamento juridico brasileiro sera 

analisada mais detalhadamente nos topicos seguintes. 

2.2 CONSIDERAgOES INICIAIS ACERCA DA COISA JULGADA 

Segundo o principio da inafastabilidade do Poder Judiciario, toda situacao juridica 

submetida a apreciacao deste poder deve ser objeto de decisao do orgao judicial, que ira 

deferir ou nao o que foi pleiteado. Tal principio esta disposto no art. 5°, XXXV da 
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Constituicao Federal, que prescreve: "a lei nao excluira da apreciacao do Poder Judiciario 

lesao ou ameaca de direito.". 

A lei preve a possibilidade de impugnar tais decisoes, fazendo com que o Poder 

Judiciario analise-as novamente, confirmando-as ou modificando-as. Apos encerrados os 

meios de impugnacao, que sao os recursos, nao sera mais possivel contestar o que restou 

decidido, tornando-se definitiva a decisao. Dai surge o instituto da coisa julgada. 

A Lei de Introducao ao Codigo Civil, atraves do §3° do art. 6°, conceitua coisa 

julgada como a decisao judicial de que ja nao caiba recurso, enquanto o CPC, atraves do art. 

467 define coisa julgada material como a "eficacia que torna imutavel e indiscutivel a 

sentenca, nao mais sujeita a recurso ordinario ou extraordinario." (BRASIL, 2007, p. 432). 

A Constituicao Federal, por sua vez, insere a coisa julgada no rol dos direitos 

fundamentals, atraves do artigo 5°, inciso X X X V I , que diz: "a lei nao prejudicara o direito 

adquirido, o ato juridico perfeito e a coisa julgada". (BRASIL, 2007, p. 8). Com efeito, e a 

legislacao infraconstitucional que a regula. 

Cumpre ressaltar que o instituto da coisa julgada e de suma importancia no 

ordenamento juridico brasileiro, na medida em que impede a perpetuacao dos conflitos de 

interesses postos a apreciacao do Judiciario. 

Nesse sentido, e ainda apresentando a coisa julgada como elemento de existencia 

do proprio Estado Democratico de Direito, Nelson Nery Junior (2009, p. 65) traz importante 

ensinamento transcrito abaixo: 

Ha determinados institutos de direito, de natureza material (ex: decadencia, 
prescric2o) ou processual (ex: preclusao) criados a propiciar seguranca nas relacOes 
sociais e juridicas. A coisa julgada e um desses institutos e tern natureza 
constitucional, pois e, como vimos no comentario anterior, elemento que forma a 
propria existencia do Estado Democratico de Direito (CF 1° caput). Sua protecao 
nao esta apenas na CF art. 5° XXXVI, mas principalmente na norma que descreve os 
fundamentos da Republica. O Estado Democratico de direito e um de seus 
elementos de existencia, que e a coisa julgada, sao clausulas petreas em nosso 
sistema constitucional, clausulas essas que nSo podem ser modificadas, reduzidas ou 
abolidas nem por emenda constitucional, porquanto bases fundamentals da 
Republica Federativa do Brasil. Por conseqiiencia e com muito mais raz3o, n3o 
podem ser modificadas ou abolidas por lei ordinaria ou por decisao judicial 
posterior. Atender-se-a ao principio da supremacia da constituicao, se houver 
respeito a intangibilidade da coisa julgada. 

A relacao entre a coisa julgada e o principio da seguranca juridica, por ter intensa 

ligacao com o objeto principal deste trabalho monografico (relativizacao da coisa julgada na 

acao de investigacao de paternidade) sera estudada mais detalhadamente no ultimo capitulo. 
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Destarte, para que se entenda melhor esse tao importante instituto (coisa julgada), 

se faz necessario conceitua-lo e apresentar seus aspectos mais relevantes. 

2.3 CONCEITO 

O conceito de coisa julgada nao e um tema pacifico no meio juridico. Existem 

algumas correntes doutrinarias que procuram conceituar a coisa julgada. Serao esplanadas as 

tres principais, tendo, cada uma delas, importantes doutrinadores como corolarios. 

A primeira corrente considera a coisa julgada como um efeito da sentenca e tern 

como principais seguidores os doutrinadores: Pontes de Miranda (1997, p. 157), Ovidio 

Batista (2003, p. 81), Araken de Assis (2001, p. 243), etc. 

Fredie Didier Junior (2009, p. 142) explica o que defendem tais estudiosos no 

trecho transcrito a seguir: 

Esta concepcao, de forte influencia alemS, restringe a coisa julgada ao elemento 
(efeito ou eficacia) declaratorio da decisao. A carga declaratoria da decisao seria 
imutavel, indiscutivel, defendem, pois nada apaga aquilo que o juiz declarou. 
Confinam a autoridade da coisa julgada a pura declaracao de existencia (ou 
inexistencia) de um direito; seria uma forca vinculante desta declaracao que a torna 
obrigatoria e indiscutivel. 

Os criticos desta corrente sustentam que os efeitos da sentenca podem se 

manifestar antes da coisa julgada ou independentemente da autoridade deste instituto, de 

modo que nesta corrente haveria uma confusao entre a coisa julgada e os seus efeitos. 

Ademais, este entendimento so abarca o efeito declaratorio da decisao, deixando os demais 

efeitos, como o condenatorio e o constitutive, por exemplo, desamparados. 

A segunda corrente considera a coisa julgada como qualidade dos efeitos da 

sentenca, que e a imutabilidade que reveste tais efeitos; seus principais adeptos sao: Candido 

Dinamarco (2003, p. 303 e 304), Moacyr Amaral Santos (2003, p. 57 e 58), Teresa Arruda 

Alvim Wambier, Jose Miguel Garcia Medina (2006, p. 19 e 20). Eduardo Talamini (2007, p. 

33) traz o entendimento de Liebman, que tambem foi defensor dessa corrente: 

Segundo sua lic3o, coisa julgada e uma qualidade ("autoridade") dos efeitos da 
sentenca - e nao um dos seus efeitos. E o "modo de ser", o modo como se 
manifestam e vigoram os efeitos da sentenca - sejam eles quais forem declaratorios, 
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constitutivos ou condenatorios, de acordo com a classificacao tradicional, vigente a 
epoca da obra de Liebman. 

Para os criticos desta corrente o conceito de coisa julgada como a imutabilidade 

dos efeitos da sentenca e falho, pois tais efeitos podem ser, eventualmente, modificados ou 

extintos; como nos casos em que o objeto da acao e direito disponivel e, por este motivo, as 

partes poderao acordar outra solucao (p. ex. remir a divida objeto da condenacao). 

A terceira e ultima corrente, considera a coisa julgada como uma situacao juridica 

do conteudo da sentenca, ou seja, e o conteudo da sentenca que se torna imutavel; alguns dos 

seus principais seguidores sao: Fredie Didier Junior (2009, p. 415), Barbosa Moreira (1984, p. 

109), Machado Guimaraes (1969, p. 98) e Eduardo Talamini (2005, p. 45). Tal corrente 

considera a coisa julgada como a imutabilidade da norma juridica concreta, proferida pelo 

orgao julgador atraves do dispositivo da sentenca. 

O Codigo Processo Civil define coisa julgada material, atraves do art. 467, como 

"a eficacia que torna imutavel e indiscutivel a sentenca, nao mais sujeita a recurso ordinario 

ou extraordinario." (BRASIL, 2007, p. 432). Desse modo, o CPC adota a segunda corrente, 

segundo a qual a coisa julgada consiste na qualidade dos efeitos da decisao, que e sua 

imutabilidade. 

Por fim, cumpre ressaltar que a primeira corrente e defendida principalmente por 

doutrinadores alemaes, enquanto a segunda corrente que considera a coisa julgada como a 

qualidade dos efeitos da sentenca, por doutrinadores italianos (p.ex. Liebman). A maioria dos 

doutrinadores brasileiros, contudo, adotam a ultima corrente, segundo a qual a coisa julgada e 

uma situacao juridica do conteudo da sentenca. 

2.4 COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL 

Existem duas especies de coisa julgada: a coisa julgada material e a coisa julgada 

formal. Ambas surgem apos o esgotamento das vias recursais. 

A coisa julgada formal ocorre essencialmente com o transito em julgado de 

sentencas terminativas, que sao aquelas julgadas sem resolucao de merito com base nas 

hipoteses do art. 267 do CPC. Em tais sentencas, nao ha uma discussao a respeito do conflito 

de interesses posto a julgamento, mas tao somente de questoes processuais. E por este motivo 
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que a coisa julgada formal impede a modificacao da sentenca somente no processo em que foi 

prolatada, o que nao tern o condao de evitar que a parte autora ingresse com outra acao 

identica. A coisa julgada formal tambem ocorre nas sentencas que julgam o merito da causa, 

posto que e pressuposto da coisa julgada material. 

A coisa julgada material, por sua vez, nao permite a modificacao da sentenca tanto 

no processo em que foi proferida, quanto em qualquer outro processo. Ocorre somente com o 

transito em julgado das sentencas definitivas, que sao aquelas em que o orgao jurisdicional 

julga o merito da causa, formulando uma verdadeira norma juridica para o caso concrete 

Tratam-se das sentencas proferidas com base no art. 269 do CPC. Nesses casos a parte autora 

nao podera interpor outra acao para discutir a mesma relacao juridica. 

Em vista do impedimento de rediscussao da materia definitivamente decidida 

dentro ou fora do processo, Fredie Didier Junior classifica a coisa julgada formal e material, 

respectivamente, como fenomenos endoprocessual e endo/extraprocessual. (DIDIER 

JUNIOR, 2009, p. 409) 

Em decorrencia desses conceitos, pode-se chegar facilmente a conclusao de que a 

coisa julgada material engloba a coisa julgada formal, ou, em outras palavras, para que haja a 

coisa julgada material e necessario que tambem tenha havido a coisa julgada formal. O 

doutrinador Elpidio Donizetti (2009, p. 399), citando entendimento de Liebman, fala de forma 

esclarecedora acerca dessa questao: 

[...] a coisa julgada formal constitui o primeiro degrau da coisa julgada material. Os 
efeitos da sentenca podem ficar tao-so nesse primeiro degrau, porque a sentenca 
apenas extinguiu o processo, deixando intangivel a relac§o de direito material: e a 
coisa julgada formal. Podem, todavia, passar pelo primeiro degrau (extincao do 
processo) e atingir o segundo, tornando imutavel e indiscutivel a relacao juridica 
acertada na sentenca. Evidente que n3o se pode atingir o primeiro degrau sem passar 
pelo primeiro. Nao existe coisa julgada material sem coisa julgada formal, embora 
coisa julgada formal possa se referir apenas a uma fase do processo (de 
conhecimento, por exemplo). 

Em suma, podem ser apresentados alguns requisitos para a configuracao da coisa 

julgada material, sao eles: 

a) Decisao judicial proferida por orgao jurisdicional; 

b) decisao sobre o merito da causa e de carater definitivo; 

c) coisa julgada formal, tambem chamada por alguns autores como a preclusao 

maxima do processo e; 

d) transito em julgado da decisao: ocorre com o esgotamento das vias recursais. 
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Cumpre esclarecer, ainda, que ha certa divergencia doutrinaria a respeito das 

especies de decisoes que podem fazer coisa julgada. Para Fredie Didier Junior, apos 

encerradas as possibilidades de interpor recursos, qualquer decisao poderia fazer coisa 

julgada, sejam elas sentencas, decisoes interlocutorias, decisoes monocraticas de membros de 

tribunals ou acordaos (DIDIER JUNIOR, 2009, p. 410/412). Entretanto, ha os que defendam 

que so podem fazer coisa julgada a sentenca e os acordaos. Compactua com tal entendimento, 

dentre outros, Elpidio Donizetti (2009, p. 398). 

Por flm, sendo a coisa julgada material mais ampla e sendo ela o objeto principal 

de estudo desta monografia, como dito introdutoriamente, a partir de entao, quando for usada 

apenas a expressao "coisa julgada", saiba-se que se esta falando da coisa julgada material. 

2.5 MOMENTO DE FORMA^AO DA COISA JULGADA 

A coisa julgada se forma a partir do transito em julgado da decisao. Esse 

momento ocorre com o fim da fase recursal, que pode ocorrer pelas seguintes razoes: 

a) nao houve a interposicao de recursos no prazo previsto em lei; 

b) houve a interposicao de recurso, mas de forma intempestiva, fazendo com que 

o recurso nao seja conhecido ou; 

c) a parte ja esgotou todos os recursos previstos em lei. 

No caso do recurso nao ser conhecido por intempestividade (letra "b" supra), ou 

seja, a decisao do Tribunal que desconhece do recurso, tal decisao tera efeito retroativo aquela 

data. 

2.6 LIMITES DA COISA JULGADA 

Estudar os limites da coisa julgada e conhecer o real alcance desse instituto. 

Enquanto os limites objetivos dizem sobre o que se opera a autoridade da coisa julgada, os 

limites subjetivos, como o proprio nome diz, tratam dos sujeitos que sao atingidos por este 

instituto, isto e, quern se vincula a decisao sobre a qual recaiu a forca da coisa julgada. 
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2.6.1 Limites Objetivos 

O limite objetivo da coisa julgada e tao somente o dispositivo da decisao, que cria 

uma verdadeira norma juridica para o caso concreto. Em outras palavras, a unica parte da 

sentenca que se torna imutavel/indiscutivel e a conclusao ou dispositivo. 

Elpidio Donizetti ainda acrescenta que se deve estender ao conceito de 

dispositivo, os pedidos e as causas de pedir da acao, que motivaram a composicao da lide 

(DONIZETTI, 2009, p. 403). Ou seja, a(s) causa(s) de pedir e o(s) pedido(s) que forem 

apreciados na sentenca, fazem coisa julgada e, por este motivo, nao poderao ser rediscutidos 

no mesmo processo ou em processo posterior, pelo menos nao em relacao as mesmas partes. 

Assim, o relatorio e a motivacao ou fundamentacao da decisao, nao sao atingidas 

pela imutabilidade da decisao. Isso porque nestas duas etapas o julgador ainda nao esta 

decidindo a lide propriamente dita, mas apenas narrando os fatos que lhe foram apresentados 

durante o processo e expondo as razoes faticas e de direito que estao lhe influenciando a dar 

uma solucao ao litigio, o que so ocorrera efetivamente no dispositivo. 

O art. 469, incisos I e I I do CPC, traz expressamente esta restricao, in verbis: 

Art. 469. Nao fazem coisa julgada: 
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva 
da sentenca; 
II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentenca; 
II - a apreciacao da questao prejudicial, decidida incidentalmente no processo. 
(BRASIL, 2007, p. 432). 

Com relacao ao disposto no inciso I I I supra, percebe-se que as questoes 

prejudiciais, decididas incidentalmente no processo tambem nao sao atingidas pelo manto da 

imutabilidade da coisa julgada. Um exemplo tipico e uma acao de alimentos em que 

incidentalmente seja proferida decisao acerca da paternidade. Nada impede que se ingresse 

posteriormente com uma acao investigativa de paternidade. 

Tais questoes nao sao atingidas pela coisa julgada, pois nao fazem parte do objeto 

principal da lide. E o que diz Humberto Theodoro Junior (2007, p. 608-609): 

Por n3o dizerem respeito diretamente a lide, situam-se as questoes prejudiciais como 
antecedentes logicos da conclusao da sentenca. N§o se integram, portanto, ao seu 
dispositivo, que e a unica parte do julgado que atinge a culminancia de res iudicata. 
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No tocante a lide, exerce o juiz o judicium, poder principal de uma funcao 
jurisdicional, enquanto que, em relacao a prejudicial, tSo so a cognitio, poder 
implicito no de jurisdicao. Juiz reconhece da prejudicial e a resolve, sem vincular as 
partes, imutavelmente, a essa decisao, a qual so produz efeitos no processo em que 
foi proferida. 

Todavia, o art. 470 do CPC traz uma excecao a regra de que as questoes 

prejudiciais decididas incidentalmente no processo nao sao atingidas pela coisa julgada, 

necessitando do preenchimento de tres requisitos: requerimento da parte nesse sentido, 

competencia do juiz em razao da materia e, por fim, se constituir em pressuposto necessario 

para o julgamento da lide. 

2.6.2 Limites Subjetivos 

Como visto, saber os limites subjetivos da coisa julgada e conhecer quais sao as 

pessoas atingidas pelos seus efeitos, pela sua imutabilidade. 

Via de regra, a coisa julgada so vincula as partes do processo (autor e reu). E o 

que diz o art. 472 do CPC: "A sentenca faz coisa julgada as partes entre as quais e dada, nao 

beneficiando, nem prejudicando terceiros." (BRASIL, 2007, p. 432). Acrescente-se que, 

segundo a doutrina majoritaria, a coisa julgada tambem alcanca os assistentes litisconsorciais. 

Trata-se da coisa julgada inter partes. 

Ocorre que, certas decisoes podem ter o condao de ir alem da relacao processual 

entabulada entre autor e reu, atingindo terceiras pessoas estranhas a lide. Nesse caso, a coisa 

julgada pode ser ultra partes ou erga omnes. 

Na coisa julgada ultra partes, a decisao transitada em julgado atinge a 

determinadas pessoas que, embora nao tenham feito parte da lide, tern alguma relacao com o 

seu objeto ou com as partes litigantes. Por exemplo, terceiro adquirente da coisa litigiosa; toda 

uma categoria, classe ou grupo, nas decisoes em acoes coletivas que versam sobre direitos 

coletivos em sentido estrito, etc. 

A coisa julgada erga omnes, por seu turno, atinge toda a coletividade, 

independentemente de participacao na lide. Ocorre, por exemplo, nas acoes de usucapiao, de 

controle concentrado de constitucionalidade, etc. 

Em que pese essa distincao feita pela doutrina entre a coisa julgada ultra partes e 

erga omnes, o fato e que a coisa julgada nunca vai produzir seus efeitos indistintamente. Por 
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exemplo, na acao de usucapiao, a decisao que defere a propriedade ao usucapiente faz efeito 

para as partes, para o antigo proprietario e para quern mais se opor a propriedade do novo 

proprietario. A maioria da coletividade sequer vai saber da existencia daquela acao. 

Elpidio Donizetti, engrandecendo essa discussao, diz que a regra entabulada no 

art. 472 do CPC, de que a coisa julgada so atinge as partes do processo, so admite uma 

excecao que seriam as sentencas proferidas em acoes coletivas lato senso. (DONIZETTI, 

2009, p. 405). Tal doutrinador diz ainda que: "Nesse caso, o que alcanca o terceiro e apenas a 

eficacia natural da sentenca, que, tal como os atos juridicos em geral, vale para 

todos."(DONIZETTI, 2009, p. 405). 

2.7 EFEITOS DA COISA JULGADA 

Sabendo-se dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, e necessario 

conhecer quais sao os efeitos gerados com o transito em julgado da sentenca de merito ou, 

sinteticamente, quais sao os efeitos da coisa julgada. 

Eduardo Talamini tratando deste assunto, diz que: "os efeitos consistem na 

concreta repercussao do decisium sobre a situacao objeto de julgamento." (TALAMANI, 

2006, p.36). 

A doutrina costuma dividir esses efeitos em positivos e negativos, embora existam 

outras classificacoes, tais como: efeito substitutivo, efeito preclusivo, efeito da coisa julgada 

penal na esfera civel, etc. 

2.7.1 Efeitos Positivos e Negativos da Coisa Julgada 

O efeito positivo consiste na tarefa, atribuida ao orgao judicial que proferiu a 

sentenca de merito abarcada pela coisa julgada, de fazer com que aquele comando judicial 

seja efetivamente cumprido e/ou respeitado pelas partes e por terceiros que sejam 

eventualmente atingidos por aquela decisao. Trata-se do principio da inevitabilidade da 

jurisdicao ou obrigatoriedade da sentenca. 
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Fredie Didier Junior (2009, p. 425), por seu turno, entende como efeito positivo 

da coisa julgada a imposicao feita ao orgao judicante no sentido de que: 

[...] a questao ja definitivamente decidida e transitada em julgado, uma vez 
retornando ao Judiciario como questao incidental (n3o principal, em virtude da 
vedacao imposta pelo efeito negativo), n3o possa ser decidida de modo distinto 
daquele como o foi no processo anterior. 

Para o mesmo, a coisa julgada, nesse caso, sera fundamento da defesa do reu. 

Ovideo A. Baptista da Silva (SILVA, 2000 apud DIDIER JUNIOR, 2009, p. 425) tambem 

entende desse modo, conforme se infere do trecho a seguir: 

[...] O efeito positivo , ao contrario, corresponde a utilizac3o da coisa julgada 
propriamente em seu conteudo, tornando-o imperativo para o segundo julgamento. 
Enquanto a exceptio res iudicatae e forma de defesa, a ser empregada pelo 
demandado, o efeito positivo da coisa julgada pode ser fundamento de uma segunda 
demanda. 

O efeito negativo da coisa julgada e a impossibilidade de ser julgada uma acao 

que foi proposta nos exatos termos de acao anterior em que ja se operou os efeitos da coisa 

julgada. Trata-se de forma de defesa, pois impede um novo julgamento. Esse entendimento e 

pacifico entre os doutrinadores. 

Cumpre ressaltar que, independentemente da classificacao doutrinaria dos efeitos 

da coisa julgada, o fato e que todos os efeitos citados neste capitulo efetivamente existem. 

Assim, em suma, sao efeitos da coisa julgada: 

a) A obrigatoriedade da sentenca transitada em julgado, vinculando as partes e 

eventuais terceiros no proprio processo em que foi prolatada e; 

b) a vinculacao do julgador a questao principal ja definitivamente decidida, no 

caso da mesma questao ser alegada incidentalmente ou como questao principal de outro 

processo. 
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2.7.2 Outros Efeitos da Coisa Julgada 

Alem dos efeitos positivos e negativos da coisa julgada (mais comum 

classificacao doutrinaria), fala-se tambem, embora que com menos freqiiencia, dos efeitos 

substitutivo e preclusivo da coisa julgada, que serao explanados brevemente a seguir. 

O efeito substitutivo prescinde de maiores explicacoes apos a leitura do conceito 

dado por Nelson Nery Junior (2009, p. 57): 

Um efeito especial da coisa julgada material e" o substitutivo, decorrente da funcao 
substitutiva da jurisdicao: a sentenca de merito transitada em julgado substitui todas 
as atividades das partes e do juiz praticadas no processo, de sorte que as nulidades e 
anulabilidades ocorridas durante o procedimento terao sido substituidas pela 
sentenca, que as abarca. [...] O efeito substitutivo da coisa julgada tambem ocorre 
quando o juiz, por exemplo, reconhece como inexistente uma relacao juridica 
existente, ou existente uma relacao juridica inexistente. 

Com relacao ao efeito preclusivo da coisa julgada se faz necessario uma 

explicacao mais ampla. Tal efeito e tambem chamado de "eficacia preclusiva da coisa 

julgada" ou "julgamento implicito" e tem como fundamento legal o art. 474 do CPC, in 

verbis: "Passado em julgado a sentenca de merito, reputar-se-ao deduzidas e repelidas todas 

as alegacoes e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como a rejeicao do 

pedido." (BRASIL, 2007, p. 432). 

Assim, segundo o mencionado artigo, com o transito em julgado da sentenca de 

merito surge o impedimento de discutir-se e apreciar-se questoes que poderiam ter sido 

suscitadas pelas partes no decorrer do processo, mas nao foram. 

Diante desta questao, surge mais uma discussao doutrinaria a respeito de quais 

especies de alegacoes que se consideram deduzidas e repelidas com o transito em julgado da 

decisao. 

Ha os que consideram que a eficacia preclusiva da coisa julgada atingiria todas as 

possiveis causas de pedir que pudessem embasar a acao judicial com sentenca ja transitada em 

julgado. E partidario desta corrente, dentre outros, Araken de Assis (2002, p. 145-147). 

Por outro lado, ha outra corrente que entende que so sao atingidos com a eficacia 

preclusiva da coisa julgada os argumentos que se relacionem com a propria causa de pedir que 

embasou a acao com sentenca transitada em julgado. Defendem esse entendimento, dentre 

outros, Jose Carlos Barbosa Moreira (1977, p. 99 e 103-108), Egas Moniz de Aragao (1992, 
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p. 324-325), Daniel Mitidiero (2004, p. 220), Sergio Porto (2000, p. 222) e Fredie Didier 

Junior (2009, p. 429), que justifica sua adesao a esta corrente com bastante propriedade: 

Isso porque, intentar-se uma segunda acao com fulcro em outra causa de pedir, 
significa propor uma demanda diferente - porquanto modificado um dos seus 
elementos identificadores, in casu, a multicitada causa petendi (na forma do art. 
301, §2°, CPC)-, significa apresentar uma demanda distinta para a apreciacao do 
Judiciario, sendo dever seu (do Judiciario) prestar os servicos jurisdicionais que, 
segundo muitos, monopoliza, examinando-a e julgando-a. 
Demais disso, a objecao da coisa julgada so pode ser invocada, no caso de uma acao 
identica - com mesmo objeto litigioso - aquela pendente j£ ter sido decidida por 
sentenca passada em julgado, sob pena de privar-se o cidad§o do seu direito 
constitucional de ac3o e a um processo devido. 

2.8 MEIOS DE IMPUGNA^AO DA COISA JULGADA 

Como visto, a decisao amparada pela coisa julgada nao pode ser modificada 

posteriormente, seja no processo em que foi prolatada, seja em processo posterior. Trata-se da 

imutabilidade da coisa julgada. 

Excepcionando esta regra, a lei trouxe alguns meios que podem ser utilizados 

como instrumentos obliquos de revisao da coisa julgada. O principal deles constitui-se numa 

acao propria, denominada acao rescisoria, que so pode ser propostas nas hipoteses 

taxativamente previstas em lei e no prazo decadencial de dois anos. 

Outro importante meio de impugnacao da coisa julgada e a querella nullitatis, que 

pode se constituir, em fundamento de defesa em impugnacao ou embargos a execucao, 

segundo alguns autores, ou ainda, em acao autonoma de impugnacao de decisao judicial. 

Por serem os mais importantes meios de impugnacao da coisa julgada, a acao 

rescisoria e a querella nulittatis serao doravante estudados mais detalhadamente. 

Apenas a titulo de informacao, saliente-se a existencia outros meios de 

impugnacao da coisa julgada admitidos no sistema juridico brasileiro. Segundo Fredie Didier 

Junior (2009, p. 437), tais meios seriam: 

[...] c) impugnacao com base na existencia de erro material; d) a impugnacao da 
sentenca inconstitucional (art. 475-L, §1° e art. 741, paragrafo unico do CPC); e) e a 
possibilidade de revisao da coisa julgada por denuncia de violac3o a Convencao 
Americana de Direitos Humanos formulada perante a Corte Internacional de 
Direitos Humanos. 



30 

2.8.1 Acao Rescisoria 

A acao rescisoria e acao autonoma de impugnacao da coisa julgada, possui 

capitulo proprio no CPC (Capitulo VIII do Titulo VIII) , estando suas caracteristicas esbocadas 

nos artigos 485 a 495 do referido Codigo. 

Sendo uma excecao a regra da imutabilidade da coisa julgada, a acao rescisoria so 

pode ser proposta com base em sentenca de merito transitada em julgado e nas hipoteses 

taxativamente previstas nos incisos I a IX do art. 485, in verbis: 

Art. 485. A sentenca de merito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: 
I - se verificar que foi dada por prevaricacao, concuss§o ou corrupcao do juiz; 
II - proferida por juiz impedido ou absolutamente incompetente; 
III - resultar de dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou de 
colusSo entre as partes, a fim de fraudar a lei; 
IV - ofender a coisa julgada; 
V - violar literal disposicSo de lei; 
VI - se fundar em prova, cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou 
seja provada na propria aĉ o rescisoria; 
VII - depois da sentenca, o autor obtiver documento novo, cuja existencia ignorava, 
ou de que nao pode fazer uso, capaz, por si so, de lhe assegurar pronunciamento 
favoravel; 
VIII - houver fundamento para invalidar confissao, desistencia ou transacao, em que 
se baseou a sentenca; 
IX - fundada em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa. 
(BRASIL, 2007, p. 436). 

O prazo decadencial da acao rescisoria e de 2 (dois) anos, contados do dia 

imediatamente subseqtiente ao transito em julgado da decisao que se pretende rescindir. 

Assim, depois de ultrapassado esse prazo, mesmo que a sentenca possua claramente um dos 

vicios rescisorios mencionados no art. 485 do CPC, a parte nao podera propor acao rescisoria, 

pois decaiu seu direito de acao. 

Possui legitimidade ativa, quern foi parte no processo ou seus sucessores, terceiro 

juridicamente interessado e, eventualmente, do Ministerio Publico. Em regra, a propositura da 

acao rescisoria nao suspende a execucao da sentenca rescindenda, embora, excepcionalmente, 

possa ser pleiteada medida cautelar ou tutela antecipada com esta finalidade. 

Pode haver duas especies de pedido na acao rescisoria, sao eles: 

a) juizo rescindendo (judicium rescindens): desconstituir a sentenca eivada de um 

dos vicios previstos nos incisos do art. 485 do CPC; pedido obrigatorio para todos os casos de 

acao rescisoria e; 
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b) juizo rescisorio (judicium rescissorium): julgar novamente a lide; este pedido 

em regra tambem devera estar presente nas hipoteses do art. 485 do CPC, mas comporta 

excecoes, como no caso do inciso IV, porquanto o objetivo nao e rejulgar a lide, mas tao 

somente anular a sentenca que feriu a coisa julgada. 

E admitida a acao rescisoria de acao rescisoria, desde que a segunda tenha julgado 

o merito da lide e apresente algum dos vicios enumerados nos incisos do art. 485 do CPC. 

Merece destaque, em razao da sua relacao com o tema desta monografia, a 

hipotese de cabimento da Rescisoria por documento novo (art. 485, V I I , CPC), porquanto, o 

exame de DNA, que nao pode ser utilizado pela parte na acao de investigacao de paternidade, 

pode servir como fundamento para rescindir a sentenca desta acao, desde que nao haja mais 

de dois anos do transito em julgado da decisao. 

Ressalte-se que, o fato do exame de DNA ser considerado documento novo para 

fim de fundamentar acao rescisoria e entendimento pacifico no Supremo Tribunal de Justica 

conforme se infere da recente decisao transcrita a seguir: 

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACAO RESCISORIA. 
INVESTIGACAO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. DOCUMENTO 
NOVO. 
1. Como documento novo, deve-se entender aquele que ja existia quando da 
prolacao da sentenca, mas cuja existencia era ignorada pelo autor da rescisoria, ou 
que dele nao pode fazer uso. Hipotese dos autos. 
2. Deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de modificar o resultado da 
decisao rescindenda, favorecendo o autor da rescisoria. 
3. Esta Corte Superior ja sedimentou o entendimento de que "O laudo do exame de 
DNA, mesmo realizado apos a confirmac3o pelo juizo ad quern da sentenca que 
julgou procedente a acao de investigacao de paternidade, e considerado documento 
novo para o fim de ensejar a acao rescisoria (art. 485, VII, CPC). Precedente citado: 
REsp. 189.306-MG, DJ 25/8/2003." (REsp 300.084-GO, Rel. Min. Humberto 
Gomes de Barros, 2 a Secao, julgado em 28/4/2004). 
4. Recurso Especial provide 
(BRASIL, 2009). 

2.8.2 Querella Nulitatis 

A querella nullitatis ou acao de nulidade de sentenca ou acao declaratoria de 

nulidade de sentenca tambem e um meio de impugnacao da coisa julgada, entretanto, sua 

existencia nao e pacifica no ordenamento juridico brasileiro, ja que nao ha previsao legal. 
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Ate mesmo entre os que defendem esta acao, existem divergencias acerca das suas 

hipoteses de cabimento. Em geral, entende-se que a querella nullitatis so pode ser oposta 

contra sentences inexistentes. 

Sentencas inexistentes sao aquelas proferidas em processos em que haja a 

ausencia do(s) pressuposto(s) de existencia ou de constituicao do processo, como: peticao 

inicial valida, jurisdicao, citacao e capacidade postulatoria. 

E justamente neste aspecto que a acao de nulidade de sentenca diferencia-se da 

acao rescisoria. Enquanto que nesta pretende-se rescindir, modificar uma sentenca que, 

embora viciada, e existente; naquela busca-se uma declaracao de inexistencia de uma 

sentenca, que na verdade, nunca existiu. 

Para alguns autores, como Fredie Didier Junior (2009, p. 437), ha sim previsao 

legal para a querella nullitatis que so poderia ser proposta em duas hipoteses: decisoes 

desfavoraveis ao reu em acoes que correram a sua revelia por falta de citacao ou por citacao 

defeituosa, com base no disposto nos artigos 475-L, I e 741, I do CPC. Sao os chamados 

vicios transrescisorios e constituem-se, segundo este autor, em causa de defesa na 

impugnacao ao cumprimento de sentenca e nos embargos na execucao contra a Fazenda 

Publica. Vejamos a redacao dos mencionados artigos: 

Art. 475-L. A impugnacao somente podera versar sobre: 
I - falta ou nulidade da citacao, se o processo correu a revelia;[...]. 
(BRASIL, 2007, p. 434). 

Art. 741. Na execucao contra a Fazenda Publica, os embargos s6 poderSo versar 
sobre: 
I - falta ou nulidade de citacao, se o processo correu a revelia;[...]. 
(BRASIL, 2007, p. 458). 

Para os doutrinadores, em sua maioria, a querella nullitatis e imprescritivel, ou 

seja, pode ser alegada a qualquer tempo. 
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3 A^AO D E INVESTIGACAO DE PATERNIDADE E E X A M E DE DNA 

Devidamente analisado o instituto da coisa julgada, torna-se mister conhecer 

tambem os aspectos relevantes da Acao Investigativa de Paternidade, bem como do exame de 

DNA, prova genetica que fundamenta a discussao doutrinaria e jurisprudencial acerca da 

relativizacao da coisa julgada nesta especie de acao, tema este que sera estudado no proximo 

capitulo. 

Para tanto, sera tracado seu historico, aspectos relevantes, conceitos, bem como os 

aspectos processuais relativos a esta acao. 

3.1 HISTORICO E ASPECTOS IMPORTANTES 

Primordialmente deve-se expor, para melhor entendimento do tema em estudo, o 

conceito de filiacao elaborado por Silvio Rodrigues (2004, p. 297): 

Filiac2o e a relacao de parentesco consangiiineo, em primeiro grau ou em linha reta, 
que liga uma pessoa aquelas que a geraram, ou a receberam como se tivesse gerado. 
Essa relacSo de parentesco, dada a proximidade de grau, cria efeitos no campo de 
direito, dai derivando a importancia de sua verificacao. 

Antes da promulgacao da Constituicao Federal de 1988 havia uma diferenciacao 

entre filhos legitimos (aqueles nascidos na constancia do casamento) e os filhos ilegitimos 

(aqueles nascidos fora do matrimonio). Existia, assim, um tratamento diferenciado e 

discriminatory entre os filhos. 

Silvio Rodrigues (2004, p.288) conceitua ainda, com bastante propriedade, quern 

seriam os filhos ilegitimos, empregando a esta definicao uma diferenciacao doutrinaria muito 

utilizada a epoca: 

Os filhos havidos fora do casamento, isto e\ os chamados filhos ilegitimos, 
distinguiam-se me naturais e espurios. Naturals eram os filhos gerados por pessoas 
que, embora n3o casadas entre si, nao estavam de forma absolutamente dirimente, 
impedidas de se casar uma com a outra; espurios eram os filhos provindos de 
pessoas que estavam impedidas de se casar uma com a outra, de forma 
absolutamente dirimente. Quando esse impedimento decorresse de parentesco, estes 
filhos eram chamados incestuosos; quando o impedimento derivasse do fato de um 
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dos genitores ja ser casado com outra pessoa, dizia-se que o filho espurio era 
adulterino. Ainda existia a legitimacao, segundo a qual um filho passava a ter a 
condicao de legitimo pelo superveniente matrimonio dos genitores. 

Inicialmente, os filhos concebidos fora do casamento (filhos ilegitimos) nao 

podiam, sequer, ingressar com acao investigativa de paternidade, com excecao das restritas 

hipoteses do art. 363 do CC/16 que se referiam, unicamente, aos filhos ilegitimos naturais: 

Art. 363. Omissis. 
I - em casos de concubinato, ao tempo da concepcao, da mae do investigante com o 
investigado; 
II - em caso de rapto da mae do investigante, pelo suposto pai, coincidente com a 
epoca da concepcao; 
III - em caso de comprovarem relacoes sexuais entre a mae do investigante e o 
pretendido pai, a epoca da concepcao; 
IV - em caso de existir escrito daquele a quern se atribui a paternidade, 
reconhecendo-a expressamente. (BRASIL, 2007). 

Nesse tempo, o mais eficaz meio de defesa do reu era a chamada exceptio plurium 

concubentium consistente na alegacao de que a genitora, a epoca da concepcao, possuia mais 

de um parceiro sexual. Caso comprovada esta alegacao, nao se poderia saber com certeza 

quern era o pai, de conseguinte, a acao era julgada improcedente. 

Os filhos ilegitimos naturais tornavam-se legitimos atraves do casamento 

superveniente dos seus genitores. Neste caso, o filho legitimado se equiparava ao filho 

legitimo. Quanto aos filhos incestuosos ou adulterinos, havia expressa e absoluta proibicao ao 

seu reconhecimento. 

O criterio utilizado para determinacao da paternidade era o criterio legal, ou seja, 

a lei determinava quern era filho de alguem, mais precisamente, os filhos eram aqueles 

nascidos durante o casamento. 

A unica possibilidade do marido (pai legal), contestar a paternidade do filho da 

sua esposa era no periodo de dois meses apos o nascimento da crianca (art. 178, §3, CC/16), 

ou em ate tres meses, se o marido estava ausente ou lhe ocultaram o nascimento, iniciando-se 

a contagem do prazo da sua volta para casa ou do conhecimento do nascimento (art. 178, §4, 

I , CC/16). Apos este prazo nao se podia mais discutir a paternidade do filho legal. 

Com o passar dos anos, a crescente tendencia dos tribunals e dos doutrinadores 

era desconsiderarem essa diferenciacao entre filhos legitimos e ilegitimos, que ja nao atendia 

a realidade social do pais. 

A Constituicao Federal atual, segundo Maria Berenice Dias, "priorizou a 

dignidade da pessoa humana" (DIAS, 2009, p. 342), dai porque, atraves do seu art. 227, §6° 
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mudou este contexto, garantindo a igualdade de direitos e proibindo o tratamento 

discricionario entre os filhos, independentemente da sua origem. 

Segue redacao do mencionado dispositivo: "Os filhos, havidos ou nao da relacao 

do casamento, ou por adocao, terao os mesmos direitos e qualificacoes, proibidas quaisquer 

designacoes discricionarias relativas a filiacao." (BRASIL, 2007, p. 69). 

Uma das primeiras leis a se adaptarem a nova constituicao foi o Estatuto da 

Crianca e do Adolescente (Lei n°8.069/90 - EC A) que, consagrando o reconhecimento da 

filiacao como direito personalissimo, indisponivel e imprescritivel, ja assegurava a qualquer 

pessoa - menor de idade, buscar a verdade sobre sua filiacao, independentemente de sua 

origem (legitima ou ilegitima), podendo o filho, exercer esse direito sem qualquer restricao. 

Vejamos a redacao do mencionado artigo: 

Art. 27. O reconhecimento do estado de filiacao e direito personalissimo, 
indisponivel e imprescritivel, podendo ser exercitado contra os pais ou os seus 
herdeiros, sem qualquer restricao, observado o segredo de justica. (BRASIL, 2007, 
p. 1022). 

Em face da proibicao de tratamento diferenciado entre os filhos estabelecido na 

Constituicao Federal, esta regra disposta no ECA pode e deve ser estendida aos filhos maiores 

de idade. Nesse sentido, assevera Maria Berenice Dias (2009, p. 353): 

"O fato de esse dispositivo se encontrar em lei que rege direitos de crianca e 
adolescentes nao significa que nao se estenda a todos, quer por se tratar de direito 
fundamenta a identidade, quer por nao ser admissivel tratamento discricionario a 
filhos". 

Desse modo, a acao investigativa de paternidade se tornou imprescritivel, o que 

demonstra que a lei passou a privilegiar nao mais o criterio legal para determinacao da 

paternidade, mas sobretudo o criterio biologico, dando o direito a qualquer pessoa de auferir 

quern e seu verdadeiro pai. 

O Codigo Civil de 2002, seguindo o ECA e adaptando-se a nova constituicao, 

tambem passou a nao distinguir filhos legitimos e ilegitimos, repetindo o disposto na Carta 

Magna atraves do seu art. 1.596, que diz: "Os filhos, havidos ou nao da relacao do casamento, 

ou por adocao, terao os mesmos direitos e qualificacoes, proibidas quaisquer designacoes 

discricionarias relativas a filiacao." (BRASIL, 2007, p. 293). 

O criterio de diferenciacao de filiacao havida no casamento ou fora dele subsistiu 

apenas para determinar a necessidade ou nao do reconhecimento da paternidade, trazendo o 
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Codigo Civil regras para cada caso, mas sempre respeitando a igualdade de direitos entre 

todos os filhos, conforme determinado pela Carta Magna. 

Assim, quando se tratar de filhos nascidos durante o casamento, a lei estabelece 

que o pai sera o marido da mae. Cuida-se de pai presumido, que nao precisa provar essa 

relacao para o registro do filho. Nesse contexto, consideram-se nascidos na constancia do 

casamento, conforme art. 1.597 do CC, os filhos: 

Art. 1597. Omissis. 
I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivencia 
conjugal; 
II - nascidos nos trezentos dias subseqiientes a dissolucao da sociedade conjugal, 
por morte, separacao judicial, nulidade e anulacao do casamento; 
III - havidos por fecundacao artificial homologa, mesmo que falecido o marido; 
IV - havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embrioes excedentarios, 
decorrentes de concepcao artificial homologa; 
V - havidos por inseminacao artificial heterologa, desde que tenha previa 
autorizacao do marido. (BRASIL, 2007, p. 293). 

Nos demais casos, ou seja, nos casos dos filhos havidos fora do casamento (ate 

mesmo quanto aos filhos originarios de uniao estavel), para que seja gerado o estado de 

filiacao, e necessario o reconhecimento da paternidade de forma voluntaria ou judicial, neste 

ultimo caso atraves de sentenca de procedencia em acao de investigacao de paternidade. 

O reconhecimento espontaneo, tambem chamado de voluntario ou perfilhacao e, 

segundo Silvio Rodrigues, "o ato solene e publico, pelo qual alguem, de acordo com a lei, 

declara que determinada pessoa e seu filho." (RODRIGUES, 2004, p. 319), e ainda, consoante 

Maria Berenice Dias: "E ato livre, pessoal, irrevogavel e de eficacia erga omnes. [...]. O ato 

de reconhecimento e irretratavel e indisponivel, pois gera o estado de filiacao. Assim, 

inadmissivel o arrependimento." (DIAS, 2009, p. 343). 

Um dos modos mais comuns de reconhecimento voluntario e atraves do registro 

do nascimento, sendo necessario, neste caso, que o pai, ou procurador especial por ele 

nomeado, compareca ao Cartorio de Registro Civil, autorizando o registro do filho, lancando 

sua assinatura juntamente com mais duas testemunhas (art. 1.609, I , CC e art. 59 da Lei 

6.015/73). 

O art. 1.609 do CC, atraves dos incisos I I , I I I e IV ainda estabelecem outras 

formas de reconhecimento voluntario. Segue a redacao do mencionado artigo: 

Art. 1609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento e irrevogavel e 
sera feito: 
I - no registro de nascimento; 
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II - por escritura publica ou escrito particular; 
III - por testamento, ainda que incidentalmente manifestado; 
IV - por manifestacao direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento 
n§o haja sido o objeto unico e principal do ato que contem. (BRASIL, 2007, p. 294). 

Importante ressaltar que, para o reconhecimento do filho maior de idade, e 

necessario, ainda, o consentimento deste. No entanto, este consentimento pode ser suprido 

pelo juiz. 

O filho reconhecido ou presumido quando ainda era menor de idade, pode, em ate 

quatro anos depois de completada a maioridade ou emancipacao, contestar a paternidade 

oposta no seu registro. Para tanto, precisara ingressar com acao de contestacao ou impugnacao 

de reconhecimento. 

E possivel o reconhecimento de filho antes do nascimento (durante a gestacao), 

como tambem nos casos em que o filho tenha falecido desde que ele tenha deixado 

descendentes. 

Existe uma verdadeira revolucao no meio juridico brasileiro (entenda-se: 

doutrinadores e tribunals), no sentido de considerarem, ate mesmo acima do criterio 

biologico, o criterio socioafetivo para determinacao de paternidade. Essa forte tendencia 

defende que, de todo modo, e direito dos individuos conhecer suas origens biologicas, mas o 

pai registral sera aquele com quern o filho estabeleceu vinculo afetivo, caso exista. 

Assim, se certa pessoa reconheceu outra como seu filho e estabeleceu uma relacao 

socioafetiva com esta e posteriormente descobriu nao ser seu pai biologico, nao podera 

desconstituir sua paternidade. 

Nesse sentido, assim tern decidido o Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul: 

APELACAO CJVEL. ACAO NEGATORIA DE PATERNIDADE. VERDADE 
REGISTRAL QUE DEVE PREVALECER SOBRE A VERDADE BIOLOGICA. 
EXISTENCIA DE VINCULO SOCIOAFETIVO. O reconhecimento da paternidade 
e ato irrevogavel, a teor do art. 1° da Lei n° 8.560/92 e art. 1.609 do Codigo Civil. A 
retificacao do registro civil de nascimento, com supress2o do nome do genitor, 
somente e" possivel quando ha nos autos prova cabal de ocorrencia de um dos vicios 
de consentimento, ausente no caso. O registro da crianca pelo autor, como Filha, 
realizado espontaneamente perante o Juizo, constitui ato do reconhecimento da 
paternidade, ainda que socioafetiva, fazendo com que impere o principio da verdade 
registral sobre a verdade biologica. APELACAO PROVIDA. 
(TJRS, Apelacao Civel n° 70028984987, Setima Camara Civel, Rel. Andre Luiz 
Planella Villarinho, Julgado em 30/09/2009). 

EMENTA: APELACAO C I V E L . NEGATORIA DE PATERNIDADE. 
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. Ainda que o exame de DNA aponte pela 
exclusao da paternidade do pai registral, mantem-se a improcedencia da acao 
negatoria de paternidade, se configurada nos autos a paternidade socioafetiva. 
Precedentes doutrinarios e jurisprudenciais. Apelac3o desprovida. 
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(TJRS, Apelacao Civel n° 70031123599, Oitava Camara Civel, Rel. Jose" Ataides 
Siqueira Trindade, Julgado em 08/09/2009). 

E M E N T A : A P E L A C A O C I V E L . N E G A T O R I A D E E M E N T A : A P E L A C A O 
C I V E L . A C A O D E I N V E S T I G A C A O D E P A T E R N I D A D E . C O N C O R D A N C E 
D O P A I E F I L H O B I O L O G I C O S E M M A N T E R O R E G I S T R O Q U E E S P E L H A A 
P A T E R N I D A D E S O C I A F E T I V A . P E D I D O Q U E S E R E S T R I N G E A O 
R E C O N H E C I M E N T O D A P A T E R N I D A D E B I O L O G I C A . S E M C O N D E N A C A O 
E M H O N O R A R J O S E M R A Z A O D A A U S E N C I A D E C O N F L I T O D E 
I N T E R E S S E S . Comprovada a paternidade biologica apos 40 anos do nascimento do 
filho e inexistindo interesse de anular ou retificar o atual registro de nascimento, 
cabivel t3o somente o reconhecimento da paternidade biologica, sem a concessao de 
direito hereditario ou retificacao de nome. E que, se certa a paternidade biologica, o 
seu reconhecimento, sem a concessao dos demais direitos decorrentes do vinculo 
parental e inexistindo prejuizo e resistencia de quern quer que seja, nao viola o 
ordenamento juridico. Ao contrario. Em casos como esse, negar o reconhecimento 
da verdade biologica chega a ser uma forma de restric§o dos direitos da 
personalidade do individuo, cujo rol nao e exaustivo (artigo 11 e seguintes do 
Codigo Civil). Caso em que tao somente se reconhece a paternidade biologica, sem 
a concessao de qualquer outro efeito juridico. O reconhecimento pode ser averbado 
no registro de nascimento. Considerando a ausencia de lide e a verdadeira 
inexistencia de partes, tal qual os procedimentos de jurisdic3o voluntaria, nao cabe a 
fixac3o de honorarios advocaticios. S3o devidas as custas. D E R A M 
P R O V I M E N T O . 

( T J R S , Apelacao Civel n° 70031164676, Oitava Camara Civel, Rel. Rui Portanova, 
Julgado em 17/09/2009). 

Por fim, o reconhecimento judicial, coativo ou forcado e aquele obtido atraves de 

sentenca de procedencia em acao de investigacao de paternidade que sera analisada a seguir. 

3.2 CONCEITO DE A ^ A O INVESTIGATE A DE PATERNIDADE 

As acoes de investigacao de paternidade sao aquelas em que o filho/autor, que nao 

foi reconhecido voluntariamente, procura, atraves da justica, auferir se existe vinculo paterno 

entre ele e o suposto pai. Em outras palavras, busca-se o reconhecimento forcado, coativo ou 

judicial da paternidade. 

Tambem e possivel o inverso: o pai ingressar com acao negatoria de paternidade, 

quando acreditar que inexiste o vinculo de paternidade presumida, estando esse direito 

disposto no art. 1601 do CC: "Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos 

nascidos de sua mulher, sendo tal acao imprescritivel." (BRASIL, 2007, p. 293). 

Repise-se que a acao negatoria encontra obice instransponivel quando esbarra 

com a relacao socioafetiva estabelecida entre pai e filho. 
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Trata-se de um direito personalissimo e indisponivel da pessoa conhecer sua 

propria identidade, sua origem. Esse direito e, inclusive, um dos desdobramentos do tao 

importante principio consagrado na nossa Carta Magna: o principio da dignidade da pessoa 

humana. 

3.3 ASPECTOS PROCESSUAIS 

A acao de investigacao de paternidade trata-se de uma acao ordinaria por 

excelencia, com ampla atividade probatoria e com carater declaratorio. 

E comum a cumulacao, na acao de investigacao de paternidade, de pedido de 

reconhecimento de paternidade com pedido de alimentos ou peticao de heranca. 

O CPC e omisso quanto ao prazo para propor a acao investigativa de paternidade, 

entretanto o Estatuto da Crianca e do Adolescente ja proclamava que esta acao era 

imprescritivel (art. 27), o que acabava sendo reconhecido nos tribunais tanto para as acoes de 

filhos menores como para a acao de filhos maiores. Ademais, o art. 1601 do CC situa a acao 

negatoria de paternidade como uma acao imprescritivel, nao sendo razoavel se estabelecer um 

prazo prescricional para a acao investigativa. 

O Supremo Tribunal Federal tratando definitivamente do assunto editou a Sumula 

149, segundo a qual, "e imprescritivel a acao de investigacao de paternidade, mas nao e a de 

peticao de heranca". 

Em outras palavras, o STF declarou que apenas os efeitos patrimoniais do estado 

de pessoa prescrevem. Neste caso, o prazo e de dez anos, a contar do reconhecimento da 

paternidade, conforme preceitua o art. 205 do CC. 

Por outro lado, o CPC preve um prazo de 4 (quatro) anos para o filho, contados da 

maioridade, contestar judicialmente a paternidade que lhe foi atribuida na sua certidao de 

nascimento (art. 1614, CC). Trata-se de prazo decadencial. 

Esse artigo nao e bem visto pela maior parte da doutrina que considera que a acao 

de investigacao ou negatoria de paternidade e imprescritivel em qualquer hipotese, sob pena 

de se ferir o principio da igualdade. 

Acrescente-se que o art. 27 do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) 

estabelece que a acao investigativa de paternidade alem de imprescritivel e personalissima e 

indisponivel. 
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A sua indisponibilidade e explicada por Carlos Roberto Goncalves (2009, p. 321) 

no seguinte trecho: 

O direito do reconhecimento a paternidade e indisponivel, pelo que n2o e possivel a 
mae ou tutora da menor desistir da acao ja em curso. Se a acao e proposta pelo 
proprio investigante maior, eventual desistencia por ele manifestada, embora valida, 
nao resulta em renuncia ao direito de filiacao. 

A competencia para propor acao de investigacao de paternidade e o lugar da 

residencia do reu, conforme estabelece a regra geral do CPC contida no art. 94. Entretanto, se 

a mencionada acao for cumulada com pedido de alimentos, o art. 100, II do CPC inverte a 

competencia para o lugar da residencia do alimentando. 

E a justica comum estadual que detem a competencia para julgar essas acoes, mais 

especificadamente, as varas da familia, onde existirem. 

A legitimidade ativa e exclusivamente do filho ou seu representante legal (mae ou 

tutor), ja que se trata de um direito personalissimo. 

E possivel o litisconsorcio ativo facultativo dos filhos da mesma mae, contra o 

mesmo genitor. 

Qualquer especie de filho pode ingressar com esta acao, ja que a CF lhes garantiu 

igualdade de tratamento. Outrossim, boa parte da doutrina e da jurisprudencia consideram ser 

possivel, inclusive, que o nascituro, representado pela mae, proponha acao investigativa de 

paternidade cumulada ou nao com alimentos. Neste caso, havendo indicios da paternidade, o 

juiz podera fixara alimentos provisorios aguardando o nascimento para que possa ser 

realizado o exame de DNA e a confirmacao do vinculo biologico. Seguem arrestos nesse 

sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGACAO DE PATERNIDADE. 
EXISTINDO ELEMENTOS A CONFIRMAR A PROVAVEL PATERNIDADE, 
IMPOE-SE A FIXAgAO DE ALIMENTOS PROVISORIOS, REDUZIDOS, NA 
ESPECIE, EM FACE DAS POSSIBILIDADES DO REQUERIDO. RECURSO 
PROVIDO, EM PARTE. (SEGREDO DE JUSTICA) (BRASIL, 2007). 

Investigacao de Paternidade. Nascituro. AcSo proposta pela mae, menos pubere 
representado por sua genitora. Admissibilidade. Legitimidade 'ad causam'. Direitos 
subordinados a condicao de nascer com vida. (RT, 625/172). 

Tambem nao ha nenhum impedimento para que os adotados ajuizem acao 

investigativa de paternidade em face dos pais biologicos, porquanto o direito a conhecer sua 
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origem biologica, mesmo que nao reflita na alteracao da adocao, e direito de todos. Segue 

decisao do Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2000) nesse sentido: 

Adocao. Investigacao de paternidade. Possibilidade. Admitir-se o reconhecimento 
do vinculo biologico de paternidade nao envolve qualquer desconsiderac3o ao 
disposto no art. 48 da Lei 8.069/1990, pois a adocao subsiste inalterada. A lei 
determina o desaparecimento de vinculos juridicos com pais parentes, mas, 
evidentemente, persistem os naturais, dai a ressalva quanto aos impedimentos 
matrimoniais. Possibilidade de existir, ainda, respeitavel necessidade psicologica de 
se conhecer os verdadeiros pais. 

Caso, no curso da acao, o filho venha a falecer, seus herdeiros e sucessores terao 

legitimidade para dar continuidade a lide, com excecao dos casos em que o processo for 

extinto sem julgamento de merito (art. 267, CPC). 

Por outro lado, se o filho falecer sem ajuizar a acao investigativa de paternidade, 

seus herdeiros e sucessores ficarao impedidos de faze-lo, pois se presume que o filho nao 

tinha interesse em interpor esta acao, salvo nos casos em que o filho morrer menor ou 

incapaz. 

A Lei 8.560/92 atribui ao Ministerio Publico, legitimidade ativa extraordinaria 

para propor acao investigativa de paternidade, nos casos em que, a mae, ao registrar o filho, 

forneca ao Oficial de Registro Civil dados do suposto pai. 

De conseguinte, o oficial encaminhara tais informacoes para o juiz da vara da 

familia, onde existir, que notificara o Ministerio Publico para que este ingresse com acao 

investigativa de paternidade, independentemente de autorizacao do filho ou seu representante 

legal. 

Em caso de procedencia da acao, havera o chamado reconhecimento oficioso da 

paternidade, havendo a inclusao do nome do pai no registro de nascimento do filho. 

Nos demais casos de acao investigativa de paternidade, o Ministerio Publico 

atuara como custus legis (fiscal da lei). 

A legitimidade passiva da acao de investigacao de paternidade e, 

primordialmente, do suposto pai. Inclusive, dependendo das circunstancias do caso concreto, 

o autor da acao pode indicar mais de um reu. Por exemplo, se sua mae tiver mantido relates 

sexuais com mais de um parceiro no periodo de sua concepcao. Trata-se de litisconsorcio 

passivo alternative eventual entre os possiveis pais (DIAS, 2009). 

Obrigatoriamente, o suposto pai registrado na certidao de nascimento tern que 

fazer parte do processo como reu. Neste caso, tem-se um litisconsorcio passivo unitario 

necessario (art. 47, CPC). A citacao deste reu deve ser determinada pelo juiz ainda que o autor 
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nao tenha requerido, uma vez que o pai registral sera diretamente atingindo com uma eventual 

sentenca de procedencia da acao. 

O mesmo nao acontece com a mae do autor, que nao precisa integrar a lide, uma 

vez que nao possui interesse juridico para tanto; sua condicao de mae nao tera nenhuma 

alteracao no registro do filho. 

Todavia, o art. 1.615 do CC autoriza qualquer pessoa que possua justo interesse a 

contestar a acao investigativa de paternidade, como a mulher do reu, seus filhos, etc. 

No caso do suposto pai ja ser falecido, a acao pode ser dirigida aos seus herdeiros 

(acao post mortem). A conjuge do falecido so fara parte da lide se nao houver ascendentes ou 

descendentes ou se ela concorrer com estes a heranca. Ainda e possivel que a conjuge 

participe da lide como representante de descendente menor de idade. 

Um dos meios de defesa do reu que, na epoca do Codigo Civil de 1916, impedia, 

inclusive, o prosseguimento da acao, e a exceptio plurium concubentium (excecao de multipla 

concubinagem) que consiste na alegacao de que a genitora, a epoca da concepcao, possuia 

mais de um parceiro sexual. 

Maria Berenice Dias (2009, p. 373) critica severamente este meio de defesa por 

considera-lo uma verdadeira ofensa a mulher: 

Essa linha argumentativa resta por afrontar a honra da figura materna, verdadeira 
represalia ao livre exercicio da sexualidade. Felizmente, esse meio de defesa vem 
perdendo prestigio. Alias, trata-se de contestacao de todo descabida. O juiz, ao fixar 
os pontos controvertidos sobre que incidira a prova (CPC 451), simplesmente nao 
deve admitir qualquer referenda a vida sexual da mSe do investigante. Essa linha de 
argumentacao sustentada pelo reu pode gerar responsabilidade indenizatoria por 
dano moral. 

Ressalte-se que, hodiernamente, a oposicao de excecao de multipla concubinagem 

nao induz em julgamento de improcedencia da acao. Ate porque somente o exame de DNA 

podera auferir com quase absoluta certeza a existencia de paternidade. Ademais, o mero 

exame de sangue, embora nao possa atestar a paternidade, pode exclui-la com precisao. 

O reu pode alegar tambem que possuia impotencia para gerar a epoca da 

concepcao, conforme preve o art. 1599 do CC. Essa impotencia tern que ser absoluta e 

atestada por pericia medica. 

A sentenca na acao investigativa de paternidade tera efeito meramente 

declaratorio, caso o objetivo seja apenas o reconhecimento da paternidade ou podera ter 

efeitos declaratorio e constitutive, caso o reclamante postule, alem do reconhecimento 

paternal, a prestacao de alimentos ou participacao na heranca. Ademais, a sentenca tera efeito 
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ex tunc, ou seja, retroage a data do nascimento (art. 1616 do CC), e valera contra todos (efeito 

erga omnes). 

Segundo o art. 1.616 do Codigo Civil, mesmo no caso de procedencia da acao, o 

juiz podera determinar, atendendo aos interesses do filho menor, que ele seja criado e educado 

longe dos pais ou de quern contestou a acao investigativa de paternidade. 

A sentenca podera determinar a inclusao do nome do pai no registro de 

nascimento do filho, ou apenas declarar a verdade biologica para atender os anseios de filho, 

nao alterando o pai registral em face de sua relacao socioafetiva com o filho. 

A sentenca podera ainda, determinar a mudanca de sobrenome do filho, a 

prestacao de alimentos, a inclusao do filho no espolio, etc. 

Nas acoes investigativas de paternidade, a causa de pedir e a propria concepcao 

que, em geral, ocorre de forma reservada, o que sempre dificultou a dilacao probatoria. A 

situacao so mudou com o surgimento do exame de DNA, que trouxe consigo a possibilidade 

de se auferir com quase absoluta certeza a paternidade de alguem. 

De todo modo, existem outros meios de prova que, embora nao tao eficazes como 

o exame de DNA foram e ainda sao utilizados nesta especie de acao, ainda que de forma 

subsidiaria e com menos ou rara freqiiencia. 

Os meios de prova nao cientificos mais comuns sao as provas testemunhal e 

documental, a posse do estado de filho e o exame prosopografico. Tais provas podem indicar 

apenas indicios de prova da paternidade, nunca a sua confirmacao. 

A prova testemunhal apesar de ser usada nesta especie de acao, e analisada pelos 

julgadores com certa reserva, na medida em que, normalmente essas testemunhas possuem 

vinculo de amizade com as partes envolvidas, o que pode influenciar nos seus depoimentos. 

As provas documentais geralmente sao: correspondencias, e-mails, fotos, dentre 

outras. Atraves delas se demonstra que a mae e o suposto pai possuiam alguma relacao 

amorosa na epoca da concepcao. 

A posse no estado de filho e a aparencia manifesta a sociedade em relacao a 

existencia efetiva da paternidade, com o uso do nome e/ou sobrenome do pai pelo filho e a 

relacao paternal estabelecida entre eles. 

Por fim, o exame prosopografico, raramente utilizado nos dias de hoje, consiste 

em pericia de semelhanca fisionomica entre o filho e o suposto pai, realizada atraves de 

justaposicao de fotografias. Ressalte-se que a similitude nao prova parentesco, pois existem 

pessoas muito parecidas que nao sao parentes. E o caso dos sosias, por exemplo. 
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Os meios de prova cientificos foram evoluindo ao longo dos anos, sendo os 

principais: Sistemas ABO, M e N e Rh; Sistema de histocompatibilidade e o Exame de DNA 

ou Sistema da impressao digital do DNA, que devido a sua grande importancia para o tema 

central desse trabalho sera analisado em topico a parte. 

O Sistema ABO ou exame de tipagem sanguinea consistia no cruzamento do tipo 

de sangue de pai e mae e as possibilidades de tipagens de seus filhos. Esse meio de prova so e 

capaz de constatar a inexistencia de paternidade. 

Os Sistemas M e N e Rh surgiram para aperfeicoar o Sistema ABO, tambem 

consistente no cruzamento desses fatores geneticos da mae e suposto pai e so servem para 

excluir a paternidade. 

O Sistema de histocompatibilidade ou exame do antigeno leucocitario humano 

(HLA) foi aceito pela Organizacao Mundial da Saude como meio de prova de filiacao na 

decada de 70, passando a ser usado a partir de entao em varios paises do mundo, entre eles, o 

Brasil. Este exame e realizado atraves da coleta de sangue da mae, do suposto pai e do filho, e 

a posterior separacao dos leucocitos e a incidencia dos antigenos. Este exame era capaz de 

confirmar a paternidade num percentual que variava entre 86 a 99% de certeza. Todavia, 

ainda nao representava uma prova cabal de paternidade. 

Por fim, o exame de DNA sera analisado a seguir. 

3.4 0 EXAME DE DNA 

Como visto, antigamente, nas acoes investigativas de paternidade, os meios de 

prova disponiveis, inclusive os geneticos nao eram capazes de constatar com exatidao a 

existencia do vinculo paternal. Tratavam-se de meros indicios de paternidade. No maximo 

poder-se-ia excluir a paternidade em alguns casos com o exame hematologico. 

Nesse interim, o exame de DNA (acido desoxirribonucleico) surge para 

revolucionar a prova nas acoes relativas a filiacao. Isso porque esse exame trouxe consigo a 

possibilidade de se auferir com quase absoluta certeza a paternidade de alguem, mais 

precisamente num percentual de 99,99% a 99, 9999% de certeza da existencia de paternidade 

e 100% de certeza quanto a inexistencia desse vinculo. 
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Marcela de Jesus Boldori Fernandes (2003, p. 01) descreve como e realizado o 

exame de DNA e seu grau de acertabilidade: 

Sistema da impressao digital do DNA - e conclusivo para o estabelecimento da 
paternidade, dando a certeza de 99,99%a 99,9999% da paternidade. O acido 
desoxirribonucleico compoe os cromossomos do individuo, sendo sua bagagem 
genetica, formando suas caracteristicas e transmitindo-as a seus descendentes. Para a 
averiguacao da paternidade sao colhidas amostras do material genetico da mae, do 
suposto pai e do filho, extraido o DNA e comparado. Sendo iguais as bandas 
(fragmentos de DNA) do pai e do filho em relacao a determinada caracteristica, a 
paternidade sera conclusiva. A possibilidade de dois individuos terem a mesma 
impressao digital do DNA e de 1 (uma) a cada 30 (trinta) bilhoes, sendo 
virtualmente impossivel que haja coincidencia. 

Ocorre que, por muitos anos esse exame ficou inacessivel para a maioria da 

populacao, por so ser realizado em pouquissimos laboratories no pais e por ter um custo 

financeiro muito elevado. Aos poucos, mais laboratories passaram a realizar esse tipo de 

exame, a demanda cresceu e, consequentemente, foram reduzidos os custos e aumentadas as 

facilidades no pagamento. 

Mesmo assim, as partes que nao podiam arcar com os custos desse exame numa 

acao judicial sem comprometer seu proprio sustento e de sua familia, continuavam a merce 

dos demais meios de prova existentes. 

Embora ja houvesses algumas decisoes determinando ao Estado que arcasse com 

o valor desse exame, essa situacao somente mudou no ano de 2001, quando a Lei n° 10.317, 

acrescentou o inciso V I , ao art. 3° da Lei de Assistencia Judiciaria Gratuita (Lei n° 1.060/50), 

acrescentando as isencoes dos beneficiarios da justica gratuita a realizacao de exame de DNA: 

Art. 3°. A assistencia judiciaria compreende as seguintes isencoes: 
[...] 
VI - das despesas com a realizacao do exame de codigo genetico - DNA que for 
requisitado pela autoridade judiciaria nas acoes de investigacao de paternidade ou 
maternidade. (BRASIL, 2007, p. 1128). 

A partir dai o exame de DNA passou a ser o principal meio de prova nas acoes 

investigativas de paternidade, podendo ser realizado inclusive apos a morte do suposto pai, 

atraves do DNA de parentes proximos. 

Inclusive, caso o reu se recuse a fazer esse exame genetico, presume-se positiva a 

paternidade. Trata-se de presuncao relativa (presuncao juris tantum), ou seja, admite prova em 

contrario. Esta materia esta sumulada no STJ atraves da Sumula 301, que diz: "Em acao 
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investigatoria, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presuncao juris 

tantum de paternidade.". 

Ressalte-se que, a quase infalibilidade do exame de DNA depende, logicamente, 

das condicoes e seriedade na sua realizacao, sendo sempre necessario a participacao de 

laboratories idoneos. Outra ressalva que deve ser feita e que, o exame de DNA nao se tornou 

o unico e exclusivo meio de prova nas acoes de investigacao de paternidade, ate porque ha 

casos em que, por algum motivo, nao se pode realiza-lo, o que nao desincumbe o julgador de 

proferir uma decisao. 

O exame de DNA deve ser feito preferencialmente com celulas do sangue, pois 

nelas podem ser encontradas uma quantidade muito maior de DNA. Todavia, tambem e 

possivel retirar DNA para a realizacao do exame atraves de celulas da pele, dos tecidos, da 

raiz do cabelo, dos ossos, do semen, da saliva, dos dentes, dos musculos, das celulas contidas 

na urina, etc. Ademais, e possivel faze-lo ate mesmo em nascituros ou quando o suposto pai ja 

esta morto atraves de exumacao (dependendo da conservacao do corpo) ou atraves da coleta 

de DNA de parentes proximos, como dito anteriormente. 

Ve-se que o exame de DNA, com seu alto grau de confiabilidade e suas multiplas 

possibilidades, trouxe grande avanco para a prova nas acoes investigativas de paternidade. 

Destarte, muitas foram as sentencas que negaram ou afirmaram a paternidade a 

quern possuia ou nao possuia essa qualidade, em face da ausencia de uma prova tao precisa 

como e o exame de DNA. Essas sentencas tornaram-se teoricamente imutaveis em face da 

coisa julgada. 

Com o surgimento do exame DNA surgiu uma grande discussao doutrinaria e 

jurisprudencial acerca da possibilidade de se flexibilizar a regra de imutabilidade da coisa 

julgada, em face da relevancia desse tipo de acao, privilegiando o direito de todos de conhecer 

sua origem, a propria dignidade da pessoa humana e o ideal maior da constituicao que e o de 

justica nas relacoes sociais. 

Por outro lado, e inegavel a grande contribuicao que o instituto juridico da coisa 

julgada trouxe para o ordenamento juridico brasileiro, introduzindo seguranca juridica as 

decisoes dos orgaos judicantes. 
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4 A POSSIBILIDADE DE R E L A T I V I Z A C A O DA COISA JULGADA NAS A£OES DE 

INVESTIGACAO D E PATERNIDADE 

Como visto em capitulos anteriores, a coisa julgada material impede que uma 

acao ja definitivamente julgada, ou seja, com sentenca transitada em julgado, seja proposta 

novamente para discutir o mesmo conflito de interesses. 

Todavia, existe um movimento doutrinario e jurisprudencial (MARINONI, 2004, 

p. 142/162), que entende ser possivel flexibilizar, desconsiderar a coisa julgada nos casos de 

sentencas judiciais eivadas de injusticas ou inconstitucionalidades, mesmo que fora do prazo 

ou das hipoteses cabiveis de acao rescisoria. 

Nesse diapasao, a discussao acerca da possibilidade de relativizacao da coisa 

julgada material especificadamente nas acoes de investigacao de paternidade, que foram 

julgadas improcedentes por insuficiencia ou precariedade de provas em face da ausencia ou 

indisponibilidade do exame de DNA na epoca em que foram sentenciadas, merece uma 

analise mais cuidadosa. Isso porque tal discussao conduz a um acirrado conflito entre alguns 

dos mais importantes preceitos e principios da Constituicao Federal. 

De um lado o instituto da coisa julgada que traz consigo a importantissima 

garantia de seguranca juridica as decisoes jurisdicionais, impedindo que os conflitos de 

interesses se perpetuem; por outro lado, e nao menos importante, a busca pela verdade 

biologica acerca da paternidade, que se configura em direito da personalidade, enraizado no 

principio da dignidade da pessoa humana e no ideal de justica. 

Tentar-se-a, atraves deste capitulo explicar cada um desses principios e sua 

aplicacao no tema em estudo, mostrando como vem se posicionando alguns dos mais 

renomados juristas e dos principais Tribunals do pais sobre a possibilidade de modificar o 

conteudo de sentencas transitadas em julgado, nas quais a paternidade deixou de ser declarada 

em face da ausencia ou indisponibilidade do exame de DNA. 
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4.1 COISA JULGADA E O PRINCIPIO DA SEGURANCA JURIDICA 

O principio da Seguranca Juridica ou da Estabilidade das Relacoes Juridicas 

apresenta-se como elemento constitutive do proprio Estado Democratico de Direito, este 

consagrado no caput do art. 1° da CF, pois concede estabilidade as relacoes juridicas. 

O vocabulo seguranca juridica nao esta expressamente previsto na nossa Carta 

Magna, todavia, esta presente de forma generica ou intrinsecamente em varias disposicoes. A 

primeira delas e o preambulo da Constituicao Federal, que considera a seguranca como uma 

das finalidades do Estado Democratico: 

Nos, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democratico, destinado a assegurar o exercicio 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguranca, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justica como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solucao pacifica das controversias, 
promulgamos, sob a protecao de Deus, a seguinte CONSTITUICAO DA 
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. (BRASIL, 2007, p. 7). 

Logo em seguida, o caput do art. 5° da CF insere a seguranca entre os direitos e 

garantias fundamentals, ao dizer que: 

Art. 5° Todos s§o iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade 
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos 
seguintes: [...]. (BRASIL, 2007, p. 7). 

E bem verdade que o termo seguranca, presente nas disposicoes constitucionais 

expostas acima, esta expresso de forma generica, significando alem de seguranca juridica, 

seguranca social, seguranca publica, seguranca quanto aos demais direitos e garantias 

individuais, etc. 

Entretanto, o principio da seguranca juridica se manifesta atraves de varios 

institutos que estao expressamente previstos na Carta Magna ou na legislacao, tais como: 

direito adquirido, ato juridico perfeito e coisa julgada (art. 5°, X X X V I , CF), perempcao, 

prescricao e decadencia. 

Dentre estes, a coisa julgada pode ser considerada como a principal manifestacao 

do principio da seguranca juridica, sobretudo por estar inserida na Constituicao Federal como 

direito e garantia fundamental (art. 5°, X X X V I , CF) e, de conseguinte, ser clausula petrea, que 
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nao pode ser suprimida ou modificada nem por emenda constitucional, conforme art. 60, § 4°, 

I e IV da CF. 

Ademais, a coisa julgada, propiciando seguranca juridica, impede a perpetuacao 

dos conflitos de interesses postos sob analise dos orgaos jurisdicionais, uma vez que 

determina que o Poder Judiciario se pronuncie de forma definitiva sob determinado assunto, 

criando uma verdadeira norma para o caso concreto. 

Ausente o instituto da coisa julgada, criar-se-ia um verdadeiro estado de caos, 

inseguranca e incerteza nas relacoes sociais e juridicas. Assim sendo, o magistrado Mauro 

Nicolau Junior (2005, p. 21) assevera a imprescindibilidade da seguranca juridica: 

A seguranca juridica e o minimo de previsibilidade necessaria que o Estado de 
Direito deve oferecer a todo cidadSo, a respeito de quais sao as normas de 
convivencia que ele deve observar e com base nas quais pode travar relacoes 
juridicas validas e eficazes. 

Destarte, e defendendo veemente a coisa julgada, enquanto elemento garantidor 

da indispensavel seguranca juridica, que alguns juristas sao totalmente contra qualquer 

movimento de relativizacao ou flexibilizacao desse instituto, inclusive nas acoes de 

investigacao de paternidade, como sera demonstrado em topico posterior. 

4.2 DIREITO A IDENTIDADE: IDEAL DE JUSTIQA E PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA 

Um dos ideais fundamentais da Republica Federativa do Brasil consiste em 

encontrar a justica nas relacoes sociais, conforme preceitua o art. 3°, I da Constituicao 

Federal, in verbis: 

Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidaria; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalizacSo e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raca, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminacSo. (grifo nosso) (BRASIL, 2007, p. 7). 
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Assim, o Poder Judiciario buscara, ao proferir uma sentenca, obter a resposta mais 

justa possivel para o caso concreto, baseando-se na legislacao vigente. 

E evidente que nem sempre sera possivel alcancar essa tao utopica justica, ate 

porque o conceito de justica e relative 0 que e justo para uma pessoa pode ser injusto para 

outra; o que e justo hoje pode nao ser justo amanha. 

Entretanto, o importante e que os orgaos jurisdicionais, embora nem sempre 

logrem exito em "fazer justica", nao deixem jamais de, pelo menos, tentar alcanca-la. 

E com base na busca pela justica nas relacoes sociais, dentre outros argumentos 

que serao vistos a seguir, que alguns doutrinadores e tribunals procuram enquadrar a 

possibilidade efetiva de relativizacao da coisa julgada nas acoes de investigacao de 

paternidade. 

Acrescente-se que o direito de conhecer sua ascendencia genetica, corresponde a 

um direito da personalidade e tern fundamento no principio da dignidade da pessoa humana. 

Tal principio apresenta-se como fundamento da Republica Federativa do Brasil, 

conforme dispoe o inciso I I I , do art. 1° da CF, in verbis: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos 
Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democratico de 
Direito e tern como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo politico. (BRASIL, 2007, p. 7). 

A preocupacao com a dignidade da pessoa humana nao e so do Brasil. A 

Declaracao Universal dos Direitos do Homem, documento basico da ONU, assinada em 1948 

ja proclamava em seu preambulo o compromisso com a respeito a esse principio, vejamos: 

"Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da familia 

humana e de seus direitos iguais e inalienaveis e o fundamento da liberdade, da justica e da 

paz no mundo [. . .] ." (UNIDAS, 1948). 

Nao e tarefa facil conceituar o termo dignidade da pessoa humana. Todavia, 

Alexandre de Moraes (2006, p. 16) o faz da seguinte forma: 

A dignidade e um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminacSo consciente e responsavel da propria vida e que 
traz consigo a pretensao ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se 
em um minimo invulneravel que todo estatuto juridico deve assegurar, de modo que 
apenas excepcionalmente possam ser feitas limitacSes ao exercicio dos direitos 
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fundamentals, mas sempre sem menosprezar a necessaria estima que merecem todas 
as pessoas enquanto seres humanos. 

Ressalte-se que, o principio da dignidade da pessoa humana e considerado como o 

superprincipio do ordenamento juridico patrio, tendo significativo valor interpretativo, 

devendo ser respeitado em todas as areas do direito. 

Assim, o Estado existe em funcao da pessoa humana e nao esta em funcao 

daquele, que tern o absoluto e irrestrito dever de respeitar a identidade e a integridade flsica e 

psiquica de todas as pessoas. 

Nesse contexto, o direito de conhecer a origem biologica de uma pessoa insere-se 

como um direito da personalidade e, de conseguinte, protegido pelo principio da dignidade da 

pessoa humana. 

E o dever de plena e absoluta observancia deste principio que justifica a efetiva 

possibilidade de relativizar a coisa julgada nas acoes de investigacao de paternidade julgadas 

improcedentes por insuficiencia ou precariedade das provas existentes a epoca em que foram 

julgadas. 

Devidamente demonstrada a grande importancia dos principais principios e 

preceitos que embasam a discussao doutrinaria acerca da relativizacao da coisa julgada nas 

acoes investigativas de paternidade, serao esplanadas a seguir as correntes doutrinarias e 

jurisprudenciais favoraveis e contrarias a este tema com suas respectivas fundamentacoes. 

4.3 CORRENTE DOUTRINARIA CONTRARIA A RELATIVIZACAO 

Como visto, ha, na doutrina, duas correntes que possuem entendimento 

antagonico no que se refere a possibilidade de relativizacao da coisa julgada, conforme 

percepcao de Fredie Didier Jr. (2009, p. 444): 

"Em suma, de um lado, Candico Dinamarco, Humberto Theodoro Jr., Juliana 
Cordeiro etc., e, de outro, Barbosa Moreira, Gisele Goes, Nelson Nery Jr., Ovidio 
Batista, Marinoni etc., em extremos opostos, optam pela justica e pela seguranca, 
respectivamente. Ficamos com a seguranca." 

Os doutrinadores que optam pela seguranca, citados por Didier, sao contra 

qualquer movimento de desconsideracao da coisa julgada, seja em relacao a sentencas 
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inconstitucionais ou injustas, seja no especifico caso das acoes de investigacao de 

paternidade. Ademais, admitem a revisao da coisa julgada estritamente nas hipoteses previstas 

em leis, como por exemplo, atraves da acao rescisoria. 

Desse modo, defendem que a coisa julgada nas acoes de investigacao de 

paternidade julgadas improcedentes em face da insuficiencia probatoria so podem ser 

revisadas em face do surgimento do exame de DNA, atraves de acao rescisoria (art. 485, VI I , 

CPC), esta podendo ser proposta no prazo maximo de dois anos apos o transito em julgado da 

sentenca. 

Os defensores da imutabilidade da coisa julgada fora das hipoteses legais, tern 

como argumento primordial o respeito a seguranca juridica trazida por este instituto. 

Para eles, desconsiderar a coisa julgada em face do surgimento de novas provas, 

no caso do exame de DNA, significa ferir o proprio Estado Democratico de Direito, conforme 

afirma Nelson Nery Junior (2009, p. 69): 

O argumento de que novas provas poderiam modificar o resultado da demanda nao 
pode ser aceito porque o sistema nao permite que se viole o estado democratico de 
direito (CF, 1.°, caput), formando, entre outros elementos de existencia pela coisa 
julgada. 

Ademais, contrariando o argumento dos desconsideracionistas de que o direito 

deve sempre acompanhar a evolucao da sociedade e por isso permitir a modificacao da coisa 

julgada em face do surgimento da prova cientifica intitulada exame de DNA, tais 

doutrinadores alegam que a ciencia vai sempre evoluir o que geraria uma continua 

inseguranca juridica. 

Outra questao defendida pelos corolarios dessa corrente e de que permitir a 

modificacao de sentencas injustas geraria um verdadeiro caos, pois, segundo indagam, quern 

garantiria a justica da segunda decisao? Poder-se-ia discutir a justica infinitamente nos 

processos. 

Dizem ainda que "nao ha uma 'justica' anterior ao processo, que deva ser 

'encontrada' ou "revelada" pelo magistrado. A justica e sempre construida pelos sujeitos 

processuais, em contraditorio e cooperativamente." (DIDIER JUNIOR, 2009, p. 445). 

Fredie Didier Junior nao nega que podem haver decisoes injustas, ilegais ou que 

nao acompanharam a evolucao da sociedade, contudo, entende que os instrumentos de revisao 

da coisa julgada expressamente previstos (p.ex. acao rescisoria), sao suficientes para sanar tais 

questoes (DIDIER JUNIOR, 2009, p. 443). 
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No caso das sentencas definitivas nas acoes de investigacao de paternidade, 

sustentam que o Poder Judiciario ao sentenciar, ja descobriu sua verdade quanto a 

paternidade, nao podendo ser flexibilizada a coisa julgada nesses casos. 

Nelson Nery Junior acrescenta ainda que, em caso de entendimento contrario, 

"instalar-se-ia o caos e a total inseguranca juridica. A solucao de eventual impasse deve ser 

buscada no sistema, vale dizer, por procedimento de afirmacao positiva do sistema, e nao pela 

negacao do sistema, como pretendem os desconsideracionistas." (NERY JUNIOR, 2009, p. 

69). 

Por fim, Fredie Didier Junior e, segundo menciona: Marinoni, Ovidio Batista e 

Nelson Nery, apesar de nao admitirem a revisao da coisa julgada da forma pretendida pelos 

desconsideracionistas, defendem que a legislacao deve ser revista, especialmente quanto as 

hipoteses de acao rescisoria atinentes a corrigir injusticas (p. ex. art. 485, IX, CPC), bem 

como quanto ao tratamento que deve ser dado as inovacoes cientificas, como o exame de 

DNA. (DIDIER JUNIOR, 2009, p. 447). 

Magno Federici Gomes e Ricardo Moraes Cohen vao alem, sugerindo a revogacao 

do art. 495 do CPC, encerrando-se com o prazo decadencial de dois anos da acao rescisoria 

para qualquer das hipoteses legais. (GOMES; COHEN, 2008). 

4.4 CORRENTE DOUTRINARIA FAVORAVELA RELATIVIZACAO 

Como visto, a corrente doutrinaria e jurisprudencial contraria a relativizacao em 

comento, inadmite a desconsideracao da coisa julgada em qualquer hipotese, seja em relacao a 

sentencas injustas ou inconstitucionais, seja em sentencas de improcedencia em acoes de 

investigacao de paternidade antes do surgimento do exame de DNA, por defenderem 

incessantemente a coisa julgada como instrumento garantidor da seguranca juridica das 

relacoes sociais e juridicas. 

Na corrente favoravel a relativizacao da coisa julgada nas acoes de investigacao 

de paternidade, entretanto, ha uma ramificacao. De um lado estao os que sao a favor da 

flexibilizacao da coisa julgada em qualquer dos casos citados (sentencas injustas e 

inconstitucionais); do outro estao os que, embora inadmitam a relativizacao da coisa julgada 

em relacao a sentencas injustas ou inconstitucionais em geral, defendem a relativizacao nos 
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casos das acoes investigativas de paternidade, por considerarem que se trata de hipotese 

especial, que envolve principios muito importantes. 

Essa corrente, tambem e defendida por importantes juristas, entre eles: Humberto 

Theodoro Junior, Juliana Cordeiro de Faria, Candido Dinamarco etc., conforme citado por 

Fredie Didier Jr. (DIDIER, 2009, p. 444). 

Tais doutrinadores possuem diversos argumentos para aceitarem a possibilidade 

de relativizacao da coisa julgada nas acoes de investigacao de paternidade. Ver-se-a que os 

principais sao: o respeito a justica e a dignidade da pessoa humana. 

Para eles, o direito nao e uma ciencia estatica, imutavel. Pelo contrario, o direito 

deve se moldar a evolucao da sociedade, da ciencia, das tecnicas, com a finalidade de 

satisfazer os anseios sociais. 

Desse modo, a possibilidade de se auferir com quase absoluta certeza a 

paternidade, nascida com o surgimento do exame de DNA, demonstra justamente a evolucao 

cientifica e uma nova era nas acoes de investigacao de paternidade, nao podendo este fato, 

segundo tais juristas, passar despercebido pelos operadores do direito. 

Outro argumento lancado por alguns desconsideracionistas e que, oportunizar a 

alguem conhecer sua verdadeira origem biologica, mesmo que para isso tenha-se que 

desconsiderar a coisa julgada, e atender ao ideal de justica proclamado pela Carta Magna. 

Nesse interim, sustentam que, embora determinar o que e justo seja algo utopico, 

certamente nao haveria duvidas de que negar a um filho o direito de conhecer sua paternidade 

seja algo injusto. Assim, nao podera preponderar o principio da seguranca juridica das 

relacoes sociais em detrimento do que inegavelmente seria justo para o individuo: o 

conhecimento da sua verdade biologica, sua identidade. 

Nesse sentido, entendendo ser o direito uma ciencia que se preocupa com a 

verdade e a justica, valores esses que devem se sobrepor inclusive a coisa julgada em 

hipoteses especiais como o da acao de investigacao de paternidade, Misael Montenegro Filho 

(2007, p. 566/567), assim se manifesta: 

Se e certo que o respeito a coisa julgada apresenta-se como primado constitucional, 
nao menos certo e que o direito, enquanto ciencia, preocupa-se com o verdadeira, 
com a justica na pacificac3o dos conflitos de interesses. [...] 
Num entendimento mais liberal, registramos o nosso pensamento no sentido de 
admitir o reexame dos elementos de uma relacSo juridica finda, desfechada por 
sentenca acobertada pela coisa julgada, nao de modo geral, mas em situacSes como a 
narrada, em que a injustica do pronunciamento se p5e em confronto com os 
principios relacionados a seguranca juridica. 
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Todavia, alguns doutrinadores, como o proprio Misael Montenegro Filho (2007, 

p. 568/569) adeptos desta corrente, entendem nao ser a busca pela justica fundamento 

suficiente para a desconsideracao da coisa julgada nas acoes investigativas de paternidade. 

Isso porque, alem da justica ser um elemento utopico, essa justificativa causaria, de fato, 

inseguranca juridica nas relacoes. Ate porque, sempre existirao situacoes especiais entendidas 

como injustas. 

Assim, a modificacao da coisa julgada nas acoes de investigacao de paternidade 

em face do surgimento do exame de DNA encontra seu principal fundamento, este defendido 

por quase todos os desconsideracionistas, no principio da dignidade da pessoa humana. 

Como visto, tal principio esta previsto na Carta Magna como fundamento da 

propria Republica Federativa do Brasil (art. 1°, I I I da CF). Assim sendo, e considerado como 

um superprincipio, valor-guia de toda a ordem juridica. 

Os desconsideracionistas sustentam que, o direito de conhecer sua verdadeira 

ascendencia genetica configura-se em direito da personalidade incluido no superprincipio da 

dignidade da pessoa humana, e por isso, nao pode ser desprezado. 

Nesse norte, Alexandre Freitas Camera (2008, p. 468) se pronuncia da seguinte 

maneira: 

Parece-me que declarar que uma pessoa e genitora (ou filha) de outra quando isto 
nao corresponde a verdade contraria o mais relevante dos principios constitucionais: 
o da dignidade humana. A meu ver, integra este principio a garantia de que se tera 
acesso ao conhecimento exato a respeito da ascendencia ou descendencia genetica 
de cada um (ou seja, a todas as pessoas e assegurado o direito de saber quern, se e, 
de onde se veio e para onde se vai do ponto de vista genetico). 

Dizem ainda que, sendo o principio da dignidade da pessoa humana o valor-guia 

de todo o ordenamento, ele deve se sobrepor a qualquer outro principio, inclusive sobre os 

principios da intangibilidade da coisa julgada e da conseqiiente seguranca juridica. 

E desse modo que defende Eduardo Talamini (2005, p. 577): 

No exame da coisa julgada, quando a concreta ponderacao de bens conduzir a 
preponderancia de outro valor em face da seguranca juridica a regra da coisa julgada 
tera sua incidencia afastada, excluida, no caso concreto (ao passo que o principio da 
seguranca juridica sera "ponderado", cedera parcialmente espaco, sera assim 
"relativizado"). Dai por que se pode mesmo falar em quebra, "desconsideracao" da 
coisa julgada. 
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Elpideo Donizetti (2009, p. 421) considera o conhecimento da verdade biologica 

uma das questoes mais importantes da vida de uma pessoa, e assim, sendo, seria inconcebivel 

prevalecer a aparente paz social trazida pela coisa julgada pela paz individual: 

Cotejando os principios em conflito - seguranca juridica e dignidade da pessoa 
humana -, parece-nos razoavel que prevaleca este ultimo. NSo se pode conceber que 
a conquista da aparente paz social trazida pelos julgados tenha um preco maior que a 
paz individual, quando em discussao questao das mais importantes na vida de uma 
pessoa: o conhecimento da verdade biologica. 

Argumenta ainda que, defender a imutabilidade da coisa julgada nesses casos 

significa apegar-se demasiadamente as formas, suprindo-se totalmente o direito 

personalissimo, indisponivel e imprescritivel de ver reconhecido o estado de filiacao. 

(DONIZETTI, 2009, p. 421) 

Maria Berenice Dias (2009, p. 367-368), por seu turno, defende que, 

desconsiderar a coisa julgada nos casos das acoes investigativas de paternidade julgadas 

improcedentes em face da ausencia de provas, nao significa infracao a coisa julgada, mas 

adaptacao do direito a nova realidade, conforme trecho a seguir: 

Sao situacoes como essas que levam a questionar qual o interesse prevalente. De um 
lado, ha o interesse publico na composicao dos conflitos, que leva a consagracao da 
coisa julgada. De outro o direito fundamental a identidade, um dos atributos da 
personalidade. No conflito entre esses dois principios, o instituto da coisa julgada 
nao pode se sobrepor ao direito de livre acesso a justica para o reconhecimento da 
filiacao. Nao ha infracao a coisa julgada e sim adequagao a uma nova realidade que, 
se preexistente, teria determinado na ocasiao outra composicao da lide. (...) Assim, a 
coisa julgada ha de ceder toda vez que contra ela sobrelevem razoes mais altas e 
principios de maior alcance. 

Maria Berenice Dias (2009, p. 367) chega a considerar que, qualquer acao de 

investigacao de paternidade, mesmo atual, julgada improcedente por insuficiencia de provas 

nao teria o condao de fazer coisa julgada; deveria, na verdade, ser julgada sem resolucao de 

merito, conforme se infere do trecho a seguir: 

Quando nao lograr o autor os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, que e o filho 
do reu, o nao acolhimento da acao nao dispoe de conteudo declaratorio de que o reu 
nao e pai do autor. A improcedencia da acao nao significa inexistencia do vinculo de 
filiacao. [...] a insuficiencia probatoria nao pode levar a um juizo de improcedencia, 
mediante sentenca definitiva. 
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Esta justificativa de que tais sentencas devem ser consideradas como julgadas sem 

resolucao do merito e, assim, a paternidade podera ser rediscutida com o surgimento de nova 

prova e defendida por varios corolarios dessa corrente. 

Ressalte-se, por fim, que alguns doutrinadores, como a propria Maria Berenice 

Dias, consideram ser possivel, inclusive a modificacao de sentencas constitutivas da 

paternidade em face do surgimento do DNA. Isso porque, para eles a verdade biologica deve 

prevalecer em qualquer hipotese sobre o instituto da coisa julgada. 

4.5 POSigAO DOS TRIBUNAIS 

Como visto, o tema da relativizacao da coisa julgada nas acoes de investigacao de 

paternidade em face do surgimento do exame de DNA e demasiadamente conflitante na 

doutrina brasileira. 

O fato e que, com o surgimento do exame de DNA, viu-se a possibilidade de se 

auferir a verdade real acerca da ascendencia biologica de uma pessoa. De conseguinte, muitas 

pessoas ingressaram com novas acoes investigativas de paternidade ou acoes negativas de 

paternidade, com o intuito de modificar a coisa julgada anterior que negou ou declarou a 

paternidade de alguem, em face da precariedade das provas existentes a epoca em que foram 

julgadas. 

Assim como na doutrina, nos julgados, tal tema nao se apresenta de forma 

diferente. Ainda nao ha um consenso sobre a possibilidade ou nao de se desconsiderar a coisa 

julgada em tais casos. 

Tentar-se-a mostrar, a titulo de exemplificacao, jurisprudencias de alguns 

tribunals do pais contrarias e favoraveis a relativizacao atipica da coisa julgada nas acoes de 

investigacao de paternidade. 

O Tribunal de Justica do Rio Grande do Sul, na grande maioria das suas decisoes 

vem admitindo a relativizacao da coisa julgada ante a possibilidade de se encontrar, com o 

exame de DNA, a verdade acerca da filiacao, seja em acao investigativa, seja em acao 

negativa de paternidade. 

Nesse sentido, seguem alguns recentes arrestos daquele Tribunal: 
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INVESTIGACAO DE PATERNIDADE. COISA JULGADA. ACAO 
ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE. INOCORRENCIA. 1. Mesmo 
que tenha sido proposta anteriormente outra acao investigatoria, que foi julgada 
improcedente por falta de provas, pois, na epoca, ainda nao havia o exame de DNA, 
constitui entendimento jurisprudencial pacifico no STJ que se trata de direito 
personalissimo e que, em tal hipotese, a coisa julgada deve ser relativizada. 2. 
Mesmo acatando a orientacao jurisprudencial dominante, tenho que a relativizacao 
da coisa julgada deve ser admitida sempre com reserva, com a maxima cautela, sob 
pena de se correr o risco de banalizar o instituto, gerando mais injustica, inseguranca 
e intranquilidade social Recurso desprovido. (SEGREDO DE JUSTICA). 
(TJRS, A.I. n° 70029078813, Setima Camara Civel, Rel. Sergio Fernando de 
Vasconcellos Chaves, Julgado em 30/09/2009). 

No julgado supra, o desembargador Sergio Fernando de Vasconcelos Chaves 

admite a relativizacao nos casos das acoes investigativa de paternidade julgadas 

improcedentes por insuficiencia de provas, mas ressalta que tal movimento de relativizacao 

deve ser usado com parcimonia. 

Ademais, a questao ja foi suscitada, por diversas vezes no Supremo Tribunal de 

Justica, contudo, tambem nao ha uma posicao pacifica daquela Corte Superior acerca da 

possibilidade de desconsiderar a coisa julgada das acoes de investigacao de paternidade 

julgadas antes do surgimento do exame de DNA. 

Assim, quanto a Corte Especial, seguem dois recentes arrestos do STJ, um deles 

favoravel a desconsideracao da coisa julgada no caso em estudo e outro contrario: 

D I R E I T O P R O C E S S U A L C I V I L . R E C U R S O E S P E C I A L . A C A O D E 
I N V E S T I G A C A O D E P A T E R N I D A D E C O M P E D I D O D E A L I M E N T O S . C O I S A 
J U L G A D A . I N E P C I A D A I N I C I A L . A U S E N C I A D E M A N D A T O E 
I N E X I S T E N C I A D E A T O S . C E R C E A M E N T O D E D E F E S A . L I T I G A N C I A D E 
M A - F E . I N V E R S A O D O O N U S D A P R O V A E J U L G A M E N T O C O N T R A A 
P R O V A D O S A U T O S . N E G A T I V A D E P R E S T A C A O J U R I S D I C I O N A L . 
M U L T A P R E V I S T A N O A R T . 538, P A R A G R A F O U N I C O , D O C P C . 
- A propositura de nova acao de investigacao de paternidade cumulada com pedido 
de alimentos, nao viola a coisa julgada se, por ocasiao do ajuizamento da primeira 
investigatoria - cujo pedido foi julgado improcedente por insuficiencia de provas - , 
o exame pelo metodo DNA nao era disponivel tampouco havia notoriedade a seu 
respeito. 
- A nao exclusao expressa da paternidade do investigado na primitiva acao 
investigatoria, ante a precariedade da prova e a insuficiencia de indicios para a 
caracterizacSo tanto da paternidade como da sua negativa, alem da 
indisponibilidade, a epoca, de exame pericial com indices de probabilidade 
altamente confiaveis, impoem a viabilidade de nova incursao das partes perante o 
Poder Judiciario para que seja tangivel efetivamente o acesso a Justica. 
- A falta de indicacao do valor da causa nao ofende aos arts. 258 e 282, inc. V , do 
CPC, ante a ausencia de prejuizo as partes, sobressaindo o carater da 
instrumental idade do processo. 
- Sanado o defeito com a devida regularizacao processual, n3o ha que se alegar 
ausencia de mandato e inexistencia dos atos praticados. 
- Nao ha cerceamento de defesa quando, alem de preclusa a questao alegada pela 
parte, impera o obice da impossibilidade de se reexaminar fatos e provas em sede de 
recurso especial. 
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- A ausencia de dolo exclui a possibilidade de declaracao de litigancia de ma-fe. 
- Em ac3o investigatoria, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA 
induz presuncao juris tantum de paternidade (Sumula 301/STJ). 
- Nao existe violac3o ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem apreciou 
todas as quest5es relevantes para o deslinde da controve"rsia, apenas dando 
interpretacao diversa da buscada pela parte. 
- Inviavel em sede de recurso especial a analise de alegada violacao a dispositivos 
constitucionais. 
Recurso especial n3o conhecido. 
(STJ, REsp 826698, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, Julgado em 
06/05/2008). 

CIVIL. NOVA ACAO DE INVESTIGACAO DE PATERNIDADE. COISA 
JULGADA. DNA. CONFRONTO. PREVALENCIA. 
I. Refoge a esta Corte a reforma de acordao fundamentado exclusivamente no art. 5°, 
X X X V I , da Constituicao Federal. 
II. Consolidada a coisa julgada definitiva, incabivel o ajuizamento de nova acao 
investigatoria de paternidade sob a justificativa do advento de nova tecnica de 
apurac3o, caso do exame DNA. 
(STJ, REsp 960805, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Julgado em 
17/02/2009). 

Destarte, restou demonstrado que a questao da relativizacao da coisa julgada nas 

acoes de investigacao de paternidade, ante ao surgimento do exame de DNA ainda esta longe 

de ser pacificado nas doutrinas e nos julgados do pais. 
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5 CONCLUSAO 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar se existe ou nao a 

possibilidade de relativizacao da coisa julgada nas acoes de investigacao de paternidade 

julgadas improcedentes por insuficiencia ou precariedade de provas, em face do surgimento 

de uma nova prova cientifica, intitulada, exame de DNA (acido desoxirribonucleico). 

Para tanto foi necessario desvendar as principais caracteristicas dos institutos da 

coisa julgada, da acao de investigacao de paternidade e do exame de DNA, o que se 

manifestou em um suporte teorico facilitador do entendimento do problema posto. 

Nesse sentido, pode-se constatar que, de acordo com a legislacao propriamente 

dita, so e possivel relativizar a coisa julgada em face de documento novo (o exame de DNA e 

assim considerado pela doutrina e jurisprudencia), atraves de acao rescisoria e no prazo de 

dois anos apos o transito em julgado da decisao que se pretende rescindir, conforme hipotese 

do artigo 485, VI I do Pergaminho Processual. 

Todavia, tambem foi verificado que, malgrado a legislacao nao preveja 

expressamente a modificacao da coisa julgada no caso em estudo (acao investigativa de 

paternidade) apos o prazo para a rescisoria, muitos doutrinadores e jurisprudencias vem 

admitindo a relativizacao da coisa julgada neste caso. 

Em seguida foram analisados os principios e os preceitos que embalam a 

discussao acerca do tema em estudo para, de conseguinte, enfrentar as duas correntes 

doutrinarias antagonicas formadoras dessa discussao, bem como decisoes judiciais favoraveis 

as duas teses. 

A corrente favoravel a relativizacao em tais casos e conhecida como 

desconsideracionistas, pois admitem a relativizacao da coisa julgada no caso de sentencas 

injustas e/ou inconstitucionais e/ou somente nos casos de acao de investigacao de paternidade 

julgadas improcedentes por insuficiencia de provas. Baseiam-se na evolucao da sociedade, no 

ideal de justica e no principio da dignidade da pessoa humana. 

Tal corrente tern, ainda, como fundamento o fato de que o Direito deve 

acompanhar a evolucao da sociedade e da ciencia, bem como o dever de respeito ao ideal 

justica das decisoes perseguido pela Carta Magna, que deve prevalecer sobre a coisa julgada e 

o dever de respeito ao principal principio da Constituicao Federal: o da dignidade da pessoa 

humana, que deve se sobrepor a coisa julgada e ao principio de seguranca juridica. 
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Importante mencionar que os desconsideracionistas tern como fundamento, 

tambem, a natureza especial do direito envoivido nesta acao: o direito a conhecer a verdade 

real sobre a sua origem biologica, que e uma questao de justica e de respeito a dignidade da 

pessoa humana. 

Ao fim desse estudo que foi resultado de uma intensa pesquisa bibliografica, 

analise da Constituicao Federal, principios, leis e decisoes jurisprudenciais, verificou-se que, 

ponderando-se os principios da seguranca juridica e da dignidade da pessoa humana no tema 

em estudo, com os principios da proporcionalidade e razoabilidade, o superprincipio da 

dignidade da pessoa humana devera, ou pelo menos deveria prevalecer, em face da 

importancia e da singularidade do direito a identidade. 

Nesse interim, cumpre mencionar que o direito a identidade consiste em poder 

conhecer quern sao os ascendentes geneticos de uma pessoa, em especial o pai. Tal direito 

insere-se no rol dos direitos da personalidade que sao personalissimos e indisponiveis. 

Ademais, como visto, sao protegidos pelo manto do principio da dignidade da pessoa humana. 

Esta-se discutindo, efetivamente, o direito de todos os individuos de conhecer 

suas origens, diga-se, saber o nome da sua mae e do seu pai e fazer valer os direitos 

decorrentes dessa relacao de parentesco, sejam eles patrimoniais, sejam eles meramente 

morais e afetivos. 

E o direito a identidade, inserido entre os direitos da personalidade, estes 

protegidos pelo principio da dignidade da pessoa humana. Nesse norte, esta-se falando num 

dos maiores principios do nosso ordenamento, consagrado como um dos fundamentos e 

objetivos da propria Republica Federativa do Brasil, conforme determina a Constituicao 

Federal (arts. 1°, I I I e 3°, I). 

Nao se pode deixar de considerar que o exame de DNA trouxe consigo uma 

possibilidade inexistente ate entao: a de se auferir com quase absoluta certeza a verdadeira 

paternidade de alguem, o que ocasionou uma verdadeira revolucao em acoes investigativas de 

paternidade. 

Assim, hodiernamente, quando uma pessoa ingressa com uma acao de filiacao, ela 

tern a garantia de que vai, ou pelo menos dispoe de meios capazes de desvendar a verdade real 

sobre sua paternidade. Esse foi o impacto trazido pelo exame de DNA. 

Infelizmente, quern ingressou com acoes dessa especie antes do surgimento ou 

disponibilidade dessa tao importante inovacao cientifica (exame de DNA), teve que dispor 

dos precarios meios de provas existentes a epoca com o intuito de provar a paternidade de 
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outra pessoa. Essa nao era uma tarefa facil, visto que a causa de pedir desse tipo de acao 

(concepcao) geralmente acontece entre quatro paredes, sem testemunhas. 

Assim, em face da insuficiencia probatoria, muitas pessoas tiveram seu direito de 

conhecer/ter um pai, negado pelo Judiciario atraves de sentencas de improcedencia. 

Ora, tais sentencas de improcedencia declararam uma situacao (inexistencia de 

paternidade) que, hodiernamente, pode ser invalidada (ou confirmada) com um simples exame 

genetico, o exame de DNA. 

A garantia de conhecer sua verdade biologica e de extrema importancia para a 

vida de qualquer individuo. No minimo esta-se protegendo o individuo quanto aos 

impedimentos para casamento entre familiares proximos e respeitando suas necessidades 

psicologicas. 

Ora, e fato que o direito deve acompanhar a evolucao da sociedade, sob pena de 

deixar de atender aos anseios sociais. Ocorre que os defensores da imutabilidade da coisa 

julgada querem que a sociedade aguarde o legislador se pronunciar sobre essa evolucao. 

Entretanto, essa espera muitas vezes pode ser longa e, se estamos diante de uma 

evolucao cientifica como o exame de DNA, capaz de ajudar o Judiciario a encontrar a verdade 

real sobre um direito tao singular, como o reconhecimento da paternidade, porque 

desconsidera-la? Porque aguardar o legislador? 

Nao e razoavel pedir as pessoas que nao conhecem a verdade sobre a sua filiacao 

que esperem uma possivel manifestacao do legislador a respeito. Todos tern pressa em saber 

suas origens. 

Trata-se de garantir um tratamento isonomico entre todos os individuos, sejam os 

que ingressam hoje com acoes investigativas de paternidade, sejam os que ja o fizeram, mas 

por motivos alheios a sua vontade, nao tiveram exito em ter reconhecida a paternidade. 

Ademais, a Constituicao defende veementemente a familia como base da 

sociedade. Permitir o reconhecimento da paternidade a essas pessoas e possibilitar a 

integracao de uma familia, a criacao de lacos afetivos. 

Nao se esta falando em garantir que isso aconteca. Todavia, quanto mais cedo se 

permitir que pai e filho conhecam seu vinculo de parentesco, mais facil e possivel sera essa 

aproximacao afetiva. 

Em que pese o conceito de justica ser utopico, a questao de garantir o 

conhecimento da paternidade e inegavelmente justo e nao gera inseguranca juridica, posto que 

nao havera mais o que se discutir apos encontrada a verdade real na segunda demanda. 
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Nao se pretendeu com essas conclusoes diminuir a importancia da coisa julgada 

no ordenamento juridico brasileiro. Pelo contrario, ficou demonstrado que sua existencia e 

vital para manter a seguranca juridica e a paz social. 

Contudo, sem desconsiderar as qualidades desse instituto, vale ressaltar que ele 

nao pode ser imutabilizado quando em confronto com um principio-valor tao importante 

como o da dignidade da pessoa humana, fundamento e objetivo maior da Republica 

Federativa do Brasil. 

Ressalte-se que nao ha efetivamente uma infracao a coisa julgada, mas uma 

adequacao indispensavel do direito a uma nova realidade, uma inovacao cientifica que, se 

existente a epoca em que tais acoes foram julgadas, certamente mudaria seu resultado. 

A paz individual, advinda da possibilidade de conhecimento de suas origens 

geneticas deve prevalecer em face da paz social/seguranca juridica trazida pela coisa julgada. 

Nesse diapasao, demonstrou-se que permitir a repropositura dessas acoes 

investigativas de paternidade e o uso do exame de DNA significa proporcionar a integracao 

de uma familia, a formacao de vinculos afetivos entre duas pessoas (pai e filho), que, ate 

entao nao sabiam se tinham algum vinculo de parentesco. 

E necessario que alguns tribunais do pais que ainda nao aderiram a esse 

movimento desconsideracionista, mitiguem um pouco esse apego demasiado a forma, a 

imutabilidade da coisa julgada. Desse modo, poder-se-a satisfazer um interesse bem mais 

importante do individuo: o direito/necessidade de conhecer sua origem biologica, em respeito 

nao somente ao individuo, mas tambem a instituicao da familia, considerado pela Carta 

Magna como seio da sociedade. 

Por fim, e imprescindivel que o legislador se pronuncie prontamente, adaptando a 

legislacao a nova realidade, e possibilitando expressamente a relativizacao da coisa julgada 

nas acoes investigativas de paternidade julgadas antes do surgimento ou disponibilidade do 

exame de DNA. 



64 

R E F E R E N C I A S 

BRASIL. Vade Mecum. 3. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2007. 

CAMERA, Alexandre Freitas. Licoes de Direito Processual Civil. 18. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2008. 

DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Familias. 5. ed. Sao Paulo: Revista dos 
Tribunals, 2009. 

DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol.2. 4. ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2009. 

DINIZ, Maria Helena. Codigo Civil Anotado. 8. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2002. 

DONIZETTI, Elpideo. Curso Didatico de Direito Processual Civil. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009. 

FARIAS, Cristiano Chaves. Um alento ao futuro: novo tratamento da coisa julgada nas acoes 
relativas a filiacao. In: Relativizacao da Coisa Julgada: Enfoque critico. DIDIER JUNIOR, 
Fredie (coord.). 2 ed. Salvador: JusPODIVM, 2006. 

FERNANDES, Marcela de Jesus Boldori. A autoridade da coisa julgada nas acoes de 
investigacao de paternidade. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 65, maio 2003. Disponivel 
em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4061>. Acesso em: 03 out. 2010. 

GOMES, Ricardo Federici; COHEN, Ricardo Moraes. Relativizacao da Coisa Julgada: 
Teorias, Controversias, Dilema e Solucao. In: Revista IOB de Direito Civil e Processual Civil, 
Sao Paulo: IOB, v. 9, n. 53, p. 83/100, maio/jun. 2008. 

GON^ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Familia. Vol.VI. 6. ed. 
Sao Paulo: Saraiva, 2009. 

GONQALVES, Romero Vieira. Coisa Julgada nas Acoes de Investigacao de Paternidade: 
Possibilidades de Relativizacao. Campina Grande: UEPB, 2008. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4061


65 

GRECO, Leonardo. Consideracoes sobre a chamada "Relativizacao" da coisa julgada 
material. In: Relativizacao da Coisa Julgada: Enfoque critico. Coord. Fredie Didier. 2. ed. 
Salvador: JusPODIVM, 2006. p. 213/215. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2009. 

MACHADO, Daniel Carneiro. A coisa julgada no processo civil romano. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 8, n. 256, mar. 2004. Disponivel em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4967.>. Acesso em: 21 ago. 2010. 

MARINONI, Luiz Guilherme. O principio da seguranca dos atos jurisdicionais (A questao da 
relativizacao da coisa julgada material. In: Relativizacao da Coisa Julgada: Enfoque critico. 
Coord. Fredie Didier. 2.ed. Salvador: JusPODIVM, 2006. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermeneutica e Aplicacao do Direito. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1984. 

MONTENEGRO FILHO, Misael. Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do 
Processo e Processo do Conhecimento. 4. ed. Sao Paulo: Atlas S.A, 2007. 

MORAES, Alexandre. Constituicao do Brasil Interpretada e Legislacao Constitucional. 5. 
ed. Sao Paulo: Atlas S.A, 2005. p. 128. 

. Direito Constitucional. 19. ed. Sao Paulo: Atlas, 2006, p. 16. 

NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Codigo de Processo Civil 
Comentado e Legislacao Extravagante. 10. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2008. 

. Principios do Processo na Constituicao Federal: Processo Civil, Penal e 
Administrativo. 9. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2009. 

NICOLAU JUNIOR, Mauro. Seguranca juridica e certeza do direito: realidade ou Utopia 
num Estado Democratico de Direito?. 10 mar. 2005. p. 21. Disponivel em: 
<www.jurid.com.br>. Acesso em: 08 out. 2010. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: Direito de Familia. Vol. V I . 28. ed. Sao Paulo: Saraiva, 
2004. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4967.
http://www.jurid.com.br


66 

SILVA, Ovidio A. Baptista da. Coisa Julgada relativa?. In: Relativizacao da Coisa Julgada: 
Enfoque critico. DIDIER JUNIOR, Fredie, coord. 2 ed. Salvador: JusPODIVM, 2006. 

SOUZA, Leonardo Fernandes de. Breve historico da coisa julgada. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 6, n. 58, ago. 2002. Disponivel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3178.>. 
Acesso em: 21 ago. 2010. 

TALAMINI, Eduardo. Coisa Julgada e sua Revisao. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 
2005. 

THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria do Direito 
Processual Civil e Processo do Conhecimento. Vol. I . 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

; FARIA, Juliana Cordeiro de. O Tormentoso Problema da Inconstitucionalidade da 
Sentenca Passada em Julgado. In: Relativizacao da Coisa Julgada: Enfoque critico. DIDIER 
JUNIOR, Fredie (coord.). 2 ed. Salvador: JusPODIVM, 2006. 

UNIDAS. Organizacao das Nacoes. Declaracao Universal dos Direitos do Homem. 1948. 
Disponivel em <http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php>. Acesso 
em: 10 out. 2010. 

WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso Avancado de Processo Civil: Teoria Geral do Processo 
e Processo do Conhecimento. Vol. I . 7. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 2005. 

, Teresa Arruda Alvim. Relativizacao da Coisa Julgada. In: Relativizacao da Coisa 
Julgada: Enfoque critico. DIDIER JUNIOR, Fredie (coord.). 2. ed. Salvador: JusPODIVM, 
2006. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3178.
http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php


67 

ANEXO A - TRADUCAO DE EXPRESSOES E M L A T I M 

1. Actio iudicati - acao que tem por fundamento a coisa julgada. 
2. Agere - Litigar, assistir juridicamente clientes nos processos. 
3. Apud iudicem, in iudicio - Diante do juiz. 
4. Causa petendi - O fundamento do pedido, causa de pedir. 
5. Cognitio - Conhecimento. 
6. Cognitio extraordinarium - Conhecimento extraordinario. 
7. Custus legis - Fiscal da lei. 
8. Decisium - Decisao, sentenca. 
9. Erga omnes - Para com todos. O que e valido contra todos. 
10. Ex tunc - Desde o inicio. Nulidade de ato ex tunc, cujos efeitos decorrem a partir da 

criacao do ato que gerou a nulidade. Retroage. 
11. Ex nunc - Desde agora. Nulidade de ato ex nunc, cujos efeitos decorrem a partir da 

declaracao de nulidade. Nao retroage. 
12. Exceptio plurium concubentium - excecao de multipla concubinagem, excecao de 

concubinato plurimo. 
13. Exceptio res iudicatae - Excecao de coisa julgada 
14. Formulax - formular. 
15. In casu - Na especie em julgamento. 
16. In hire ou in jure - Em juizo. 
17. In verbis - Nas palavras, nestes termos, textualmente. 
18. ludicium - Significa acao, juizo, demanda ou, ainda, decisao judicial. 
19. Infitatio - Aquele que contesta a acao. 
20. Intes partes - Entre as partes. 
21. Index - Juiz popular. 
22. ludicium rescindens - Juizo rescindendo. 
23. ludicium rescissorium - Juizo rescisorio. 
24. Lato sensu - Em sentido geral. 
25. Legis actiones - As acoes da lei. 
26. Litis contestatio - Contestacao da lide. 
27. Presuncao jures et jures - Presuncao absoluta, que nao admite prova em contrario. 
28. Presuncao juris tantum - Presuncao relativa, que admite prova em contrario. 
29. Post mortem - Depois da morte. 
30. Querella Nullitatis - Acao de nulidade de sentenca. 
31. Res iudicata ou judicata - coisa julgada. 
32. Revocatio in duplum - Era um tipo de acao utilizado pelo condenado para anular. 
33. Restitutio in integrum - Restituicao por inteiro, recuperacao no estado original da coisa. 
34. Statu quo ante - No estado em que se encontrava anteriormente. 
35. Ultra partes - Alem das partes. 


