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RESUMO 

O objetivo geral deste trabalho monografico e apresentar atraves de pesquisa 
bibliografica, e dos metodos exegetico-juridico, historico-evolutivo e do estudo inter-
disciplinar, os direitos do nascituro face a reprodugao humana assistida e tecer 
consideragoes a cerca das implicagoes decorrentes dela, que e um tema que vem 
gerando uma serie de questoes de dificeis solugoes para o nosso ordenamento 
jurldico vigente. Dessa forma, diante da problematica, tentou-se primordialmente 
conceituar e esclarecer os metodos de reprodugao em suas diferentes formas, 
fazendo referenda direta a utilizagao das maes de substituigao tambem como 
tecnica de reprodugao assistida, para posteriormente narrar algumas implicagoes 
juridicas decorrentes do uso das tecnicas de reprodugao assistida, como e o caso 
das relagoes de parentesco, dos embrioes excedentes e sua doagao para uso em 
pesquisas com celulas-tronco e as consequencias juridicas decorrente dessas 
implicagoes. E por fim, enumerar alguns direitos do nascituro, como o direito a 
adogao, de receber doagoes, de ser representado, de ter direitos sucessorios, direito 
a alimentos, direito a imagem, honra e integridade fisica, mostrando em 
contrapartida a dificuldade dos legisladores nacionais sobre a normatizagao desses 
direitos, exemplificando atraves de jurisprudencias as decisoes controvertidas e a 
dificuldade dos magistrados diante da inexistencia de legislagao especifica sobre o 
referido tema. Como resultado ficou evidenciado que o maior problema para que se 
efetive a protegao do nascituro e a inexistencia de normas que possa contemplar de 
forma ampla o uso de metodos e tecnicas de reprodugao desenvolvidos no pais e 
reunir de forma efetiva todos os direitos e formas para que se garanta nao so os 
direito dos nascituros, mas, sua efetiva protegao, pois caso haja inoperancia das 
normas se preserve o maior bem que e a vida. 

Palavras-chave: Reprodugao humana assistida. Implicagoes juridicas. Direitos 
do nascituro. 



ABSTRACT 

The general objective of this work is to present through bibliographical research, and 
of the methods exegesis-juridical, historical-evolutionary and of the study to inter-
discipline, the rights of the begotten face the attended human reproduction and to 
weave considerations the about of its current implications, that it is a theme that is 
generating one serializes of subjects of difficult solutions for our effective juridical 
assemblage of rules. In that way, before the problem, was tried, at first, to consider 
and to explain the reproduction methods in their different forms, also making direct 
reference to the substitution mothers' use as technique of attended reproduction, for 
later to narrate some current juridical implications of the use of the techniques of 
attended reproduction, as it is the case of the kinship's relation, of the spare embryos 
and its donation for use in researches with cell-trunk and the juridical consequences 
due to those implications. And finally, to enumerate some rights of the begotten, as 
the right the adoption, of receiving donations, of being acted, of having rights of 
successive, right to foods, right the image, honors and physical integrity, showing in 
compensation the difficulty of the national legislators on the elaboration of rules about 
those rights, exemplifying through jurisprudences the controverted decisions and the 
difficulty of the magistrates due to the inexistence of legislation specifies on the 
referred theme. As result was evidenced that the largest problem for the protection of 
the begotten to be executed is the inexistence of norms that can meditate in a wide 
way the use of methods and reproduction techniques developed at the country and to 
gather in an effective way all the rights and forms for it is guaranteed not only the 
rights of the begotten, but, its executes protection, because in case there is 
unproductive of the norms, the largest privilege - the life - can be reserved. 

Word-key: Attended human reproduction. Juridical implications. Rights of the 
begotten. 
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INTRODUCAO 

Perante o progresso das ciencias biologicas, da medicina e da tecnologia, 

foram nascendo tecnicas de reprodugao humana assistida, que possibilitaram a 

realizagao de sonhos de muitos casais, que por hora nao poderiam ser agraciados 

com urn filho. Foi atraves dessas tecnicas e metodos de preparagao e manipulagao 

de embrioes, que se observou de maneira evidente urn grande avango nos 

resultados de procriagao para que pessoas acometidas pela infertilidade pudessem 

perpetuar a sua especie. 

O presente trabalho aborda a protegao juridica do nascituro diante dos 

avangos cientificos, na reprodugao humana assistida, e as implicagoes decorrentes 

dela que afetam diretamente o nascituro, uma vez que transparecem aos olhos da 

sociedade como uma afronta aos valores eticos, morais e religiosos do ser humano 

desconstituindo assim a concepgao natural e fazendo muitas vezes do nascituro urn 

objeto para a satisfagao da vontade de procriar. 

Salienta-se, primordialmente, que nacionalmente nao existe legislagao sobre 

a reprodugao humana assistida e muito menos uma lei que salvaguarde a tutela do 

nascituro. Os julgados nesses sentidos ainda sao escassos e divergentes quanto a 

maneira de decidir. Subsiste apenas a resolugao N°. 1.358/92 do Conselho Federal 

de Medicina, que serve de base aos medicos e participantes das citadas tecnicas e 

projetos de Leis que visam a protegao do nascituro. 

A escolha do tema surgiu a partir de estudos feitos em sede de Direito Civil, 

onde se observa inumeras questoes que o codigo civil nao consegue responder. Da 

mesma maneira, a demanda de casais que recorrem a clinica e notoriamente 

superada em pequenos intervalos de tempo. Entretanto, essas praticas sao 

realizadas sem legislagao especifica, o que denota a relevancia do tema, haja vista 

o seu grau de polemica tanto no meio juridico como na area etica, moral e religiosa. 

Na utilizagao das tecnicas de reprodugao humana assistida, atenta-se para o 

fato de se banalizar o nascituro, como o congelamento do embriao e o seu descarte 

ou ate mesmo a comercializagao, o uso de material genetico de uma terceira pessoa 

e a desordem nas relagoes de parentesco, deixando assim, sem uma protegao 

efetiva aquele que ainda vai nascer, passando de urn ser que possui material 

genetico proprio e que pode ser urn futuro ser humano para uma simples coisa ou 
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objeto de satisfagao pessoal. 

Assim, percebe-se que o tema e de relevante importancia, pois se faz 

necessario urn controle realmente eficaz por parte do poder publico para que a vida 

nao seja desrespeitada, em relacao aos embrioes humanos. Como tambem, urn real 

e efetivo controle das clinicas de reproducao humana que vem crescendo 

assustadoramente, assim como os casais que sofrem com problemas de 

infertilidade. 

Neste trabalho monografico a metodologia aplicada partiu da leitura 

aprofundada em artigos, revista especifica e na doutrina especializada, alem dos 

metodos exegetieo-juridico, historieo-evolutivo e do estudo inter-disciplinar, como 

tambem nos poucos artigos do novo codigo civil, citando por inumeras vezes a 

resolucao n° 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, haja vista, a inexistencia de 

uma norma legal. 

A pesquisa se concluiu em tres capitulos. O primeiro, trata de pontos relativos 

a origem dos procedimentos de reproducao assistida, mostrando que desde muito 

tempo o homem se preocupa com a criagao e o surgimento do ser humano. Dando 

seguimento ao raciocinio, conceituou-se e descreveu as novas tecnicas de 

reprodugao, fazendo uma sucinta abordagem dos problemas gerais decorrentes 

desses procedimentos, como a problematizagao da fecundacao heterologa, 

embrioes excedentarios e por fim a utilizacao da mae de substituigao onde a mulher 

possui urn filho biologico fora de seu utero e o chamado emprestimo de utero. 

O segundo capitulo, narra circunstanciadamente as implicagoes tanto 

juridicas como eticas do uso das tecnicas de reprodugao assistida. Em relagao a 

filiagao onde se separa a filiagao biologica da filiagao afetiva; a mae biologica da 

mae substituta; a inseminagao em mulheres solteiras, viuvas ou divorciadas; o 

direito ao conhecimento genetico em confronto com o anonimato do doador; os 

efeitos juridicos decorrentes de urn possfvel contrato de locagao de utero e o destino 

dos embrioes excedentes. 

Por fim, o terceiro capitulo principia sobre conceitos e teorias a cerca da 

personalidade, para posteriormente se discorrer sobre os direitos e a protegao 

inerentes ao nascituro, pois e a partir do alcance da personalidade que se pode falar 

em direitos e obrigagoes. E para rematar este ultimo capitulo, a sua parte final 

mostra a dificuldade dos legisladores quanta a sistematizagao dos direitos e tutela 

do nascituro e as controvertidas e escassas decisoes jurisprudenciais a cerca do 
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abordado tema. 

Do fato social e que emerge a necessidade da criagao da norma juridica, e 

essa nova realidade social grita por urn ordenamento que realmente assegure os 

direitos inerentes ao nascituro, sob punigao da instabilidade juridica e social e da 

total banalizagao do conceito de vida humana. E o valor desta e tao valiosa que 

mesmo diante de situagoes extraordinarias, a percepgao humana tenta protege-la, 

criando regras que obstacularize a pratica de atos desnecessarios e desumanos. 



CAPITULO 1 A REPRODUQAO HUMANA ASSISTIDA 

Desde os tempos mais remotos, e notavel a preocupacao com a explicacao 

da origem do homem. Desde manuscritos antigos, e possivel observar nos relatos 

historico biblicos, tentativas de explicar a criacao. 

Na Bfblia Sagrada, no livro de Geneses (Cap. 1, Vers, de 26 a 28): 

(...) E disse Deus: Fagamos o bem a nossa imagem, conforme a nossa 
semelhanca; e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos ceus, 
e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo reptil que se mova sobre 
ela. 
E criou Deus o homem a sua imagem; a imagem de Deus o criou: macho e 
femea os criou. 
E Deus os abencoou e Deus Ihes disse: Frutificai, e multiplicai-vos, e 
enchei a terra, e sujeitai-a; e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as 
aves dos ceus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 

Esse e o mito da criacao, encontrada na Biblia Sagrada dos Cristaos. Explica 

a criagao da especie humana, apoiando-se no poder de urn Ser Supremo, 

Os gregos atraves de Aristoteles1, na procura de explicates racionais para o 

surgimento do homem e como ele transmitia sua descendencia, formulou a teoria da 

pre-formacao, onde se afirmava que existia uma semente, onde estao contidas 

todas as partes do corpo do homem que serao formadas. 

Foi no final do seculo XIX, que os cientistas iniciaram pesquisas a respeito do 

desenvolvimento embrionario, desmistificando a ideia de que apenas o homem, com 

seu espermatozoide, era responsavel pela geracao da vida. Mas foi em meados do 

sec. XX que se conheceu o processo da meiose celular, e que atraves da uniao do 

espermatozoide com o ovulo, fazia surgir urn pequeno ser, possuidor de metade do 

material genetico da mae e metade do pai. 

Somente com o trabalho de dois renomados geneticistas, James Watson e 

Francis Crick, foi possivel desvendar a estrutura do DNA, material genetico originario 

de todo ser humano. Dai em diante, os avancos da genetica foram surpreendentes e 

em rapido espaco de tempo, foi possivel o desenvolvimento de tecnicas de 

manipulacao do material genetico e de fecundagao humana em laboratorio. 

Esses avancos tecnologicos permitiram que urn sonho viesse se tornar 

1A teoria de Aristoteles foi popularizada por Seneca, grande orador romano. 
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realidade, outrora considerado ficticio, para muitas pessoas, com problemas de 

infertilidade ou esterilidade, que buscam encontrar na ciencia a resposta para a 

impossibilidade de alcancar a maternidade ou a patemidade. 

E em 25 de julho de 1978, ha cerca de trinta anos, o mundo foi surpreendido, 

com o que nunca acreditou ser possivel realizar: nascia Louise Brown, no Hospital 

Geral de Oldham, Inglaterra, o primeiro bebe de proveta do mundo. No Brasil a 

primeira crianga assim gerada foi a curitibana Ana Paula Caldeira, nascida em 7 de 

outubro de 1984, hoje ja existe urn grande numero de criancas nascidos dessas 

tecnicas. 

Apos esse fato espantoso, e com todos os progressos cientificos que 

envolvem a manipulagao de material genetico humano, as tecnicas de reprodugao 

assistida incitaram inumeras discussoes nao so no campo das ciencias biologicas, 

como tambem no campo juridico, fazendo com que a sociedade se preocupe com 

essa nova realidade, clamando para as Ciencias Juridicas, uma resposta que supra 

todas as consequencias de ordem moral e social, preservando assim a vida, pois 

esta acima de qualquer lei, devendo ser protegida contra quern quer que seja, ate 

mesmo do seu proprio titular, por ser irrenunciavel e inviolavel. 

1.1 Conceito 

O desejo de gerar urn filho e proprio da natureza humana. Destarte esse 

desejo pode ser mais intenso se esta pessoa for acometida por uma esterilidade que 

parega incuravel. 

Segundo a Organizagao Mundial de Saude (OMS), infertilidade e a ausencia 

de concepgao depois de pelo menos dois anos de relagoes sexuais nao protegidas. 

A infertilidade pode se apresentar de forma absoluta ou relativa. Se a infertilidade for 

de forma relativa, sao de causas inexplicadas, a concepgao de dara, em alguns 

casos, por terapeuticas tradicionais. Porem se for de forma absoluta, se dara origem 

a esterilidade, derivando de razoes irreversiveis em que a concepgao so sera 

possivel por meio das tecnicas de reprodugao assistida. 

A analise da reprodugao humana assistida e urn tema vasto e polemico, 

desencadeando debates eticos e questionamentos juridicos que se discute em 

ambito nacional e internacional, 

Segundo o entendimento de Genival Velozo de Franga (1998, p.207): 
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Reprodugao humana assistida sao procedimentos no sentido de contribuir 
na resolucao dos problemas da infertilidade humana, facilitando assim o 
processo de procriacao quando outras terapeuticas ou condutas tenham 
sido ineficaz para a solucao e obtencao da fertilidade desejada. 

Ja no parecer de Maria Helena Diniz (2007, p. 497), a reprodugao humana 

assistida, e o conjunto de operagoes para unir, artificialmente, os gametas masculino 

e feminino, dando origem ao urn ser humano, poderao dar-se pelo metodo ZIFT 

(Transferencia intratubaria de zigoto) que consiste na retirada do ovulo da mulher 

para fecunda-lo na proveta, com semen do marido ou de outro homem, para depois 

introduzir o embriao no seu utero ou no de outra e do GIFT (Transferencia 

intratubaria de gametas) que e a inoculagao do semen na mulher, sem que haja 

qualquer manipulagao externa de ovulo ou de embriao. 

Do ponto de vista etico, para a mestra Olga Jubert Gouveia Krell (2006, p.43): 

A reprodugao assistida constitui um remedio terapeutico para combater o 
mal da infertilidade humana e, assim, realizam o postulado de se fazer o 
bem aos seres humanos; elas podem ser utilizadas desde que exista a 
probabilidade efetiva de sucesso e nao se incorra em risco grave a saude 
para o paciente ou o possivel descendente, consagrando-se principio da 
beneficencia e nao o da maleficencia. 

Assim a reprodugao humana assistida surgiu como esperanga para aqueles 

casais que eram impedidos de procriar. E incontestavel que a esterilidade gera uma 

situagao de reprovagao em cadeia, sendo limitada, inicialmente, a mulher, passando 

a atingir o casal, e dai atinge o grupo familiar, envolvendo, em um estagio final, toda 

a sociedade. Neste sentido, sao inumeras os casais que resolvem se submeter as 

tecnicas de reprodugao medicamente assistida, para enfim, realizar o desejo da 

matemidade ou paternidade. 

A Constituigao Federal de 1988 nao se manifesta claramente sobre direitos 

de se ter filhos, mas contempla o direito de planejamento familiar, abrangendo as 

situagoes de concepgao e contracepgao, ambos norteados pela autonomia do casal, 

competindo ao estado o dever de proporcionar os recursos necessarios para a 

educagao e informagao sobre os metodos existentes e sua eficacia. 

Dessa forma, dispoe o artigo 226, § 7°, da Carta Magna: 

Art. 226, § 7° da CF. "Fundados no principio da dignidade da pessoa 
humana e da paternidade responsavel, o planejamento familiar e livre 
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decisao do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
cienttficos para o exercicio desse direito, vedada qualquer forma coercitiva 
por parte instituicoes oficiais ou privadas." 

A Constituigao institui, ao patamar da dignidade humana, a satisfagao e o 

exercicio do direito ao planejamento familiar a ser assegurado pelo Estado. Ela 

proclama o direito a vida, cabendo ao Estado assegura-lo, nao so apenas no direito 

de continuar vivo como de se ter uma vida digna quanta a subsistencia. 

Adverte Alexandre de Moraes (2005, p. 30), que o direito a vida e o mais 

fundamental de todos os direitos, ja que se constitui em pre-requisito a existencia e 

exercicio de todos os demais direitos. 

Em relacao ao planejamento familiar tratado no artigo 2° da Lei 9263/96 que 

regula o § 7° do artigo 226 da Constituigao Federal: 

Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar, como o conjunto de 
agoes de regulacao de fecundidade que garante direitos iguais de 
constituigao, limitagao ou aumento da prole pela mulher, pelo homem e pelo 
casal. 

Com muita clareza que se subtrai deste artigo a incumbencia que o Estado 

tern de assegurar medidas eficazes de regulagao, bem como proporcionar a 

satisfagao da fecundidade no seio familiar. 

De outro lado, nao se pode esquecer, que o direito a saude e proclamado 

pelo artigo 6° da Constituigao Federal, e aplica-se ao direito de procriar pelo fata de 

que toda pessoa tern direito a assistencia, tendo em vista que a esterilidade e um 

problema de saude que precisa de tratamento e solugao encontrada na medicina. 

Apesar da grande evolugao cientifica, do enorme passo ao crescimento da 

biomedicina e o beneficio para a sociedade, contribuindo assim para o 

desenvolvimento da humanidade, essas novas tecnicas fizeram surgir inumeros 

problemas eticos e juridicos nas quais as ciencias juridicas, ate o momenta, nao 

conseguiu disciplinar totalmente a cerca do tema, criando, assim, como 

consequencia, uma grande desproporgao entre as tecnicas e as regras juridicas, 

principalmente as que tutelam os direitos do nascituro, de sua personalidade, e o 

direito de familia, entre outros. 

No Brasil, atualmente, inexiste disciplina que regulamente a reprodugao 

humana assistida e muito menos leis que garantam os direitos do nascituro, apenas 

projetos como o Projeto de Lei 1.884/2003 dispondo sobre a reprodugao assistida e 
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o Estatuto do nascituro que visa reunir todos os direitos a eie inerentes, que ainda 

nao foram aprovados e alguns poucos dispositivos no novo Codigo Civil. E nessa 

ausencia de normas que os medicos se baseiam atraves das normas pelo Conselho 

Federal de Medicina (Resolugao n. 1.358/92). 

1.2 Das Tecnicas de Reprodugao Assistida 

Tem-se conhecimento que ha pelo menos 50 anos, cientistas e clinicos do 

mundo inteiro trabalham sem parar, com um unico proposito: tornar possivel a vitoria 

das ciencias e das tecnicas cientifica diante da dificuldade humana de reproduzir 

naturalmente. E como resultado desse imenso trabalho, a reprodugao humana 

assistida vem ampliando extraordinariamente os limites da fecundidade masculina e 

feminina. 

As tecnicas de reprodugao humana assistida, que hoje tentam concretizar o 

projeto parental de muitas pessoas, se tornaram possiveis, segundo Alejandra Ana 

Rotania, citada por Nathalie Carvalho Santos (20072), com a descoberta, em 1770, 

de que a fecundagao ocorre com a incorporagao do espermatozoide com o ovulo, 

pelo biologo Spallanzani. Esse foi um grande passo que favoreceu o 

desenvolvimento dessas tecnicas. Dai em diante, as pesquisas cientfficas no campo 

da reprodugao consentiram o crescimento de tecnicas mais seguras e eficientes. 

Dentre os conjuntos de procedimentos que viabilizam a reprodugao humana 

assistida, as mais conhecidas sao a inseminagao intra-uterina ou artificial e a 

fertilizagao in vitro. Outras tecnicas complementares de reprodugao sao as doagoes 

de ovulos quando pacientes nao apresentam boa resposta durante o uso de 

medicamento para a estimulagao ou no caso de nao possuir ovarios e de semen, 

quando o do parceiro nao apresenta boas condigoes para a reprodugao, usando o 

de um doador; doagoes de embrioes em caso de casais que ja realizaram o 

procedimento e possuem embriao congelado nao necessitando mais deles; 

congelamento de material biologico reprodutivo e de embrioes esse caso e para uma 

vontade futura de ter mais filhos, mediante diagnostico genetico pre-implantatorio 

que visa impedir a transferencia de embrioes portadores de graves doengas 

geneticas; entre outros. 

2 Disponivel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10171>. 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10171
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A inseminagao configura-se em umas das tecnicas de reproducao artificial, 

em que ocorre a introducao do semen diretamente no orgao sexual da mulher ou 

sua insergao no utero, por meios outros que nao seja as relacoes sexuais. E 

indicada nos casos em que a mulher, ou quando o homem, possui ma formacao nos 

orgaos sexuais, por motivo de impotencia masculina, ma formacao nos 

espermatozoides que prejudique sua mobilidade (astenospermia), quantidade 

pequena de espermatozoide, naqueles casos de esterilidade sem causa aparente, e 

ate mesmo para selecionar o sexo da crianga para evitar doengas hereditarias 

ligadas ao sexo, como por exemplo, a hemofilia3. 

Esta pratica pode se distinguir entre homologa, ou auto-inseminagao, e 

heterologa, ou hetero-inseminagao. A homologa ocorre na mulher a ser fertilizada, 

realizada com o proprio semen do marido ou companheiro, em vida deste, ou apos 

sua morte; enquanto a heterologa e feita em mulher casada ou nao, com semen 

originario de terceira pessoa, um doador; esta e recomendada no caso de 

esterilidade indiscutfvel ou absoluta. 

No entendimento de Silvia da Cunha Femandes (2005, p.29): 

A inseminagao homologa e indicada para os casos de incompatibilidade ou 
hostilidade do muco cervical, oligosperma (baixo numero ou reduzida 
mobilidade dos espermatozoides), retro ejaculacao (retencao dos 
espermatozoides na bexiga), hipofertilidade, perturbacoes das relacoes 
sexuais e esterilidade secundaria apos tratamento esterilizante. 

Como afirma Maria Helena Diniz (2007, p. 502), a inseminagao artificial 

homologa nao fere principios juridicos, embora possa acarretar problemas etico-

juridicos, apesar de ter o filho os componentes geneticos do marido (convivente) e 

da mulher (companheira). 

Polemica existe quando o semen recolhido nao e imediatamente implantado 

no corpo da mulher, e e congelado, vindo posteriormente o marido ou convivente a 

falecer. Na vigencia do codigo civil de 1916, nao sabia que direito possuia a viuva ou 

companheira sobre esse material fertilizante, pois embora fosse filha genetica do 

marido de sua mae, seria, juridicamente, extramatrimonial. 

Diante dessa controversia, o Codigo Civil de 2002, em seu art. 1597, III, 

passou a presumir, na constancia do casamento, filho oriundo de inseminagao 

3 Hemofilia e a disposicao congenita hereditaria (ocorre quase sempre no homem, raro em mulheres) 
para hemorragias profusas e dificilmente controlaveis. 
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artificial homologa, mesmo que o marido doador do semen ja tenha falecido. 

Algumas legislates alienigenas entendem que isso so sera possivel se houver 

anuencia do marido neste sentido em instrumento publico ou em testamento, outras 

legislagoes como a Suecia e a Alemanha vedam a inseminagao post mortem. 

Dessa forma, no vigente Codigo Civil Brasileiro: 

Art. 1.957 Presume-se concebidos na Constancia do casamento os filhos: I 
- nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivencia 
conjugal; II- nascidos nos 300 dias subsequentes a dissolucao da sociedade 
conjugal, por morte, separacao judicial, nulidade e anulagao do casamento; 
III- havidos por fecundacao artificial homologa, mesmo que falecido o 
marido; IV- havidos a qualquer tempo.quando se tratar de embrioes 
excedentarios, decorrente de concepgao artificial homologa; V- havidos por 
inseminagao artificial heterologa, desde que tenha previa autorizagao. 

Na fecundagao heterologa, os problemas juridicos e morais sao maiores, pois 

existe um doador, estranho a relagao matrimonial ou conjugal. Esse, por sua vez, 

fica em anonimato, com respaldo da Resolugao do Conselho Federal de Medicina 

N°. 1358/92, onde o doador nao sabe quern se beneficia com o material genetico e o 

beneficiario nao sabe quern doou, cabendo a clinica responsavel pela fertilizagao, e 

sobre todos os meios de seguranga, o sigilo do procedimento adotado. 

No caso de ser o homem incapaz de ter filho, o esperma e doado por outra 

pessoa, com a autorizagao expressa deste, nao se admitindo posterior impugnagao 

em relagao ao filho, pois a concepgao gera presungao absoluta de paternidade 

socioafetiva, que e aquela relagao baseada na vontade de ser pai, e um pai social, 

de afeto, construindo uma relagao com o filho moldada no amor, carinho e 

dedicagao constante. 

Salienta, neste mesmo sentido, Maria Berenice Dias (2006, p.187): 

Na inseminagao heterologa, o esperma e doado por terceira pessoa. E 
utilizado nos casos de esterilidade do marido. Tendo havido previa 
autorizagao, tambem se estabelece a presungao pater est, ou seja, tendo o 
conjuge concordado de modo expresso com o uso da inseminagao artificial, 
assume ele a condigao de pai do filho que venha a nascer. 

A fertilizagao in vitro, tambem conhecida como "bebe de proveta", e a fusao 

do ovulo com o espermatozoide em laboratorio, ou seja, ocorre a fecundagao 

extracorporeamente. Os gametas masculino e feminino sao previamente retirados e 

colocados em contato in vitro para que sejam fecundados. Apos a fecundagao, que e 

provocada artificialmente, o ovulo fecundado e transferido para a mulher, quando se 
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espera que se de a nidagao, que e a fixacao desse ovulo na mucosa uterina. Essa 

tecnica e indicada para mulheres com obstrugao irreversivel ou ausencia tubaria 

bilateral. 

A doutrinadora Eliane Cristina da Silva (2003, p 247) destaca: 

E a tecnica mediante a qual se reune em um tubo de ensaio os gametas 
masculinos e femininos (espermatozoides e ovulo), em meio artificial 
apropriado que possibilite a fecundagao e formacao do ovo ou zigoto, o 
qual, ja iniciada a reprodugao celular, sera implantada no interior do utero 
materno. 

Do mesmo modo da inseminagao artificial, a fertilizagao in vitro pode ser 

homologa ou heterologa. 

A fertilizagao in vitro homologa foi a primeira entre as tecnicas de fertilizagao 

artificial, onde os ovulos sao retirados do ovario da mulher e fertilizados com 

espermatozoide do marido em laboratorio, enquanto os embrioes resultantes sao 

colocados no utero, dando inicio a gravidez. 

Em relagao a fertilizagao in vitro heterologa, a fecundagao se da com 

espermatozoide colhido de uma terceira pessoa, um doador que geralmente se 

encontra armazenado no banco de semen. A polemica aqui e sobre a 

hereditariedade juridica, pois discorda da biologica, na medida em que a 

maternidade ou paternidade nao coincide com a legal. 

O maior argumento que se encontra para refutar essa tecnica e que essa 

pratica fere a dignidade e a liberdade do embriao ou do individuo dele resultante, 

pois teria sua origem biologica diferente da social. 

Outro problema e de ordem moral, onde e possivel observar na internet, a 

venda de ovulos de modelos, onde e possivel escolher caracteristicas fenotipicas do 

embriao, como cor dos olhos, textura de cabelo, tipo de pele, ou seja, a pratica de 

eugenia. Pra se ter uma ideia da problematica, consta que na California existe um 

banco de gametas que e reservado a doadores intelectualmente superdotados. 

Alguns psicologos e psiquiatras tern observado problemas de ordem afetiva, 

pela quebra do vinculo da conjugalidade e paternidade, e pelo sentimento de 

inferioridade que passa a dominar aquele membra do casal que nao e progenitor 

biologico do filho. 

Pelas tecnicas de crioconservagao existentes da atualidade, o semen pode 

ficar congelado com suas caracteristicas sem sofrer alteragao por um periodo de ate 
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20 anos. Da mesma forma que e possivel o congelamento de espermatozoide 
tambem pode ser congelados ovulos. 

As tecnicas retro-referidas sao utilizadas para tentar sanar o problema da 

infertilidade. O que acontece, e que essas tecnicas se utilizam uma super-

estimulacao hormonal, e esses hormonios sao intencionalmente administrados para 

provocar uma ovulacao multipla. Em geral, cerca de 15 ovulos sao fecundados e 

apenas 3 ou 4 implantados no corpo da mulher. 

Esse grande numero de ovulos fecundados e por motivo de seguranca 

medica, para suprir eventual problema que ocorra com o embriao ou mesmo ser 

utilizado em futuras concepgoes, e, principalmente, pois as tecnicas de reprodugao 

possuem um baixo indice de exito, tendo que ser implantados cerca de 4 embrioes 

dos 15 retirados, o que acarreta maior probabilidade de gemeos. O pior e que ainda 

sobram embrioes que nao foram implantados no corpo feminino, ficando assim, 

congelados no laboratorio. 

Segundo Maria do Carmo, citada por Karla Bernardo (20034): Nao podemos 

produzir um unico embriao, temos que ter mais possibilidade de ajudar o casal a ter 

o seu bebe, reprodugao assistida nao e uma questao de matematica. 

De acordo com um levantamento feito pelo Movitae - Movimento em Prol da 

Vida -, ja existem cerca de 30 mil embrioes congelados no Brasil, outros 

especialistas contam o numero de 50 mil. Este numero nao e confirmado pelo 

Ministerio da Saude que nao consta com estatistica oficial. 

Os embrioes excedentarios ficam reservados para usos futuros, do casal, ou 

tao somente da esposa, caso seu parceiro venha falecer. No entanto, muitos bancos 

de embrioes so permitem a reserva deste por certo periodo de tempo, como ocorre 

na Inglaterra, onde o prazo maximo e de 5 anos. 

Diante dessa situagao, varios questionamentos, juridicos e eticos, surgem 

como o que fazer com os embrioes excedentes, como proteger, se existiria um limite 

para esses embrioes ficarem conservados e se esses embrioes poderiam ser 

usados em pesquisa. Devido a sua complexidade, esses pontos serao abordados 

em capitulo posterior. 

4 Disponivel em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1852> 

http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=1852
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1.3 A utilizacao da "mae de substituigao" na reprodugao assistida 

A mae substituta, ou vulgarmente chamada de "mae de aluguel", e aquela 

mulher que cede seu utero para gestagao do filho, concebido pelo espermatozoide e 

ovulo de terceiros, a quern a crianga devera ser entregue apos o nascimento, 

assumindo a fornecedora do ovulo o exercicio de mae. 

Esta tecnica e indicada para mulheres impossibilitadas de carregar o embriao, 

por nao permitir o desenvolvimento normal, ou quando a gravidez apresenta um 

risco a mae genetica. Baseia-se em uma terceira pessoa emprestar o seu utero. 

O emprestimo do utero comporta duas situagoes diferentes. A primeira delas 

e a da mae portadora, que e aquela que apenas empresta seu utero. Trata-se de 

uma mulher fertil no utero da qual reimplanta-se um ou varios embrioes obtidos por 

fecundagao in vitro, a partir dos ovulos e espermatozoides do casal solicitante; e a 

da mae de substituigao, que alem de emprestar o seu utero, da igualmente os seus 

ovulos. Trata-se de uma mulher fertil que sera inseminada com o esperma do marido 

da mulher que nao pode conceber. 

Nesse mesmo sentido, descreve o professor Eduardo de Oliveira Leite (1995, 
p.402): 

Na fertilizagao "in vitro" heterologa a mae concebe e carrega em seu ventre 
uma crianga que, na otica maternal, e inteiramente sua, sem que se possa 
falar de maternidade dividida ou dissociada: eia e a mae integral de uma 
crianga, concebida apos inseminagao natural ou artificial, bebe de proveta 
ou mae gestadora de um embriao doado, mas ainda mae pelo parto. 
Na "mae de substituigao" a maternidade e dividida ou dissociada: a mae 
genetica, por impossibilidade ffsica recorre a outra mulher, mae gestacional, 
para que esta leve a termo a gravidez impossfvel daquela. 

Vislumbrando melhor as pessoas envolvidas nesse tipo de tecnica de 

reprodugao, descreve Silvia da Cunha Fernandes (2005, p.92): 

Podem aparecer tres figuras de doadores, doadora de ovulos, doadora 
temporaria de utero, doador de semen; isso porque essa tecnica pode ser 
homologa, se e utilizado o material fertilizante do proprio casal solicitante, 
ou heterologa se feita de material genetico de terceiros doadores, seja 
semen ou ovulos; o embriao gerado, por sua vez, podera ser implantado no 
utero da solicitante ou de terceira pessoa. 

Com essa possibilidade o mundo assistiu hesitante a viabilidade de a 

mulher conceber um filho biologico fora do seu ventre. E, Inevitavelmente, surgiram 



21 

inumeros questionamentos eticos, indagando-se sobre a validade e a necessidade 
de tai pratica. 

Pela falta de normas eticas sobre a gestagao de substituigao, o Conselho 

Federal de Medicina, atraves da Resolucao N°. 1358/92, em sua secao VII, assim 

dispoe: 

As clinicas, Centros ou Servigos de Reprodugao Humana, podem usar as 
tecnicas de reprodugao assistida para criarem a situagao identificada como 
gestagao de substituigao, desde que exista um problema medico que 
impega ou contra-indique a gestagao na doadora genetica. 

Essa pratica tern repercussoes bastante negativas, porque muitas vezes a 

mae substituta se afeicoa ao ser que gerou e carregou durante nove meses, 

deixando de devolver o recem nascido a mulher que a contratou. O casal nao tern 

garantia em relagao a entrega da crianga; a figura do pai fica comprometida, pois 

nao pode estar ao lado da mae de substituigao, alem da angustia do casal solicitante 

durante toda a gravidez. 

Alem disso, outros pontos sao questionaveis, como no caso da doadora do 

utero vier a sofrer algum dano fisico ou ate mesmo falecer diante da gestagao e 

ainda, mantendo relagoes sexuais com seu marido ou companheira, ou com outros 

homens, pois a crianga pode nao ser fruto da fertilizagao, o que acarretaria 

problemas em relagao a maternidade e a paternidade biologica. 

Em todas as situagoes, e importante que os envolvidos estejam conscientes e 

esclarecidos a respeito das tecnicas, pois seu consentimento produz inumeros 

efeitos e, devido a imprecisao juridica, pode servir de prova para instruir eventual 

processo de disputa pela maternidade da crianga. 

Nao existe regra legal sobre o emprestimo do utero, nem que a proiba, a nao 

ser a citada resolugao que vincula os medicos e as clinicas e nao as maes. Por isso 

a pratica vem cercada de duvidas e questionamentos que geram perplexidade no 

meio social e grande cautela entre os juristas. 

Nos paises desenvolvidos como Alemanha, Espanha, Franga, Japao e Suiga, 

esse fato tern causado grandes discussoes, sendo nestes paises proibido o uso das 

maes de substituigao. Contudo, sera melhor.examinado posteriormente quando das 

implicagoes juridicas e eticas da reprodugao assistida. 



CAPITULO 2 IMPLICACOES JURIDICAS E ETICAS EM DECORRENCIA DA 
REPRODUQAO ASSISTIDA. 

Hodiernas descobertas no campo de atuagao das ciencias biomedicas, como 

tambem avancos da tecnologia, sao examinados, atualmente, ao lado dos direitos 

fundamentals da pessoa humana porque seus resultados e implicagoes atingem o 

equilfbrio entre a vida humana, a etica e as ciencias juridicas. 

As novidades, por vezes perturbadoras, impoem alteragao de relagoes e 

presungoes estabelecidas como corretas, fazendo surgir a necessidade de observar 

e analisar as novas questoes que, inevitavelmente, atingem a sociedade como um 

todo. 

As novas tecnicas de reprodugao assistida incluem-se neste contexto, pois de 

sua utilizagao resultam problemas determinados no ambito juridico, que requerem 

solugoes por parte do direito, sob pena de haver transgressao de liberdades e 

garantias de direitos inerentes nao so a personalidade, como tambem a propria 

existencia dos individuos. 

No momenta atual existem varias hipoteses concretas que podem gerar 

varias celeumas juridicas, pois a reprodugao humana assistida perturba valores, 

crengas e representagoes que se julgavam intocaveis. Ela separa sexualidade da 

reprodugao, a concepgao da filiagao, a filiagao biologica dos lagos afetivos e 

educativos, a mae biologica da mae substituta, a adogao e venda de gametas, a 

criopreservagao de embrioes, a inseminagao apos a morte, entre outras. 

Por tudo isso, trata-se de um tema de suma importancia no mundo juridico, 

pois apresenta uma problematica atual e interessante no campo da bioetica e do 

direito civil, haja vista o aumento das situagoes que estao acontecendo 

cotidianamente com a utilizagao do novo conceito de familia vinculada a afetividade. 

Diante dessa nova demanda, provocada pelo avango das tecnologias e da 

sociedade, devem os instrumentos juridicos, buscar fundamentagao no campo da 

etica para dirimir litigios, que possam a ser enfrentados nos tribunals, primando 

sempre pela paz social, protegendo os valores mais significativos para a convivencia 

humana. 
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2.1 Relacoes de parentesco 

As tecnicas artificiais de reprodugao provocaram um desmoronamento 
completo em relagao a filiagao. 

Etimologicamente, filiagao e derivado do latim filiatio, que significa a relagao 

de parentesco estabelecida entre pessoas que concederam a vida a um ser humano 

e este. Percebe-se que a ideia inicial da filiagao tinha como fato originario a 

procriagao, relagao sexual entre duas pessoas. 

Atualmente o conceito de filiagao ja nao e mais tao facilmente estruturado. A 

alteragao sofrida no direito de familia ao longo do tempo impoe novas formas de 

vivenciar e compreender as relagoes entre pais e filhos. 

No entender de Maria Helena Diniz (2005, p. 426): 

Filiagao e o vinculo existente entre pais e filhos; vem a ser a relagao de 
parentesco consanguineo em linha reta de primeiro grau entre uma pessoa 
e aqueles que Ihe deram a vida, podendo, ainda, ser uma relagao 
socioafetiva entre pai adotivo e institucional e filho adotado advindo de 
inseminagao artificial heterologa. 

Na fertilizagao homologa, que e feita com gametas do casal, nao fere 

principios juridicos, embora acarrete alguns problemas etico-juridicos, apesar de ter 

os mesmo componentes geneticos do marido e da mulher; na fertilizagao heterologa 

os problemas sao maiores, pois utiliza ovulos ou espermatozoide de terceira e a 

mae de substituigao usada como meio para gerar um embriao fertilizado com 

gametas de outras pessoas. 

Observam-se, atualmente, ties modelos de filiagao: o primeiro e o modelo 

tradicional, que segue o criterio juridico positivado no art. 1597 do CC de 2002, 

derivado do casamento legal; o segundo e o cientifico, ou filiagao biologica, 

determinada pela agao de maternidade ou paternidade quando o genitor nao quer 

reconhecer o vinculo de filiagao espontaneamente no registro civil; o terceira 

representa a filiagao socioafetiva, recentemente albergada nas decisoes judiciais e 

baseada no principio da afetividade das relagoes. 

O pai ou a mae, pela atual doutrina, nao e definido apenas pelos lagos 

biologicos que tenham com o menor e sim pelo querer externado de ser pai ou mae, 

ou seja, de assumir, independentemente do vinculo biologico, as responsabilidades 
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e deveres da filiagao mediante a demonstragao de afeto e de querer bem ao menor. 

A falta desses requisites tern como consequencia a perda do patrio poder aos 

pais biologicos, possibilitando que a crianga seja adotada por quern Ihe de afeto, 

carinho e condigoes dignas de sobrevivencia. 

Levando-se em consideragao o melhor interesse da crianga, pode-se definir a 

filiagao do nascituro concebido por tecnicas de reprodugao artificiais, tanto pelo 

aspecto biologico como pelo aspecto afetivo. 

Citando ainda, Eduardo Oliveira Leite (2005, p. 77): 

Relativizando as conquistas obtidas pela verdade genetica (atualmente, 
plenamente garantidas atraves dos segurissimos exames de DNA), as 
novas tecnicas de reproducao revelam nao so a fragilidade da verdade 
biologica, mas retomam a validade de novos principios informadores da 
relagao paterno-materno-filial, como e a verdade afetiva. 

Sendo casado ou vivendo em uniao estavel, o casal que se submeteu as 

tecnicas de reprodugao artificial, e quern em conjunto com seu conjuge ou 

companheiro externou seu consentimento informado a cerca da inseminagao, sendo 

esta homologa ou heterologa, a filiagao pertencera ao casal que a consentiu, 

descabendo qualquer contestagao futura a seu respeito. 

Quanta a forma do consentimento, a Resolugao do Conselho Federal de 

Medicina, assim dispoe: 

O consentimento informado sera obrigatorio e extensivo aos pacientes 
inferteis e doadores. Os aspectos medicos envolvendo todas as 
circunstancias de aplicagao de uma tecnica de reprodugao assistida serao 
detalhadamente expostos, assim como os resultados ja obtidos naquela 
unidade de tratamento com a tecnica proposta. As informagoes devem 
tambem atingir dados de carater biologicos, juridico, etico e economico. O 
documento de consentimento informado sera em formulario especial, e 
estara completo com a concordancia, por escrito do casal ou da paciente 
infertil. 

Por se referir a normas eticas, e importante destacar a realizagao de 

inseminagao heterologa em mulher casada, sem. o consentimento do marido, a 

paternidade nao Ihe sera imputada, legitimando ate mesmo a dissolugao do vinculo 

matrimonial e de agao negatoria de paternidade cumulada com anulagao do registro 

de nascimento, se houver sido feito mediante erro. 

Em relagao apenas a maternidade, segundo o principio no qual a mae e 

sempre certa (mater semper certa est) ficou visivelmente ameagado devido as novas 
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tecnicas de reprodugao assistida e o uso da pratica da "mae de substituigao". 

Antigamente a mae era sempre certa, por nao haver como fecundar o ovulo 

fora do utero materno ou transferi-lo em outra pessoa, tendo-se como certo que a 

mae era aquela que estivesse gestando o nascituro. 

Se a inseminagao for homologa, nao resta duvida que esta sera declarada a 

mae, tendo em vista a coincidencia dos atributos geneticos, socioafetivo e 

gestacional. A questao de maior complexidade ocorre quando a mae gestante for 

diferente da mae biologica ou da mae socioafetiva. 

Dois conflitos podem surgir dessa situagao: o primeiro ocorre quando varias 

maes reclamam para si a maternidade da crianga; e o segundo quando nenhuma 

das maes assumirem a maternidade da crianga. 

Enquanto a ausencia de interesse de qualquer das partes, existira a 

necessidade de se atribuir a guarda da crianga a um terceira, durante o tempo em 

que se espera a decisao judicial. 

Nao menos desafiador sera decidir a guarda da crianga, quando de um lado 

existe a mae biologica, que alem de fornecer o elemento gerador, o ovulo, passa 

nove meses alimentando o desejo da maternidade e de outro lado esta a mae 

gestacional que dispoe de sua energia na formagao de um novo ser, submetendo-se 

aos riscos e desconforto do parto. 

A Legislagao Nacional consagra a opiniao de que e mae, a que gestou e deu 

a luz. Mas, atualmente, cresce na doutrina que, independente da origem biologica ou 

gestacional, a mae sera aquela que assumiu e levou adiante o sonho da 

maternidade ao recorrer ate mesmo a estranhos para que sua vontade fosse 

satisfeita. 

Neste sentido, Guilherme Calmon Nogueira da Gama (2003, p.84): 

O direito de familia sofreu direta repercussao dos avangos tecnologicos na 
area de reprodugao humana, mormente envolvendo as fontes de 
paternidade, maternidade e filiagao, e todas essas transformagoes 
permitiram a ocorrencia de um importante fenomeno, denominado de 
"desbiologizagao", ou seja, a substituigao do elemento carnal pelo elemento 
biologico ou psicologico. 

Diante da possibilidade de um conflito de maternidade. E importante que se 

estabelega juridicamente que a maternidade devera cair sempre naquela que sera 

mae socioafetiva, ate por que o projeto de maternidade partiu dela, no momento que 
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fez seu planejamento familiar. 

Dessa forma, apesar da inexistencia de legislagao, a maternidade nao deve 

ser aferida, apenas no seu aspecto biologico, mas tambem no seu aspecto afetivo. 

Afinal, nao se pode esquecer que o direito de familia, tern como elemento central as 

relagoes humanas. 

A Carta Magna, estabelece que as criangas e adolescentes sao prioridades 

absolutas no que se refere a salvaguarda de seus direitos fundamentals, cabendo a 

familia, a sociedade e ao Estado assegurar seus direitos fundamentals. 

E importante ressaltar que a protegao deve se fixar nos direitos do nascituro, 

pois as maes biologicas ou as de substituigao sao completamente capazes de seus 

atos, E necessario, apenas, determinar qual sera a melhor maternidade para a 

crianga. 

0 artigo 19 do Estatuto da Crianga e do Adolescente dispoe que a crianga ou 

o adolescente tern o direito de ser educado e criado no seio de sua familia e, 

excepcionalmente, em familia substituta. 

Nao obstante, de modo nenhum se pode desprezar que ser mae e uma forma 

de amor, amor este incondicional, e a incondicionalidade deste amor se fundamenta 

no que for melhor para o filho. 

No que diz respeito a paternidade, a maxima juridica latina segundo o qual o 

filho de mulher casada presume ser do marido, tambem foi jogado por terras pelas 

novas tecnicas reprodutivas. 

Na inseminagao homologa nao ha maiores analises juridicas, tendo em vista 

que se concilia a filiagao biologica e a afetiva. Em relagao a inseminagao heterologa 

e interessante analisar tres situagoes distintas. 

A primeira situagao e aquela que a tecnica foi permitida dentro de um 

casamento ou uniao estavel, existindo uma menor preocupagao, pois ja existe um 

consenso que ao permitir a inseminagao heterologa de sua esposa ou companheira, 

assume a paternidade da crianga e em nenhum momento podera contesta-la. 

Na segunda situagao, e quando essa tecnica nao foi consentida pelo 

companheira ou marido. Neste caso, ao se inseminar com o semen de terceira e 

com o desconhecimento do marido ou companheira, comete-se um ato atentatorio 

ao casamento, e como ja foi abordado, o marido podera contestar a paternidade do 

filho, se ja houver registrado, tendo em vista que foi levado ao erro. 

E a terceira situagao ocorre quando a tecnica e realizada fora do casamento 
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ou da uniao estavel em mulheres solteiras, viuvas, separadas judicialmente ou 

divorciadas. A mulher recorre a um banco de semen e se fertiliza com o objetivo de 

se formar uma familia monoparental. 

A Constituigao Federal em seu artigo 226, §4°, reconhece como entidade 

familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 

Reconhecendo a familia monoparental, pois seria um absurdo excluir pessoas 

solteiras da possibilidade de utilizagao das tecnicas de reprodugao assistida, por 

isso que a Lei 9.263/96, que regulamenta o direito constitucional ao planejamento 

familiar, em seu art. 3° dispoe: 

0 planejamento familiar e parte integrante do conjunto de agoes de 
atencao a mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visao global e 
integral a saude. 
Paragrafo unico. As instancias gestoras do Sistema Onico de Saude, em 
todos os seus niveis, nas prestacoes de agoes previstas no caput, obrigam-
se a garantir, em toda a sua rede de servicos, no que respeita a atencao a 
mulher, ao homem ou ao casal, programa de atencao integral a saude, em 
todos os seus ciclos vitais, que inclua como atividades basicas, entre 
outras: 
1 - a assistencia concepgao e a contracepgao 

Permitindo-se a inseminagao em mulheres solteiras, divorciadas ou viuvas, 

surge um problema quanto a filiagao. Nestes casos, nao e possivel atribuir-se ao 

doador qualquer vinculo de filiagao, usa-se por analogia o institute da adogao em 

relagao a doagao do semen. A crianga somente sera registrada em nome da mae, 

mas podera requerer no futuro o reconhecimento de seu vinculo de filiagao biologica 

sem que isto acarrete ao doador quaisquer obrigagoes ou direitos relativos a crianga, 

pois uma vez que doa o semen, ele abdica voluntariamente da paternidade, da 

mesma forma que o faz a quern entrega uma crianga para adogao. 

A questao que envolve o direito do filho de conhecer sua identidade genetica 

e complicada, pois mesmo possuindo um pai socioafetivo, muitas vezes a pessoa 

possui a vontade, ou ate mesmo a necessidade de conhecer suas origens. 

Em alguns casos esse desejo pode ser como a inexistencia de um pai ou de 

uma mae juridicamente conhecido; pode tambem ser movida pelo desejo de ver 

desconstituida a paternidade anteriormente estabelecida, seja por ambigao material, 

seja por desentendimento com os que Ihe criaram; pode aparecer a necessidade de 

se analisar o material genetico de seu ascendente para preservar a saude do filho 

socioafetivo; como tambem pode ter como partida a simples curiosidade sobre 
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aquele que permitiu a realizagao do projeto parental daqueles que reconhece como 
pais. 

Para a doutrina, em virtude da inexistencia do pai, o filho tern direito ao 

conhecimento de sua origem genetica. No entanto, e importante esclarecer a 

diferenca entre o conhecimento de sua origem genetica do reconhecimento da 

maternidade ou paternidade, porque conhecer o doador que possibilitou a 

inseminagao, nao implica necessariamente em estabelecer vinculos familiares. 

De acordo com a referenda de Lilian Lucia Graciano (20035): 

Na obra do jurista Italiano Paolo VERCELLONE, sobre direito familiar, nega 
a possibilidade do doador de esperma torna-se pai do naseido, mas 
permite ao filho, ao atingir a maturidade, conhecer a pessoa de cujo corpo 
proveio o semen que participou de sua propria criacao, e, portanto e 
responsive! pelo seu nascimento e por seus caracteres geneticos. 

Com a atual evolucao da medicina que permite que doencas possam ser 

evitadas, reconhecidas e tratadas mediante conhecimento da carga genetica do 

individuo, tornou-se possivel, em certos casos, a analise da ascendencia genetica, 

pois se faz importante a manutencao da vida do ser gerado. Tambem, e defendido o 

conhecimento da origem genetica, como forma de manutencao de impedimentos 

matrimoniais previsto no codigo Civil. 

Seja qual for o motivo do interesse da crianga em conhecer sua origem 

genetica, existira um embarago a realizagao do seu desejo, que e o anonimato do 

doador, resoluto na unica regulamentagao a respeito que e a Resolugao do 

Conselho Federal de Medicina. Em casos especiais, as informagoes sobre 

doadores, podem ser fornecidas exclusivamente a medicos, guardando a identidade 

civil do doador. 

Existe, portanto, um conflito, pois enquanto a resolugao confere o direito ao 

anonimato do doador, fundado no direito fundamental a intimidade, a doutrina 

entende que o direito do ser gerado de conhecer sua ascendencia genetica faz parte 

dos diretos fundamentals da personalidade. 

Os dois interesses, do doador e da crianga, encontram respaldo no texto 

constitucional, existindo um choque de direitos fundamentals. A solugao comega a 

surgir, quando se analisa no caso concreto qual o direito a se manter por ser o que 

mais protege a dignidade da pessoa. 

5 Disponfvel em: <http://www.intelligentiajuridica.com.br/v3//artigo_visualizar.php?id=636> 

http://www.intelligentiajuridica.com.br/v3//artigo_visualizar.php?id=636
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No caso de se conhecer o ascendente para a preservagao da vida e 

incontestavel a superioridade, do direito ao conhecimento da origem genetica em 

detrimento da identidade do doador. Pois a vida e o maior bem da pessoa e merece 

a forma mais ampla de protegao. 

Nas outras hipoteses de querer desconstituir vinculo parental estabelecido 

por motivo financeiro ou descontentamento com a familia, e de comum acordo entre 

os doutrinadores em manter o anonimato do doador, pois nestes casos nao estaria 

defendendo a dignidade da pessoa humana, mas sim interesses financeiros 

pessoais. 

2.2 As Maes de substituigao e os efeitos juridicos decorrentes da relagao contratual 

Como alhures ja foi mencionado, o ato de ceder o utero permite duas 

maneiras: a primeira e a da mae portadora que apenas empresta seu utero, trata-se 

de uma mulher fertil no utero da qual reimplanta-se um ou varios embrioes obtidos 

por fecundagao in vitro, a partir dos ovulos e espermatozoides do casal solicitante; e 

a segunda, e a da mae de substituigao, onde, alem de emprestar o seu utero, da 

igualmente os seus ovulos, que serao inseminado com o esperma do marido da 

mulher que nao pode formar o embriao. 

De acordo com a legislagao national, sera considerada mae, a mae de 

substituigao, mesmo que nao tenha vinculo genetico, pois a gestagao e o parto 

determinam a maternidade. Todavia, ja se sabe que essa premissa nao e mais 

verdadeira. 

Como ja e unanime na doutrina, sera considerada mae aquela que fez o 

planejamento parental, que desejou a crianga como seu filho, para trata-lo com 

amor, carinho e dedicagao, mesmo nao tendo nenhum vinculo biologico ou 

gestacional com ela. 

A inexistencia de legislagao sobre o assunto, exige uma discussao sobre uma 

melhor conduta e procedimento para o exercicio da mae de substituigao, pois o 

controle dessa tecnica e executado apenas pelo Codigo de Etica Medica, Resolugao 

1358/92, nao tern forga de lei e o seu desrespeito pelos medicos, embarca apenas 

sangoes administrativas. 

Nesse conteudo de controle, salienta-se o principio da dignidade, pois 

despropositado, e a aceitagao de aluguel do utero, proibida constitucionalmente a 



30 

comercializacao dos bens que compoe o corpo, razao que se diz ser errado a 

expressao "barriga de aluguel", pois pressupoe uma prestagao pecuniaria, o que 

para muitos doutrinadores deve ser abolida. 

Assim define o artigo 199, § 4° da constituigao federal: 

Art. 199. A assistencia a saude e livre a iniciativa privada. 

§ 4° - A lei dispora sobre as condicoes e os requisitos que facilitem a 
remogao de orgaos, tecidos e substancias humanas para fins de 
transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e 
transfusao de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de 
comercializacao. 

Nao se pode aceitar a discussao na reprodugao humana medicamente 

assistida, se a cessao do utero e contrato de locagao de coisa ou contrato de 

locagao de servigos, tento em vista o principio constitucional da dignidade humana, 

sob pena de se admitir que o ser humano tivesse passado a ser um objeto em um 

contrato. 

A legislagao de diversos paises, com a intengao de prevenir a exploragao 

comercial, considerou nulidade absoluta destes contratos, pois, o pagamento a 

gestante representa a compra e venda do bebe, passando a existir a coisificagao da 

pessoa; a cobiga pelo dinheiro pode dar ensejo a um consentimento viciado da 

gestante substituta e por fim os contratantes vao exigir mais da crianga, podendo ate 

rejeita-la se caso seja portadora de problemas ffsicos ou mentais. 

Alguns defensores dessa pratica alegam que o pagamento e apenas uma 

recompensa, uma prestagao pecuniaria, que nao se trata de venda de crianga, mas 

de apenas uma remuneragao por servigo prestado, sendo somente uma profissional 

com direito a recompensa. 

No Brasil essa pratica so deve ser recepcionada, mediante algumas 

limitagoes, uma vez que o direito de ter filhos entra em choque com o principio da 

dignidade humana, base do texto constitucional. 

Necessario se faz estabelecer criterios para o exercicio dessa pratica, 

inclusive para fins de responsabilidade civil, evitando que eventualmente as partes 

neguem a filiagao estabelecida. O Conselho Federal de Medicina institui algumas 

normas a cerca da pratica das maes de substituigao. 

Um dos primeiros criterios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina 
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se refere ao Consentimento Informado, dispondo sobre o tratamento o qual sera 

submetido, nao incumbindo ao medico esse poder. Dessa forma dispoe a 

Convencao dos Direitos Humanos e Biomedicos de 1997 em seu art. 5° : 

Art. 5° - Uma intervengao no campo da saude, so pode ser realizada depois 
de a pessoa ter dado seu consentimento livre e informado para tal. Essa 
pessoa, deve, antecipadamente, receber informacoes apropriadas a cerca 
do proposito e natureza da intervengao, bem como de seus riscos. 

A respeito desse fato afirma Tycho Brahe Fernandes (2000, p. 82), quando 

declara que a concordancia e dita como incondicional e irrevogavel, inviabilizando 

qualquer pedido de impugnagao de paternidade, ate por que nao pode ficar o filho 

gerado ficar a merce das oscilagoes de humor do marido ou companheira da mae 

genetica. 

Aquela que ira ceder a barriga deve ainda apresentar por escrito, em um 

formulario especial, perante a clinica ou centra que opera a reprodugao assistida, o 

seu consentimento, sujeito a aprovagao do conjuge ou companheira, conforme seja 

casada ou viva em uniao estavel. 

Estabeleceu-se como requisito que e preciso existir lagos familiares entre a 

mao substituta e a mae biologica. Tambem conhecida pelo conselho de medicina, 

pois seguindo a logica, entre familiares nao existe interesse lucrativo, permitindo 

essa pratica desde que a doadora do utero seja parente da mae genetico ate 

segundo grau, seja em linha reta ou colateral. 

Da mesma forma sustenta a doutrinadora Maria Berenice Dias (2006, p. 305), 

que e admitida a cessao temporaria do utero, sem fins lucrativos, desde que a 

cedente seja parente ate o segundo grau (mae, avo, neta ou irma) da mae genetica. 

Apesar da omissao tambem parentes por afinidade (sogra ou cunhada) podem ceder 

o utero. 

A resolugao do Conselho federal de Medicina nao tern nenhum carater 

cogente, restando a bioetica, dirigida por seus principios basilares, dispor sobre os 

requisitos necessarios para qualquer tecnica de reprodugao artificial. 

2.3 Embrioes Excedentes 

No tocante aos embrioes excedentarios, existe uma enorme controversia que 
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se inicia a partir da fecundagao in vitro, diz respeito ao destino desses embrioes 

formados e que nao foram utilizados para a concepgao. 

A maioria das solugoes encontradas para esse problema, nao e tao 

agradavel. Em alguns, impoem-se limites para o armazenamento dos embrioes 

excedentes, por exemplo, na Inglaterra o limite e de cinco anos, passando esse 

tempo os contratos de tutela entre a familia e a clinica de reprodugao ja haviam 

expirado e ninguem queria receber. 

Destarte, um ponto interessante e saber se existe algum limite de tempo para 

que esses embrioes permanegam congelados e se existe um prazo para esse 

congelamento, e se apos esse prazo esses embrioes podem ser destruidos. 

Diante da ausencia de legislagao que regule as tecnicas de fertilizagao in 

vitro, e sabido que nosso ordenamento juridico vigente nao permite que o embriao 

seja destruido, pois a Carta Magna assegura o direito a vida. Observa-se que o 

primeiro direito do homem e o direito a vida, que condicionam todos os outros, o ser 

humano e um ser valioso em si mesmo, tern um valor etico-soeial imprescindivel, 

sobre o qual se fundamentam todos os demais valores da pessoa humana. 

Tambem nesse sentido, e inaceitavel a comercializagao dos embrioes 

excedentes, pois o feto e sujeito e nao objeto. A vida humana nao possui valor 

economico, pois existe uma dignidade que precisa ser respeitada. Esse respeito 

consiste na dificil tarefa de tratar o outro como pessoa, e nao como coisa. 

Se a comercializagao corresponde a uma coisificagao e sua destruigao se 

contrapoe o direito a vida, esses embrioes deveriam ser mantidos para posterior 

implantagao. Caso em que os pais biologicos nao queiram mais ter filhos, que sejam 

doados entao a casais estereis, nao importando em valoragao economica, mas 

apenas uma doagao. 

Como Maria Helena (2007, p. 476) explica, eliminar embrioes congelados ou 

nao, seria um "embrionicidio eugenico", concluindo que a lei assegura os seus 

direitos, inclusive a sua vida, desde a concepgao, pouco importando que se tenha 

dado in vitro. 

No Brasil, a Resolugao 1.358/92, do Conselho Federal de Medicina, 

regulamenta que os embrioes excedentes nao poderiam ser descartados. Por outro 

lado, essa resolugao nao estabelece o tempo maximo de congelamento, o que 

produz um continuo crescimento de embrioes excedentes congelados em 

laboratorio. Cabendo ressaltar que existe o projeto de Lei 90/99, que visa 
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regulamentar essas tecnicas estabeiecendo que o congelamento de embrioes sera 

punido com prisao de 6 a 20 anos, pois os medicos poderao retirar 3 ou 4 ovulos da 

mulher, havendo assim, uma reducao dos embrioes a serem implantados. 

O tema e polemico e envolve diversas posturas e diante dessa tempestuosa 

confusao de questionamentos biotecnologicos e biomedicos, ainda esta no rol dos 

problemas nao solucionados pelo direito. Nessa perspectiva, Jussara Maria Leal de 

Meirelles (2000, p. 273): 

[...] questoes como o destino a ser dado aos embrioes obtidos a partir de 
fertilizagao in vitro e nao utilizados para implantacao, bem como a respeito 
da manipulagao desses seres para fins de diagnose e experimentacao das 
mais diversas ordens, continuam sem solugao. 

Grande ponto de controversia diz respeito a lei de Biosseguranca, aprovada 

em 03 de margo de 2005, por 363 votos contra 58, onde determina que o uso de 

celulas tronco obtidas de embrioes humanos para pesquisa esta liberado. No 

entanto, so poderao ser utilizados os embrioes congelados a mais de tres anos, bem 

como uma autorizagao dos genitores para o uso. 

E o que se observa no artigo 5° e paragrafos da Lei 11.105, de 24 de margo 

de 2005, verbis: 

Art. 5° E permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilizagao de celulas-
tronco embrionarias obtidas de embrioes humanos produzidos por 
fertilizagao in vitro e nao utilizados no respectivos procedimento, atendidas 
as seguintes condigoes: 
I - sejam embrioes inviaveis; ou 
II - sejam embrioes congelados ha 3 (tres) anos ou mais, na data de 
publicagao desta Lei, ou que, ja congelados na data da publicagao desta 
Lei, depois de completarem 3 (tres) anos, contados a partir da data de 
congelamento. 
§ 1° Em qualquer caso, e necessario o consentimento dos genitores. 
§ 2° Instituigoes de pesquisa e servigos de saude que realizem pesquisas 
ou terapia com celulas-tronco embrionarias humanas deverao submeter 
seus projetos a apreciagao e aprovagao dos respectivos comites de etica e 
pesquisa. 

§ 3° E verdade a comercializagao do materia! biologico a que se refere este 
artigo e sua pratica implica o crime tipificado no art. 15 da Lei n° 9.434, de 
4 de fevereiro de 1997. 

Essas pesquisas com celulas-tronco embrionarias tomaram-se uma grande 

promessa da medicina depois que se verificou que elas tern a capacidade de se 

transformar em tecidos do organismo humano. Acredita-se que, com a evolugao das 
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pesquisas, elas podem levar a cura de doencas tao graves quanto o diabetes, as 

distrofias musculares e as lesoes de medula que provocam a paraplegia e 

tetraplegia. 

Foi a partir da aprovacao dessa Lei pelo Congresso Nacional, tres meses 

apos, que nasceu uma acao, a Acao Direta de Inconstitucionalidade, (Adin 3510), 

onde o Procurador Geral da Republica Claudio Fonteles, questionou a 

constitucionalidade do artigo 5° da Lei de Biosseguranca. 

Em acao Direta de inconstitucionalidade, proposta pelo Procurador Geral da 

Republica, em sua fundamentagao por inconstitucionalidade material, diz a Dra. 

Alice Teixeira Ferreira6: 

As celulas tronco embrionarias sao aquelas provenientes da massa celuiar 
interna do embriao (blastocisto). Sao chamadas de celulas-tronco 
embrionarias humanas porque provem do embriao e porque sao celulas-
maes do ser humano. Para se usar estas celulas, que constituem a massa 
interna do blastocisto, e destrufdo o embriao. As celulas tronco adultas sao 
aquelas encontradas em todos os orgaos e em maior quantidade na 
medula ossea (tutano do osso) e no cordao umbilical-placenta. No tutano 
dos ossos tem-se a producao de milhoes de celulas por dia, que 
substituem as que 
morrem diariamente no sangue." 

Tambem em fundamentagao da Adin 3510, o Dr. Herbert Praxedes7 considera 

que: 

As celulas de um embriao humano de poucos dias sao todas celulas-tronco 
(CTE), sao pluripotenciais, tendo capacidade de se autorenovarem e de se 
diferenciarem em qualquer dos tecidos do corpo. As celulas-tronco adultas 
(CTA) sao multipotenciais e tern tambem capacidade de ser auto
renovarem e se diferenciarem em varios, mas, aparente nao em todos, os 
tecidos do organismo. As CTA existem no organismo adulto em varios 
tecidos como a medula ossea, pele, tecido nervoso, e outros, e tambem 
sao encontradas em grande concentracao no sangue do cordao umbilical. 

A aprovagao dessas pesquisas nao muda o destino dos embrioes 

excedentes, pois ao inves de serem descartados, serao utilizados em pesquisas, 

onde de qualquer forma havera eliminagao de embriao. 

Destarte, se por um lado, as pesquisas representam uma esperanga para 

pacientes de doengas degenerativas e deficientes fisicos, por outro, para se extrair 

6 Professora Associada de biofisica da UNIFESP/EPM na area de Biologia Celular-Sinalizacao 
Celuiar. 
7 Medico e professor titular do Departamento de Medicina Clinica da faculdade de medicina da 
Universidade Federal Fluminense. 
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celulas embrionarias, o embriao e destruido, ou seja, e necessario a supressao de 
embrioes. 

Interessante se faz esclarecer que curas imediatas e mesmo dentro de prazo 

inimaginavel, nao acontecem, visto que o emocionalismo com que foi tratada a 

materia, sem duvida, induziu a muitas expectativas. 

Majoritariamente os cientistas defendem as pesquisas com celulas-tronco 

embrionarias, poucos discordam e essa minoria argumenta que existem metodos 

alternatives para se estudar as celulas-tronco, sem pra que isso seja possivel 

descartar um embriao. 

Afirma o deputado Dr. Talmir8 (PV-SP): 

Nenhum artigo cientifico foi publicado comprovando que celulas-tronco 
embrionarias sao mais eficientes que celulas-tronco adultas (encontradas 
na medula-ossea e no sangue dos cordoes umbiiicais). Pelo contrario, em 
alguns testes essas celulas se transformam em cancer, por que uma 
celula-tronco embrionaria pode virar qualquer coisa inclusive um cancer. 

Para Fonteles, ex-Procurador Geral da Republica, a vida comega na 

fecundagao, que dessa forma ja deve ser observado o direito a vida. Sendo assim, a 

destruigao de um embriao humano vai contra o artigo 5° da Constituigao, que 

garante a todos o direito a vida. 

No julgamento para decidir sobre a constitucionalidade dessa Lei, os 

ministros do STF deviam responder, aos questionamentos levantados pelo ex-

Procurador-geral da Republica. Ele pergunta quando comega a vida para fins legais, 

se comega na fecundagao, apos a implantagao do embriao no utero ou apos o 

nascimento. 

Observam-se duas posigoes, a primeira visao para aqueles que argumentam 

que a vida comega no momento da fecundagao e que, portanto, aquele aglomerado 

de celulas que formam o embriao deve ser considerado vida humana, e, aqueles 

que afirmam que os embrioes abarcados na Lei de Biosseguranga teriam pouco ou 

praticamente nenhum potential para se tornarem seres humanos. 

Ao contrario de se discutir o initio da vida, seria mais adequado a ciencia 

juridica propor solugoes que protejam os embrioes congelados, sem 

necessariamente, conferir personalidade aos mesmos. 

8 Pediatra trabalha ha 25 anos com deficientes fisicos e e coordenador da Frente Parlamentar contra 
a Legalizacao do Aborto. 
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O codigo Civil brasileiro ve o embriao, nessa posicao. O nascituro tern seus 

direitos protegido desde o momento da concepgao, logo, o embriao, ainda in vitro, 

tambem se inclui nessa protegao. O concebido e sujeito de direitos e considera o 

seu carater como pessoa no exato momento da fecundagao. 

Como resultado, assistiu-se no dia 28 de maio de 2008 a votagao sobre o uso 

de celulas-tronco embrionarias em pesquisas, que teve como decisao a 

constitucionalidade da pesquisa, sem nenhuma restrigao, aprovada por seis votos 

em um grupo de onze ministros, portanto a maioria da corte. Para esses seis 

ministros o artigo 5° da lei de Biosseguranga nao merece reparo, votaram nesse 

sentido os ministros Carlos Ayres Britto, relator da materia, Ellen Gracie, Carmen 

Lucia Antunes Rocha, Joaquim Barbosa, Marco Aurelio e Celso de Mello. 

O voto do ministro e relator Carlos Ayres Britto teve como base dispositivos 

da Constituigao Federal que garantem o direito a vida, a saude, ao planejamento 

familiar e a pesquisa cientifica e na obrigatoriedade que o Estado tern de garanti-los. 

Destacou, tambem, o espfrito de sociedade fraternal divulgada pela Constituigao 

Federal, ao defender a utilizagao de celulas-tronco embrionarias na pesquisa para 

curar doengas; e sustento que para existir vida humana, e necessario que o embriao 

esteja implantado no utero materno. 

Ja no parecer dos ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes, a lei e 

constitucional, mas solicitaram que o Tribunal declarasse em seu pronunciamento, a 

necessidade de que as pesquisas fossem rigorosamente fiscalizadas do ponto de 

vista etico por um orgao central, no caso, a Comissao Nacional de Etica em 

Pesquisa (Conep), que no entanto nao foi acolhida pela corte. 

Os tres ministros Carlos Alberto Menezes, Ricardo Lewandowski e Eros Grau 

disseram que as pesquisas podem ser feitas, mas somente se os embrioes ainda 

viaveis nao forem destrufdos para a retirada das celulas-tronco, ainda fizeram 

ressalvas para a liberagao das pesquisas com celulas-tronco embrionarias no pais, 

como por exemplo , que se crie um comite central no Ministerio da Saude para 

controlar as pesquisas, que sejam fertilizados apenas quatro ovulos por ciclo, que a 

obtengao de celulas-tronco embrionarias seja realizada a partir de ovulos 

fecundados inviaveis, ou sem danificar os viaveis, entre outras cautelas. 

Apesar da aprovagao pela constitucionalidade, observam-se varios votos 

pedindo adaptagao ou mudanga na legislagao e dessa forma tambem concordou o 

presidente do STF, Gilmar Mendes afirmando que sera feita uma avaliagao a 
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respeito da necessidade de sugerir mudanga ao congresso ou estabelecer restricoes 
as pesquisas com celulas-tronco embrionarias. 

Dessa maneira, mais uma etapa foi vencida para a quebra de conceitos que 

ate antao pareciam improvaveis. De um lado estao as manifestagoes e os protestos 

contrarios a essa permissao, pois o uso de celulas-tronco embrionarias fere o direito 

a vida, alegando tambem que o estudo feito com esse tipo de celula em outros 

paises nao tern tido bons resultados e de outro lado, esperangas para pessoas 

portadoras de doengas sem qualquer possibilidade de cura. 

Espera-se que com essa nova porta que se abre, nao sacrifique o homem de 

maneira inutil, desrespeitando o bem mais valioso que e a vida, pois o embriao e um 

ser humano em potencial e deve ser respeitado ate o inicio de suas fases de vida. 

2.4Abordagem etica das tecnicas de reprodugao assistida 

O desenvolvimento de tecnicas de reprodugao humana assistida trouxe 

grande satisfagao aos casais, homens e mulheres que queriam ter filhos, mas que 

naturalmente nao podia gera-los. Todavia, o avango cientifico que tornou capaz esse 

sonho nao poderia deixar de levantar varios questionamentos de ordem juridica, 

cientifica, religiosa, moral e psicologica, uma vez que essas tecnicas manipulam a 

vida, tanto daqueles que almejam ser pais, como aqueles que virao a ser filhos. 

E foi nesse cruzamento da etica com as ciencias da vida e com o avango da 

biotecnologia, provocando uma forte mudanga nas formas de agir dos profissionais 

de saude, originando o novo ramo do saber, ou seja, a bioetica. 

A etica para a biotecnologia emergiu para que se pudesse preservar a 

dignidade da pessoa humana dos abusos do biopoder, da revolugao biologica, das 

novas tecnicas biomedicas, ou seja, sobre os fenomenos ligados a vida e a morte. E, 

com isso, despertar um sentido nos seres humanos, profissionais dessa area, como 

o que fazer, o que pode fazer e como deve fazer, encontrando assim limites eticos 

para a agao medica ou cientifica. 

Segundo Maria Helena Diniz (2007, p. 6): 

Um novo dominio da reflexao que considera o ser humano sem sua 
dignidade e condigoes eticas para uma vida humana digna, alertando a 
todos sobre as consequencias nefastas de um avango incontrolado da 
biotecnologia e sobre a necessidade de uma tomada de consciencia dos 
desafios trazidos pelas ciencias da vida. 
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Com a rapida evolugao surgida pelas ciencias biomedieas, e como 

consequencias as dificeis questoes etico-juridicas, o direto nao pode deixar de 

reagir, diante dos riscos que a sociedade humana esta sujeita. Requerendo assim, a 

elaboracao de normas que tragam respostas e satisfagao as necessidades surgidas 

e defendendo a pessoa humana da coisificagao. 

E necessario estabelecer o ponto de equilibrio entre a liberdade de pesquisa, 

consagrada na Constituigao Federal em seu artigo 5°, IX; onde a proibigao total de 

qualquer atividade biomedica traria uma grande estagnagao no processo cientifico, e 

a permissividade completa que geraria inumeros prejuizos a sociedade e a 

humanidade. 

Os juristas nao podem se calar diante dos avangos da biomedicina. Faz-se 

necessario um estudo juridico que teria como objeto a vida, tomando por base a 

bioetica e a biogenetica surgindo uma nova disciplina o Biodireito, evidenciando que 

a verdade cientifica nao podera justapor-se a etica e ao direito, da mesma maneira 

que o avango cientifico podera dissimular crimes contra a dignidade humana. 

Requer, portanto, estabelecer fronteira a atual medicina e reconhecer respeito ao ser 

humano em todas as fases de sua vida, seja antes de nascer, depois de nascer, 

enquanto viver, no sofrer e ate mesmo no morrer. 

O respeito a vida humana, deve esta presente na etica e no ordenamento 

juridico de todas as sociedades humanas. A Declaragao sobre a Utilizagao do 

Progresso Cientifico e Tecnologico no Interesse da Paz e em Beneficio da 

Humanidade, feita pela ONU em 10 de novembro de 1975, contem em seu artigo 6°: 

Art. 6° - Todos os Estados adotarao medidas tendentes a estender a todos 
os estratos da populagao os beneficios da ciencia e da tecnologia e a 
protege-los, tanto nos aspectos sociais quanta materiais, das possiveis 
consequencias negativas do uso indevido do progresso cientifico e 
tecnologico, inclusive sua utilizagao indevida para infringir os direitos do 
individuo ou do grupo, em particular relativamente ao respeito a vida 
privada e a protegao da pessoa humana e de sua integridade fisica e 
intelectual. 

A Convengao sobre Direitos Humanos e Biomedicina, adotada pelo Conselho 

da Europa em 1996, prescreveu em seu artigo 2° que "os interesses e bem-estar do 

ser humano devem prevalecer sobre o interesse isolado as sociedade ou da 

ciencia". 
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Todos os seres humanos, medicos, biologos, geneticistas e os aplicadores do 

direito tern que fortalecer, em favor do respeito a dignidade da humana, para que 

realmente exista efetividade e respeito aos direitos humanos. 



CAPITULO 3 O NASCITURO E SUA PROTECAO 

Importante se faz um breve esclarecimento de personalidade civil e o 

momento de seu comego, pois e a partir do alcance da personalidade que a pessoa 

adquire direitos e contrai obrigagoes. Esses esclarecimentos sao importantes, 

quando se fala em protegao do nascituro. 

Nascituro e um ser humano ja concebido, mas que ainda nao veio ao mundo. 

Para Maria Helena Diniz (2005, p. 273): 

Nascituro e aquele que ha de nascer, cujos direitos a lei poe a salvo; 
aquele que, estando concebido, ainda nao nasceu e que, na vida intra-
uterina, tem personalidade juridica formal, no que atina aos direitos da 
personalidade, passando a ter personalidade juridica material, aleancando 
os direitos patrimoniais, que permaneciam em estado potencial, somente 
com o nascimento com vida. 

A Lei brasileira poe a salvo, desde o momento da concepgao, os direitos do 

nascituro. Assim define o art. 2 0 do Codigo Civil: "A personalidade civil do homem 

comega do nascimento com vida, mas a lei poe a salvo desde a concepgao o direito 

dos nascituros". Significa dizer que o nascituro tem seus direitos assegurados para 

quando nascer, mas ainda nao os detem, so os possuira quando nascer com vida. 

O art. 1°, afirma que toda pessoa e capaz de direitos e deveres na ordem civil. 

E notoria a infeliz contradigao do artigo 2° do Codigo Civil, onde se nega a 

personalidade civil ao nascituro garantindo protegao aos direitos que possa ser 

titular. Em uma leitura inicial, parece que o nascituro nao e merecedor de direito, 

mas, por uma bondade da lei alguns direitos ficaram assegurados. 

3.1 Os direitos da personalidade inerentes ao nascituro 

E importante que se saiba quando se inicia a personalidade, pois, e quando o 

homem se torna sujeito de direitos. Existem tres teorias que se discute o inicio da 

personalidade, a teoria natalista, a da personalidade condicionada e a 

concepcionista. A questao divergente entre as teorias e o instante em que se inicia a 

capacidade e, consequentemente, a personalidade. 
A primeira delas, adotada pela maioria dos nossos doutrinadores, e a teoria 
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natalista, que defende que a personalidade juridica so comega com o nascimento 

com vida e que o nascituro so possui expectativas de direitos e esta fundamentada 

pelo art. 2° do Codigo Civil de 2002. 

Diante desse conceito, nota-se que a posigao do nascituro e de um 

expectador de direitos, a vista disso ensina Venosa (2004, p. 162) que essa 

expressao e a mera possibilidade ou simples esperanca de se adquirir um direito. 

Para essa teoria o nascituro nao e considerado pessoa, e encarado como 

parte das viceras da mae, nao tem vida independente, e no momento de seu 

nascimento com vida que passa a ter o status de pessoa. 

Defende Fiuza (2004, p. 114): 

O nascituro nao tem direitos propriamente ditos. Aquilo que o proprio 
iegislador denomina "direitos do nascituro" nao sao direito subjetivos. Sao 
na verdade direitos objetivos, isto e, regras impostas peio Iegislador para 
proteger um ser que tem potencialidade de ser pessoa e que, por ja existir 
pode ser resguardados eventuais direitos que vira adquirir ao nascer. 

Da mesma forma, Pontes de Miranda (1994, p. 162), afirma: 

No utero, a crianga nao e pessoa, se nao nasce com vida, nunca adquiriu 
direitos, nem pode ser sujeito de direito. Todavia, entre a concepgao e o 
nascimento, o ser vivo pode achar-se em situagao tal que se tem de 
esperar o nascimento para saber se algum direito, pretensao, agao, ou 
excegao Ihe deveria ter ido. Quando o nascimento se consuma, a 
personalidade comega. 

Essa teoria tem como principais argumentos a inexistencia de direito subjetivo 

sem que exista um titular, o nascimento e um fator para que se atribua a 

personalidade e todo o ordenamento juridico esta baseado nessa regra. No entanto 

e notoria que essa teoria ja nao responde aos resultados e a mudanga decorrente 

dos avangos cientificos e tecnologicos ligados a reprodugao humana. 

A segunda corrente doutrinaria e a concepcionista afirma que a personalidade 

do homem comega a partir da concepgao e nao do nascimento com vida, e e a partir 

da concepgao que o nascituro e considerado pessoa. 

Os juristas concepcionista fundamentam sua convicgao, no fato que o 

nascituro possuindo direitos legalmente assegurados, e considerado pessoa, pois 

somente pessoas sao sujeitos de direito e detem personalidade juridica. 

Diante desse juizo, nao ha como explicar como o nascituro possa ter direitos 

assegurados por lei, sem que seja considerado pessoa, pois uma das caracteristicas 
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de que o nascituro tem personalidade civil e o fato de o Iegislador ter disciplinado o 

crime de aborto referente aos crimes contra a pessoa. 

Os concepcionistas assumem uma posigao moderna, uma vez que nao 

restringem os direitos do nascituro, pois se assim fizesse, e este nao viesse a 

nascer, e como se nao tivesse sido concebido. 

Por fim a terceira teoria adotada, conhecida como teoria da personalidade 

condicionada sustenta que o inicio da personalidade comega a partir da concepgao, 

mediante a condigao suspensiva do nascimento com vida, ou seja, se o nascituro 

nascer com vida, a sua personalidade retroage a data de sua concepgao. A 

condigao de nascimento nao e para que a personalidade exista, mas para que exista 

a consolidagao da sua capacidade juridica. 

Muitas dificuldades se encontram nessa teoria, pois a sua realizagao 

resultaria uma grande mudanga no ordenamento juridico nacional e nos preceitos 

culturais, e outra questao relevante e quanta a notaria dificuldade de se estabelecer 

o momento da fecundagao no utero, o que obstacularizaria a atribuigao da 

personalidade em concreto. 

Independente da teoria adotada para a definigao do inicio da personalidade, 

ao nascituro assegura-se direitos desde o momento da concepgao, e nao convem a 

forma como isso se deu, seja de forma natural ou em laboratorio. Pensando que o 

nascituro e pessoa, e como consequencia, portador de personalidade juridica, ainda 

que nao provido de capacidade do exercicio de seus direitos, e portador de direitos, 

dentre os quais, o direito a vida, que o maior direito do ser humano, e tambem um 

direito condicionante, ja que dele dependem os demais. 

A Constituigao Federal, no caput do artigo 5°, dessa forma prescreve: "Todos 

sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito a vida, a 

liberdade, a igualdade, a seguranga e a propriedade". De nada adiantaria a 

Constituigao assegurar outros direitos como a igualdade a intimidade, a liberdade, o 

bem-estar, se nao instituisse a vida humana em um desses direitos. 

A mestra, a professora Benedita Inez Lopes Chaves (2000, p.55) destaca: 

A vida e o principal direito do ser humano, cabendo ao Estado preserva-lo 
desde a sua concepgao, sendo que nenhum interesse estatal pode supera-
lo. Sempre que deixa de ser respeitado, a historia tem demonstrado que a 
ordem juridica que o avilta perde a estabilidade futura e se deteriora 
rapidamente. Portanto, ele deve ser sempre protegido e seu afastamento 
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sempre se justifica contra aqueles que o procuram negar, como nos casos 
da legitima defesa, em que a morte do agressor decorre da preservacao do 
direito a vida do agredido, que estava para perde-la, sem ter dado causa a 
agressao. 

Outro direito que assiste ao nascituro e o da integridade fisica, que nao se 

confunde com a da mae - ainda que com ela mantenha relagao de dependencia, 

sendo assim nao pode a mae recusar-se a ingerir medicamentos destinados a 

preservar a vida do concebido, nem se submeter a intervengao medica para 

decompor medicamento do liquido aminiotico ingerido, pelo feto. Nao cabe a mae 

dispor de direito a saude que nao e seu, mas sim, do filho que vira a nascer. 

Dentre os direitos da personalidade, compatfveis com a condigao do nascituro 

e importante tecer comentarios ao direito a imagem. Do ponto de vista tecnico o 

direito a imagem diz respeito a reprodugao da imagem da pessoa, inteira ou 

parcialmente, atraves de qualquer meio de captagao como fotografia, pintura, etc. 

O direito a imagem do nascituro, esta consagrado, pois a ultra-sonografia 

permite a reprodugao do nascituro ou ate mesmo camera fotografica em miniatura 

ou radiografias. Assim se captada a imagem, para sua publicagao necessita-se de 

consentimento do titular da imagem, por seu representante legal, o pai, a mae ou o 

curador. Dessa forma se publicada ou utilizada sem autorizagao de seus 

representantes legais e causar-lhe dano, cabivel sera uma indenizagao. Conclui-se 

que o nascituro e protegido pelo direito de imagem. 

Em relagao ao direito a adogao do nascituro, existe uma controversia, pois o 

artigo 372 do Codigo Civil de 1916 dizia que nao se pode adotar sem o 

consentimento do adotado ou de seu representante legal se for incapaz ou 

nascituro. Nao obstante, o Novo Codigo Civil, em art. 1.621, nao fez mengao ao 

nascituro, dizendo apenas que a adogao depende de consentimento dos pais ou dos 

representantes legais, de quern se deseja adotar, e da concordancia deste, se 

contar com mais de 12 (doze) anos. 

O Estatuto da Crianga e do adolescente, por sua vez, no seu art. 2° dispoe 

que: considera-se crianga, para os efeitos desta Lei, a pessoa ate 12 (doze) anos de 

idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

A polemica gira em torno, de saber se o nascituro esta dentro do conceito de 

crianga dado pelo Estatuto da Crianga e do Adolescente, pois o Novo codigo civil 

nada mencionou a respeito do nascituro. E importante ressaltar que essas diferentes 
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denominagoes se referem tao somente a etapas de vida do mesmo ser. 

Nesse mesmo estatuto, o artigo 7° dispoe que a crianga e adolescente tem 

direito a protegao a vida e a saude, mediante a efetivagao de politicas sociais 

publicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 

condicoes dignas de existencia, significa dizer, que nao nasceu, mas que tem o 

direito de nascer, ja e crianga. 

Dessa forma e em respeito a vida, merece o nascituro a legalizagao de sua 

adogao, deve merecer apoio e atengao, uma vez que Ihe assegurara alimentos e 

integridade fisica ate o seu nascimento com vida, com possibilidade de uma 

gravidez segura. 

Nao existindo capacidade de fato ou de exercicio, o nascituro, para exercer 

seus direitos, necessitara de um representante legal, pai, mae ou um curador. O 

direito de representagao, embora de maneira indireta, vem expresso no artigo 1779 

do Codigo Civil, que dessa forma estabelece: "Dar-se-a curador ao nascituro, se o 

pai falecer estando gravida a mulher, e nao tendo o poder familiar. Paragrafo Unico: 

se a mulher estiver interdita seu curador sera o do nascituro". 

Desse modo, entende-se, que se o pai falecer, e deixar a mulher gravida de 

seu filho e esta vier a perder o patrio poder sera designado um curador ao ventre 

que tera como papel zelar pelos seus interesse do nascituro ate o seu nascimento 

com vida, quando, entao, Ihe sera nomeado um tutor. Nao existindo perda do patrio 

poder, os direitos do nascituro serao assegurados e resguardado por quern detenha 

sua representagao legal, ou seja, seus pais. 

Segundo Maria Helena Diniz (1995, p.306), lembrada pela professora 

Benedita Inez Lopes Chaves (2000, p.91): 

A lei poe a salvo seus direitos, desde a concepcao, e, para resguarda-los, 
determina que se Ihe nomeie um curador, quando a mulher gravida 
enviuvar e nao estiver em condicoes de exercer o patrio poder. Este fato 
ocorrera, desde que o nascituro tenha a receber algum bem, em razao da 
heranca, legado ou doacao, pois, se houver nascimento com vida, nomear-
se-a um tutor a crianca, cessando a curatela especial e quando a mae do 
nascituro estiver interdita, seu curador sera tambem o do seu filho. 

Em vista disso, o nascituro nao pode agir por si mesmo e, como a lei Ihe 

concede direitos, e coerente que tera que ter um representante legal, para agir em 

seu nome. 
Entre os direitos do nascituro, esta o direito de receber doagoes, determinado 
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no artigo 542 do Codigo Civil: "A doacao feita ao nascituro valera, sendo aceita pelo 
seu representante legal". 

0 nascituro podera receber doagao, mas a aceitacao depende daquele que 

cuida de seus interesses, ou seja, pai, mae ou curador. A partir da liberalidade, seus 

representantes legais poderao usufruir do bem doado e entrar em sua posse. 

Todavia se nascer morto, a doagao caducara por ser o nascituro titular de direito sob 

condigao suspensiva. Se tiver um instante de vida o nascituro recebe o beneficio e 

transmite aos herdeiros. 

Outro direito inerente ao nascituro e o direito a alimentos, essencial no 

sentido de possibilitar o desenvolvimento do embriao ate que assuma juridicamente 

sua categoria de pessoa. Na verdade os alimentos serao prestados a sua mae para 

uma sadia e confortavel gravidez ensejando um bom desenvolvimento do feto e as 

despesas de assistencia decorrente do parto, no entanto e o nascituro o sujeito ativo 

da relagao obrigacional. 

Quando o filho for gerado na constancia do casamento ou por inseminagao 

artificial homologa, e necessario apenas a prova da gravidez e do parentesco para a 

propositura da agao. Tratando-se de filho nao reconhecido o nascituro deve ser 

representado para ingressar com agao de investigagao de paternidade cumulada 

com alimentos. 

O direito a alimentos e reconhecido ao nascituro sem condiciona-lo ao 

nascimento com vida, mas, antes, a ele objetivando e nao dele dependendo. Em fim 

o direito a alimentos e reconhecido ao nascituro desde a concepgao, para que nasga 

vivo, nao dependendo assim do nascimento com vida. 

Nesses alimentos uma adequada assistencia medico-cirurgica pre-natal, 

abrangendo as tecnicas especiais como transfusao de sangue entre outras e 

cirurgias realizadas em fetos, alcangando ainda as despesas do parto. Na fixagao 

desses alimentos o juiz levara em consideragao as despesas que forem 

necessarias, para o bom desenvolvimento da gravidez, ate o seu termo final 

incluindo despesas medicas e medicamentos decorrentes. 

Em relagao ao direito sucessorio, o nascituro tera direitos a heranga, se ja 

estiver concebido no momento da abertura da sucessao. Desta maneira dispoe o 

artigo 1798 do Codigo Civil: "Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou ja 

concebidas no momento da abertura da sucessao". A regra geral, portanto, e a da 

coexistencia do titular da heranga e de seu sucessor. O herdeiro, ate por imperativo 
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logico, precisa existir quando morre o autor da heranga, tem de sobreviver ao 

falecido. Na sucessao legitima, quern nao estiver concebido ate a data da morte do 

autor da heranga, nao esta legitimado a suceder. 

Entretanto na sucessao testamentaria, pode haver o chamamento de pessoa 

futura, de alguem que ainda nao foi concebido. O Codigo Civil, em seu artigo 1.799 

estabelece: "Na sucessao testamentaria podem ainda ser chamados a suceder: I. os 

filhos ainda nao concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas 

estas ao abrir-se a sucessao". 

Tratando-se de embriao concebido e criopreservado, para receber bens por 

sucessao legitima, este embriao devera esta implantado no utero, pois so assim 

podera herdar os bens do falecido. Se o embriao estiver fecundado, mas nao 

implantado, existem duas correntes. A primeira e que o nascituro nunca podera 

herdar por sucessao legitima por nao se encontrar no conceito de nascituro e o 

direito nao pode ficar a criterio da vontade da mae em implanta-lo quando quiser. A 

segunda e a possibilidade de herdar desde que o autor da heranga disponha em seu 

testamento e desde que esclarega quern sera a mae do beneficiario. 

Em qualquer caso, se dentro de dois anos apos abertura da sucessao nao 

houver sido concebido o herdeiro esperado os bens reservados caberao aos 

herdeiros legitimos desde que nao haja clausula especifica em testamento a 

respeito, dessa forma esclarece o art. 1800, § 4° CC. 

3.2 O desafio da legislagao nacional quanto aos direitos do nascituro 

Hodiernamente nao existe em nosso ordenamento juridico patrio um diploma 

legal voltado a protegao do nascituro, que resguarde sua saude no ventre da mae e 

seu nascimento com vida. Todavia, a protegao a esses bens juridicos se observa do 

proprio contexto juridico nacional, onde o Iegislador demonstrou interesse com o 

nascituro, seja quando conceituou do inicio da vida, seja quando protegeu o seu 

patrimonio, ou ate mesmo quando proibiu o aborto. 

Mais complicado e a situagao de inertia do direito frente aos enormes 

avangos da tecnologia em relagao a reprodugao humana, pois muitos casais nao 

tem a sorte de ter um filho atraves dos metodos convencionais, e as ciencias sociais 

nao tem conseguido dar respostas satisfatorias aos problemas surgidos em 

decorrencia dos avangos das ciencias biologicas, causando um enorme impasse 
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entre ela e o direito. 

A legislagao brasileira garante os direitos do nascituro desde a concepgao, 

assim se observa no Codigo Civil, arts. 2°, 1609, 1799 e paragrafo unico e 1.798, o 

direito a vida na Constituigao Federal, art. 5°, Codigo Penal, arts. 124 a 128, I e II, 

direito a filiagao no Codigo Civil, em seus arts. 1596 e 1.597, direito a uma adequada 

assistencia pre-natal, direito a um curador que zele pelos seus interesses em caso 

de incapacidade de seus genitores, direito a receber heranga com fulcra no Codigo 

Civil, arts. 1.798 e 1.800, paragrafo 3°, direito de ser contemplado por doagao 

tambem Codigo Civil, art. 542, direito de ser reconhecido como filho, entre outros. 

Destarte, essa legislagao aponta apenas um inicio legislativo, pois essa 

legislagao nao e suficiente para responder aos avangos da reprodugao assistida. 

Faz-se necessario um estudo mais aprofundado para que se corrijam as 

imperfeigoes dessa legislagao. 

E urgente que se melhore a redagao do artigo 2° do Codigo Civil, pondo fim 

ao grande celeuma do inicio da personalidade; que se estabelega a natureza juridica 

do nascituro e quais sao os seus direitos; que se resolva sem mais delongas a 

regulamentagao da reprodugao assistida, como o uso das tecnicas e o 

funcionamento de suas clinicas. 

Existem no congresso algumas propostas que dispoe exclusivamente sobre a 

protegao integral do nascituro. Esta tramitando desde 2007 o Estatuto do Nascituro 

que foi proposta pelo deputado Luiz Bassuma - PT/BA, que hoje se encontra 

apensado ao Projeto de Lei 489/2007 de autoria do deputado Odair Cunha - PT/MG, 

onde estao aguardando parecer, 

O presente projeto do Estatuto se refere tanto aos direitos de personalidade, 

como ressalta o direito a vida, a saude, a honra, a integridade fisica, a alimentagao, 

a convivencia familiar, e proibe-se qualquer forma de discriminagao que venha a 

priva-lo de algum direito em razao do sexo, da idade, da etnia, da aparencia, da 

origem, da deficiencia fisica ou mental, da expectativa de sobrevida ou de delitos 

cometidos por seus genitores. 

O Estatuto referido tambem defende a proibigao da proliferagao de abusos 

com seres humanos nao nascidos, incluindo a manipulagao, o congelamento, o 

descarte e o comercio de embrioes humanos, a condenagao de bebes a morte por 

causa de deficiencias fisicas ou por causa de crime cometido por seus pais, os 

pianos de que bebes sejam clonados e mortos com o unico fim de serem suas 
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celulas transplantadas para adultos doentes. 

Grande inovacao traz o estatuto quando cria a modalidade culposa do aborto, 

pois de acordo com o Codigo Penal o aborto so e punido a titulo de dolo. Tambem e 

portador da novidade o crime de anunciar processo, substantia ou objeto destinado 

a provocar aborto, entre varios outros crimes contra a pessoa do nascituro, 

eomegando a enquadra o aborto entre os crimes hediondos. 

Foram apresentados na Camara varios projetos com o objetivo de 

regulamentar a reprodugao humana assistida e, por consequencia, solidificar ainda 

mais a protegao ao nascituro. 

Um dos importantes Projetos de Lei e o 1.184, de 2003, proposto pelo 

Senado Federal, que dispoe sobre a reprodugao assistida, definindo normas para 

realizagao de inseminagao artificial e fertilizagao "in vitro"; proibindo a gestagao de 

substituigao (barriga de aluguel) e os experimentos de clonagem radical. 

Dentro deste Projeto estao apensados ainda: o PL 2.855, de 1997, do 

Deputado Confucio Moura que dispoe sobre a utilizagao de tecnicas de reprodugao 

humana assistida e da outras providencias, incluindo a fecundagao in vitro, 

transferencia de pre-embrioes, transferencia intratubaria de gametas, a 

crioconservagao de embrioes e a gestagao de substituigao, a conhecida barriga de 

aluguel; o PL 4.664, de 2001, do Deputado Lamartine Posella que dispoe sobre a 

proibigao ao descarte de embrioes humanos fertilizados in vitro, determina a 

responsabilidade sobre os mesmos e da outras providencias; o PL 4.664, de 2001 

do Deputado Lamartine Posella, que dispoe sobre a autorizagao da fertilizagao 

humana in vitro para casais comprovadamente incapazes de gerar filhos pelo 

processo natural de fertilizagao e da outras providencias; o PL 6.296, de 2002, do 

Deputado Magno Malta que proibe a fertilizagao de ovulos humanos com material 

genetico proveniente de celulas de doador do genera feminino; o PL 120, de 2003 

do Deputado Roberto Pessoa que dispoe sobre a investigagao de paternidade de 

pessoas nascidas de tecnicas de reprodugao assistida, permite a pessoa nascida de 

tecnica de reprodugao assistida saber a identidade de seu pai ou mae biologicos; 

alterando a Lei n° 8.560, de 29 de dezembro de 1992; o PL 2.061, de 2003, da 

Deputada Maninha que Disciplina o uso de tecnicas de Reprodugao Humana 

Assistida como um dos componentes auxiliares no processo de procriagao, em 

servigos de saude, estabelece penalidades e da outras providencias; o PL 4.889, de 

2005, do Deputado Salvador Zimbalde que estabelece normas e criterios para o 
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funcionamento de Clfnicas de Reprodugao Humana; o PL 5.224, de 2005 do 

Deputado Neucimar Fraga, que cria Programa de Reprodugao Assistida no Sistema 

Unico de Saude e da outras providencias e o PL 3.067, de 2008, do Deputado Dr. 

Pinnoti Altera a Lei n° 11.105, de 24 de margo de 2005, estabelece que as pesquisas 

com celulas-tronco so poderao ser feitas por entidades habilitadas, mediante 

autorizagao especial da Comisao Nacional de Etica em Pesquisa - CONEP; proibe a 

remessa para o exterior de embrioes congelados; veda o envio e a comercializagao 

dos resultados das pesquisas. 

A tramitagao de qualquer projeto de lei e lenta e demorada. Existe uma 

anormalidade no Congresso Nacional conhecida por Medida Provisoria. No parecer 

do Deputado Federal Miguel, 70% (setenta por cento) do que se vota na Camara 

sao Medidas Provisorias9. A tramitagao dos outros 30% (trinta por cento) e muito 

lenta. Com boa vontade pode ser mais rapida, com ma vontade demora ainda mais. 

Urge a aprovagao de uma regulamentagao, em que o Iegislador possa 

sensibilizar-se quanta a importancia completa da regulamentagao dessa materia, 

com leis eficientes que protejam a sociedade de consequencias nocivas advindas da 

utilizagao das conquistas cientificas no campo da reprodugao. 

3.3 A jurisprudencia no Brasil e a sua abrangencia a cerca dos direitos do nascituro. 

Sob o prisma jurisprudencial, assim como na doutrina existe muita 

divergencia, no sentido do nascituro ser ou nao ser sujeito de direitos, devido a 

teoria abarcada na legislagao nacional da personalidade juridica do nascituro 

comegar do nascimento com vida. Por vezes e possivel observar varios julgados, 

que por ora adota a teoria natalista e ora a concepcionista, existindo nos ultimos 

anos um aumento significativo de julgados que reforgam a ideia desta ultima teoria. 

Fazendo uma analise dos casos sobre os nascituros que chegam aos 

tribunals, e interessante o do Acordao proferido na Ap. c/ Revisao n. 489.775-00/7 

do 2° TACSP, assim dispoe a ementa: 

Nascituro. Morte do genitor. Agio Acidentaria. Empregadora. 
Responsabilidade comprovada. Dano moral devido. Indenizagao a contar do 
nascimento do autor. Ementa oficial: A Agao Acidentaria pelo direito comum. 

9Disponivelem:http://www.bispadobauru.org.br/nova/especial.php?news_id=86&acao=ler&PHPSESSI 
D=8fc5f7ef6eec6cab741f0b5bbaa75a84 . Acesso em 06 de maio de 2008. 

http://www.bispadobauru.org.br/nova/especial.php?news_id=86&acao=ler&PHPSESSI
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Responsabilidade da empregadora comprovada. Dano moral devido. 
Indenizagao a contar d nascimento do autor - comprovada a 
responsabilidade da empregadora pelo acidente letal do seu empregado, e 
devida a indenizagao ao filho dele, ate que complete 21 anos de idade. 
Devida e, tambem, a indenizagao, por dano moral, desde o nascimento, ao 
nascituro, que nasceu com vida, como reparo pela perda do genitor. (Ap. c/ 
Revisao n. 489.775-00/7 rel. juiz Adail Moreira. - Mogi Guagu - Apelantes e 
apelados: Toni Empreendimentos e Construgao LTDA. e Paulo Cesar 
Ribeiro Filho representado pro Maria Aparecida dos Santos - beneficiario: 
Paulo Cesar Ribeiro - Deram provimento parcial a am bos os apelos. 
Publicado no DOE em 17.12.97, pag. 12, caderno I, parte II). 

Apesar de o referido acordao ser anterior ao Codigo Civil de 2002 ele possui 

significativos pontos que comprovam a importancia da defesa dos direitos do 

nascituro que sempre deveram ser pleiteados. Pondera o ilustre relator Adail Moreira 

que: 

A perda do genitor, ainda que nao sentida, no ato de sua ocorrencia, pelo 
nascituro, afeta-lhe, contudo e posteriormente, quando nascido com vida, o 
psiquismo pelo sentimento de frustragao, ante a ausencia da figura paterna, 
que e dor psfquica e, destarte, reclama a indenizagao por dano moral, 
concluindo que o reparo, a ele, minora a dor da orfandade, e que a pensao 
ao autor menor limitar-se-a ate 21 anos de idade. 

Apos uma madura reflexao, o relator opinou pela concessao da indenizagao 

pelo dano moral, ao nascituro, que nasceu com vida, como ocorreu no caso, entre 

as razoes, e necessario se fazer alusao ao artigo 2° do Codigo Civil, que poe a salvo 

desde a concepgao os direitos do nascituro, pois a vida em gestagao e merecedora 

de todo respeito, alem disso, marca a existencia de uma realidade diferente dos 

progenitores possuindo uma capacidade de autodesenvolvimento, originando um ser 

unico. 

Embora o nascituro nao seja nascido, pois nao se separou do ventre 

materno, para ter vida propria, e tido como nascido para um melhor resguardo de 

seus direitos que Ihe cabem pela concepgao. Dessa forma, posto que comece do 

nascimento com vida, a lei poe a salvo, desde a concepgao, os direitos do nascituro, 

como direitos a alimentos, a uma adequada assistencia pre-natal, direito a um 

curador que zele pelos seus interesses no caso de incapacidade ou, impossibilidade 

de seus genitores de receber heranga, ser contemplado por doagao, ser adotado, 

ser reconhecido como filho, de ter legitimidade ativa na investigagao de paternidade, 

etc. 

No entendimento de Maria Helena Diniz (1995, p. 101), lembrada pela 

professora Benedita Inez Lopes Chaves (2000, p.91): 
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O momento de consideragao da consideragao juridica do nascituro, ante as 
novas tecnicas de reprodugao assistida in vitro, embora se inicie com a 
fecundagao e a vida viavel com a gravidez, que se da com a nidagao, na 
verdade o inicio legal da personalidade e o momento da penetragao do 
espermatozoide no ovulo, mesmo fora do corpo da mulher, nao sendo, no 
entanto, o entendimento dominante. 

Como e possivel observar, ao nascituro assiste direito de ser indenizado, 

tanto moralmente como materialmente de violagoes que abrangem, basicamente, o 

direito a vida, a integridade corporal (saude), a integridade intelectual e a integridade 

moral. Pois nao teria sentido, o respeito a vida que decorre do proprio direito natural, 

se nao existisse protegao integral a expectativa do nascimento com vida. 

Faz-se necessario destacar a ementa, relativa a apelagao civil, da Setima 

Camara Civel do TJRS, que dessa forma estatui: 

EMENTA: NASCITURO. INVESTIGACAO DE PATERNIDADE. A 
GENITORA, COMO REPRESENTANTE DO NASCITURO, TEM 
LEGITIMIDADE PARA PROPOR ACAO INVESTIGATORIA DE 
PATERNIDADE. APELO PROVIDO. (4FLS) (Apelagao Civel N° 
70000134635, Setima CSmara Civel, Tribunal de Justiga do RS, Relator: 
Maria Berenice Dias, Julgado em 17/11/1999) 

Da ementa desse acordao reconhece-se ao nascituro a capacidade para ser 

parte, na seara do Direito Processual, tanto na qualidade de autor ou reu, 

incontestavelmente representado pelos seus responsaveis legais. Portanto, pode a 

mae representar o nascituro e o seu nascimento com vida o investira na titularidade 

da pretensao do direito material, que, ate entao, se revestia apenas em uma 

expectativa. 

Em sentido preciso, encontram-se inumeros acordaos concedendo 

capacidade processual ao nascituro, principalmente em sede de investigagao. 

Merece consideragao decisao em que e possivel vislumbrar, a importancia 

dos direitos do nascituro esta presente no acordao de agravo de instrumento, do 

qual relator foi o Des. Jose fvlazoni Ferreira. Assim, estabelece a ementa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVIS6R10S - FIXACAO -
CONCUBINA - POSSIBILIDADE - INDlCIO DE PROVA SUFICIENTE DA 
UNIAO ESTAVEL - ARBITRAMENTO EM MEIO SALARIO MlNIMO -
ATENDIMENTO AO BINOMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE -
NASCITURO - IMPOSSIBILIDADE DE ESTIPULACAO - AUSENCIA DE 
PROVA ACERCA DA PATERNIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 



52 

Reconhece nessa deliberagao, que os alimentos podem e devem ser 

concedidos a ex-companheira que efetivamente deles necessita para suprir suas 

necessidades basicas, ainda mais quando a genitora nao possui condicoes de 

trabalhar por estar gravida de 7 (sete) meses. No entanto, o pedido de alimentos, 

somente pode ser deferido quando houver prova cabal acerca da paternidade, 

existindo elementos possiveis de comprovar a paternidade e possivel a fixacao de 

alimentos provisorios. Entrever, indistintamente, que se confere ao nascituro, mesmo 

antes de seu nascimento com vida, o direito a alimentos. 

Importa, ainda, evidenciar, decisao do Tribunal de Justica do rio Grande do 

Sul TJRS n° 71000854430, relator Eugenio Facchini Neto, cuja ementa e a seguinte: 

Seguro obrigatorio. Dpvat. Natimorto. O art. 2°, do cc, resguarda, desde a 
concepgao, os direitos do nascituro. Dessa forma, inviabilizada a vida extra-
uterina, em decorrencia de acidente de transito sofrido pela genitora do 
nascituro, legitima a pretensao veiculada na inicial. Valores devidos. 
Indexacao em salarios minimos. Possibilidade excepcionalmente admitida 
pelos tribunais superiores e pelo tjrs. O salario minimo a ser considerado e 
aquele em vigor a epoca do sinistra. Recurso ao qual se nega provimento. 

E possivel extrair do acordao dessa decisao, que o nascituro nao tem apenas 

expectativas de direitos, sendo efetivamente sujeito de direitos, por que todos os 

fatos ocorridos desde o momento da concepgao geram consequencias juridicas. 

Dessa forma, interrompida a vida extra-uterina, em decorrencia de acidente de 

transito sofrido pela genitora do nascituro, legitima a pretensao indenizatoria. 

Atenta-se o resultado dessa decisao, a teoria concepcionista, que outrora foi 

conceituado e abordado, significando dizer que o nascituro e sujeito de direitos 

desde o momento da concepgao, merecendo assim a mais ampla protegao juridica. 

Nesse sentido e a jurisprudencia do Tribunal de Justiga Gaucho: 

Seguro-obrigatorio. Acidente. Abortamento. Direito a percepcao da 
indenizagao. O nascituro goza de personalidade juridica desde a 
concepgao. O nascimento com vida diz respeito apenas a capacidade de 
exercicio de alguns direitos patrimoniais. Apelagao a que se da provimento. 
(Apelagao Civel n° 70002027910, Sexta Camara Civel, TJRS, Relator: 
Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, julgado em 28/03/2001) 

Apelagao civel. Seguros. Agio de indenizagao. Seguro DPVAT. Direito de a 
mae receber a indenizagao correspondente ao nascituro. Possibilidade 
juridica do pedido. A personalidade civil da pessoa comega do nascimento 
com vida; mas a lei poe a salvo, desde a concepgao, os direitos do 
nascituro. Inteligencia do art. 2° do Novo Codigo Civil. Insurgencia contra o 
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termo inicial de incidencia da corregao monetaria. A corregao monetaria 
incide desde a data da ocorrencia do evento danoso. Manutencao do indice 
fixado em sentenga. O IGP-M e o indexador que melhor reflete a realidade 
inflacionaria. Sentenga mantida. Apelo desprovido. (Apelagao Civel N° 
70010345999, Sexta Camara Civel, Tribunal de Justiga do RS, Relator: Ney 
Wiedemann Neto, Julgado em 24/11/2005) 

Em sentido contrario decidiu o Tribunal de justica de Santa Catarina negando 

a percepcao de indenizagao, a mulher que sofre aborto em decorrencia de acidente 

de transito. Assim, dispoe a ementa N°. 2005.039028-9, cujo relator foi o Des. 

Marcus Tulio Sartorato: 

CIVIL - ACAO DE COBRANCA DE SEGURO OBRIGATORIO (DPVAT) -
ACIDENTE DE VEICULO - AUTORA QUE EM DECORRENCIA DO 
SINISTRO SOFRE ABORTO - G EST AC AO NO SEXTO MES -
NASCITURO QUE SOMENTE COM O NASCIMENTO COM VIDA IRIA 
ADQUIRIR PERSONALIDADE JURIDICA - INTELIGENCIA DO ART. 2° DO 
CODIGO CIVIL DE 2002 - CIRCUNSTANCIA QUE NAO SE ENQUADRA 
NA HIPOTESE PREVISTA NO ART. 3° DA LEI 6.194/74 (MORTE DE 
PESSOA DECORRENTE DE ACIDENTE COM VEICULO AUTOMOTOR) -
SENTENCA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 

Esta decisao encontra respaldo na teoria natalista, onde o nascituro nao e 

considerado pessoa, nao tem vida independente, e a partir do momento de seu 

nascimento com vida que passa a ter o status de pessoa, ficando seus direitos de 

forma latente, ate a verificagao do seu nascimento com vida. Isso significa dizer que 

a personalidade civil do homem comega do nascimento com vida, nao se 

considerando assim o feto. Dessa maneira, nascendo natimorto, o nascituro nunca 

adquiriu personalidade civil, entao nao ha como se admitir a ocorrencia de direitos. 

Seguindo esta orientagao, colhe-se os seguintes precedentes: 

CIVIL. NASCITURO. Protegao de seu direito, na verdade protegao de 
expectativa, que se tornara direito, se ele nascer vivo, venda feita pelos pais 
a irma do nascituro. as hipoteses previstas no codigo civil, relativas a 
direitos do nascituro, sao exaustivas, nao os equiparando em tudo ao ja 
nascido" (RE n. 99.038, Min. Francisco Rezek). 
Como a personalidade civil do homem comega com o nascimento com vida, 
o seu direito somente pode ser efetivado do dia de seu nascimento em 
diante, ficando latente ate verificar-se o parto. Dessa maneira, os direitos 
que se reconhecem ao nascituro, que ainda nao e pessoa, permanecem em 
estado potencial (TJSP, AC n. 340.115-4/0, Des. Silverio Ribeiro). 

SEGURO OBRIGATORIO. Responsabilidade civil. Acidente de transito. 
Perda de filho em razao de interrupgao da gestagao, por aborto decorrente 
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do aludido acidente. Aquisicao da personalidade juridica, pelo nascituro, 
somente com o nascimento com vida. Cobranca improcedente. Recurso 
desprovido. Voto vencido" (TACivSP, 1 Rec, n.1.224.297-0, Juiz Paulo 
Roberto Grava Brazil). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRANSITO. MORTE DE 
NASCITURO. Premio de seguro obrigatorio. Inviabilidade do pedido em face 
do nosso direito nao Ihe conferir personalidade civil. Dado provimento ao 
recurso" (TJDF, AC n. 2000.011.004.499-5, Des. Joao Timoteo de Oliveira). 

Diante de tanta complexidade apresentada pelo tema, e notoria a divisao da 

jurisprudeneia brasileira, que por vezes adota a teoria natalista e outras a 

concepcionista. De qualquer forma, e indubitavel que o nascituro tem assegurado 

todos os direitos fundamentals da personalidade, que por ora ja foi mencionado, 

fazendo tambem referenda a sua representagao. Cabendo aos representantes 

legais usarem dos meios adequados para a defesa dos direitos, expressos em lei. 

Diante de tudo que foi exposto a protegao do nascituro deve ser ampla, tendo 

em vista que a vida precisa ser protegida, principalmente diante doas avangos 

cientificos atuais. Afinal, o nascituro e um ser ja concebido e como tal passive! de 

desenvolvimento e de gerar uma vida futura e autonoma, independente do modo 

que ocorreu a concepgao, se por metodos naturais ou em laboratorio. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Neste ultimo seculo, na mesma proporgao da eclosao do progresso cientifico, 

gerou-se uma lacuna nao so no ordenamento juridico brasileiro, como tambem nas 

normas juridicas de outros paises, na tentativa de ajudar pessoas que sofriam da 

infertilidade. Pois sao muitas as questoes colocadas ao jurista, desde a definigao de 

um estatuto do embriao ate a protegao de bens essenciais, como a unidade familiar, 

a salvaguarda do valor da procriagao e a licitude dos meios e dos fins que 

caracterizam suas aplicagoes no campo cientifico, que ate entao nao se encontra 

legislativamente positivados. 

O nascituro ou embriao tem normativamente resguardado seus direitos desde 

a concepgao, porque a partir dela passa a ter existencia e vida organica, pois se 

verifica que mesmo desprovido de capacidade de exercicio de seus direitos, dos 

quais se salienta o direito a vida, que e o maior direito do ser humano. 

Por conseguinte, a tutela tem que iniciar desde a concepgao, ou fecundagao 

do embriao, e nao somente apos o nascimento com vida tendo por fim uma ampla 

protegao do nascituro, tendo em vista que a vida precisa ser protegida, 

principalmente diante doas avangos cientificos atuais verificados na engenharia 

genetica. Compete ainda destacar que a protegao do nascituro deve ocorrer desde 

quando ele e concebido, nao importando a forma como isso ocorreu, se por metodos 

naturais ou em laboratories. Afinal, o embriao gerado pelo processo de fecundagao 

in vitro, ha de ser considerado para todos os efeitos da protegao juridica do estado, 

um ser ja concebido e como tal passivel de desenvolvimento e de gerar uma vida 

futura e autonoma, devendo ser estendida ao mesmo a protegao que se reserva aos 

nascituros intra-uterinos. 

Retrataram-se direitos do nascituro como a integridade fisica que nao se 

confunde com a da mae, esta nao pode dispor do direito a saude do nascituro; o 

direito a imagem, pois a ultra-sonografia reproduz a imagem do nascituro e dessa 

forma para a sua publicagao necessita da autorizagao do seu representante legal; a 

legalizagao de sua adogao, pois so atraves da sua legalizagao o nascituro tera 

assegurado alimentos e integridade fisica ate o seu nascimento com vida; o direito 

de representante legal, que zelara pelos seus interesses; o direito de receber 

doagoes, onde a aceitagao depende de seu representante e nascendo morto essa 
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doagao caducara; direito a alimentos que possibilite o seu normal desenvolvimento e 

nao esta condicionado ao nascimento com vida; e o direito sucessorio, se ja estiver 

concebido ao momento da abertura da sucessao ou, nao concebido, espera-se o 

prazo de dois anos contados da abertura, se este nao vier a nascer os bens caberao 

aos herdeiros legitimos. 

Alem dos direitos que sao por vezes violados pela pratica dessas tecnicas, foi 

de importante alvitre a mengao feita as implicagoes juridicas tambem decorrentes 

desses metodos de reprodugao, como decidir as relagoes de parentesco nas 

tecnicas heterologas, que recentemente foi albergada nos tribunals decidindo pelo 

principio da afetividade das relagoes e nao apenas pelos lagos biologicos; o direito 

do filho de conhecer sua ascendencia genetica em confronto com o anonimato do 

doador sendo apenas permitido para se evitar o incesto ou em casos de se evitar 

doenga do ser gerado e, por fim, o destino dos embrioes excedentes que por hora 

ainda causa muita celeuma na doutrina e jurisprudencia, e mais ainda quando se 

decidiu em sede Agao Direta de Inconstitucionalidade pela aprovagao do uso de 

embrioes excedentes congelados a mais de tres anos para serem usados em 

pesquisas com celulas-tronco, contrariando assim a legislagao brasileira, onde esses 

embrioes nao poderiam ser descartados, pois a Constituigao Federal resguarda o 

direito a vida e sem este todos os demais nao existiriam. 

Mesmo sem normas especificas os direitos do nascituro nao podem ser 

ignorados e nao ha mais sentido para se continuar agindo de forma lacunosa, onde 

atitudes omissas autorizam medidas que atacam direitos fundamentals desses seres 

inofensivos e desde ja pode se contar com mecanismos emergenciais, aplicando-se 

normas constitucionais, que se referem a protegao da pessoa humana, a esses 

casos, enquanto legislagoes especificas nao sao elaboradas para a protegao da vida 

e dignidade dos embrioes humanos. 

A jurisprudencia ainda nao possui consenso quanta as suas decisoes, que as 

vezes decide por condicionar seus direitos ao nascimento com vida e outras desde a 

concepgao. E facil observar quern tem crescido entre os julgados, decisoes que 

reconhecem a tutela juridica do nascituro desde a concepgao, merecendo desde 

sempre a mais ampla protegao juridica encontrando respaldo no artigo 2° do Codigo 

Civil. Resta aos aplicadores do direito usar os mecanismos apropriados para a 

protegao efetiva dos nascituros, seja concebido de forma natura ou artificial. 

Infelizmente nao e possivel em sede de trabalho monografico, exaurir a 
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discussao em torno do assunto tao polemico e interessante, que mobiliza 

doutrinadores de todo mundo, mas espera-se ter contribuido atraves do 

desenvolvimento da presente pesquisa, para a difusao do assunto e futuros estudos 

a respeito do tema. 
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A N E X O S 



RESOLUGAO CFM N°. 1.358/92 

O COSELHO REGIONAL DE MEDICINA, no uso das atribuicoes que Ihe confere a 
Lei n°. 3.268, de 30 de Setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto 44.045, de 
19dejulhode 1958. 

CONSIDERANDO a importancia da infertilidade humana como um problema de 
saude, com implicagoes medicas e psicologicas, e a legitimidade do anseio de 
supera-la; 

CONSIDERANDO que o avango do conhecimento cientifico ja permite solucionar 
varios dos casos de infertilidade humana; 

CONSIDERANDO que as tecnicas de Reprodugao Assistida tem possibilidade a 
procriagao em diversas circunstancias em que isto nao era possivel pelos 
procedimentos tradicionais; 

CONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o uso desta tecnica com os 
principios da etica medica; 

CONSIDERANDO, finalmente, o que ficou decidido na Sessao Plenaria do Conselho 
Federal de Medicina em 11 de novembro de 1992; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Adotar as NORMAS ETICAS PARA A UTILIZAQAO DAS TECNICAS DE 
REPRODUQAO ASSISTIDA, anexa a presente Resolugao, como dispositivo 
deontologico a ser seguido pelos medicos. 

Art. 2° - Esta Resolugao entre em vigor na data da sua publicagao. 

Sao Paulo - SP, 11 de Novembro de 1992. 

IVAM DE ARAUJO MOURA FE 
Presidente 

HERCULES SIDNEI PIRES LIBERAL 
Secretario - Geral 

Publlcada no D.O. U dia 19.11.92 - Secao I Pagina 16056. 

NORMAS ETICAS PARA A UTILIZAQAO DAS TECNICAS DE REPRODUQAO 
ASSISTIDA. 



I - PRINCIPIOS GERAIS 

1- As tecnicas de Reprodugao Assistida (RA) tem o papel de auxiliar na resolugao 
dos problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de procriagao quando 
outras terapeuticas tenham sido ineficaz ou ineficiente para a solugao da situagao 
atual de infertilidade. 

2 - As tecnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade efetiva 
de sucesso e nao incorra em risco grave de saude para a paciente ou o possivel 
descendente. 

4- As tecnicas de RA nao devem ser aplicadas com a intengao de selecionar o sexo 
ou qualquer outra caracteristica biologica do futuro filho, exceto quando se trate de 
evitar doengas ligadas ao sexo do filho que venha nascer. 

5- E proibido a fecundagao de oocitos humanos, com qualquer outra finalidade que 
nao seja a procriagao humana. 

6- O numero ideal de oocitos e pre-embrioes a serem transferidos para a receptora 
nao deve ser superior a quatro, com o intuito de nao aumentar os riscos ja existentes 
de multiparidade. 

7- Em caso de gravidez multipla, decorrente do uso de tecnicas de RA, e proibido 
utilizagao de procedimentos que visem a redugoes embrionarias. 

II - USUARIOS DAS TECNICAS DE RA 

1- Toda mulher, capaz nos termos da lei, que tenha solicitado e cuja indicagao nao 
se afaste dos limites desta Resolugao, pode ser receptora das tecnicas de RA, 
desde que tenha concordado de maneira livre e conciente em documento de 
consentimento informado. 

2- Estando casada ou em uniao estavel, sera necessario a aprovagao do conjuge 
ou do companheiro, apos processo semelhante de consentimento informado. 

Ill - REFERNTE AS CLINICAS, CENTROS OU SERVICOS QUE APLICAM 
TECNICAS DE RA 

As clinicas, centros ou servigos que aplicam tecnicas de RA sao responsaveis pelo 
controle de doengas infecto-contagiosas, coleta, manuseio, conservagao, 
distribuigao e transferencia de material biologico humano para a usuaria, de tecnica 
de RA, devendo apresentar como requisites minimos: 

1- Um responsavel por todos os procedimentos medicos e laboratoriais executados, 
que sera, obrigatoriamente, um medico. 

2- Um registro permanente (obtido atraves de informagoes observadas ou relatadas 



VI - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE PRE-EMBRIOES 

As tecnicas de RA podem ser utilizadas na preservacao e tratamento de doencas 
geneticas ou hereditarias quando perfeitamente indicados e com suficiente garantias 
de diagnostico e terapeutica. 

1- Toda intervengao sobre pre-embrioes "in vitro", com fins diagnosticos, nao podera 
ter outra finalidade que a avaliagao de sua de sua viabilidade ou detecgao de 
doengas hereditarias, sendo obrigatorio o consentimento informado do casal. 

2- Toda intervengao com fins terapeuticos, sobre pre-embrioes "in vitrp", nao tera 
outra finalidade que tratar uma doenga ou impedir sua transmissao, com garantias 
reais de sucesso, sendo obrigatorio o consentimento informado do casal. 

3- O tempo maximo de desenvolvimento de pre-embrioes "in-vitro" sera de 14 dias. 

VII - SOBRE A GESTAGAO DE SUBSTITUIQAO (DOAGAO TEMPORARIA DO 
UTERO) 

As tecnicas, Centros ou Servigos de Reprodugao Humana podem usar tecnicas de 
RA para criarem a situagao identificada como gestagao de substituigao, desde que 
exista um problema medico que impega ou contra-indique a gestagao na doadora 
genetica. 

1- As doadoras temporarias do utero devem pertencer a familia da doadora 
genetica, num parentesco ate o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos a 
autorizagao do Conselho Regional de Medicina. 

2- A doadora temporaria do utero nao podera ter carater lucrativo ou comercial. 


