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RESUMO 

Casais com problemas de infertilidade e imbuidos do desejo de eonstituir uma prole 
recorrem aos beneficios proporcionados pela Biotecnologia, atraves do uso das tecnicas de 
reprodueao medicamente assistidas, dentre estas tecnicas tem-se como altemativa a 
reprodueao assistida heterologa. Esta tecnica para ser viabilizada necessita que um doador 
anonimo fomeca os gametas, o que traz a baila questionamentos polemicos quanto a moral, 
a etica e ao ambito juridico. No entanto, apesar da relevancia, este tema, no ordenamento 
juridico patrio nao possui ainda, uma lei especifica que o regulamente. O objetivo principal 
desta pesquisa e explanar o conflito de direitos fundamentais: direito a intimidade frente o 
direito a origem genetica, que surge quando do uso da reprodueao assistida heterologa, 
bem como, a aplicabilidade do Principio da Dignidade da Pessoa Humana como forma de 
solucao deste conflito, e examinar qual o remedio juridico cabivel para o conhecimento da 
origem genetica. Para tanto, recorre-se a pesquisa bibliografica, ao metodo exegetico-
juridico e ao historico-evolutivo, sistematizando o estudo em tres capitulos. No primeiro, 
remete-se a evolucao dos direitos reprodutivos as tecnicas de reprodueao assistida. No 
segundo, apresenta-se o conflito de direitos fundamentais e o Principio da Dignidade da 
Pessoa Humana na solucao do conflito. No terceiro, por sua vez, expoe o conhecimento da 
origem genetica, a omissao legislativa no trato do assunto e a posicao do doador dos 
gametas que tera sua intimidade invadida, caso haja o reconhecimento do direito a origem 
genetica. Como resultado deste trabalho observou-se a ausencia de lei especifica que trate 
desta materia, provando que o ordenamento juridico nao acompanha os avancos 
biotecnoldgicos, e conseqflentemente nao esta apto para atender aos anseios dos que 
precisam recorrer aos metodos de reprodugao assistida. 

Palavras-chave: Reprodueao Assistida. Direitos Fundamentais. Origem Genetica. 
Dignidade da Pessoa Humana. 



ABSTRACT 

Couples with infertility problems and driven of the desire to constitute an offspring appeal 
to the proportionate benefits for the Biotechnology, through the use of the techniques of 
reproduction medically attended, amongst these techniques have as alternative the attended 
reproduction heterologa. This to be made possible technique needs that an anonymous 
giver supplies gametas, what brings to surface controversial questionings how much to the 
moral, the ethics and the legal scope. However, although the relevance this subject still 
does not possess, a specific law regulates that it. The main Objective of this research is to 
surface the conflict of basic rights: right to the privacy front the right to the genetic origin, 
that appears when of the use of the attended reproduction heterologa, as well as, the use of 
the beginning of the Dignity of the Person Human being as form of solution of this conflict 
and to examine which the specific legal remedy for the knowledge of the genetic origin. 
For in such a way, the bibliographical research is appealed to it and to the legal of exegesis 
method, systemize the study in three chapters, amongst which, in the first chapter, 
evolution of the reproductive rights to the techniques of attended reproduction is sent to it. 
In as, the conflict of basic rights is presented and the beginning of the Dignity of the 
Person Human being in the solution of the conflict. In third, in turn, it displays the 
knowledge of the genetic origin, the legislative omission in the treatment of the subject and 
the position of the giver of gametas that it will have its invaded privacy, in case that has the 
recognition of the right to the genetic origin. As result of this work observed it absence of 
specific law that deals with this substance, proving that the legal system does not follow 
the biotechnological advances, and consequently he is not apt to take care of to the 
yearnings of that they need to appeal to the methods of attended reproduction. 

Keywords: Attended Reproduction. Basic Rights. Genetic Origin. Dignity of the Person 
Human Being. 
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INTRODUCAO 

A Lei n °: 9.263/96 assegura o direito ao planejamento familiar, regulamentando a 

fecundidade e proporcionando iguais direitos ao homem, a mulher ou a ambos de planejarem 

a limitacao ou o aumento da prole. Uma das areas de atuacao da Politica de Planejamento 

Familiar no Brasil e a introducao no Si stem a unico de Saude (SUS) de tecnicas de reprodueao 

medicamente assistidas para auxiliarem casais, com problemas de infertilidade, a viabilizarem 

seu projeto parental. 

> Diversas tecnicas de reprodueao assistida poderao ser utilizadas para driblarem a 

infertilidade. No entanto, no presente trabalho monografico sera realizada uma abordagem da 

tecniea de reprodueao assistida heterologa, a qua! faz uso de gametas doados por um terceiro 

anonimo para que o casal possa concretizar o desejo de constituir uma prole. Nao 

diferentemente das pesquisas que utilizam de material genetico humano. a citada tecniea 

levanta inumeros questionamentos de ordem moral, etica e juridica. A materia e abordada 

pelo artigo 1.597, V do Codigo Civilista Patrio e tratada pela Resolu9ao n°: 1.358/92 do 

Conselho Federal de Medicina. tendo tratamento ainda timido no ordenamento juridico 

brasileiro, merecendo estudo mais aprofundado a seu respeito. 

No uso da tecniea de reprodueao assistida heterologa duas posicoes antagonicas 

deverao ser eonsideradas, em uma tem-se o terceiro anonimo, doador dos gametas que 

viabilizara o projeto parental do casal ansioso por constituir uma prole, no entanto nao 

desejara vinculos, sejam afetivos ou patrimoniais, com o ser que venha a ser gerado. De outro 

modo, tem-se a posicao da crianca, resultante da reprodueao assistida heterologa, de no futuro 

querer conhecer sua aseendencia genetica e estabelecer vinculos com esse doador anonimo. 

Frente a essas posicoes depara-se com um conflito de direitos fundamentais, quais sejam: o 

direito a intimidade do doador e o direito ao conhecimento da origem genetica do individuo 
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resultante da aplicacao da tecniea de reprodueao heterologa. Os quais representam a quarta 

dimensao dos direitos fundamentais, inseridos no Direito de Familia do ordenamento juridico 

patrio. 

Este trabalho tem como objetivos solucionar o conflito de direitos fundamentais 

ocorrente quando se contrapoem o direito a vida e o direito a intimidade; apresentar o 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana como meio de solucionar este conflito; mostrar a 

carencia de uma acao apropriada para o conhecimento da origem genetica e abordar a 

necessidade de uma norma regulamentadora para a abordagem do tema. 

Como forma de alcancar tais metas recorre-se ao metodo historico-evolutivo, e ao 

exegetico-juridico, e a pesquisa bibliografica tendo sua fonte na leitura de artigos, doutrinas e 

textos adquiridos na internet, alem da anallse da Lei n°: 9.263/96, a Resolucao n°: 1.358/92 do 

Conselho Federal de Medicina e os projetos de lei que procuram regular as tecnicas de 

reprodueao assistidas, para melhor embasarem a pesquisa ante a falta de lei especifica para 

tratar do assunto. 

Dessa forma, apresenta-se o problema e a hipotese, aqui previamente levantados, 

quais sejam: O exercicio do direito ao conhecimento da origem genetica prevalecera sobre os 

demais direitos fundamentais? Nao, pois dentre os direitos fundamentais nao existe uma 

hierarquia, o necessario e que no exercicio destes haja uma proporcionalidade, buscando-se 

sempre preservar a Dignidade da Pessoa Humana. 

Para uma melhor abordagem do tema, o estudo foi sistematizado em tres capitulos, 

no primeiro abordar-se-a a evolucao dos direitos reprodutivos ate chegar as tecnicas de 

reprodueao assistida, dentre estas tecnicas dando-se destaque a tecniea de reprodugao assistida 

heterologa. Alem de estudo acerca da filia?ao desde o Direito Romano ate os tempos 

modernos, e sua relacao com a reprodu?ao assistida heterologa. 
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No segundo capitulo tratar-se-a acerca dos direitos fundamentais frente ao direito de 

reconhecimento da origem genetica, enfocando este ultimo sob a otica do direito a intimidade, 

apresentando a atuacao do Principio da Dignidade da Pessoa Humana na solucao de confutes 

entre os direitos fundamentais e a aplicacao da reprodueao assistida heterologa. 

Por fim, o terceiro capitulo apresentara o conhecimento a origem genetica, 

abordando a deficiencia da legislaeao brasileira no tratamento a respeito da materia, 

analisando alguns projetos de lei sobre o tema. Bern como, averiguar-se-a o remedio juridico 

cabfvel para o conhecimento da origem genetica sob a visao das partes interessadas. 

Ressalte-se que a presente pesquisa tern o intuito de instigar na comunidade 

academica, uma atencao maior aos direitos fundamentais bem como aos conflitos resultantes 

entre os mesmos, em especial quando da utilizacao da tecniea de reprodueao assistida 

heter61oga, desenvolvendo-se assim, os meios capazes de melhor aplicacao dos direitos 

fundamentais tendo em vista a promocao da dignidade humana. 



CAPITULO 1 DA REPRODUCAO ASSISTIDA 

Antes de se fazer uma abordagem acerca da inseminacao artificial heterologa e seus 

questionamentos juridicos, tema deste estudo, e de suma importancia uma analise sobre os 

Direitos Reprodutivos, observando sua historicidade, bem como o conhecimento das 

principals tecnicas de reprodueao assistida. 

Esta nomenclatura foi considerada a mais adequada para definir os direitos humanos 

relativos a concepcao e a contracepcao abordados na Conferencia Internacional sobre 

Populacao e Desenvolvimento realizada em 1994 no Cairo. Hoje e utilizada como o direito de 

todo individuo, de deeidir livre e responsavelmente sobre o numero, e o momenta de ter fllhos 

e o acesso a informacao e os meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado 

padrao de saude sexual e reprodutiva. Inclui-se tambem o direito de tomar decisdes sobre a 

reprodueao, livre de discriminacao, coercao ou violencia. (CANDIDO, 2008). 

A compreensao dos Direitos Reprodutivos nao deve ser encarada como a ideia de 

nao ter filhos, tambem nao se deve confundir com instrumentos de politica populacional. Esse 

e o entendimento equivocado de alguns que os visualizam mais como um controle de 

natalidade do que como um direito ao planejamento familiar. 

1.1 Evolucao Historica dos Direitos Reprodutivos 

Antes do surgimento das ideias acerca dos Direitos Reprodutivos, a sociedade ja 

utilizava meios de controle da fecundidade para adequar o numero de nascimentos as 

disponibilidades de alimentos e outros recursos necessarios a subsistencia humana. Assim, em 

epocas mais prosperas, a natalidade crescia, ao passo que em epocas de escassez, a natalidade 

regredia. Essa diminuicao podia acontecer atraves do aborto ou do infanticldio. Com o 
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surgimento das grandes cidades, e certa estabilidade de reeursos, o controle da fecundidade 

evoluiu com as regras sociais e religiosas, e os homens passaram a impor condicoes para que 

fossem exercitadas as suas capacidades reprodutivas, como a exigencia do casamento, por 

exemplo. Nesse momento historieo, a religiosidade marcante nas civilizacoes antigas. 

incentivava a natalidade, nao sendo o fato de ter filhos algo decorrente da vontade das 

pessoas, mas sim uma verdadeira obrigacao para com a familia. Alem do aspecto religioso, 

outro motivo que elevava as taxas de natalidade, era a exigencia de um numero elevado de 

trabalhadores nas atividades agropecuarias, fazendo com que a sociedade incentivasse a 

natalidade. 

Em decorrencia da Revolucao Francesa, e depois com a Revolucao Industrial, o nlvel 

de pobreza aumentou consideravelmente, epoca em que segundo Candido (2008), o ingles 

Thomas Robert Malthus, desenvolveu a Teoria Malthusiana a qual afirma que o crescimento 

da populacao era relacionado ao crescimento da pobreza, pois a populacao crescia em 

progressao geometrica enquanto os alimentos cresciam em progressao aritmetica. Essa ideia 

de um controle na natalidade foi decorrente da Revolucao Francesa, no seculo XVIII, mas, foi 

na Inglaterra que desenvolveu-se os primeiros mecanismos para transforma-lo em uma 

politica de Estado. 

Seguindo um raciocinio cronologico, no seculo XIX, em paises com superpopulacao, 

a Teoria Malthusiana foi utilizada como base da politica de controle de natalidade. Mesmo 

Estados comecando a aceitar as ideias de controle de natalidade, a Igreja Catolica, 

predominante na epoca, continuava a reeriminar a utilizacao de contraceptivos. Ja no inicio do 

seculo XX, apesar de nao estar instituida a compreensao da contracepcao como direito 

reprodutivo, foraiaram-se tres linhas de pensamento: a das feministas, que consideravam a 

contracepcao um direito fundamental; a dos neomalthusianos que a defendiam como meio 

park melhorar a situacao de pobreza; e a dos eugenistas, que viam no controle de natalidade 



13 

um caminho para melhorar a qualidade genetica (Coelho, 2008). 

O primeiro movimento objetivando a regularizacao do Direito ao planejamento 

familiar surgiu na Franca, em 1955, sendo considerado como o direito a regulacao de 

fecundidade e nao ao controle de natalidade. Foi neste momento que a compreensao de 

Direitos Reprodutivos comecou a ganhar os contornos que hoje possui. 

No que tange a evolueao dos Direitos Reprodutivos no Brasil, por todo o desenrolar 

do seculo XIX, o pals se manteve distante das discussoes a respeito das politicas de controle 

de natalidade, ja que os altos indices de mortalidade obstavam o crescimento populacional. 

No entanto, o crescimento demografico aumentou, devido as melhores condicoes sanitarias, e 

o pais comecou a softer pressoes dos paises desenvolvidos para adotar politicas de controle de 

natalidade. Aqueles continuavam a se apoiar na Teoria Malthusiana para justilicar a 

intervencao na capacidade reprodutiva das camadas mais pobres. O governo brasileiro se opos 

aos interesses internacionais, ate que, nos anos sessenta, cedeu a adocao de politicas de 

controle populacional. 

Para facilitar a aceitacao pela sociedade, houve uma propaganda do controle de 

natalidade como planejamento familiar e a criacao de um orgao, o BEMFAM (Sociedade 

Civil de Bem-Estar Familiar) em 1965. Esse orgao foi finaneiado por empresas internacionais 

e facilitava o acesso a metodos contraceptives, sem promover educaeao, e muito menos 

prestar atendimento medico aqueles que se "beneficiavam" desses metodos. Em 1975, por 

recomendacao da Organizacao Mundial de Saude, foi desenvolvido o Programa de Saude 

Materno Infantil (PMI). Esse programa ainda possula o mesmo aspecto controlador que o 

BEMFAM, mas oferecia atendimento medico aqueles casais ou mulheres que, apos 

numerosas gestacoes, desejavam dispor de algum metodo de contracepcao. 

Na decada de oitenta, os grupos feministas brasileiros instigaram os debates sobre 

natalidade no pais, opondo-se veementemente tanto aos interesses controlistas estrangeiros 
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quanto aos interesses natalistas do governo. O Programa de Assistencia Integral a Saude da 

Mulher (PAISM), segundo Coelho (2008), foi resultado da visao de diferentes grupos sociais, 

os feministas, demografos, cientistas sociais, entre outros, sendo a primeira instituicao 

brasileira que, de fato, oferecia services de planejamento familiar tendo como objetivos: 

atender a mulher, atraves de atividades de assistencia integral clinico-glnecologica e 

educativa, voltadas para o aprimoramento do controle pre-natal, do parto e do puerperio; a 

abordagem dos problemas presentes desde a adolescencia ate a terceira idade; o controle das 

doencas transmitidas sexualmente, do cancer de cervico-uterino e mamario; e a assistencia 

para concepcao e contracepcao. 

Com os servicos oferecidos pelo PAISM, os Direitos Reprodutivos passaram a ser 

efetivamente atendidos. Sendo protegidos no Brasil, por lei, desde a Constituicao Federal de 

1988, que em seu art.226. § 7°, dispoe sobre o planejamento familiar, o qual vem a ser. 

segundo o artigo 2° da Lei n°. 9.263, de 12 de Janeiro de 1996, "o conjunto de acoes de 

fecundidade que garanta direitos iguais de constituicao, limitacao ou aumento da prole pela 

mulher, pelo homem ou pelo casal". A atencao aos problemas de infertilidade e um 

importante traco dos Direitos Reprodutivos, pois dados da Organizacao Mundial de Saude 

(OMS), mostram que entre 8% e 15% dos casais tern problemas de infertilidade. Para garantir 

a populacao o exercicio de seus direitos reprodutivos no tocante a assistencia a infertilidade 

foi que, em 2003, o Ministerio da Saude lancou a Politica de Direitos Sexuais e Reprodutivos, 

para difundir acoes de planejamento familiar entre os anos de 2005 e 2007, sendo que um dos 

pontos dessa politica e a implementacao de tecnologias de reprodueao assistida no Sistema 

Unico de Saude (SUS). 

1.2 Direitos Humanos e Dignidade da Pessoa Humana 
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A procriacao e inerente ao ser humano, pois desde os tempos mais longinqiios a 

paternidade e maternidade sao valorizadas pela sociedade. Essa e a regra, no entanto, por 

alguma adversidade nem sempre a vontade de procriar pode ser realizada de forma natural, 

sendo desilusorio para o individuo querer e nao ser capaz de ter um filho. 

Com a inclusao dos direitos reprodutivos no rol dos direitos fundamentais, o 

tratamento para os casos de infertilidade passou a ser funcao tambem do Estado, como esta 

determinado no paragrafo 7°, do artigo 226, da Carta Magna, in verbis 

Art, 226 
[...] 

§7° fundado nos principles da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsavel, o planejamento familiar e de livre decisao do easal, competindo ao 
Estado propiciar recursos educaeionais e cientificos para o exercicio desse direito, 
vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituicoes oficiais ou privadas. 

Como se observa no trecho acima, adota-se o Principio da Dignidade da Pessoa 

Humana como um dos norteadores do planejamento familiar, no qual insere-se as tecnicas de 

reprodueao assistida, restando assim, uma especial atencao a este principio. O reconhecimento 

do valor distinto da pessoa humana tern como conseqiiencia a consolidacao dos direitos 

especificos de cada homem, dotando-o de uma dignidade especial, pois ele nao podera ser um 

meio para os outros homens, mas um fim em si mesmo. 

Como explica Santos (2008), para Immanuel Kant, o homem e um fim em si mesmo 

e, por isso, tem um valor absoluto, nao podendo, por conseguinte, ser usado como 

instrument© para algo, e, justamente por isso tem dignidade, e pessoa. E acrescenta que para 

Lacambra, nao ha no mundo valor que supere ao da pessoa humana, a primazia do coletivo 

nao pode nunca, sacrificar, ferir o valor da pessoa. A pessoa e assim, um minimum, ao qual o 

Estado, ou qualquer outra instituicao, seu valor nao pode ultrapassar. Defendendo neste 

sentido, que a pessoa humana, enquanto valor, e o principio da dignidade da pessoa humana, 
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sao absolutes, e hao de prevalecer, sempre, sobre qualquer outro valor ou principio. 

Se a Lei Maior afirrna que a dignidade da pessoa humana e o fundamento da 

Repiiblica Federativa do Brasil, conclui-se entao que o Estado existe em funcao de todas as 

pessoas e nao estas em funcao do Estado. Destaea ainda o citado autor, que a dignidade da 

pessoa humana possui duas dimensoes: uma negativa e outra positiva, a primeira defende que 

a pessoa nao venha a ser objeto de ofensas ou humilhacoes, enquanto a segunda trata do pleno 

desenvolvimento de cada pessoa, reconhecendo a total autodisponibilidade, sem interferencias 

ou impedimentos externos, das possibilidades de atuacao propria de cada homem. Desta 

forma, pode-se inserir os questionamentos quanto as tecnicas de reprodueao assistida, nesta 

segunda dimensao. 

Frente a disposicao constitucional, homens e mulheres que se sentiam lesados em 

seus direitos reprodutivos, passaram a ter a assistencia do Estado para colocar em pratica o 

seu projeto parental, atraves de modernas tecnicas de reprodueao medicamente assistida. 

Assim, um grande numero de mulheres que nao tin ham esperangas de serem maes, por serem 

estereis, ou por estarem em pos-menopausa, ou casadas com homens tambem estereis, ou ate 

mesmo, por nao desejarem repartir o carinho de seus filhos com um pai conhecido; e os casais 

homo- afetivos, passaram a recorrer aos diversos metodos cientificos da reprodueao humana 

medicamente assistida. 

As tecnicas de reprodueao humana assistida que hoje tentam viabilizar o projeto 

parental de varias familias sao objeto de estudos cientificos ha muito tempo. Segundo Rotania 

(2008), a descoberta, em 1770, de que a fecundacao ocorre com a juncao de esperma com 

ovulos pelo biologo Spallanzani, foi o primeiro grande passo da ciencia que favoreceu o 

desenvolvimento de tais tecnicas. Apenas vinte e um anos depois, foi realizado pelo cientista 

ingles Hunter o primeiro registro da experiencia de reprodueao humana assistida com a 

injeeao de esperma do marido no utero de sua esposa. Em 1799 foi registrado o primeiro caso 



17 

de gravidez resultante da tecniea. Dessa primeira gravidez ate hoje, as pesquisas cientificas no 

campo da reprodueao, permitiram desenvolvimento de tecnicas cada vez mais eficazes e 

seguras. 

As tecnicas mais conhecidas de reprodueao medicamente assistida sao: a 

Inseminaeao Artificial (IA) e a Fertilizaeao Artificial (FA). A Inseminaeao Artificial e a 

tecniea mais antiga de reprodueao assistida, teve um longo processo de desenvolvimento e 

nao causou grandes polemicas desde que foi desenvolvida, foi realizada pela primeira vez 

com sucesso em 1799. Esta tecniea consiste em inserir o esperma na cavidade uterina atraves 

da vagina por meios mecanicos, utilizando-se de uma canula, a partir dessa transferencia o 

desenvolvimento do processo reprodutivo ocorre naturalmente, podendo ou nao resultar em 

uma gestae&o. 

Na tecniea de Fertilizaeao Artificial (FA), ao contrario do que ocorre na inseminaeao 

artificial, a fecundaeao realiza-se em um meio exterior, in vitro e nao in vivo. Por esse motivo 

e que a tecniea e mais conhecida como fecundaeao in vitro (FIV) ou ainda bebe de proveta, 

pois a fecundaeao ocorre na proveta. O procedimento da fecundaeao in vitro e bem mais 

complexo que o da inseminaeao artificial: primeiramente, com a estimulaeao hormonal, faz-se 

com que a mulher libere ovulos e, depois, retiram-se estes atraves de laparoscopia, incisao 

abdominal ou de forma transvaginal por controle ecografico. Coletam-se tambem os gametas 

masculinos do esperma obtido pela masturbaeao. Coletados os gametas, colocam-se ambos 

em meio nutritivo que favoreea a fertilizaeao. 

Tais tecnicas de reprodueao assistida podem ser realizadas tanto com os gametas 

daqueles que desejam a crianea quanto com os gametas de doadores. No caso da reprodueao 

assistida ser realizada com gametas do casal ela e chamada homologa, caso seja realizada com 

gametas de terceiros ela e chamada de heterologa. No caso especifico da inseminaeao 

artificial, apenas o espermatozoide pode ser de doador, enquanto nas outras tecnicas pode-se 
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ter o ovulo tambem doado, por isso dividi-se a tecniea em inseminaeao artificial com esperma 

do eonjuge (IAC) e inseminaeao artificial com esperma de doador (IAD). 

O surgimento das tecnicas de reprodueao assistida esta aeompanhado de inumeros 

questionamentos de ordem psicologica, religiosa, moral, cientifica e juridica. Como expoe 

Welter (2003, p. 209): 

[...] e preciso transnacionalizar a etica universal na reprodueao humana medicamente 
assistida, que reclama o cumprimento de alguns principios para garantir o bem estar 
das pessoas que sao os destinatarios ou os participantes das pesquisas geneticas: o 
principio da beneficencia, da autonomia, da justica e da dignidade da pessoa 
humana. 

Assim, observa-se que o emprego da tecniea de reprodueao assistida heterologa e 

polemico e deve buscar, tanto na ordem juridica como nos principios, os meios que 

possibilitem a sua utilizaeao. 

1.3 Filiaeao e Reprodueao Assistida Heterologa 

Atualmente, o conceito de filiaeao nao e mais de tao facil deflnieao. As mudaneas 

que se sucederam no Direito de Familia ao passar dos anos, principalmente diante dos 

avaneos da biotecnologia, conferem novas maneiras de visualizar e entender as relaeoes entre 

pais e filhos. 

A filiaeao, como vinculo de parentesco do filho em relaeao aos pais, envolve a ideia 

de paternidade e maternidade, conforme dispoe Maria Helena Diniz (2006, p. 436), ao 

conceituar filiaeao como sendo: 
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O vinculo existente entre pais e filhos em linha reta de 1° grau entre uma pessoa e 
aqueles que Die deram a vida, podendo ainda ser uma relacao socio afetiva entre pai 
adotivo e institucional e filho adotado ou advindo de inseminaeao artificial 
heterologa. 

Dessa forma, para se analisar a relacao entre filiaeao e a reprodueao assistida 

heterologa, e imperioso examinar a evolueao historica do conceito de filiaeao, da idcia de 

paternidade e maternidade desde o Direito Romano ate o seu tratamento legal nos dias atuais. 

No Direito de Familia Romano compreendia-se a instituieao familiar como um 

conjunto de pessoas subordinadas ao paterfamilias, o pai de familia, nota-se dai a 

caracteristica basica da familia romana: o patriarealismo. Outra caracteristica importante da 

familia romana sempre foi a monogamia, assim, so se podia ter uma esposa ou um marido 

legalmente estabelecido atraves das justae nuptiae, ou seja, o casamento legal. 

A paternidade era conferida aquele que era casado com a mae, pois era o casamento 

que formava a familia ao legalizar as relaeoes sexuais que originavam os filhos. A 

maternidade era sempre certa - semper est certa mater - pois revela-se por sinais exteriores, 

claros e positivos, como a gravidez e o parto, enquanto a paternidade se resolvia atraves da 

presuneao legal de que a crianea nascida na constancia do casamento tinha como pai, o 

marido de sua mae, pois pater est quern nuptiae demonstrant. 

O casamento era a base da formaeao da familia romana, a legalizaeao das relaeoes 

sexuais de onde surgia a prole, pois o que originava a filiaeao era a relaeao matrimonial, de 

modo que os filhos havidos fora do casamento, nao faziam parte do nueleo familiar, nao 

podiam nem mesmo ser registrados com o nome paterno se o genitor fosse casado. 

A discriminaeao da filiaeao em legitima e ilegitima tinha como criterio a situaeao dos 

progenitores. O parentesco legitimo, filiaeao legitima, existia quando o nascimento decorria 

do matrimonio legal, ja o ilegitimo, podia ser de duas formas: o parentesco natural, que existia 

entre o gerado e os genitores quando estes nao eram casados legalmente embora nao 
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existissem impedimentos para tal ato, e o parentesco espiirio, este ocorrendo quando o ser 

gerado tinha como pais pessoas que nao eram legitimamente casadas por estarem impedidas, 

por ja terem contraido justas nupcias, ou seja, o filho seria adulterine 

Os conceitos de familia, filiacao, paternidade e maternidade que nortearam o Direito 

Romano chegaram praticamente ilesos ao Codigo Civil Brasileiro de 1916. Conforme 

preleciona Venosa (2007, p. 228), o codigo anterior dava importancia a familia legitima, 

derivada de justas nupcias, o legislador marginalizou a familia nao provinda do casamento e 

ignorou os direitos dos filhos que proviessem de relaeoes nao matrimoniais, pois conceituava 

como legitimes os filhos concebidos na constaneia do casamento, ainda que anulado ou 

mesmo nulo, se fosse contraido de boa-fe. Adotava-se o principio segundo o qual pai e quern 

assim demonstram as justas nupcias, presumindo-se que o filho da mulher casada foi 

concebido pelo marido, como se aduzia da leitura do Codigo Civil de 1916, em seu artigo 

338, in verbis: 

Art.338. Presumem-se concebidos na constaneia do casamento: 

I — os filhos nascidos 180 (cento e oitenta) dias, pelo menos, depois de estabelecida 
a convivencia conjugal; 

I I - os nascidos dentro nos 300 (trezentos) dias subsequentes a dissolucao da 
sociedade conjugal por morte, desquite, ou anulacao. 

Em meados do seculo XX, a legislacao brasileira acompanhou a tendencia universal 

introduzindo direitos familiares e sucessorios aos filhos advindos de relaeoes 

extramatrimoniais, ate que a Constituicao de 1988 vedou qualquer qualificacao relativa a 

filiacao, fazendo com que a terminologia adotada pelo Codigo Civil de 1916, filiaeao legitima 

e ilegitima, passasse a ter um sentido meramente ilustrativo e nao mais juridico. Como se 

eonclui na disposicao constitutional do paragrafo 6°, do artigo 227, in verbis: 
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Art. 227. [...] 

[...] 

§ 6° Os filhos, havidos ou nao da relacao do casamento, ou por adoeao, terio os 
mesmos direitos e qualificaedes, proibidas quaisquer designacoes discriminatorias 
relativas a filiacao. 

O atual Diploma Civil promo veu a transie&o do modelo classico para o model© 

contemporaneo de filiaeao, implementando a ideia de que a filiaeao pode decorrer de fontes 

diversas e nao mais, exelusivamente biologica, como era defendido anteriormente. Podendo 

agora derivar de laeos sangtiineos (parentesco natural), da mera adoeao, ou eleie&o 

(parentesco civil), como da pura afeie&o (parentesco resultante de procriaeoes artifieiais). 

Desta forma, disciplinou a presuneao de paternidade em seu artigo 1.597, ao dispor que: 

Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constaneia do casamento os filhos: 

I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a eonviv&icia 
conjugal; 

I I - nascidos nos trezentos dias subseqiientes a dissolucao da sociedade conjugal, por 
morte, separacao judicial, nulidade e anulacao do casamento; 

I I I - havidos por fecundacao artificial homologa, mesmo que falecido o marido; 

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embri5es excedentarios, 
decorrentes de coneepcao artificial homologa; 

V - havidos por inseminaclo artificial heterologa, desde que tenha previa 
autorizacSo do marido. 

Nota-se assim, que no ordenamento juridico atual, entendem-se os estados de filiaeao 

como sendo: a)filiae&o biologica em face de am bos os pais, havida de relaeao de casamento 

ou da uniao estavel, ou em face do linico pai ou mae biologicos, na familia monoparental; 

b)filiaeao nao-biologica em face de ambos pais, oriunda de adoeao regular; ou em face do pai 

ou da mae que adotou exelusivamente o filho; e c)filiaeao nao-biologica em face do pai que 
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autorizou a inseminaeao artificial heterologa. 

Nessas proposieoes, a convivencia familiar e a afetividade sao presumidas, ainda que 

de fat© nao ocorram. De qualquer forma, a convivencia familiar e a afetividade concretizam 

diariamente os respectivos estados de filiaeao, passando a definir-lhes os contornos. Os 

estados de filiaeao nao-biologica citados nas alineas b e c sao inatacaveis, nao podendo ser 

questionados por investigaeao de paternidade ou maternidade, com fundament© na origem 

biologica, que somente sera objeto de pretensao quando for para tutelar direito da 

personalidade. 

A filiaeao socioafetiva, baseada nas relaeoes de afetividade e nao no criterio 

biologico, se comprova atraves do estado de filho e garante os mesmos direitos e deveres da 

filiaeao natural, deste modo, firmando-se na concepeao de familia sugerida pelos novos 

dispositivos legais e na evolue&b social, entende-se hodiernamente o instituto da filiaeao 

como algo originado das relaeoes afetivas entre pais e filhos, pois a filiaeao pode ou nao 

corresponder a origem genetica do individuo, sendo mais important© para este o seu bem-estar 

que sua verdade biologica. 

Em face das tecnicas de reprodueao medicamente assistida, a compreensao da 

paternidade e maternidade como algo resultant© das relaeoes afetivas, e nao da investigaeao 

cientffica, ganhou destaque. Tais tecnicas podem ser feitas de forma heterologa, ou seja, 

utilizando-se material genetico de um doador, portanto, em um possivel teste de DNA, a carga 

genetica do individuo nao sera compativel com a do seu pai civil, pode ate mesmo nao ser 

compatfvel com a da propria mulher que o gerou, o que nao pode ser utilizado como 

argumento para a desconstituieao da paternidade nem de maternidade, pois estes institutos nao 

se confundem com identidade genetica. 

No contexto atual, a filiaeao apresenta-se de tres formas: o modelo tradicional, ou 

filiaeao presumida, que leva em consideraeao o conceito legal, explicitado no Codigo Civil de 
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2002, em seu artigo 1.597; o cientifieo, ou filiaeao biologica, determinado por meio de aeao 

de investigaeao de paternidade e maternidade quando o genitor nao quer reconhecer o vinculo 

de filiaeao espontaneamente no registro civil; e o socioafetivo, que tem sido levado em 

consideraeao nas decisoes judiciais, mesmo nao estando previsto em nenhum dispositivo legal 

do ordenamento patrio, para o qual as relaeoes sao baseadas no criterio da afetividade. 

Os Tribunais Brasileiros, seguindo as disposieoes constitucionais, tem decidido a 

favor da filiaeao de acordo com o principio do maior interesse da crianea. Conforme 

preleciona o Estatuto da Crianea e do Adolescente em seus artigos 4° e 6°, respectivamente: 

Art. 4° E dever da familia, da comunidade, da sociedade em geral e do poder publico 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivaeao dos direitos referentes a vida, a 
saude, a alimentacao, a educacao, ao esporte, ao lazer, a profissionalizacao, a 
cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria. 

Paragrafo unico. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber protecao e socorro em quaisquer circunstaneias; 

b) precedencia de atendimento nos servicos publicos ou de relevancia piiblica; 

c) preferencia na formulacao e na execucao das politicas sociais piiblicas; 

d) destinacao privilegiada de recursos publicos nas areas relacionadas com a 
protecao a infancia e a juventude. 

[...] 

Art. 6° Na interpretacao desta Lei levar-se-ao em conta os fins sociais a que ela se 
dirige, as exigencias do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e 
a condicao peculiar da crianca e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. 

Diante do exposto, observa-se que as decisoes tendem a atribuir a paternidade e 

maternidade aos pais que podem garantir o melhor desenvolvimento do menor, valendo-se 

para isso da aplicaeao do principio do maior interesse da crianea, como pensa Lobo (2008), tal 

principio impoe a predominancia do interesse do filho, orientando o julgador, que diante do 

caso concreto, apreciara se o bem estar do menor estara assegurado com os pais biologicos ou 

com os nao-biologicos. De qualquer maneira, deve ser considerada a convivencia familiar, 
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constitutiva da posse do estado de filiaeao, pois ela e prioridade absoluta da crianea e do 

adolescente. 

Na filiaeao decorrente das tecnicas de reprodueao medicamente assistida heterologa, 

existem duas formas de se determinar a paternidade e a maternidade: a primeira delas e a 

forma presumida, utilizada para os filhos nascidos na constaneia do casamento por forea do 

inciso V, do artigo 1.597 do Codigo Civil, o qual dispoe que presumem-se concebidos na 

constaneia do casamento os filhos havidos por inseminaeao artificial heterologa, desde que 

tenha previa autorizaeao do marido. 

Na compreensao de Calmon (2008), a vontade juntamcnte com a existencia do 

vinculo conjugal e com o resultado bem sucedido da tecniea de reprodueao assistida 

heterologa, formam os elementos fundamentais para a configuraeao da paternidade que se 

torna certa, e nao sujeita a impugnae&o pelo marido. 

A segunda forma refere-se a socioafetividade, onde os laeos de amor importam mais 

que os laeos de sangue, no caso dos casais que nao se encontram unidos pelo matrimonio, 

sendo que seus futuros filhos, nao terao a filiaeao enquadrada nos casos de filiaeao presumida. 

Porem buscam tratamentos dispendiosos motivados pela vontade de ter um filho que nao foi 

possivel vir ao mundo pela maneira natural. Sao considerados pais socioafetivos, tendo todos 

os direitos e deveres decorrentes do instituto, sem qualquer possibilidade da paternidade ou 

maternidade serem atribuidas levando-se em conta a origem genetica do individuo, uma vez 

que os que doaram os gametas para eoncepe&o do embriao nao sao obrigatoriamente pais, 

afinal, o que e considerado nesses casos, e que os pais sao aqueles que desejaram o filho, e se 

dispoem a cuidar do seu bem-estar e propiciar-lhe uma familia. 

Como se ve, a Reprodueao Medicamente Assistida Heterologa suscita conflitos 

juridicos nao apenas em relaeao a filiaeao, mas em relaeao ao proprio direito a vida, alem de 

se insurgir no direito a intimidade do doador dos gametas, conflitos estes que necessitam de 
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uma analise a luz dos direitos fundamentais da pessoa humana, sopesando que principio seria 

o mais adequado a solucionar tais conflitos. 



CAPITULO 2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E O DIREITO AO CONHECIMENTO 
DA ORIGEM GENETICA 

O tema do presente trabalho inevitavelmente perturba e conflita-se com os direitos 

fundamentais, vez que a reprodueao assistida heterologa poe em eontraposieao direitos 

fundamentais, de um lado: protegendo o direito a vida, atraves do conhecimento da origem 

genetica, e do outro, o direito a intimidade, resguardando-se o sigilo da identidade do doador 

dos gametas. De forma tal que diante deste confronto e primordial uma abordagem acerca dos 

direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais sao direitos que visam a manutencao da vida humana de 

forma livre e digna. Pode-se afirmar que sao um conjunto institucionalizado de direitos e 

garantias do ser huniano que tem por finalidade basica o respeito a sua dignidade, por meio de 

sua protecao contra o arbitrio do poder estatal e o estabelecimento de condicoes mini mas de 

vida e desenvolvimento da personalidade humana. 

Tais prerrogatlvas sao tuteladas pelas Constituicoes de diversos paises, as quais tem 

como suporte a Declaracao Universal dos Direitos do Homem de 1948. Tais direitos, que 

garantem a dignidade da pessoa humana, nao flcaram inertes ao longo do tempo e foram 

transformando-se de acordo com os anseios da sociedade. Sao os mesmos classificados em 

quatro geracoes de acordo com o bem tutelado, assim os denominados direitos de primeira 

geracao (direitos civis e politicos) - que compreendem as liberdades classicas, negativas ou 

formais - realcam o principio da liberdade. Os direitos de segunda geracao (direitos 

economicos, sociais e culturais) - que se identificam com as liberdades positivas, reais, 

concretas - acentuam o principio da igualdade; os direitos de terceira geracao, que 

materializam poderes de titularidade coletiva atribuidos genericamente a todas as formac5es 

sociais, consagram o principio da solidariedade e constituent um momento importante no 

processo de desenvolvimento, expansao e reconhecimento dos direitos humanos, 
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caracterizados enquanto valores fundamentais indisponiveis, pela nota de uma essencial 

inexauribilidade. Na verdade, atualmente entende-se que o corxeto nao e classifica-los em 

gerafoes, o que da uma ideia de algo ultrapassado e que posteriormente fora substitaido, mas 

sim, em dimensoes, pois os direitos nao se esgotam, sao dinamicos e estao sempre presentes 

na vida dos individuos, nas relaeoes destes com os demais e com o Estado. 

Pelo o acima exposto, essas dimensoes de direitos tutelaram os ideais da Revolucao 

Francesa: Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Tem-se ainda, uma quarta geracao de direitos 

fundamentais, que seria a dimensao dos direitos que derivam dos avancos no campo da 

engenharia genetica, por colocarem em risco a propria existencia do ser humano, atraves da 

manipulacao do material genetico humano. 

A legislacao brasileira, deficientemente, tem buscado tutelar os direitos de quarta 

dimensao salvaguardando as pessoas que se submetem aos procedimentos biotecnologicos 

como as tecnicas de reprodueao medicamente assistida heterologa. Tendo como maior 

orientador o Principio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no artigo 1°, inciso III , da 

Carta Magna: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uni&o indissoluvel dos 
Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em estado democratico de 
Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

I l l - a dignidade da pessoa humana 

Tem-se, pois por Principio da Dignidade da Pessoa Humana um valor espiritual e 

moral inerente a pessoa. que se manifesta singularmente na autodeterminaeao consciente e 

responsavel da propria vida e que traz consigo a pretensao ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se um minimo invulneravel que todo estatuto juridico deve assegurar, 

de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitaeoes ao exercicio dos 
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direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessaria estima que merecem todas 

as pessoas enquanto seres humanos. 

O referido principio apresenta duas eoncepeoes: a primeira preve como um direito 

individual protetivo, em relacao ao Estado e em relacao aos demais individuos; a segunda, 

estabelece um dever fundamental de tratamento igualitario aos proprios semelhantes, ou seja, 

respeitar a dignidade do seu semelhante como o texto constitucional exige que lhe respeite a 

propria. A ideia de dignidade da pessoa humana frente as disposicoes constitucionais ganhou 

aplicabilidade no tocante ao planejamento familiar, tratando a familia como celula da 

sociedade, seja derivada de casamento on de uniao estavel, baseando-se nos principios da 

dignidade da pessoa humana e da paternidade responsavel, sendo o planejamento familiar 

uma livre decisao do casal, competindo ao Estado propiciar os recursos para o exercicio deste 

direito. 

2.1 Direito a intimidade e o direito ao conhecimento da origem genetica 

O direito a intimidade e o direito ao conhecimento da aseendencia genetica sao 

direitos fundamentais da personalidade protegidos pelo ordenamento juridico patrio. Sao 

fundamentais por serem direitos humanos recepcionados pela ordem juridica, e sao da 

personalidade porque sao direitos subjetivos atribuidos ao homem independente de sua classe 

social. 

O direito a intimidade, tem sua origem na clausula do due process of law (devido 

processo legal). Sendo utilizada pela primeira vez na Magna Charta de Joao Sem Terra, em 

1215, possuindo carater eminentemente penal, somente vindo a ter o conteudo que se conhece 

pela Lei Inglesa de 1354, sendo copiada pela Constituicao Federal Americana de 1787 e 

mesmo antes pelas Constituicoes dos Estados de Virginia, Maryland, Pensilvania e 
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Massachusetts. A intimidade e um direito fundamental da pessoa humana, pois sem ela o ser 

humano nao se realiza com dignidade, impondo-se como uma limitacao ao Poder do Estado. 

E uma manifestaeao da personalidade do homem, decorre de seu direito a vida e a liberdade; 

os quais sao seus pressupostos elementares, e como tais possuem carater universal. 

Na maioria das vezes a intimidade e confundida com a privacidade, sendo necessaria 

a distincao de ambas. A expressao direito a privacidade tem um sentido generico e amplo 

sendo um conjunto de informacoes acerca do individuo que ele pode decidir manter sob seu 

exclusivo controle ou comunicar. A intimidade, por sua vez, seria uma manifestaeao do 

direito a privacidade. De acordo com Jose Afonso da Silva (2005, p. 211), a intimidade se 

caracteriza como "a esfera secreta da vida do individuo na qual este tem o poder legal de 

evitar os demais". A tutela constitucional visa proteger as pessoas de dois atentados 

particulares: um seria quanto ao segredo da vida privada e outro quanto a liberdade da vida 

privada. O segredo da vida privada e uma condicao de expansao da personalidade, e 

indispensavel que a pessoa tenha ampla liberdade de realizar sua vida privada, sem 

pertarbacao de terceiros. 

O direito a intimidade e previsto na Constituicao Federal em seu artigo 5°, X, que 

dispoe ser inviolavel a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo 

assegurado o direito a indenizacao pelo dano material ou moral decorrente de sua violacao. 

Tambem e abordado na Resolucao n°. 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, que 

protege o anonimato do doador na reprodueao assistida heterologa, dispondo que acerca da 

doaeao de gametas e pre-embrioes, os doadores nao devem conhecer a identidade dos 

receptores e vice-versa. 

O direito a intimidade quanto ao seu conteudo apresenta-se em cinco categorias, 

quais sejam: direito a vida e a integridade fisiea; direito a liberdade; direito a honra e a 

reserva; direito a identidade pessoal e direito moral. No tocante ao direito de honra e reserva, 
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existe o direito ao segredo, sobre o qual Amorim (2008) explana que dentro de um aspeeto 

geral da intimidade, as eonfidencias intimas de cada pessoa devem permanecer no recondito 

de sua consciencia ate que ela resolva ou autorize a divulgaeao, correspondendo ao segredo 

ou sigilo. No ambito privado, referente ao lar, a familia, a correspondencia, o sigilo guarda 

razdes personalissimas, caracterizando ato de intromissao a divulgaeao ou o uso indevido de 

eonfidencias. Todos tem direito a reserva sobre o conhecimento de fatos pessoais intimos. 

Desta forma, e garantido ao doador ou doadora de gametas o direito de guardar 

segredo quanto a este procedimento, mantendo-o na intimidade, fazendo com que os demais 

individuos nao venham a tomar conhecimento. Assim, em uma posicao encontra-se o direito 

ao anonimato do doador na aplicacao de tecniea de reprodueao assistida heterologa, em outra, 

defende-se o direito do individuo de conhecer sua precedencia genetica. No entanto, o direito 

ao anonimato do doador tambem e protegido, uma vez que o direito a intimidade e um 

desdobramento dos direitos fundamentais que existe justamente para garantir a dignidade da 

pessoa humana. De tal maneira que os interesses, tanto do doador quanto do individuo fruto 

da tecniea de reprodueao assistida heterologa, sao garantidos no texto constitucional 

verificando-se desta feita, um confronto de direitos fundamentais. 

2.2 Confronto de Direitos Fundamentais 

O Direito baseia-se em nomas, estas divididas em principios e regras. Os principios 

sao especies do genero norma, considerados "vigas mestras do ordenamento juridico", 

segundo Celso Antonio Bandeira de Mello (apud ROLIM, 2008): 

[...] 6, por definifSo, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposicao fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o 
espirito e servindo de criterio para sua exata compreensao e inteligencia, exatamente 
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por defmir a logica e a racionalidade do sistema normativo, no que Ihe confere a 
tonica e lhe da sentido harmdnico. 

Conforme as licoes do mestre, os principios servem como meio de uniformizar o 

ordenamento juridico, dando a direeao para as demais especies normativas. Pois, sem 

aprofundar a investigaeao acerca da funcao dos principios nos ordenamentos juridicos nao e 

possivel compreender a natureza, a essentia e os rumos do constitucionalismo moderno. 

Os principios sao manifestacoes das normas de maneira mais generica que as regras, 

nao se prendem a um determinado acontecimento, apenas, diante de uma situacao fatica, 

mostram que valor deve ser levado em consideracao. A distincao entre regras e principios se 

mostra mais acentuada nas colisoes de principios e nos conflitos de regras. De modo que, os 

conflitos de regras se resolvem na dimensao da validez. Ou seja, somente podem ser 

solucionados introduzindo-se uma regra de excecao, retirando o seu carater definitivo, ou 

declarando-se invalida, pelo menos, uma das regras. Com efeito, uma norma vale ou nao vale 

juridicamente. E sendo valida e aplicavel a um caso, significando que vale tambem sua 

conseqiiencia j uridica. 

De outra forma, a colisao de principios se resolve na dimensao de peso. Quando dois 

principios entram em colisao, por exemplo: um diz que algo e proibido e outro, ao contrario, 

diz que e permitido, um dos dois tem que ceder frente ao outro, porquanto um limita a 

possibilidade juridica do outro. O que nao implica que o principio desprezado seja invalido, 

pois a colisao de principios se da apenas entre principios validos. 

A abstracao maior dos principios em relaeao as regras de grande utilidade para a 

solueao de conflitos, pois existindo regras opostas, sana-se aplicando criterios como: 

especialidade, hierarquia, antigindade, onde a opeao por uma exclui a outra. Porem, 

coexistindo principios diversos, nao se utilizam tais criterios, pois estes sao gerais e nao se 

submetem a uma hierarquia, sendo que surgiram na mesma epoca, quando da atividade do 



constituinte originario. Em caso de conflito entre principios, estes podem ser objetos de 

ponderacao, de harmonizacao, pois eles contem apenas "exigencias" que devem ser 

realizados, as regras contem fixac5es normativas definitivas, sendo insustentavel a validade 

de regras contrarias. 

Quando a oposicao for de direitos fundamentais, no caso o direito a origem genetica 

do individuo como protecao ao direito javida versus o direito a intimidade como forma de 

resguardar o sigilo do doador dos gametas, mesmo nao sendo principios, adota-se o mesmo 

meio para resolver o conflito. Os direitos fundamentais, por protegerem a vida humana com 

base em valores de liberdade e dignidade, atuam como fundamento ao principio da dignidade 

da pessoa humana, nao podendo, este ser excluido em caso de conflito. Os direitos 

fundamentais sao normas generieas como os principios, e sua colisao nao e caso de 

contrariedade, mas de oposicao. Sendo os principios usados para apresentar uma solucao para 

o conflito ou colisao de normas, diante da abrangencia dos direitos fundamentais e de outros 

valores constitutionals relevantes. 

Colidindo-se direitos fundamentais, tres principios socorrem tal situacao o principio 

da unicidade da Constituicao e da concordancia pratica-, o principio da proporcionalidade; e o 

principio da dignidade da pessoa humana, analisando-se qual destes deve prevalecer. 

Aplicando-se o principio da unicidade da Constituicao escolhe-se qual dos direitos deve 

prevalecer, e o escolhido deve ser o ideal para a foncao de harmonizar o texto constitutional. 

O principio da concordancia pratica, por sua vez, harmoniza os direitos fundamentais e 

valores constitutionals atraves da ponderacao preservando sempre os direitos tutelados 

constitucionalmente. 

Quanto ao principio da proporcionalidade, considerando que nao existem direitos 

fundamentais absolutos, e vindo a surgir uma situacao na qual se apresentem em posicoes 

opostas, e neeessaria a compatibilizacao entre os mesmos, mediante o emprego deste 
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principio, o qual permitira, por meio de juizos comparativos de ponderacao dos interesses 

envolvidos no caso concreto, harmoniza-los, atraves da reducao proporcional do ambito de 

aplicacao de ambos ou de um deles apenas, se inviavel a primeira providencia. De outro 

modo, em alguns casos de colisao, a realizaeao de um dos direito fundamentais em confronto 

e excludente do exercicio do outro. Nesta hipotese, o principio da proporcionalidade indica 

qual o direito que, na situacao concreta, esta ameacado de softer a lesao mais grave caso 

venha a ceder ao exercicio do outro, e por isso, merece prevalecer, excluindo a realizaeao 

deste. O principio da proporcionalidade e o instrumento de interpretaeao toda vez que ocorre 

antagonismo entre direitos fundamentais e se busea dai solueao eonciliatoria, para a qual o 

principio e indiscutivelmente apropriado. 

Trata-se de um instrumento de valoracao, pois garantindo-se um direito e necessario 

limitar outro, uma vez que o direito juridicamente tutelado em uma norma apresenta conteiido 

valorativamente maior que o outro. 

Nao sendo possivel solucionar o conflito por meio dos principios acima expostos, 

utiliza-se o principio da dignidade da pessoa humana, uma vez que todos os direitos 

fundamentais tem por objeto a protecao da dignidade da pessoa humana, o ideal e que 

prevaleca o direito que defenda esta dignidade em maior gran. 

2.3 Aplicabilidade do Principio da Dignidade da Pessoa Humana frente ao conflito de direitos 
fundamentais 

A pessoa e o principal valor protegido no ordenamento juridico, e sendo o valor da 

pessoa humana a razao de ser do ordenamento, conclui-se que as normas existam para 

proteger a pessoa e a sua dignidade. O principio fundamental da dignidade da pessoa humana 

e a protecao juridica do valor da pessoa humana, de grande importancia para sanar conflitos 
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de direitos fundamentais, por ser ele o apoio para os direitos fundamentais elencados no 

Titulo II da Carta Magna, dando unicidade e coerencia a este rol. 

Na compreensao do doutrinador luso Canotilho (2001, p. 1229): 

Considera-se existir uma colisao autentica de direitos fundamentais quando o 
exercicio de um direito fundamental por parte do seu titular colide com o exercicio 
do direito fundamental por parte de outro titular. Aqui nao estamos perante um 
cruzamento ou acumulacao de direitos (como na concorrencia de direitos), mas 
perante um 'choque', um autentico conflito de direitos. 

Esta colisao de direitos fundamentais surgida quando o ambito da protecao de um 

invade o arnbito de protecao do outro, e solucionada fazendo-se opcao pelo direito que mais 

proteja a dignidade da pessoa humana, estes direitos sao normas que inadmitem a exclusao, 

por serem clausulas petreas, como bem expoe a Lei Maior, em seu artigo 60, § 4°, inciso IV, 

no entanto podem ser objetos de ponderacao em caso de conflito. Pois no piano da eficacia 

dos direitos fundamentais, assume lugar de destaque o principio da proporcionalidade e da 

harmonizagao dos valores em jogo, sugerindo-se que o limite seja reconduzido ao principio 

fundamental do respeito e da protecao da dignidade da pessoa humana, fio condutor de toda a 

ordem constitucional, sem o qual ela propria acabaria por renunciar a sua humanidade, 

perdendo ate mesmo a sua razao de ser. 

A colisao que ocorre com a aplicacao das tecnicas de reprodueao assistida 

heterologa, para apontar se o interesse que deve prevalecer e o do individuo gerado ou do 

doador dos gametas, faz-se necessario analisar em cada situaeao, qual delas e apta a dar maior 

proteeao a dignidade da pessoa humana. Levantam-se as seguintes razoes para a crianea 

conhecer sua origem genetica: a) pela falta de um pai ou de uma mae juridicamente 

estabelecida quando a tecniea foi utilizada so por um individuo; b) para desconstituir a 

paternidade anteriormente estabelecida, seja por ambieao material ou por desentendimentos 
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com os pais socioafetivos; c) da neeessidade de se analisar o material genetico de seu 

ascendente para preservar a saude do filho socioafetivo; d) pela preocupacao de evitar 

vinculos parentais em desconformidade com a moral e os costumes; e) pela mera curiosidade 

em conhecer aqueles que permitiram a concretizacao do projeto parental daqueles que 

reconhece como pais. 

Na hipotese em que a razao e a falta de um pai ou mae juridicamente estabelecida ou 

a curiosidade sobre seu doador. o interesse do filho em saber sua precedencia genetica so deve 

prevalecer sobre o direito a intimidade do doador quando for comprovado que tal 

conhecimento vein a ser uma neeessidade psicologica do individuo gerado. Para Moreira 

Filho (2008), legar ao filho o seu direito de conhecer a sua verdadeira identidade genetica, e 

reconhecer-lhe o exercicio pleno de seu direito de personalidade e a possibilidade de buscar 

nos pais biologicos as explicafoes para as mais variadas diividas e questionamentos que 

surgem em sua vida, como, por exemplo, as explicacoes acerca da caracteristica fenotipica, da 

indole e do comportamento social. 

Assim compreende-se que a dignidade da pessoa humana so estara assegurada 

quando possibilitar uma existencia que permita a fruicao dos direitos fundamentais, atraves do 

pleno desenvolvimento da personalidade, desta forma, o direito da crianea de conhecer suas 

origens torna-se superior ao direito a intimidade do doador. No caso de neeessidade de se 

conhecer o ascendente para a preservacao da vida, nao resta duvida quanto a superioridade do 

direito ao conhecimento da origem genetica em face do direito a intimidade. A intimidade de 

uma pessoa nao pode ser superior a vida de outra, pois a vida e o bem maior da pessoa, sem a 

qual os demais direitos fundamentais a ela garantidos nao poderao ser exercidos, necessitando 

esta de uma protecao mais abrangente a ser dada pelo ordenamento. 

Assim, mesmo o anonimato dos doadores sendo a regra praticamente em todos os 

paises que possuem legislacao a respeito, atendendo aos interesses da crianea ou do 
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adolescente, como exemplo cita a lei sueca, pois esta nao preve o sigilo, o anonimato, tendo 

em vista a neeessidade de prevenir doencas geneticas, alem de permitir que a pessoa possa, 

com a maioridade, conhecer o genitor biologico. 

Referindo-se ao conhecimento da origem para se evitar a formacao de vinculos 

parentais em desacordo com as normas do Codigo Civil, nos casos de impedimentos 

matrimoniais, os filhos devem ter acesso aos dados biologieos do doador para descoberta de 

possivel impedimento matrimonial, pois em se mantendo esse sigilo de forma absoluta, isso 

poderia redundar, futuramente, em relaeoes incestuosas. 

Ao manter-se o sigilo quanto a paternidade biologica, e possivel que irmaos 

(nascidos do material genetico do mesmo doador) ou ate o proprio doador e uma filha venham 

a casar-se por desconhecimento de sua origem genetica. Diante desta situacao, o direito a 

intimidade deve ser deixado de lado, podendo existir situacoes em que o proprio doador 

deseje saber se a pessoa com quem quer contrair vinculo foi ou nao gerada a partir de seu 

material genetico. O anonimato absolute prejudicaria a dignidade da pessoa de forma absurda, 

se, apos contrair nupcias, o casal descobrisse que existia algum impedimento de ordem moral 

para o casamento. 

Ve-se, portanto que a prevalencia de outros interesses frente ao direito a intimidade, 

pois apesar do direito a intimidade da vida privada ter um eonteudo extraordinariamente 

amplo e variavel, em funcao do titular a que respeite, por outro lado, mesmo no piano da 

tutela do micleo essencial da intimidade que se considera comum a toda pessoa humana, ha 

que atender a que o direito a intimidade que se pretende tutelar, como qualquer outro, nao e 

ilimitado, antes deve ser eercado pelas limitacoes inerentes a sua eventual subordinaeao a 

outros interesses superiores ou de igual valor. 

Frente as outras duas hipoteses, que seriam a de conhecer a identidade genetica para 

desconstituir vinculo parental motivado por interesses financeiros ou descontentamento com a 
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instituicao familiar, e quase que uniforme a opiniao dos doutrinadores pela manuteneao do 

anonimato do doador, vez que nao se estaria defendendo a dignidade da pessoa humana, mas 

apenas interesses fmanceiros pessoais do ser gerado e ferir a dignidade dos pais socioafetivos. 

Pois pode haver maior respeito a dignidade humana no nao conhecimento da origem genetica 

de alguem, do que neste conhecimento. Defender o direito a aeao de investigaeao de 

paternidade contra o doador do semen seria defender que todas as eriancas adotadas tenham 

direito a buscar sua origem genetica. Haja vista o anonimato evitar que, tanto o doador como 

a crianca, procurem estabelecer relaeoes com vistas a obtencao de meras vantagens 

pecuniarias. 

Por sua vez, Moreira Filho (2008), se manifesta no sentido de que o direito ao 

reconhecimento da origem genetica nao importa, igualmente, em desconstituicao da filiacao 

juridica ou socioafetiva e apenas assegura a certeza da origem genetica, a qual podera ter 

preponderancia impar para a pessoa que a busca e nao podera nunca ser renunciada por quem 

nao seja o seu titular. E perfeitamente possivel que o conhecimento da aseendencia genetica 

prevaleea sobre o direito a intimidade do doador, pois e o direito que protege de forma mais 

ampla a dignidade da pessoa humana, ressalte-se apenas em alguns casos na utilizacao da 

reprodueao assistida heterologa como para o desenvolvimento da personalidade da crianea e a 

manuteneao de sua vida. Sendo assim, o direito ao conhecimento da origem genetica, permite 

que em ambos os casos (doaeao de semen e/oti ovulo), a paternidade ou a maternidade 

tambem pode ser investigada, pois tanto o filho quanto o pai biologico tem o sagrado, natural 

e constitucional direito de saber a sua origem, a sua ancestral idade, que faz parte da 

personalidade e dos principios da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Porem, essa 

investigaeao, se ja existente a paternidade e/ou maternidade socioafetiva, estara restrita aos 

tres efeitos juridicos, quais sejam: 1. por neeessidade psicologica ao conhecimento da origem 

genetica; 2. para segregar os impedimentos do casamento; 3. para preservar a saude e a vida 
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dos pais e do filho biologico nas graves doencas geneticas. 

Ressalte-se que o direito„ao em tela, trata-se de um direito e nao de um dever, pois se 

a crianea nao sentir neeessidade de conhecer suas origens nao pode ser obrigada a conhece-

las, podendo permanecer, se assim quiser, na ignorancia quanto a sua aseendencia, pois 

ninguem pode ser obrigado a conhecer sua aseendencia biologica, embora tenha assegurado o 

direito de conhece-la se assim desejar, sem levar em consideraeao a natureza da filiacao. 

Respeita-se a dignidade da pessoa humana na protecao da intimidade da pessoa fisica 

na modalidade de direito a reserva, pois e o direito que cada um tem de se opor a investigaeao 

ou divulgaeao de quaisquer fatos a ela referentes, subtraindo-os ao conhecimento dos outros 

em particular e da curiosidade publica em geral. 

No ordenamento juridico patrio, o direito ao conhecimento da origem genetica e o 

direito a intimidade, ambos gozando de uma mesma proteeao por serem direitos 

fundamentais, contrapondo-se nos casos de reprodueao assistida heterologa, nao dispondo a 

ordem juridica de um tratamento efetivo na legislae&o. Vindo a necessitar de uma lei 

especifica que regularize a situaeao de doadores e de receptores, bem como dos individuos 

havidos por meio destas tecnicas. 



CAPITULO 3 DO CONHECIMENTO DA IDENTIDADE GENETICA 

Atualmente, para um tema tao relevante, nao existe no ordenamento juridico 

brasileiro uma lei que trate do assunto. A produeao legislativa ate o momenta tem-se limitado 

a alguns projetos de lei que ainda tramitam no Congresso National, nao se obtendo nenhuma 

concretude. 

3.1 Ausencia de previsao legal 

Apesar da tecniea de reprodueao assistida heterologa ser um recurso frequentemente 

utilizado pelos casais com problemas de infertilidade, a legislacao brasileira nao tem sido 

dinamica para acompanhar a evolucao no campo da engenharia genetica. Prova disso e a 

oportunidade que o legislador do Codigo Civil de 2002 teve de tratar da materia e assim nao o 

fez. De outro modo, deve-se levar em consideracao a morosidade legislativa desde a feitura 

do projeto de lei deste codigo no ano de 1975, transcorrendo vinte e sete anos ate sua 

publicacao em 2002, fazendo com que o mesmo ja surgisse falho. 

Defende-se que tema de tamanha relevancia deveria ser abordado em lei especifica, o 

que ate o presente momenta nao ocorreu. Ate agora, a norma que se deteve a reprodueao 

humana assistida heterologa, foi a Resolueao 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina que, 

adotou normas eticas quanto a regulamentaeao dos procedimentos a serem observados pelas 

clinicas e medicos que utilizam tecnicas de reprodueao assistida. 

No Congresso National foram produzidos alguns projetos de lei com o objetivo de 

regulamentar a reprodueao humana medicamente assistida, dos quais temos como exemplos: 

o Projeto de Lei n°.3.638/97, do Deputado Luiz Moreira; o Projeto de Lei n°.90/99, do 

Senador Lucio Alcantara; o Projeto de Lei n°.l.184/03, de Jose Sarney; o Projeto de Lei 
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n°. 120/03 do Deputado Roberto Pessoa e tambem o Projeto de Lei n°.4686/04, de Jose Carlos 

Araujo. De todos eles, o projeto mais antigo e o Projeto de Lei n°.3.638/97, o mesmo e 

resultado da influencia da Resolueao do CFM n°. 1.358/92, que defende o anonimato absolute 

do doador, enfatizando apenas a possibilidade de em casos de problemas de saude da crianea, 

as informacoes sobre a aseendencia genetica serem fomecidas somente para medicos. 

Entretanto, o projeto mais apto para abordar a materia e o projeto do Senador Lueio Alcantara 

que esta em tramitacao no Senado Federal. Este projeto passou por varias deliberacoes 

modificando sua redacao original resultando em dois substitutivos, um de autoria do Senador 

Roberto Requiao em 1999 e o outro do Senador Tiao Viana, de 2001. 

No Projeto de Lei n°: 90/99, em sua redacao original estava previsto no seu art. 1°, I 

como beneficiaries das tecnicas de reprodueao assistida as mulheres ou casais que 

solicitassem o emprego da reprodueao assistida, como tambem para os solteiros, ante o 

reconhecimento dado pela Constituieao Federal a familia monoparental. Como expoe Candido 

(2008), ha de se permitir a reprodueao assistida para os solteiros, pois nao se pode contrariar 

os preceitos constitucionais que reconhecem a monoparentalidade e deixar de possibilitar o 

acesso as tecnicas reprodutivas a estes. O substitutive de 99 restringia o aeesso somente para 

os casais, mas nao obteve aceitaeao, uma vez que a redaeao original, perm itiu a utilizaeao das 

tecnicas pelos solteiros, e assim manteve-se no segundo substitutive que adota o 

entendimento da Lei n°. 9.263/96, Lei do Planejamento Familiar. 

O Projeto original preve o consentimento livre e esclarecido em relaeao aos 

beneficiaries da tecniea, e em relaeao aos doadores, que devem ser conhecedores de uma 

possivel identifieaeao civil por parte da crianea gerada. Defende que a identificaeao civil 

poderia ocorrer quando a crianea completasse a maioridade, ou a qualquer tempo em casos de 

falecimento de ambos os pais. O reconhecimento, por sua vez, poderia ocorrer se a crianea 

nao tiver no registro a filiaeao relativa a pessoa do mesmo sexo do doador ou da mae 
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substituta. Os substitutivos do projeto nao preveem a neeessidade de consentimento livre e 

esclareeido em relaeao ao reconhecimento, somente em relaeao a identificaeao. 

Outras questoes importantes surgiram no decorrer da evolueao do projeto: o projeto 

original defendia que a identificaeao poderia ocorrer quando a crianea completasse a 

maioridade, ou a qualquer tempo em casos de falecimento de ambos os pais. J a o substitutivo 

de 99, mesmo exigindo a declaraeao de consentimento do doador prevendo sua identificaeao 

civil, nao permite a identificaeao pela crianea. Somente o medico e que podera conhecer a 

identidade do doador e devera omiti-la ao paciente. O substitutivo de 2001 dispoe em seu art. 

9°, §1° que a crianea podera a qualquer tempo conhecer a identidade do doador, inclusive 

atraves de representaeao ou assistencia enquanto incapaz. 

O projeto, bem como os seus substitutivos determina a obrigatoriedade de registros 

nos casos de reprodueao assistida dos dados sobre o doador no caso de neeessidade de 

informaeoes aos medicos, como tambem para conhecimento de disponibilidade para 

transplante de orgaos. No original o periodo de registro das informaeoes era obrigatorio por 

vinte e cinco anos, seus substitutivos aumentaram para o periodo de cinqiienta anos. O projeto 

original e seus substitutivos dispoem sobre a possibilidade de consulta desses registros atraves 

do medico sem a neeessidade da crianea vir a conhecer seu ascendente. 

O Projeto de Lei 1.184 de 2003 do Senador Jose Samey reproduz o substitutivo de 

2001 do Projeto de Lei n° 90/99 do Senador Lucio Alcantara. O Projeto de Lei n°. 120/03 do 

Deputado Roberto Pessoa pretende acrescentar o art. 6° - A na Lei 8.560-92, que dispoe cerca 

da investigaeao de paternidade. Neste artigo preve-se a possibilidade de conhecer a identidade 

dos doadores, sem ressalvas. Por fim, o Projeto de Lei n°. 4.686-04 do Deputado Jose Carlos 

Araujo, o mais recente dentre os projetos, propoe o acrescimo do art. 1.597-A ao Codigo 

Civil, prevendo a identificaeao civil do doador a qualquer tempo, inclusive atraves de 

representante legal tambem sem nenhuma restrieao. Apesar das disposieoes deste projeto 
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serem pareeidas com as do substitutivo de 2001 do projeto 90/99, deve-se lembrar das 

limitacoes formais das normas do Codigo Civil, uma vez que o assunto nao foi abordado na 

redacao original do Codigo, pois a reprodueao humana e assunto que deve ser objeto de leis 

especiais. Apenas como um adendo deve-se ressaltar que foi publicada, em 05 de Janeiro de 

1995, a Lei 8.974, conhecida como Lei de Biosseguranca, que levou o Conselho Nacional de 

Saude a editar a Resolueao 196/96, que dispoe sobre as normas eticas para orientar pesquisas 

envoivendo seres humanos, e que posteriormente foi complementada pela Resolueao 303/00, 

do mesmo orgao, para incluir o tema especial da reprodueao humana, sendo seguidas ate os 

dias atuais. 

3.2 Remedio Juridico Cabivel para o Conhecimento da Identidade Genetica 

Mesmo defendendo-se o direito ao conhecimento da origem genetica nos projetos de 

lei supra mencionados, de todos eles, apenas o projeto n°. 120/03 define uma aeao especifica 

para esta identificaeao que seria a aeao de investigaeao de paternidade, embora tambem sejam 

defendidos posicionamentos no sentido de se considerar o Habeas Data, previsto 

constitucionalmente, a aeao competente para a busca da aseendencia biologica e ate mesmo o 

Mandado de Seguranea. 

Compreende a maior parte da doutrina que a aeao adequada para conhecer a origem 

genetica e a aeao de investigaeao de paternidade prevista na Lei n°. 8.560/92. Neste 

entendimento, Candido (2008), defende a utilizaeao desta aeao para efetivaeao do direito de 

se conhecer o doador, pois impedir a aeao investigatoria de paternidade e discriminar o filho 

originado de eoncepeao heterologa. 

Contra este entendimento se opoe Lobo (2008), para o qual garantir a efetivaeao do 

direito fundamental do conhecimento da origem genetica, nao e necessario investigar, pois 
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para o referido autor toda pessoa tem direito fundamental, na espeeie direito da personalidade, 

de reivindiear sua origem biologica. Uma coisa e reivindicar a origem genetica, outra e a 

investigaeao de paternidade. A paternidade deriva do estado de filiaeao, independente de 

origem (biologica ou nao). O avaneo da biotecnologia permite, por exemplo, a inseminaeao 

artificial heterologa, autorizada pelo marido. Nesse caso, o filho pode reivindicar os dados 

geneticos do doador anonimo de semen que conste nos arquivos da instituieao que o 

armazenou, para fins de direito da personalidade, mas nao podera faze-lo com escopo de 

atribuieao de paternidade. Consequentemente, considera inadequado o uso da aeao de 

investigaeao de paternidade, para tal fim. 

Como ja fora explicitado, o entendimento da filiaeao atualmente e diferente da 

origem biologica da pessoa, pois a identidade genetica nao se confunde com a identidade da 

filiaeao, tecida na complexidade das relaeoes afetivas, que o ser humano constroi entre a 

liberdade e o desejo. Baseando-se nisto e que nao se aceita a utilizaeao da aeao de 

investigaeao de paternidade como meio para o conhecimento da identidade genetica, por se 

mostrarem como sendo institutes diferentes. 

A paternidade e a maternidade decorrem do fate do filho estar na posse do estado de 

filho em relaeao a estas pessoas. A filiaeao comprova-se atraves da certidao de nascimento, na 

qual, se for caso de reprodueao medicamente assistida heterologa, devera constar o nome dos 

beneficiarios do processo, ou seja, dos pais socioafetivos e nao o nome do doador dos 

gametas. Desta forma, sendo registrados os nomes do pai e da mae, nao se pode modificar a 

filiaeao, exceto por erro ou falsidade deste registro. Como dispoem os artigos 1.603 e 1.604 

do Codigo Civilista de 2002: 

Art. 1.603. A filiacao prova-se pela certidao do termo de nascimento registrada no 
Registro Civil. 
Art. 1.604. Ninguem pode vindicar estado contrario ao que resulta do registro de 
nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. 
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Por sua vez a acao de investigaeao de paternidade tera cabimento quando no registro 

de nascimento do filho nao constar a paternidade estabelecida, conforme dispoe o artigo 2° da 

Lei 8.560/92. 

No caso de pessoa que ja tenha pai e mae estabelecidos juridicamente, mesmo diante 

da possibilidade de propor aeao de investigaeao de paternidade, como dispoe o Estatuto da 

Crianea e do Adolescente tal aeao objetivando o conhecimento da origem genetica nao devera 

ter efeitos proprios de investigaeao de paternidade, uma vez que a paternidade ja se encontra 

estabelecida em relaeao aos pais socioafetivos, e nao ha motivos para desfaze-la, em meio a 

atual conjuntura onde a paternidade socioafetiva ganha mais relevancia na definieao do 

parentesco. A aeao deve limitar-se apenas ao conhecimento da identidade genetica. 

A investigaeao podera acontecer na hipotese prevista na Lei n°.8560/92, quando uma 

mulher solteira beneficiaria da tecniea de reprodueao assistida heterologa registre a crianea 

apenas em seu nome. Nesta situaeao a investigaeao deve limitar-se ao conhecimento da 

origem genetica, sem estender os efeitos do reconhecimento ao doador, tendo o projeto 

parental sido de autoria da mulher solteira, assim a crianea concebida e de sua 

responsabilidade. Desta forma, nota-se a deficiencia desta aeao para buscar o conhecimento 

da origem genetica, pois na tecniea de reprodueao assitida heterologa, existe a possibilidade 

tanto de doae&o dos gametas femininos quanto masculinos, e no caso da crianea ser concebida 

com ovulo doado, a busca da sua aseendencia nao poderia acontecer por meio da aeao de 

investigaeao de paternidade. 

Alem dos limites quanto ao interesse de agir do individuo que deseja desvendar sua 

aseendencia, tera a aeao que ser declarada de efeitos limitados, pois os efeitos da aeao sao 

opostos a real fmalidade buscada, como se verifica no entendimento do artigo 1.616 do 

Codigo Civil de 2002, para o qual a sentenea que julgar procedente a aeao de investigaeao de 
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paternidade fara com que esta produza os mesmos efeitos do reconhecimento, ressaltando 

porem, que podera ordenar a criacao e educaeao do filho fora da companhia dos pais ou 

daquele que lhe contestou essa qualidade. 

Conclui-se desta maneira, que o individuo que deseja buscar sua origem, mesmo no 

caso da aeao de investigaeao de paternidade ser adequada, seus efeitos deverao ser limitados 

na sentenea, pois se julgada procedente, gera efeitos de reconhecimento, tanto morais quanto 

patrimoniais. Dentre os efeitos morais esta a submissao ao poder familiar, o qual ja e exercido 

pelo pais socioafetivos, e cujo exercicio compreende os direitos e deveres elencados no artigo 

1.634 do Codigo Civil de 2002, dentre eles pode-se citar: a criaeao e educaeao; a companhia 

e guarda; reclama-los de quern ilegalmente os detenha; e exigir que lhes prestem obediencia, 

respeito e os servieos proprios de sua idade e condieao. 

Pelo exposto, a aeao investigatoria de paternidade se mostra inabil na busca do 

conhecimento da origem genetica, primeiro, porque seria equivocada ao passar a ideia de que 

origem genetica se confunde com o instituto da paternidade, segundo, por nao poder ser 

proposta para investigaeao da doadora de ovulos, e, os seus efeitos de constituieao de novo 

vinculo parental, desconstituem o anterior e submete o individuo ao poder familiar do doador, 

tendo fim diverso do pretendido. Pelo fato do Estatuto da Crianea e do Adolescente nao preve 

restrieoes a sua propositura e tambem por ainda nao existir aeao propria, a aeao investigatoria 

de paternidade e utilizada de forma equivocada por aqueles que desejam conhecer sua 

aseendencia genetica, sendo, na pratica concedida, porem com efeitos limitados. 

Para alguns doutrinadores conforme mencionado anteriormente, o Habeas Data, 

previsto constitucionalmente no artigo 5°, LXXII, da Carta Magna, e apontado como forma de 

se conhecer a origem genetica. Pois por meio deste remedio constitutional, segundo Balan 

(2008) pode-se atingir entidades que mantenham bancos de dados de carater publico; o que 

abrange casas de saude, bancos de semen e de embrioes e, fundamentalmente, as pessoas dos 
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profissionais que se responsabilizaram pelo procedimento medico referente a procriacao 

assistida heterologa. Todavia, assim como a investigaeao de paternidade, o Habeas Data 

tambem nao deve ser apontado como aeao propria para o conhecimento da origem genetica 

por motivos extraidos da propria analise da sua previsao constitutional. 

O primeiro fator apontado e quanto ao objeto do conhecimento, que sao as 

informaeoes relativas a pessoa do impetrante. Mesmo que as informaeoes acerca da origem 

genetica sejam relativas ao impetrante, mas a busca e por informaeoes relativas a pessoa do 

doador, o que nao pode ser fornecido atraves de Habeas Data. O segundo fator e a 

neeessidade destes arquivos constarem de registros ou bancos de dados de entidades 

governamentais ou de carater publico. Se a aplicae&o da tecniea de reprodueao medicamente 

assistida ocorreu em hospital publico e pacifico que existira o carater publico e podera servir-

se de tal aeao, o que nao acontecera se o procedimento se der em empresas particulares. Pois 

conforme explicaeao de Alexandre de Moraes (2002, p. 157): 

Poderao ser sujeitos passivos do habeas data as entidades governamentais, de 
administracao publica direta ou indireta, bem como as instituicoes, entidades e 
pessoas juridicas privadas que prestem servicos para o publico ou de interesse 
publico, e desde que detenham dados referentes as pessoas flsicas ou juridicas. 

E, desta forma, inadequada a propositura do Habeas Data com objetivo de se 

encontrar a origem genetica, por duas razoes: pelo fato das informaeoes buscadas serem 

relativas ao doador e nao somente ao impetrante, e da nao caracterizaeao dos bancos de 

gametas e das empresas que utilizam as tecnicas de reprodueao assistida heterologa como 

sendo de carater publico. 

Aponta-se ainda, como meio para o conhecimento da aseendencia genetica, a 

utilizaeao da aeao constitutional de Mandado de Seguranea, prevista no artigo 5°, LXIX, da 

Constituieao Federal. Como apreende-se da leitura do artigo, se o direito nao foi amparado 
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pelo Habeas Data, seria amparado pelo Mandado de Seguranca a ser impetrado pelo 

individuo que deseje desvendar sua origem genetica. A defesa da utilizaeao do Mandado de 

Seguranca esbarra no criterio da legitimidade passiva para impetrar tal aeao, pois tal como 

expoe Lenza (2006, p. 578): 

O legitimado passivo, sujeito passivo, impetrado e a autoridade coatora responsavel 
pela ilegitimidade ou abuso de poder, autoridade publica ou agente de pessoa 
juridica no exercicio de atribuicdes do Poder Publico. A autoridade, portanto, e o 
agente publico investido de poder de decisSo para anular o ato ou para suprirnir a 
omissao lesiva de direito liquido e certo do impetrante, nao se confundindo, 
portanto, com o mero executor. 

Assim tambem se mostra inadequado o Mandado de Seguranca, tendo em vista que a 

s clmicas de reprodueao assistida, em sua maioria, sao de pessoas juridicas de direito privado. 

Entendendo-se o direito fundamental ao conhecimento da aseendencia genetica como 

direito da personalidade, e que tal direito deve ser tutelado, nao existe no ordenamento 

juridico brasileiro nenhuma aeao adequada para concretizaeao deste direito, percebe-se uma 

neeessidade premente para criae&o de aeao propria que possibilite a efetivaeao deste direito 

constitucionalmente protegido. E que, esta aeao preveja limitaeoes a possibilidade de sua 

propositura, sendo importante que limite o conhecimento da origem genetica aos casos em 

que o direito fundamental ao conhecimento se sobreponha ao direito a intimidade do doador. 

3.3 Discussao acerca do tema 

A Constituieao de 1988 elevou expressamente a categoria de direito fundamental 

individual a intimidade do ser humano, tutelando em seu artigo 5°, X, a inviolabilidade do 

direito a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, alem de assegurar o 
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direito a indenizacao pelo dano material ou moral decorrente de sua violacao. 

Incontestavel e a protecao proporcionada pelo ordenamento juridico patrio ao direito 

a intimidade. A Constituicao Federal nao so declara sua inviolabilidade, como tambem preve 

indenizae&o por danos morais e patrimoniais nos casos em que o preceito constitucional venha 

a ser descumprido, na forma da lei civil. E, por tratar-se de direito fundamental, nao pode ser 

abolido nem mesmo por emenda constitucional, de acordo com o que dispoe o artigo 60, §4°, 

inciso IV da Carta Magna. 

Destaque-se, que os dados geneticos fazem parte dos atributos intimos do homem, 

por representarem seu passado e servirem de base para sua possivel eondicao futura. Esta e a 

posieao que o direito brasileiro adota, conforme esta explicitada no Codigo de Etica Medica 

(Resolueao CFM n°.: 1.246/88), em seu artigo 11, ao dispor dentre o rol dos principios 

fundamentais, o dever medico de manter sigilo quanto as informaeoes confidenciais de que 

liver conhecimento no desempenho de suas funeoes. O Mesmo se aplica ao trabalho em 

empresas, exceto nos casos em que seu silencio prejudique ou ponha em risco a saude do 

trabalhador ou da comunidade. 

Desta leitura, percebe-se que o paciente possui inteira e inquestionavel disposieao 

sobre seus dados medicos, ineluidos seus dados geneticos. Podendo-se mesmo afirmar que o 

prontuario e do paciente, sendo erroneas e desatualizadas as expressoes "prontuario medico" e 

"arquivo medico", vez que os hospitais, clinicas de saude e medicos sao apenas depositarios 

destas informaeoes. Inadmissivel e contrario a previsao constitucional e a divulgaeao dos 

dados geneticos de um paciente sem sua previa e legal autorizaeao, sem quaisquer 

constrangimentos, ainda que para fins meramente cientificos. 

Ademais, e interessante que alem da questao da violaeao ao direito a intimidade do 

doador, abordar os efeitos pessoais e patrimoniais do conhecimento da origem genetica 

poderiam acarretar ao mesmo. No projeto de Lei 90/99 do Senador Lucio Alcantara, em sua 
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redacao original, preve a possibilidade de reconhecimento por parte do doador da crianca 

atraves de reprodueao assistida heterologa, no caso do ser gerado nao possuir o nome do pai 

no registro de nascimento. Deste reconhecimento derivaria uma serie de direitos e deveres 

inerentes ao reconhecimento da paternidade ou maternidade. Este reconhecimento pelo 

doador era, porem, uma excee&o, devendo em regra ser os beneficiarios, ou seja, os pais 

socioafetivos, os responsaveis pela crianea, pois e destes que foram a opeao pela utilizaeao da 

tecniea de reprodueao assistida, como forma de viabilizar o projeto parental. 

Essa possibilidade de reconhecimento, entretanto, nao se manteve nos dois 

substitutivos do projeto, que dispoem que nao existira qualquer vinculo ou direitos 

decorrentes da doaeao de gametas. Desse modo, o art. 19 do substitutivo de 99 e o art. 17 do 

substitutivo de 2001, prcveem como efeitos do conhecimento da aseendencia genetica apenas 

os impedimentos matrimoniais previstos no Codigo Civil em seu art. 1.521: 

Art. 1.521. Nao podem casar: 

I - os aseendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 
I I - os afins em linha reta; 
I I I - o adotaote com quem foi conjuge do adotado e o adotado com quern o foi do 
adotante; 
IV - os irmaos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, ate o terceiro grau 
inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
V I - as pessoas casadas; 
V I I - o conjuge sobrevivente com o condenado por homicidio ou tentativa de 
homicidio contra o seu consorte. 

A atual versao do Projeto de Lei n0.: 90/99, qual seja o Projeto n0.: 1.184/03, 

compartilha o entendimento da maioria da doutrina do qual compartilham Belmiro Pedro 

Welter e Guilherme Calmon Nogueira Gama, no sentido de proibir os efeitos tipicos de 

reconhecimento de paternidade ou maternidade por ocasiao do conhecimento da aseendencia 

genetica, salvo por impedimentos matrimoniais. Na opiniao destes estudiosos existiria uma 
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equiparaeao dos efeitos do conheeimento da origem genetica aos efeitos da adoeao, tanto que 

o Deputado Jose Carlos Araujo, no projeto de Lei n°. 4686/04 que objetiva o acrescimo do art. 

1597-A ao Codigo Civil indica que "o conhecimento da verdade biologica impoe a implicacao 

dos artigos 1521, 1596, 1626, 1628 (segunda parte) deste codigo". O art. 1521 do Codigo 

Civil de 2002 contem os impedimentos matrimoniais, o artigo 1.596 dispoe sobre a igualdade 

dos filhos independente de origem, e os artigos 1.626 e 1.628 fazem parte do capitulo sobre 

adoeao. Dispoem os artigos: 

Art. 1.626. A adoeao atribui a situacao de filho ao adotado, desligando-o de 
qualquer vinculo com os pais e parentes consangiimeos, salvo quanto aos 
impedimentos para o casamento. 

Art. 1.628. Os efeitos da adoeao comecam a partir do transito em julgado da 
sentenea, exceto se o adotante vier a falecer no curso do procedimento, caso em que 
tera forca retroativa a data do obito. As relaeoes de parentesco se estabelecem nao s6 
entre o adotante e o adotado, como tambem entre aquele e os descendentes deste e 
entre o adotado e todos os parentes do adotante. 

Segundo Candido (2008), Jose Carlos Araujo, em sua justificativa para o Projeto de 

Lei n°4686/04 alirma: 

[...] nao devera haver nenhum vinculo, nem paternal, nem patrimonial, bem como 
direito sucessorio entre a pessoa concebida por tecniea medicamente assistida 
heterologa e o doador de gametas. O conhecimento da origem genetica n!o modifica 
em nada as relaeoes juridico- familiares que tal individuo possui com seus pais e sua 
familia afetiva. 

Dessa forma e prevalente o entendimento de nao haver parentesco entre doador e a 

crianea, mesmo quando esta venha a conhecer sua aseendencia em sede de aeao ainda nao 

definida em lei, o que representa a inexistencia de qualquer vinculo juridico, obrigando 

somente doador e crianea concebida a obedecerem aos impedimentos matrimoniais, os demais 

vinculos da crianea se verificam em relaeao aos pais socioafetivos. 
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Pelo exposto, apreende-se que existindo o confronto entre o direito a vida e o direito 

a intimidade aplicar-se-a o Principio da Dignidade da Pessoa Humana ao caso concrete, 

limitando um desses direitos em favor do outro e ao concluir-se que o direito a vida deve 

prevalecer, admitir-se-a entao, uma restricao ao direito a intimidade do doador. 

Contudo, o exercicio do direito ao conhecimento da origem genetica nao podera 

ocorrer de maneira irrestrita. Por isso, a neeessidade de uma lei especifica para o tratamento 

da materia prevendo inclusive, a acao cabivel para possibilitar tal conhecimento. Bem como, 

estabelecendo que as hipoteses em que sera permitido o conhecimento serao nos casos de 

tratamento medico e para verificar a existencia de impedimentos matrimoniais entre o doador 

e o individuo resultante do emprego da reprodueao assistida heterologa. 

Alem do que, devera prever tambem que o conhecimento nao podera atribuir efeitos 

parentais e nem patrimoniais entre o doador e a pessoa que intentou a acao para o 

conhecimento, permanecendo assim, inalterados os vinculos entre esta e os pais socioafetivos. 



CONSIDERACOES FINAIS 

A Biotecnologia avancou assombrosamente nos ultimos anos, principalmente em 

relaeao a reprodueao humana. Em meio as diversas tecnicas de reprodueao humana que os 

casais podem usufruir ha a reprodueao assistida heterologa, aquela em que os gametas foram 

doados por um terceiro anonimo. O que causou inumeras discussoes morais, eticas e juridicas. 

Neste trabalho buscou-se analisar duas posieoes opostas, a posieao do doador dos 

gametas e a posieao da crianea gerada por meio da reprodueao assistida heterologa. Tal 

situaeao ocasionou o conflito de direitos fundamentais de quarta geracao: o direito a 

intimidade do doador dos gametas versus o direito da crianea de conhecer a sua aseendencia 

genetica, alem da determinaeao de qual seria o remedio juridico cabivel para o conhecimento 

da origem genetica. Na analise deste conflito de direitos fundamentais deu-se enfoque ao 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana, como forma de solucionar este conflito. Expo-se a 

respeito da aeao de Investigaeao de Paternidade, do Habeas Data e do Mandado de Seguranea 

e concluindo-se que nenhuma destas aeoes e a apropriada para o conhecimento da 

aseendencia genetica e que o ordenamento juridico patrio e falho no tratamento da materia. 

Diante do exposto, aleanearam-se os objetivos propostos, uma vez que a pesquisa 

desenvolveu-se numa estrutura logica, tendo adotado os metodos bibliograficos, historico-

evolutivo e exegetico-juridico. Fora dividida em tres capitulos, no primeiro foi feita uma 

abordagem da evolueao dos direitos reprodutivos ate as tecnicas de reprodueao assistida, alem 

de estudo sobre a filiaeao desde o Direito Romano ate os dias atuais e a relaeao com a 

reprodueao assistida heterologa. No segundo capitulo, abordou-se o conflito de direitos 

fundamentais quando da utilizaeao da tecniea de reprodueao assistida heterologa diante do 

direito ao conhecimento da origem genetica, bem como observou-se a aplicaeao do Principio 

da Dignidade da Pessoa Humana como forma de solueao para o conflito. Finalmente, no 
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terceiro capitulo, enfocou-se a lacuna no ordenamento juridico patrio quanto ao tratamento da 

materia, o direito ao conhecimento da origem genetica e a acao cabivel para tal, alem da 

posieao do doador dos gametas. 

Tambem foram alcancados os resultados propostos, tais como: explanou-se acerca do 

conflito de direitos fundamentais existente na reprodueao heterologa; apresentou-se o 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana como meio para solucionar este conflito; falou-se 

da careneia de uma aeao para o conhecimento da origem genetica e por fim, chamou-se 

ateneao para a neeessidade da produeao de uma norma que regulamentasse a materia. 

Alem do que, comprovou-se o problema e a hipotese formulados, o primeiro 

demonstrou-se no questionamento adiante indicado: O exercicio do direito ao conhecimento 

da origem genetica deve prevalecer sobre os demais direitos fundamentais? E, posteriormente 

a hipotese: Nao, pois entre os direitos fundamentais nao existe hierarquia, sendo necessaria a 

aplicaeao da proporcionalidade no exercicio destes, buscando-se sempre a preservaeao da 

Dignidade da Pessoa Humana. 

Verificou-se na presente pesquisa a premente neeessidade de abordagem dos direitos 

fundamentais, principalmente sob a perspectiva de que os mesmos nao sao absolutes, haja 

vista, nao existir hierarquia entre eles. Pelo contrario, encontram-se os referidos direitos no 

mesmo patamar, devendo quando da sua aplicaeao ao caso concrete ponderar-se a 

proporcionalidade atraves do Principio da Dignidade da Pessoa Humana. 
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ANEXO I PROJETO DE LEI N° 90, DE 1999 

Alitor: Senador Liicio Alcantara 

Dispoe sobre Reprodueao Assistida 

0 CONGRESSO NACIONAL decreta: 

SECAO I 
DOS PRINCIPIOS GERAIS 

Artigo 1° Constituem tecnicas de Reprodueao Assistida (RA) aquelas que important na 
implantaeao artificial de gametas ou embrioes humanos no aparelho reprodutor de mulheres 
receptoras com a finalidade de facilitar a procriaeao.f 1° Para os efeitos desta Lei, atribui-se a 
denominaeao de: 

1 - embrioes humanos aos produtos da uniao in vitro de gametas humanos, qualquer que seja a 
idade de seu desenvolvimento; 

II - usuarios as mulheres ou aos casais que tenham solicitado o emprego de RA com o 
objetivo de procriar; 

III - crianea ao individuo nascido em decorrencia do emprego de RA; 

IV - gestaeao ou maternidade de substituieao ao caso em que uma doadora temporaria de 
utero tenha autorizado sua inseminaeao artificial ou a introdueao, em seu aparelho reprodutor, 
de embrioes fertilizados in vitro, com o objetivo de gerar uma crianea para os usuarios. 

Artigo 2° A utilizaeao da RA so sera permitida, na forma autorizada pelo Poder Publico e 
conforme o disposto nesta Lei, para auxiliar na resolueao dos casos de infertilidade e para a 
preveneao e tratamento de doeneas geneticas ou hereditarias, e desde que: 

I - tenha sido devidamente constatada a existencia de infertilidade irreversivel ou, caso se 
trate de infertilidade inexplicada, tenha sido obedecido prazo minimo de espera, na forma 
estabelecida em regulamento; 

II - os demais tratamentos possiveis tenham sido inefieazes ou ineficientes para solucionar a 
situaeao de infertilidade; 

III - a infertilidade nao decorra da passagem da idade reprodutiva; 

IV - a receptora da tecniea seja uma mulher capaz, nos termos da lei, que tenha solicitado ou 
autorizado o tratamento de maneira livre e consciente, em document© de consentimento 
informado a ser elaborado conforme o disposto no artigo 3°; 

V - exista probabilidade efetiva de sucesso e nao se incorra em rise© grave de saude para a 
mulher receptora ou a crianea; 
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VI - no caso de prevencao e tratamento de doencas geneticas ou hereditarias, haja indieacao 
precisa com suficientes garantias de diagnostico e terapeutiea. 

SECAO II 
DO CONSENTIMENTO INFORM ADO 

Artigo 3° - O consentimento informado sera obrigatorio e extensivo aos conjuges e 
companheiros em uniao estavel, em documento redigido em formulario especial, no qual os 
usuarios manifestem, pela aposicao de suas assinaturas, terem dado seu consentimento para a 
realizacao das tecnicas de RA e terem sido esclarecidos sobre o seguinte: 

I - os aspectos tecnicos e as implieacdes medicas das diferentes fases das tecnicas de RA 
dispom'veis, bem como os custos envolvidos em cada uma delas; 

II - os dados estatisticos sobre a efetividade das tecnicas de RA nas diferentes situacoes, 
incluidos aqueles especificos do estabelecimento e do profissional envolvido, comparados 
com os numeros relativos aos casos em que nao se recorreu a RA; 

III - a possibilidade e probabilidade de incidencia de acidentes, danos ou efeitos indesejados 
para as mulheres e para as criancas; 

IV - as implicacoes juridicas da utilizacao da RA, inclusive quanto a paternidade da crianea; 

V - todas as informaeoes concernentes a licenea de atuae&o dos profissionais e 
estabelecimentos envolvidos; 

VI - demais informaeoes definidas em regulamento. 

§ 1° O consentimento mencionado neste artigo, a ser efetivado conforme as normas 
regulamentadoras que irao especiflcar as informaeoes minimas a serem transmitidas, sera 
extensivo aos doadores e seus conjuges ou companheiros em uniao estavel. 

§ 2° No caso do paragrafo anterior, as informaeoes mencionadas devem incluir todas as 
implieaeoes decorrentes do ato de doar, inclusive a possibilidade de a identificaeao do doador 
vir a ser conhecida pela crianea e, em alguns casos, de o doador vir a ser obrigado a 
reconhecer a filiaeao dessa crianea, em virtude do disposto no artigo 12. 

§ 3° O consentimento devera reflefir a livre manifestaeao da vontade dos envolvidos, vedada 
qualquer coaeao fisica ou psiquica, e o documento originado devera explicitar: 

I - a tecniea e os procedimentos autorizados pelos usuarios; 

II - o destino a ser dado, no caso de divorcio ou separae&o do casal, aos embrioes excedentes 
que vierem a ser preservados na forma do §4° do artigo 9°; 

III - as circunstancias em que os doadores autorizam ou desautorizam a utilizaeao de seus 
gametas e embrioes. 

§ 4° No caso de utilizaeao da RA para a preveneao e tratamento de doeneas geneticas ou 
hereditarias, o documento deve conter a indicaeao precisa da doenea e as garantias de 
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diagnostieo e terapeutica, alem de mostrar claramente o consentimento dos receptores para as 
intervencoes a serem efetivadas sobre os gametas ou embrioes. 

§ 5° O consentimento so sera valido para atos licitos e nao exonerara os envolvidos em 
praticas culposas ou dolosas que infrinjam os limites estabelecidos nesta Lei e em seus 
regulamentos. 

SECAO III 
DOS ESTABELECIMENTOS E PROFISSIONAIS 

Artigo 4° - Cabe a clinicas, centres, servieos e demais estabelecimentos que aplicam a RA a 
responsabilidade sobre: 

I - o recebimento de doacoes, a coleta, o manuseio, o controle de doencas infecto-contagiosas, 
a conservacao, a distribuicao e a transferencia do material biologico humano utilizado na RA, 
vedando-se a transferencia a fresco de material doado; 

II - o registro de todas as informaeoes relativas aos doadores desse material e aos casos em 
que foi utilizada a RA, pelo prazo de vinte e cinco anos apos o emprego das tecnicas em cada 
caso; 

HI - a obtencao do consentimento informado dos usuarios de RA, doadores e respectivos 
conjuges ou companheiros em uniao estavel, na forma definida no artigo anterior. 

Paragrafo unico. As normas para o cumprimento do disposto neste artigo serao definidas em 
regulamento. 

Artigo 5° - Para obter sua licenca de funcionamento, clinicas, centres, servieos e demais 
estabelecimentos que aplicam RA devem cumprir os seguintes requisites minimos: 

I - funcionar sob a direcao de um profissional medico, devidamente licenciado para realizar a 
RA, que se responsabilizara por todos os procedimentos medicos e laboratoriais executados; 

II - dispor de recursos humanos, tecnicos e materiais condizentes com as necessidades 
cientificas para realizar a RA; 

III - dispor de registro permanent© de todos os casos em que tenha sido empregada a RA, 
ocorra ou nao gravidez, pelo prazo de vinte e cinco anos; 

IV - dispor de registro permanent© dos doadores e das provas diagnosticas realizadas no 
material biologico a ser utilizado na RA com a iinalidade de evitar a transmissao de doeneas e 
manter esse registro pelo prazo de vinte e cinco anos apos o emprego do material. 

§ 1° A licenca mencionada no caput, obrigateria para todos os estabelecimentos e 
profissionais medicos que pratiquem a RA, sera valida por dois anos e renovavel ao termino 
de cada periodo, podendo ser revogada em virtude do descumprimento de qualquer disposicao 
desta Lei ou de seus regulamentos. 
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§ 2° O profissional mencionado no inciso I nao podera estar respondendo, na Justica ou no 
orgao de regulamentaeao profissional da categoria, a processos eticos, civis ou penais 
relacionados ao emprego de RA. 

§ 3° O registro citado no inciso III devera conter, em prontuarios, elaborados inclusive para a 
crianca, e em formularios especiflcos, a identificaeao dos usuarios e doadores, as tecnicas 
utilizadas, os procedimentos laboratoriais de manipulaeao de gametas e embrioes, a 
ocorrencia ou nao de gravidez, o desenvolvimento das gestaeoes, os nascimentos, as mal-
formaeoes de fetos ou recem-nascidos e outros dados definidos em regulamento. 

§ 4° Em relaeao aos doadores, o registro citado no inciso IV devera conter, em prontuarios 
individuals, a identidade civil, os dados clinicos de carater geral, uma foto acompanhada das 
caracteristicas fenotipicas e uma amostra de material celular. 

§ 5° As normas para o cumprimento deste artigo serao definidas em regulamento. 

SECAO IV 
DAS DOACOES 

Artigo 6° - Sera permitida a doaeao de gametas e embrioes, sob a responsabilidade dos 
estabelecimentos que praticam a RA, vedada a remuneraeao dos doadores e a cobranea por 
esse material, a qualquer titulo. 

§ 1° Os estabelecimentos que praticam a RA estarao obrigados a zelar pelo sigilo da doaeao, 
impedindo que doadores e usuarios venham a conhecer reciprocamente suas identidades, e 
pelo sigilo absoluto das informaeoes sobre a crianea nascida a partir de material doado. 

§ 2° Apenas a crianea tera acesso, diretamente ou por meio de um representante legal, a todas 
as informaeoes sobre o processo que a gerou, inclusive a identidade civil do doador, nos casos 
autorizados nesta Lei, obrigando-se o estabelecimento responsavel pelo emprego da RA a 
fornecer as informaeoes solicitadas. 

§ 3° Quando razoes medicas indicarem ser de interesse da crianea obter informaeoes geneticas 
necessarias para sua vida ou sua saude, as informaeoes relativas ao doador deverao ser 
fornecidas exelusivamente para o medico solicitante. 

§ 4° No caso autorizado no paragrafo anterior, resguardar-se-a a identidade civil do doador, 
mesmo que o medico venha a entrevista-lo para obter maiores informaeoes sobre sua saude. 

§ 5° A escolha dos doadores sera responsabilidade do estabelecimento que pratica a RA e 
devera garantir, tanto quanto possivel, semelhanea fenotipica e compatibilidade imunologica 
entre doador e receptor. 

§ 6° Com base no registro de gestaeoes, o estabelecimento que pratica a RA devera evitar que 
um mesmo doador venha a produzir mais de duas gestaeoes de sexos diferentes numa area de 
um milhao de habitantes. 

§ 7° Nao poderao ser doadores os dirigentes, funcionarios e membros de equipe do 
estabelecimento que pratica a RA ou seus parentes ate quarto grau. 
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Artigo 7° - Fica permitida a gestacao de substituicao em sua modalidade nao remunerada 
conhecida como doaeao temporaria do litero, nos casos era que exista um problema medico 
que impeca ou contra-indique a gestae&o na usuaria e desde que haja parentesco ate o segundo 
grau entre ela e a mae substituta ou doadora temporaria do liter©. 

Paragrafo unico. A gestacao de substituicao nao podera ter carater lucrativo ou comercial, 
ficando vedada sua modalidade remunerada conhecida como liter© ou barriga de aluguel. 

SECAO V 
DOS GAMETAS E EMBRIOES 

Artigo 8° Na execucao de tecniea de RA, poderao ser transferidos no maximo quatro 
embrioes a cada ciclo reprodutivo da mulher receptora. 

Artigo 9° Os estabelecimentos que praticam a RA fleam autorizados a preservar gametas e 
embrioes humanos, doados ou depositados apenas para armazenamento, pelos metodos 
permitidos em regulamento. 

§ 1° Nao se aplicam aos embrioes originados in vitro, antes de sua introducao no aparelho 
reprodutor da mulher receptora, os direitos assegurados ao nascituro na forma da lei. 

§ 2° O tempo maximo de preservacao de gametas e embrioes sera definido em regulamento. 

§ 4° O numero total de embrioes produzidos em laboratorio durante a fecundaeao in vitro sera 
comunicado aos usuarios para que se decida quantos embrioes serao transferidos a fresco, 
devendo o restante ser preservado, salvo disposie&o em contrario dos proprios usuarios, que 
poderao optar pelo descarte, a doaeao para terceiros ou a doaeao para pesquisa. 

§ 5° Os gametas e embriSes depositados apenas para armazenamento so poderao ser entregues 
ao individuo ou casal depositante, sendo que, neste ultimo caso, conjuntamente aos dois 
membros do casal que autorizou seu armazenamento. 

§ 4° E obrigatorio o descarte de gametas e embriSes: 

I - doados ha mais de dois anos; 

II - sempre que for solicitado pelos doadores; 

III - sempre que estiver determinado no documento de consentimento informado; 

IV - nos casos conhecidos de falecimento de doadores ou depositantes; 

V - no caso de falecimento de pelo menos uma das pessoas que originaram embrioes 
preservados. 

Artigo 10° - Ressalvados os casos de material doado para pesquisa, a interveneao sobre 
gametas ou embrioes in vitro so sera permitida com a finalidade de avaliar sua viabilidade ou 
detectar doeneas hereditarias, no caso de ser feita com fins diagnosticos, ou de tratar uma 
doenea ou impedir sua transmissao, no caso de ser feita com fins terapeuticos. 
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§ 1° A pre-selee&o sexual de gametas ou embrioes so podera ocorrer nos casos em que os 
usuarios reeorram a RA em virtude de apresentarem hereditariedade para gerar erianeas 
portadoras de doencas ligadas ao sexo. 

§ 2° As intervencoes autorizadas no caput e no paragrafo anterior so poderao ocorrer se 
houver garantias reais de sucesso. 

§ 3° O tempo maximo de desenvolvimento de embrioes in vitro sera deflnido em regulamento. 

SECAO VI 
DA FILIACAO DA CRIANCA 

Artigo 11° - A crianca tera assegurados todos os direitos garantidos aos filhos na forma da lei. 

Paragrafo unico. Ressalvados os casos especificados nos §§ 2° e 3° do art. 12, os pais da 
crianca serao os usuarios. 

Artigo 12° - A crianca nascida a partir de gameta ou embriao doado ou por meio de gestacao 
de substituicao tera assegurado, se assim o desejar, o direito de conhecer a identidade do 
doador ou da mae substitute no momento em que completar sua maioridade juridica ou, a 
qualquer tempo, no caso de falecimento de ambos os pais. 

§ 1° A prerrogativa garantida no caput podera ser exercida, desde o nascimento, em nome de 
crianea que nao possua em seu registro civil o reconhecimento de filiaeao relativa a pessoa do 
mesmo sexo do doador ou da mae substitute, situaeao em que ficara resguardado a crianea, ao 
doador e a mae substituta o direito de obter esse reconhecimento na forma da lei. 

§ 2° No caso em que tenha sido utilizado gameta proveniente de individuo falecido antes da 
fecundaeao, a crianea nao tera reconhecida a filiaeao relativa ao falecido. 

§ 3° No caso de disputa judicial sobre a filiaeao da crianea, sera atribuida a maternidade a 
mulher que deu a luz a crianea, exceto quando esta tiver recorrido a RA por ter ultrapassado a 
idade reprodutiva, caso em que a maternidade sera outorgada a doadora do ovulo. 

§ 4° Ressalvado o disposto nos §§ 1° e 3°, nao se aplica ao doador qualquer direito assegurado 
aos pais na forma da lei. 

SECAO VII 
DOS CRIMES 

Artigo 13° - E crime: 

I - praticar a RA sem estar previamente licenciado para a atividade; 

Pena: deteneao, de seis meses a dois anos, e multa. 

II - praticar RA sem obter o consentimento informado dos receptores e dos doadores na forma 
deterrninada nesta Lei, bem como faze-lo em desacordo com os termos constantes do 
documento de consentimento assinado por eles; 
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Pena: deteneao, de seis meses a dois anos, e multa. 

HI - envolver-se na pratica de utero ou barriga de aluguel, na condie&o de usuario, 
intermediario, receptor ou executor da tecniea; 

Pena: detencao, de seis meses a dois anos, e multa. 

IV - fornecer gametas ou embrioes depositados apenas para armazenamento a qualquer 
pessoa que nao seja o proprio depositante, bem como empregar esses gametas e embrioes sem 
a autorizaeao deste; 

Pena: detencao, de seis meses a dois anos, e multa. 

V - intervir sobre gametas ou embrioes in vitro com finalidade diferente das permitidas nesta 
Lei; 

Pena: detencao, de seis meses a dois anos, e multa. 

VI - deixar de manter as informaeoes exigidas nesta Lei, na forma especificada, ou recusar-se 
a fornece-las nas situaeoes previstas; 

Pena: detene&o, de seis meses a dois anos, e multa. 

VII - utilizar gametas ou embrioes de doadores ou depositantes sabidamente falecidos; 

Pena: deteneao, de dois a seis meses, ou multa. 

VIII - implantar mais de quatro embrioes na mulher receptora; 

Pena: deteneao, de dois a seis meses, ou multa. 

IX - realizar a pre-seleeao sexual de gametas ou embrioes, ressalvado o disposto nesta Lei; 

Pena: deteneao, de dois a seis meses, ou multa. 

X - conservar gametas ou embrioes doados por periodo superior a dois anos ou utilizar esses 
gametas e embrioes; 

Pena: deteneao, de dois a seis meses, ou multa. 

§ 1° No caso de gametas ou embrioes depositados por casal, incide no crime defmido no 
inciso IV a pessoa que os fomecer a um dos membros do casal isoladamente. 

§ 2° A pratica de qualquer uma das condutas arroladas neste artigo acarretara a perda da 
licenea do estabelecimento de reprodueao assistida e do profissional responsavel, sem 
prejulzo das demais saneoes legais cabiveis. 

SECAO VIII 
DAS DISPOSICOES FINAIS 
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Artigo 14° - O Poder Publico editara os regulamentos necessarios a efetividade da Lei, 
inclusive as normas especificadoras dos requisites para a execueao de cada tecniea de RA, 
concedera a licenca aos estabelecimentos e profissionais que praticam a RA e fiscalizara a 
atuacao de ambos. 

Artigo 15° - Esta Lei entrara em vigor cento e oitenta dias apos sua publicacao. 
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ANEXO IIRESOLUCAO CFM n° 1.358/92 

0 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuicoes que lhe confere a Lei n° 
3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto 44.045, de 19 de julho de 
1958, e 
CONSIDERANDO a importancia da infertilidade humana como um problema de saude, com 
implieacoes medicas e psicologicas, e a legitimidade do anseio de supera-la; 
CONSIDERANDO que o avane© do conhecimento cientifico ja permite solucionar varios dos 
casos de infertilidade humana; 
CONSIDERANDO que as tecnicas de Reprodueao Assistida tem possibilitado a procriaeao 
em diversas circunstancias em que isto nao era possivel pelos procedimentos tradicionais; 
CONSIDERANDO a neeessidade de harmonizar o uso destas tecnicas com os principios da 
etica medica; 
CONSIDERANDO, finalmente, o que ficou decidido na Sessao Plenaria do Conselho Federal 
de Medicina realizada em 11 de novembro de 1992; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Adotar as NORMAS ETICAS PARA A UTILIZAgAO DAS TECNICAS DE 
REPRODUCAO ASSISTIDA, anexas a presente Resolueao, como dispositivo deontologico a 
ser seguido pelos medicos. 

Art. 2° - Esta Resolueao entra em vigor na data da sua publicae&o. 

Sao Paulo-SP, 11 de novembro de 1992. 

IVAN DE ARAUJO MOURA FE 
Presidente 

HERCULES SIDNEIPIRES LIBERAL 
Secretario-Geral 

Publicada no D.O.U dia 19.11.92-Seeao I Pagina 16053. 

NORMAS ETICAS PARA A UTILIZAGAO DAS TECNICAS DE REPRODUCAO 
ASSISTIDA 

1 - PRINCIPIOS GERAIS 
1 - As tecnicas de Reprodueao Assistida (RA) tem o papel de auxiliar na resolueao dos 
problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de procriaeao quando outras 
terapeuticas tenham sido ineficazes ou ineficient.es para a solueao da situaeao atual de 
infertilidade. 
2 - As tecnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade efetiva de sucesso 
e nao se incorra em risco grave de saude para a paciente ou o possivel descendente. 
3 - 0 consentimento informado sera obrigatorio e extensivo aos pacientes inferteis e doadores. 
Os aspectos medicos envolvendo todas as circunstancias da aplicaeao de uma tecniea de RA 
serao detalhadamente expostos, assim como os resultados ja obtidos naquela unidade de 
tratamento com a tecniea proposta. As informaeoes devem tambem atingir dados de carater 

http://ineficient.es
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biologico, juridico, etico e economico. O documento de consentimento informado sera em 
formulario especial, e estara completo com a concordancia, por escrito, da paciente ou do 
casal infertil. 
4 - As tecnicas de RA nao devem ser aplicadas com a intencao de selecionar o sexo ou 
qualquer outra caracteristica biologica do futuro filho, exceto quando se trate de evitar 
doencas ligadas ao sexo do filho que venha a nascer. 
5 - E proibido a fecundaeao de oocitos humanos, com qualquer outra fmalidade que nao seja a 
procriaeao humana. 
6 - 0 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 proibida a utilizaeao 
de procedimentos que visem a redueao embrionaria. 

I I - USUARIOS DAS TECNICAS DE RA 
1 - Toda mulher, capaz nos termos da lei, que tenha solicitado e cuja indicaeao nao se afaste 
dos limites desta Resolueao, 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 necessaria a aprovaeao do conjuge ou do 
companheiro, apos processo semelhante de consentimento informado. 

III - REFERENTE AS CLINICAS, CENTROS OU SERVICOS QUE APLICAM 
TECNICAS DE RA 
As clinicas, centros ou servieos que aplicam tecnicas de RA sao responsaveis pelo controle de 
doeneas infecto-contagiosas, coleta, manuseio, conservaeao, distribuieao e transferencia de 
material biologico humano para a usuaria de tecnicas de RA, devendo apresentar como 
requisitos mfnimos: 
1 - um responsavel por todos os procedimentos medicos e laboratoriais executados, que sera, 
obrigatoriamente, um medico. 
2 - um registro permanente (obtido atraves de informaeoes observadas ou relatadas por fonte 
competente) das gestaeoes, nascimentos e mal-formaeoes de fetos ou recem-naseidos, 
provenientes das diferentes tecnicas de RA aplicadas na unidade em apreeo, bem como dos 
procedimentos laboratoriais na manipulaeao de gametas e pre-embrioes. 
3 - um registro permanente das provas diagnosticas a que e submetido o material biologico 
humano que sera transferido aos usuarios das tecnicas de RA, com a fmalidade precipua de 
evitar a transmissao de doeneas. 

IV - DOACAO DE GAMETAS OU PRE-EMBRIOES 
1 - A doaeao nunca tera carater lucrativa ou comercial. 
2 - Os doadores nao devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. 
3 - Obrigatoriamente sera mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas e pre-
embrioes, assim como dos receptores. Em situaeoes especiais, as informaeoes sobre doadores, 
por motivaeao medica, podem ser fornecidas exelusivamente para medicos, resguardando-se a 
identidade civil do doador. 
4 - As clinicas, centros ou servieos que empregam a doaeao devem manter, de forma 
permanente, um registro de dados clinicos de carater geral, caracteristicas fenotfpicas e uma 
amostra de material celular dos doadores. 
5 - Na regiao de localizaeao da unidade, o registro das gestaeoes evitara que um doador tenha 
produzido mais que 2 (duas) gestaeoes, de sexos diferentes, numa area de um milhao de 
habitantes. 
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6 - A escolha dos doadores e de responsabilidade da unidade. Dentro do possivel devera 
garantir que o doador tenha a maior semelhanca fenotipica e imunologica e a maxima 
possibilidade de compatibilidade com a receptora. 
7 - Nao sera permitido ao medico responsavel pelas clinicas, unidades ou servieos, nem aos 
integrantes da equipe multidisciplinar que nelas prestam servieos, participarem como 
doadores nos programas de RA. 

V - CRIOPRESERVAQAO DE GAMETAS OU PRE-EMBRIOES 
1 - As clinicas, centros ou servieos podem criopreservar espermatozoides, ovulos e pre-
embrioes. 
2- 0 numero total de pre-embrioes produzidos em laboratorio sera comunicado aos pacientes, 
para que se decida quantos pre-embrioes serao transferidos a fresco, devendo o excedente ser 
criopreservado, nao podendo ser descartado ou destruido. 
3 - No momento da criopreservacao, os conjuges ou companheiros devem expressar sua 
vontade, por escrito, quanto ao destino que sera dado aos pre-embrioes criopreservados, em 
caso de divorcio, doeneas graves ou de falecimento de um deles ou de ambos, e quando 
desejam doa-los. 

VI - DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DE PRE-EMBRIOES 
As tecnicas de RA tambem podem ser utilizadas na preservacao e tratamento de doeneas 
geneticas ou hereditarias, quando perfeitamente indicadas e com sulicientes garantias de 
diagnostico e terapeutica. 
1 - Toda interveneao sobre pre-embrioes "in vitro", com fins diagnosticos, nao podera ter 
outra finalidade que a avaliaeao de sua viabilidade ou deteceao de doeneas hereditarias, sendo 
obrigatorio o consentimento informado do casal. 
2 - Toda interveneao com fins terapeuticos, sobre pre-embrioes "in vitro", nao tera outra 
finalidade que tratar uma doenea ou impedir sua transmissao, com garantias reais de sucesso, 
sendo obrigatorio o consentimento informado do casal. 
3- 0 tempo maximo de desenvolvimento de pre-embrioes "in vitro" sera de 14 dias. 

VII - SOBRE A GESTACAO DE SUBSTITUICAO (DOACAO TEMPORARIA DO 
UTERO) 
As Clinicas, Centros ou Servieos de Reprodueao Humana podem usar tecnicas de RA para 
criarem a situaeao identificada como gestaeao de substituieao, desde que exista um problema 
medico que impeea ou contra-indique a gestaeao na doadora genetica. 
1 - As doadoras temporarias do utero devem pertencer a familia da doadora genetica, num 
parentesco ate o segundo gran, sendo os demais casos sujeitos a autorizaeao do Conselho 
Regional de Medicina. 
2 - A doaeao temporaria do utero nao podera ter carater lucrativo ou comercial. 


