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1. 0 ESTATUTO DO NASCITURO 

1. Conceito de Nascituro 

o tema nascituro e,. pouco tratado no Brasil, ao contnirio do que 
ocorre em outros paises. E sempre relevante, por relacionar-se diretamente 
com 0 direito a vida, e atual, tendo em vista as novas tecnicas medicas de 
reprodu~ao humana assistida ou fertiliza~ao assistida e a engenharia gene
tica que propiciam 0 aflorar dos denominados direitos de quarta gerariio, 
conforme prop6e Norberto Bobbio.1 

o Codigo Civil brasileiro de 2002 renova a oportunidade do estudo 
do tema, despertando para alem da pesquisa cientifica medico-juridica, 
uma visao bioetica, para cujos estudos muito contribui a obra de Mano 
Erru1io Bigotte Chorao - cujos relevantes ensaios foram reunidos em 
recente livro, em boa hora editado2 - de cita~ao constante nos nossos 
escritos. 

Urn dos temas fundamentais da Bioetica e 0 nascituro, denominado 
"embriiio" em documentos intemacionais e leis estrangeiras, embora 
embriao se' a a enas uma das ases de desenvolvimento do ovulo fecun-,. - - ~ 

dado. 
Registramos, em Portugal, a relevancia dos ensaios de outros auto

res, alem de Bigotte Chorao, entre os quais Diogo Leite de Campos3 e do 
bioeticista Daniel Serrao.4 

o direito brasileiro emprega tradicionalmente a palavra "nascituro", 
desconhecida no Direito romano que utilizava express6es concretas como 

1 A era dos Direitos. 9. ed., Rio de Janeiro, Editora Campus, 1992. Tradu~ao por 
Nelson Coutinho do original L' eta dei diritti , Giulio Einaud Editore, 1990. 

2 Pessoa humana, Direito e Polftica. Estudos Gerais. Serie Universitaria. Lisboa: 
Imprensa Nacional- Casa da Moeda, 2006. 

3 Leite de Campos, Diogo. Lir;oes de direitos da personalidade. I Parte . Persona
lidade juridica, personalidade moral e personalidade polftica. In: Boletim da Faculdade 
de Direito. Universidade de Coimbra. V. LXVII, 1991, p. 128-223. A vida, a morte e sua 
indernniza~ao. In: Revista de Direito Comparado Luso-Brasileiro. N.7, ana IV, p. 81-96, 
jul/1985 (publicada em 1988). Nos. Estudos sobre 0 direito das pessoas. Lisboa: Alme
dina, 2004. 

4 Estatuto do Embriiio. In Bioetica. Simposio Especial. II Encontro Luso
-Brasileiro de Bioetica. Conselho Federal de Medicina. V. 11 , n. 2, 2003, p. 108-16. 

---
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" "qui in utero est" e concebido, objeto de obra monognifica de 
"homo , , 5 

, , Maciel Franc;a MadeIra. 
BeleiO, .,. 

Nascituro e a essoa por~scer,Ja conceblda no ventre materno. Tra-
do-se de fecunda~ao in viJ!g , realizada em laboratorio, ha necessidade 

tdan'mplanta ao do embriao in anima nobile ara que se de~envolva, a e 1 __ . • .. 
~enos que se 0 congele ou cnopreserve, conforme nos ensinam os espe-

:alistas em reproduc;ao humana assistida. -=- J ~ 
A viabilidade de desenvolvimento depende pois, da imgla_nta~ao no 

utero , onde se dara a nida£ao =-Ha a proposito, a Recomendac;ao n.o 1.046, 
de 24.9.1986 do Conselho da Europa dirigida aos pafses-membros - mas 
esperando alcanc;ar os demais - no sentido de proibic;ao de experiencias 
que visem a criar seres em laboratorio (ectogenese) , 0 que representa lou
vavel preocupac;ao. 

Embora 0 conceito tradicional de nascituro ressuponha a concepc;ao -- ~.-. ~.---
~ vivo, unica realidade ate ha pouco tempo, ha necessidade, no entanto, 

2.~ gue a legislac;ao futura, civil e penal - na esteira da lei alema, de 03 de 
dezembro de 1990, que entrou em vigor em 1.° de janeiro de 1991 - pro
teja especificamente 0 embriao pre-implantatorio, assim denorninado, 

7nquanto tn Vltro ou crioconservado. 
~lei brasileira de Biosseguran~~ - Lei n.o 11.105 ,,2.e 24 de marc;o de 

2005 - regulamentada pelo Decreto n. 5.591, de 22 de novembro de 2005, - . no artigo 24 imp5e pena de deten~ao de urn a tres anos e multa para quem 
utilizar embriao humano em desacordo com 0 disposto no art. 5.° que 
elenca os requisitos para tanto. 

No art. 25 estabelece pena de reclusao de urn a quatro anos e multa 
para quem "praticar engenharia genetica em celula germinal humana, 
zigoto humano ou embriiio". 

Os diversos projetos de lei sobre reprodu~ao humana assistida - entre 
os quais 0 projeto n. 90/99 do Senador Lucio Alcantara, com substitutivos 

5 0 nascituro no Direito Romano. Conceito , terminologia e princfpios . Cadernos 
FAENAC. Serie Juridica. Dadascalia. Sao Paulo: Companhia Editora Nacional , 2005. 
SObre 0 assunto consulte-se ainda de Pierangelo Catalano, Os Nascituros entre 0 Direito 
Romano e 0 Direito Latino-~meric~no (a proposito do art. 2.0 do Projeto de C6digo Civil 
BraSileiro ). In Revista de Direito Civil, Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 45: 7-15, ana 
1~ , jul./ set. de 1988, Do mesmo autor 0 estudo mais recente Jl concepito "soggetto 

dz diritto" secondo il sistema giuridico romano". . . . 
Consulte-se tambem 0 Capitulo 2 do Titulo II de nossa obra Tutela clvli do nascl-

turo, Sao Paulo: Saraiva, 2000, paginas 19 a 41 . 
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dos senadores Roberto Requiao e Tiao Viana, tern grande carga penal, 
./ \ tratando do assunto tambem no ambito civil e administrativo.6 y r} . Definir a natureza 'urfdica e etica do embrHio re-im lantat6rio e urn 

Ir:";'Y dos temas cruciais da Bioetica e do Biodireito, tema tratado com profun-
)' I ~ ~ didade por Mario Effil1io Bigotte ChodioJ 

,\-~ Entre os autores que integram corrente doutrimiria expressiva que 
,... t

f 
.defende sua uali.dade de essoa citamos, entre os juristas, alem de Bigotte 

,~ I t-l';' ~horao, Gerar~ J\1emetau8 e Diogo Leite de ~am. os.~ . ~ 
'~ __ ''l''Y. No BrasIl, deve-se louvar a ercep9~0 plOneIra de TeIxeIra de 
c/.'(~ "t ;reitas que, no EsbofO de C6digo Civil, inc1u(~!pr~ssamente as essoas 
~yY .,..por nascer, no ro d~s pessoas absolutamente incapazes, tese acolhida 

no artigo 54, 1.°, do C6digo Civil argentino de Velez Sarsfield, em cujo 
inteiro teor se nota nftida influencia do jurista brasileiro. 

Os primeiros autores do seculo XX que defendem a personalidade 
do nascituro, com nftida clareza, sem "malabarismos" de argumenta9ao, 
foram Rubens Limongi Fran9a 10 - que inspirou nossa monografia e de 
quem seremos sempre discfpula - Andre Franco Montoro e Anacleto de 
Oliveira Faria 11 . 

Pontes de Miranda ja se manifestava em favor dessa tese, quando 
tratou do dire ito a alimentos, fundado no parentesco, baseando-se nos arti
gos 397 e 4.° do C6digo Civil de 1916, bern como ao analisar 0 mesmo 
direito fundado nas obriga90es provenientes de ato ilfcito (artigo 1.537 JI 
do mesmo C6digo) .12 

6 Sobre 0 Projeto de Lei consulte-se nos so parecer in Revista Trimestral de Direito 
Civil, Gustavo Tepedino, coordenador, Editora Padma-Renovar, ana 4, v.l5, p. 241-58, 
jul./set.2.003. A integra do Projeto encontra-se no sitio http://senado.gov.br 

7 BIGOlTE CHoRAo, Mario Emflio. 0 problema da natureza e tutela jurfdica do 
embriiio humano it luz de uma concepfiio realista e personalista do Direito. Separata da 
Revista 0 Direito, Lisboa, ana 123.°,1991, IV. 

8 La situation juridique de l' enfant confu. De la rigueur classique it l' exaltation 
baroque. In Revue trimestrielle de Droit civil, octobre-decembre 1990, p. 611 e ss. 

9 "A vida , a morte e sua indemnizafiio , cit. Nos . Estudos sobre 0 direito das 
pessoas, cit. 

10 Manual de Direito Civil . 4. ed. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. 
p. 143-45. 

11 Condifiio jurfdica do nascituro. Sao Paulo: Saraiva, 1953. p. 29 e ss. 
12 Tratado de Direito Privado. Parte especial. Direito de Familia: Direito paren

tal, Direito protectivo . 2. ed., Rio de Janeiro: Borsoi.l954. t 1. p. 2125-6. 

c 
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"Jd entiio pode 0 curador reclamar alimentos a quem os deva 
ou a quem em virtude de responsabilidade (CC, arts. 1.537,1/ e 4.°) 
os tenha de prestar. Se e certo que ainda niio gasta em comida, roupa 
e educarao, precisa 0 embriiio de cuidados que tem 0 seu prero." 

Entre os autores mais recentes, citem-se Francisco Amaral, repre
sentante da melhor doutrina civilista brasileira, e Reinaldo Pereira e 

Silva.13 

Hi autores que nao chegam a afirmar categoricamente a personali-
dade do nascituro, mas the reconhecem direitos e status. 

Renan Lotufo, civilista e ex-desembargador do Tribunal de Justi~a de 
Sao Paulo, foi relator de expressivo voto proferido na Apela~ao Civel 
n. 193.648-1, julgada em 14 de setembro de 1994, fundado em estudos 
sobre a natureza juridica do nascituro , no qual afirmou 0 direito a alimen
tos, como direito pr6prio, em a~ao de investiga~ao de patemidade.14 

A tese vencedora nesse ac6rdao, proferido na Apela~ao Civel 
n. 193.648-1 _15 tern sido invocado em outras, como precedente.16 

13 Francisco Amaral. 0 Nascituro no Direito Civil Brasileiro. ContribuifGO do 
direito Portugues. Revista Brasileira de Direito Comparado, v.8, p.75-89, Forense, 1990. 
Direito Civil. IntrodufGo. 6. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2006. 

Reinaldo Pereira e Silva. Introdu9ao ao Biodireito. Investiga90es polftico-juridicas 
sobre 0 estatuto da concep9ao humana. Sao Paulo , LTR, 2002. 

14 0 R. voto nos deu a honra de cita9ao de nos so ensaio Direito do nascituro a 
alimentos. 

15 Apela9ao Ci vel mlmero 193.648-1, julgada em 14 de setembro de 1994, sendo 
Relator 0 Desembargador Renan Lotufo e membros os Desembargadores Luis de Macedo 
(Presidente sem voto) , Guimaraes e Souza e Alexandre Germano, com votos vencedores . 
o acordao foi publicado em Lex _ Coletanea de Legisla9ao e jurisprudencia, v. 150: 
90-95 e Revista dos Tribunais v. 703: 60-63 . 

Eis a ementa: "InvestigafGO de paternidade. Nascituro. Legitimidade ativa de 
parte . InterpretafGo dos artigos 5.0 da ConstituifGO da Republica, 7.° e B.o , § 3.°, da Lei 
n: ~.o69, de 1990 _ ExtinrGO do processo afastada - Recurso provido A personalidade 
CIvil d h Y • - I d·· d o omem come fa com 0 nascimento com vida, mas a lei poe a sa vo os lreltos 0 

nascitu , . " ro, uma vez que neste ha vzda. 
Apela9ao CIvel n. 193 . 648-1. 
16 Imlmeras a90es foram julgadas pelo Tribunal de Justi9a de Sao Paulo ajuizad~s 

Contra Schering do Brasil Qufmica e Farmaceutica Ltda por mulheres que tomaram medl-

/fti. , 
).,'1 1. G'Ii ... !. 

C-, :J J(> ), 

delo 
~CA-~t 

~ 

~ ... t., 
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Entre os medicos, invoque-se, por todos, Jerome Le'eune, premiado 
'I" 

geneticista frances, descobridor das causas da sindrome de Down)7 Em 

seus varios trabalhos, demonstra 0 ilustre cientista, que, desde a fecunda

c;ao, a carga genetica e plenamente diferenciada em rela ao a ~o pai e a da 

mae, razao pe a qua 0 nascituro e ~ ser individualizado, desde a ri
melra fase de evo uc;ao. 

Entre os autores que integram corrente doutrinaria expressiva que 

defende sua qualidade de pessoa citamos, entre os juristas, alem de Mario 

Emilio Bigotte Chorao l8 , Gerard Memetau l9 , Giinter Rager20 , Francesco 

camento contraceptivo inerte (microvlar - teste) resultando gravidez indesejada. Nessas 
a~6es, as maes representaram os filhos nascituros para pedir alimentos visando a adequada 
assistencia pre-natal. 0 Tribunal assentou a legitimidade de parte das maes como repre-

~, 

.. ~. sentantes dos direitos do nascituro, entre os quais 0 a alimentos. Entre os vanos acordiios, 

)ll-'l /~ invocamos 0 proferido na Apela~iio CIvel n. 349.128-4/4-00, julgada por vota~ao 
• '1 '-O"'unarume, em 02 de fevereiro de 2005, na qual figura como Relator 0 Desembargador 
~ 1-f"1 (..r> Dimas Carneiro, a qual transcreve varios trechos do acordao relatado pelo Desembargador 

') W~IT) ' Renan Lotufo, proferido na Apela~ao n. 193.648-1, publicada in Revista dos Tribunais 
, n. 703:60-3. 

1/t.J..,.,'~""R.~ 17 Jerome Lejeune. L 'enceinte concentrationaire. D'apres les minutes du proces 
de Maryville. Editions Le Surment, Fayard, Paris, 1990. Do mesmo autor, consulte-se 
tam bern The custody dispute over seven human embryos. The testimony of Professor 
Jerome Lejeune, JD., PHD. Center for law & religious freedom. Annandale, Va, 
{s.d}. 

18 Bigotte Choriio, Mario Emflio. 0 problema da natureza e tutela jurfdica do 
embriao humano a luz de uma concep~ao realista e personalista do Direito. Separata da 
Revista 0 Direito, Lisboa, ana 123.°, 1991, IV. Consultem-se tam bern outras obras do 
autor a seguir mencionadas. 

Direito e Inova~oes Tecnol6gicas (A pessoa como questao crucial do biodireito) . 
Separata da Revista 0 Direito, ana 126.°, 1994, III-IV, Lisboa. Revolu~ao Biotecnol6gica 
e Direito - uma perspectiva biojurfdica personalista.ln: EncicIopedia Luso-Brasileira de 
Cultura, 23.a

, Lisboa, 1995, p. 487-501. Concep~ao realista da personalidade jurfdica e 
estatuto do nascituro. In: Revista Brasileira de Direito Comparado. Instituto de Direito 
Comparado Luso-Brasileiro. N.17, p. 161-96, 1999. 

19 Memetau, Gerard. La situation juridique de l' enfant con~u. De la rigueur 
classique a l'exaltation baroque. In Revue trimestrieIIe de Droit civil. Paris, octobre
-decembre 1990, p. 611 e ss. 

20 Gunther Rager. Embrion-hombre-persona . Acerca de la cuestion del comienzo 
de la vida personal. In Cuadernos de Bioetica. Revista trimestral de cuestiones de actua
lidad, Madrid. v. VIII, n. 31 , p. 1.048-63, jul/set; 1997. 
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to Busne1li21 e os fiI6sofos Elio Sgreccia,22 Antonio Tarantino 23 
Dona dB· ,. D·· , 

. tor do Centro e lOetIca e lreltos Humanos da Universita di Lecce 
Dire . 24 ' 
Laura Pallazam. . . . 

A monografl~ ~e Laur~ Pal1~zant an~l.lsa com profundidade e amp li-
de 0 tema sob a otiC a da Ftlosofla, Genetlca e Direito. 

tu b' f·I· A esta corrente tam em nos llamos, sustentando que entre embriao 
!!!!Illantado e ~ao implantado ode. haver difer~n~a guanto a capkcidade de 
direitQ.. mas nao quanta a p~rsonahdade. E~ta e urn quid, enquanto a capa
cidade e urn quantum. No dlzer oportuno de Francisco Amaral, ode-~e ser 
mais ou menos capa~ , mas nao se pode ser mais ou menos pessoa. 

Entre os medicos, alem de Jerome LejeUi1e-:-Angelo Serra dedica-se 
ao assunto em varias obras.25 No Brasil, merecem relevo Genival Veloso 
Fran~a e Eliane Elisa Azevedo.26 

A este assunto dedicamos monografia27 Por entender, que 0 conceito 
~ nascituro - ser concebido e ainda nao nascido - e ampl"o, nao impor
tando 0 locus da concep~ao, somos de opiniao contraria a incluir ex res
samente "embriao" no ¥ti 0 2.° do C6digo Civil,conforme proposta do 

.... ' -----
Projeto de Lei n. 6.960, de 12 de junho de 2002, de autoria do Deputado 
Ricardo Fiuza, Relator do C6digo Civil de 2002. 

21 BUSNEUI, Francesco. Pessoa e responsabilidade civil no novo C6digo Civil 
brasileiro. In: CUNHA, Alexandre dos Santos (Org.). 0 direito da empresa e das obriga
foes e 0 novo C6digo Civil brasileiro. Anais. Sao Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 378-386. 

22 SGRECCIA, Elio. Engenharia genitica: problemas iticos ejur(dicos. In: Questoes 
atuais de Bioitica. Coordena~ao de Stanislavus Ladusans, Sao Paulo, Loyola, 1990. 

23 TARANTINO, Antonio. Per una dichiarazione dei diritti del nascituro (coordena
dor). Studi Giuridici- sezione di Filosofia del Diritto e della Politica, Universita degli Studi 

di Lecce. 1. Ed., Dott. A. Giuffre, Milano, 1996. 
24 LAURA G. PALLAZANI. II concetto di persona tra bioetica e diritto. Recta Ratio. 

Testi e Studi di Filosofia Del Diritto. Giappichelli Editore . Torino, 1996. 
. 25 SERRA, Angelo. DaIle nuove frontiere della biologia e de/~a medicin~ nu~v~ 
lnterrogativi aUa filosofia, al diritto, e alia teologia. In: Nuova genetlca e ~mbno~Olesl 
umana Serra A & S . E DI· Pietro M. L. coordenadores, Vita e Penslero, MIlano, , . greccla,., d II 
1990. p. 69-70. Do mesmo autor, Quando comincia un essere umano . In: II dono e a 
Vita. E. Sgreccia, coordenador. Vita e Pensiero, Milano, 1987, p. 99-1.05. . 

26 Eliane Azevedo. 0 direito de vir a ser depois d~ na~clmento. EdJPuc-RS. 

Genival Velozo Franra 0 direito medico. 6 .. ed., Fundo Editoflal Blk, 199~. d A • 

27 y • .• · ·1 B · 'tica Tese de IIvre- ocenCIa. 
Reproduriio humana assistida: Dlre~o ClVI e l~e . . 2000. A ser publi-

FacuIdade de Direito da Universidade de Sao Paulo . Sao Paulo. 
cada. 
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Conforrne demonstram Angelo Serra, medico e bioeticista italiano , 
bern como Elio Sgreccia, bioeticista e fil6sofo italiano, Francesco Bus-
nelli, da Scuoia Superiore Sant' Anna di Pisa28 , Mario Emflio Bigotte 
Chorao, entre outros autores, a ex ressao "nascituro " ja inc1ui 0 embriao 
pre-im lant6rio anotando.-se gue "embrido" e termo nao - jurfdico~ 
embora seja atualmente empregado nas leis e documentos intemacio
nais. 

Embriao e a en as urn dos estagios de desenvolvimento do ovo 
(zigOtc), m6rula, blastula, embriao e fe 0 . Acrescentar, no artigo 2.°, a 
palavra nao-jurfdica e restritiva "embriao" sig~ifica negar a quahdade de 

• 
nascituro que ja tern. A lei podera distinguir a capacidade do nascituro 
implantado e do nao-implantado, lembrando-se a crftica dos diversos espe
cialistas, entre os quais Rene Fridyman quanta a impropriedade da palavra 
"pre-embriao~, pois de embriao ja se trata. . • 

o C6digo Civil optou por retirar a expressao "ser humano" do ar
tigo 2.°, conforrne havia sido aprovado pelo Senado Federal, por meio da 
Emenda Regimental n. 368.29 

Substituiu-se "ser humano", terrno mais amplo, por "pessoa", no 
texto promulgado. 

Cumpre observar que 0 direito constituendo podeni considerar como 
nascit~ro 0 embriao pre-implantat6rio. Dadas suas peculiaridades, parece
nos deva a legisla~ao regular de modo diferente os direitos do nascituro . ~ ~ - - .. ----

jmplantado in vivo e 0 embriao re-im .l~tat9rio, gue_podera ser denomi-

28 Reproduzo 0 entendimento de Francesco Busnelli a respeito da abrangencia 
do conceito: 

HE certo , teria sido mais claro, e mais conforme as tradifoes latino
-americanas, um retorno ao Projeto Bevilacqua, que - como de resto, 0 c6digo 
argentino de Velez Sarsfield - estabelecia 0 comefo da personalidade do homem 
desde a sua concepfao . Parece, de todo modo, ser 0 caso de repeUr a 'proposta 
de modificafao do art. 2.0' (promo vida pela professora Maria Helena Diniz) que 
pretenderia distinguir 'embriao' do 'nascituro', fazendo-o baseada na erronea 
premissa de que 'ao embriao, antes de implantado e viabilizado no ventre da 
mae, nao pode ser considerado um nascituro, a menos que nao se queira aludir' 
- mas nao me parece ser 0 caso - a formafao de embrioes nao destinados ao nas
cimento". (observa~ao: aqui houve apenas deslocamento das aspas simples que 
se fechavam depois da palavra aludir) 
29 "A I'd d "1 d persona l a e ClVl 0 ser humano comefa do nascimento com vida; mas a 

lei poe a salvo desde a concepfao os direitos do nascituro". 

-

-
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~ro re-implantat6rio, 0 que nao l~e retira a qualidade de 

¢hu~ _. 
~utra c ente sustenta nao ter 0 nasclturo pn!-implantat ~ . . ~ '. ono ou 

briao pn!-lmplantatono esta qualJdade, devendo ser considerado ern ~ d ~ . como 
. ao menos ate 0 eClmo uarto dia a artir da fecunda ao. Den _ 
ItS , - . ' ." d - 0 
~dos "utIhtar~s~as seus ~ eptos, prendem-se a interesses ligados a 

anipula9ao genetIca, pesqUlsa em embrioes, e - em posi9ao extrema _ 
~ao dos denominados "embrioes excedentes". 

Muitos especialistas em reprodu9ao humana assistida defend em esta 
corrente que, ao que parece, teve seus primeiros seguidores entre medicos 
dos Estados Unidos da America do Norte.30 

Corrente intermediaria, embora nao the reconhe9a a qualidade etica 
e juridlca e essoa, naoo considera comp rei Serla uma pessoa in fierL 

OU-pessoa virtual e por isso, merecedora de respeito e prote9ao jun-
e dica 31 -
.~ 

Mesmo para os que 0 consideram "res", ha urn pensamento direcio-
nado a considera-Ia de modo diferenciado, nao sendo possivel qualificar 0 

nascituro pre-implantat6rio ou embriao pre-implantat6rio como simples 
"produto", a ensejar a prote9ao das leis de consumo. Neste sentido, as 
li~6es de Gerard Memeteau. 

A discussao acerca da natureza juridica do nascituro se renovou 
depois de promulgada a recente Lei de Biosseguran9a - Lei n. 11.105, 
de 24 de mar90 de 2005 regulamentada pelo Decreto n. 5.991, de 22 de 
novembro de 2005 - que provoca acaloradas discussoes , sem ter
mino. 

Bioetica procura compatibili~ ptel:esseLa!!.!:~~onic s, formando 
uma" onte" entre 0 saber cientifico e 0 hum~ni~ti£o, .tarefa ardua, pois, na 
tomada de posi9ao interpenetram-se, nitidamente, as Ciencias biol6gicas, 

as Humanisticas, a Religiao. 
Parece-nos que a lei brasileira procurou conciliar as pondera90es dos 

diversos grupos _ cientistas das vanas Ciencias, religiosos , re~resentantes 
da sociedade civil, portadores de enfermidade - ficando no melO termo, de 

------
30 S S . op cit p 73-78. obre 0 assunto consulte-se E. greccIa, . ., ~ t ' t lar de Filosofia 
31 N . , C b Infante prolessora I u 

este sentido, AscenSIOn a rera ' _ I stra proferida no Ins-
do Direito, Moral e Polftica da Universidade de La Coruna, emFPa efl ' S Paulo no dia 
f. . . . D' 't de amI la, . , 
Ituto Braslleiro de Estudos InterdiscIplmares de Irel 0 

02 de junho de 1999. 
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- nstituir entrave as pesquisas que pod em proporcionar a cUr 
modo a nao co 'd d a, 

Ihora da qualidade de VI a as pessoas. bem-estar ou me ._ 
d 'ro-es ara uso de embnoes excedentes foram elencad As con ly .. _" as 

5 0 Exige 0 ca ut ue a utlhzaqao de celulas-tronco embrion::-
no art. . ' - d 'd a 
nasj~ se orl inem de e~brio.e~ humanos pro U~l os or ~ertiIiza£ao in 

. na-o tenham sido utlhzados nos res ectlvo procedlmentos alem-
w~e~e.. ' 
~seguintes outros reqmsltoS: 

) seiam embrioes considerados inviaveis ara im lanta ao ou 
a J h" A 

b) tenham sido con elados ao men~~ a tres an~s, da data da publi-
caqao da lei ou que nessa data, Ja tenham tres anos de congela-

mento; 
c) consentimento dos doadores de ametas, que a Lei denomina 

"genitores" )3 

32 Segundo define 0 artigo 3.° do Qecreto n. 5591, de 22.11.2005 que regulamenta 
a lei de Biosseguran~a: .r XII - celulas-tronco embrionarias: c1!l!!as de embriii!?,.. 
que apresentam a capacidade de se trans/ormar em celulas de qualquer tecido de um .. . " -

.. orgamsmo., , 
33 "Art. 5. ° E permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilizariio de dlulas

-tronco embrionarias obtidas de embrioes humanos produzidos por /ertilizariio in vitro e 
niio utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condiroes: 

1- sejam embrioes inviaveis; ou 
II -..!.e]am embrioes congelados hd 3 (tres) anos ou mais, na data da publicarQo 

desta Lei, ou que,ja congelados na data da publicariio desta Lei, depois de completarem 
3 (tres) anos, contados a partir da data de congelamento. 

§ J. ° Em qualquer caso, e necessario 0 consentimento dos genitores..:.., 
§ 2. °lnstituiroes de pesquisa e serviros de saude que realizem pesquisa ou 

terapia com celulas-tronco embrionarias humanas deveriio submeter seuS 
projetos a apreciariio e aprovariio dos respectivos comites de ttica em 
pesquisa. 

§ 3. ° ~edada a comercializariio do material biologico a que se re/ere este artig~ 
e sua ~ratica implica 0 crime tipificado no art. 15 da Lei n. ° 9.434, de 4 de 
feverelro de J 997. " 

o artigo ]5 da Le' I . "e . I que regu amenta os transplantes tipifica como cnme: 
omprar ou vender t °d '-

P eCI os, orgaos ou partes do corpo humano: 
ena - reciusiio d tAo 

Pa' .+. ' 0 ' e res a olto anos, e multa, de 200 a 360 dias-multao 
ragrOjo umco Inca 0 °l Ot ou 

aufere qua/quer v . rre na mesma pena quem promove, intermedew, facl I a 
antagem com a transariio." 
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----- S 
o Decreta n. 5/91, de 22 de novembro de 2005 regulam t d' . ' 34 . _ ' en a ISpO-

't'vos da LeI de BlOsseguran<;a e Impoe, nos artigos 63 a 67 . 
SI 1 , que seJam 

----;4 Tanto a Lei de Biosseguran9a como 0 Decreto que a regulam t . en a encontram-se 
no sftio www.planalto.gov.br/leglsla9ao . Para facilidade de consulta, transcrevemos os 
artigoS 63 a 67 do Decreto: 

"CAPITULO VII 
Da pesquisa e da terapia com cilulas-tronco embiontirias humanas 

obtidas por jertilizafiio in vitro 

Art. 63. E permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilizafiio de celulas-tronco 
embrionarias obtidas de embrioes humanos produzidos por fertilizafiio in vitro e niio uti
lizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condifoes: 

1 - sejam embrioes inviaveis; ou 
II - sejam embrioes congelados disponiveis. 
§ 1.0 Em qualquer caso, e necessario 0 consentimento dos genitores. 
§ 2.0 Instituifoes de pesquisa e servifos de saude que realizem pesquisa ou terapia 

com dlulas-tronco embrionarias humanas deveriio submeter seus projetos a apreciafiio 
e aprovafiio dos respectivos comites de etica em pesquisa, naforma de resolufiio do Con
selho Nacional de Saude. 

§ 3. 0 E vedada a comercializafiio do material biologico a que se refere este artigo, 
e sua pratica implica 0 crime tipificado no art. 15 da Lei n.o 9.434, de 4 de fevereiro de 
1997. 

Art. 64. Cabe ao Ministerio da Saude promover levantamento e manter cadastro 
atualizado de embrioes humanos obtidos por fertilizafiio in vitro e niio utilizados no res
pectivo procedimento. 

§ 1.0 As instituifoes que exercem atividades que envolvam congelamento e arma
zenamento de embrioes humanos deveriio informar, conforme norma espec(fica que esta
belecera prazos, os dados necessarios a identificafiio dos embrioes inviaveis produzidos 
em seus estabelecimentos e dos embrioes congelados disponiveis. 

§ 2.0 a Ministerio da Saude expedira a norma de que trata 0 § 1.0 no prazo de 

trinta dias da publicafiio deste Decreto. . ' 
Art. 65. A Agencia Nacional de Vigilancia Sanitana - ANVISA estabelecera normas 

para procedimentos de coleta, processamento, teste, armazenamento, transporte, con!role 
de qualidade e uso de celulas-tronco embrionarias humanas para os fi~s de~te Capitulo. 

A fi d pesquisa ou terapza celulas-tronco 
rt. 66. as genitores que doarem, para ns e ' , I d -

embrionarias humanas obtidas em conformidade com 0 disposto neste Capztu 0, (jieverdao 
. I 'd onl'orme norma espeCI lca 0 aSsmar Termo de Consentimento Livre e Esc areCl 0, c ':I' 

Ministerio d S 'd a au e. b' 'rl'as humanas obser-A . d '1 I s tronco em nona . 
rt. 67. A utilizafiio, em terapza, e ce u a d" do Ministerio da Saude 

vado 0 art. 63, sera realizada em conformidade com as lretrlzeS 
para a avaliafiio de novas tecno10gias." 
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b '- 'nvl'aveis OU congelados disponfveis, identificados como t ' em noes 1 ,alS, 
_... § 1,0 do artigo 64, sempre com 0 consenhmento dos genito 

COlllorme d "f' , res, 
vedada a comercializa~ao, sob pena e hpI ~car-se cnme, 0 Ministerio da 
Saude promovera levantamen,t~ e ~a,nte~a cadast:o atualizado de em
brioes humanos obtidos de fertIhza~ao m vltro que nao foram utilizados no 

respectivo procedimento. " _ _ , 

1 
i 

Os dois primeiros reqmsItos nao sao cumulahvos, segundo interpre_ 
t 6..., ta~ao' literal da lei, 0 que se deduz a vista da conjum;ao altemativa "ou":-
(,'\l lJI'/ ~ mas a interpretaxao sistematic~ l: vanl a conc~~ir 0 contr~rio . -
.Jy .. A lei nao llermite a cna ao de embnoes ara fms de pesquisa, 

• I~O autorizando, apena~que se utilizem os q!le sobrarem ou remanescerem (fa 
fI""'~f fertiliza~ao in vitro. No primeiro requisito a u e a embrioes inviaveis, 
JP definidos no mCISO I do art, 3.° do Decreto n. 5591, de 22.11.2005 que 

' ,~ regulamenta a lei: 
GU. _/lJ.(J 

I _, ~ ') qN- "XIII - embrii5es inviaveis: aqueles com alteraroes geneticas 
l'-I1 v./,,/ comprovadas por diagnostico pri~implantacional, conforme normas 
rft;~J~( ~specificas estabelecidas pelo Ministerio da Saude, que tiveram seu 

]-1#-y ~ jiesenvolvimento interrompido por ausencia espontanea de clivagem 
1 ~ apos per(odo superior a vinte e quatro horas a partir da fertiliza~lio t 1 ~ ~~r in vitro , ou com altera{oes morfologicas que comprometam 0 pleno 
~, 1 desenvolvimento do embriiio;" 

r\~ I 't-(J}Av ... 
I. , ~Jt1<'v . Para os fins deste inciso, a w viabilidade e considerada antes da crio-
fY ~onserva~ao e a impede, 0 que facilmente se compreende pois nao seria 
~ rJ.- razOlivel crioconservar-se 0 embriao ja diagnostic ado como inviavel, seja 
..,,;../t. por ausencia espontanea de clivagem, depois de 24 horas da fertiliza~ao , 
t&rlj'" seja por altera<;oes mo~0.16gicas que Ihe comprometam 0 desenvolvimento, 
~~II ,~o se~undo reqmsIto, p,Wlite que a yesquisa seja feita tambe~ em 
~ ,, ~ e~bn:eoes cnoconservados ao menos ha tres anos, parecendo presumu que 
( ) ~o sao ap~os a serem implantados, mas Ilecessariamente nao 0 serao, 

L 

IP- . A leE a<;ao aos Iversos paf§.es tern tempo maximo diferente para a 
~nocon~erva<;ao_, a ~gnificar que 0 perfodo de tres anos - tambem adotado 
p~lo artI~o 24.

0

, I e 2 da lei portuguesa n. 3212006, que regula a procria-
<;ao medlcamente assistida35 _ nao e sinonimo de inaptidao ara efeito de -- -

35 A 1 . 
el portuguesa n 32/2006 " , . " mbora 

a ela se ref' 'tambem admlte a adodio pre-lmplantatona, e , 
Ira como doal'- d ' - 'l' B 511 

'l'ao e embnoes (artigo 25,°, 2), A nos parece que tanto nO ra 
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t'ouidade do congelamento ou para fins de imp-lantara-o . 
coo!!!~ ; - l' _ em gestatnz -
~a ou nao a doadora de ovulos, ou genetrix. --

S A tItulo de exemplo, lembramos que 0 Warnock Re rt dR' 
. 0 , 0 emo 

U . do recomenda dez anos de cnoconserva'rao enquanto I ' 
01 ' , as elS espa-

~h{\la37 e frances a , bern como 0 Hu~ Fertilisation and Emb- 1 -
~ dR' U'd' - ryo ogy Act, de 1990, 0 emo m 0 conslderam 0 prazo de...,cinco anos .39 

A Lei de Bi~ss~guran'ra reserva a palavra "inviabilidade "para situ a
~6es definidas no mCls;o XIII do art. 3.° do Decreto que a regulamenta, mas 
nao parece que elas al se esgotem. 0 tern 0 maximo de con elament _ 
que apen~~ por escolha da lei e de tres anos - e outro exemplo que pode
ria ser encartado no requisito de inviabilidade ou sinoI].imo _ ue signifi ue 
r 

como em Portugal a mae que gesta nao sera mae adotiva, no sentido tecnico, mas mae, sem 
adjetivo. A patemidadel matemidade biol6gicas tendem a serem desprestigiadas cedendo 
lugar a s6cioafetiva, que prevalece em rela'rao a biol6gica. Nao havendo coincidencia 
entre a mae genetic a e a mae gestatriz, a esta reconhecer-se-a a matemidade. 0 C6digo 
civil brasileiro ampara tal tese explicitada pelo artigo 1.796.° do C6digo Civil portugues, 
de necessaria e louvavel clareza na era da Biomedicina e da revolu'rao biotecnol6gica, 
segundo 0 qual "relativamente a mile , a filiarao resulta do facto do nascimento" . 

36 Mary Warnock foi nomeada pelo Departamento de Saude e de Seguridade Social 
do Governo Britanico para presidir Comissao com a finalidade de relatar e propor reco
menda'roes a respeito da manipula'rao genetic a e reprodu'rao humana assistida. A Comis
sao Warnock desenvolveu trabalhos de julho de 1982 a junho de 1984 e aprovou sessenta 
e tres recomenda'roes que compoem 0 Warnock Report. Consulte-se 0 inteiro teor na obra 
de Mary Warnock, A question of life, Basil Blackwel, London, 1985. 0 prazo maximo de 
crioconserva'rao e previsto no n. 31. 

37 0 prazo maximo de crionconserva~ao e previsto no artigo 11 da Lei 35/88, 

de 22 de novembro de 1988. 
38 Loi 2004800, de 6 de agosto de 2004. 0 artigo 24 modifica 0 Titre IV do Livre 

ler da segunda parte do C6digo da SaMe Publica. A L.2141-4 disp6e que 0 casal e COD

sultado cada ano, por escrito , sobre 0 interesse de manter 0 projeto parent~l. Se eles nao 
o tern, ou na hip6tese de morte de urn deles, os dois membros ou o. sobrevlvente: podem 
consentir no "acolhimento" por outro casalou que possam servu para pesqUl~a , nas 
condi'roes fixadas pela lei, ou que seja posto fim ao congelamento - ? que equlv~Ie a 
descarte. Em todos os casos, 0 consentimento e dado por escrito, depOls d~ urn penodo 
de refIexao de tres meses. A Lei 2141-4 tambem determina que se ponha flm ao co?~e-
I d b s do casal consultado vanas amento de embrioes na hip6tese em que urn os mem ro 

. t arental ou em caso de desa-
vezes nao responde sobre sua inten~ao de manter 0 proJe 0 p : b f t 

- d t proJeto ou so re 0 u uro 
Cordo de ambos os membros do casal sobre a manuten~ao es e 
dos embrio 

es. . klacts/acts 1990/ukpga-19900037-
39 Consulte-se 0 inteiro teor em www .0psl.gov .u 

en-2htm. 
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"irnprestabilidade " "inaptidao" ou "ina roveitabiIidade" ara fins de 

irn lanta ao. . ,. , -----==--
o que parece ina ortuno e contradltono e colocar no mesmo pata 

. d . b '- mar 
de requisitos para ser obJeto e pesqUlsa, 0 em nao pn!-implantat6rio 
inviavel, nos termos do inciso XIII do art .. 3.° do Decreto e aquele que 
ja tern tres anos, de. con~e~amen~o. que mUl~as vezes sera viavel, apto a 

, lrnplantac;ao, apos diagnostIc? re-Im lantac~on~l. . 
A Lei omite-se a respelto de qual profls~lOnal. 0 fana, mas a regra 

etica usada para os transplantes, deve ser aqUl segUlda. Urn profissional 
nao envolvido na pesguisa com os embri6es deve ser 0 'que ateste a invia=
bl 1 a e ou inaptidao nao podendo ser a mesma e Ul e. 

evem ser aqui -observadas as mesmas raz6es eticas que norteiam 0 

§ 3.° do artigo 16 do Decreto 2268, de 30 de junho de 1997 que regula
menta a Lei n.o 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que disp6e sobre a remo
c;ao de orgaos, tecidos e partes do corpo humano para fim de transplante e 
tratamento, e da outras providencias.40 

Tanto a Lei de Biosseguran~a como 0 Decreto devem esclarecer tais 
pontos para que a utilizac;ao seja cautelosa. Apos tais cautelas que devem 
ser observadas mesmo na legisla~ao vigente, por ser a melhor interpreta
c;ao sistematica, e que os embri6es poderao ser utilizados. 
~ embrioes re-i!,Dplantatorios que remanesceram da fertili

za~ao in vitro e gue por me' 0 de parecer tecnico nao se' am a t s it 
im lanta ao,Jlor serem invhiveis. segundo diagnostico medico,..e que 
por isso, nao foram crioconservados OR aqueles que, expirado 0 tempo 
maximo de congelamento forem considerados inaptos a implanta~ao, 

or causa su erveniente, mrlhor sera que sirvam a humanidade do 
Y!le sejam simplesmente descartados, equiparando-se-os a coisas, 
qualidade que Ihes e estranha. 

Aguarda-se a continuidade das pesquisas atuais com celulas
-~onco embrionarias que nao destruam 0 embriao e as que utilizam 
celulas-tronco de outra origem, para 0 beneficio da Ciencia e dos 
doentes. Tanto uma linha de pesquisa como a outra devem prosseguir, 
mas enquanto nao se chega ao exito seguro de cada qual, a prudencia 

40" 16 art. . § 3 0 Niio pod . . . - d orte ence-ftilic -d' . ' em partlelpar do processo de verificarao e m 
a me ICOS mtegrantes d . fi deste 

Decreto ad ' . as equlpes especializadas autorizadas, na orma 
, . proce er a retlrad " 

a, transplante ou enxerto de tecidos, orgiios e partes . 

q 
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menda UsO comedido de embriOes pre-implantatorios, devendo 

reco p'br C ·t" d ,. to 0 poder u ICO como os oml es e etIca zelar ara que 
tan brioes nao remanes~am for~adamente das tecnicas de ertiliza~i 
em '" . d ·t - d. ~-4-vitro, so a aparencIa e SI ua~ao e normahdade, mas escondendo 
~ verdadeiro objeti~_ e so rarem- para fin ~Fj:ies Ulsa. 

a Su remo Tribunal Federal decidiu, por maioria de seis votos, con
tra cinco, em 29 de maio de 2008, Sessao Plemiria, que as pesquisas com 
celulas-tronco embrionarias nao violam 0 direito a vida nem a di nida e 
da pessOa humana _ 

Esses argumentos embasaram A~ao Direta de Inconstitucionalidade 
ajuizada pelo ex-Procurador Geral da Republica, Claudio Fonteles em 
A~ao Direta de Inconstitucionalidade n. 3.510-0 que questionou a consti
tucionalidade do artigo 5.° caput e paragrafos da Lei de Biosseguran~a 
(Lei n.11.105, de 24 de mar~o de 2005), que permite pesquisas com 
celulas-tronco embrionanas. 

Julgaram a a~ao inteiramente improcedente, atestando a constitucio
nalidade do artigo 5.° da Lei em tela, os Ministros: Carlos Ayres Britto, 
Relator, Ellen Gracie, Carmen Lucia Antunes Rocha, Joaquim Barbosa, 
Marco Aurelio e Celso de Mello. 

as ministros Cezar Peluso e Gilmar Mendes tambem sustentaram 
que a lei e constitucional, mas pretendiam que 0 Tribunal declarasse, em -....-.: - --
!.ua decIsao, a necessidade de que as pesquisas fossem rigorosamente IS-
calizadas do ponto de vista etico or urn orgao central, no caso, 0 Cone . 
ffisa restri~ao -foi alvo de urn caloroso e intenso debate ao final do jul
gamento, poucas vezes visto, sustentando 0 Ministro Celso de Mello que 
a maioria nao havia feito qualquer ressalva, razao de nao poder constar 
na Ementa ou no extrato do julgamento, opinHlo esta que, a final, preva
leceu. 

as Ministros Carlos Alberto Menezes Direito, Ricardo Lewan
~ki e Eros Grau eni'enderam que as pesqUlsas poderiam ser reahzadas 
POft!m com a ressalva de que os embrioes viaveis nao fossem destruidos 
~etirada das celulas-tronco. Esses tres ministros e 0 Ministro Gil~ar 
Mendes fizeram ainda, em seus votos, varias outras ressalvas para a hbe
ra~ao das pesquisas com celulas-tronco embrionarias, anotando-se como 
Ponto comum a fiscaliza~ao e vigiHincia pelos orgaos publ~cos ~ a d~~esa 
~~ embriao pre-implantatorio, considerado no ponto de vIsta fIlosoflCO, 
ettco e jUridico. 
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Embora tenham sido liberadas as pesquisas Com celul 
. - as-trone 

embriomirias, parece-nos que a declsao do Supremo Tribunal Fed I _ 0 

significa desconsideracyao a dignidade do embriao pre-implantato,e~a nao 
. _. . flo nern 

que as pesqUisas serao lrrestntas. 
A propria Lei de Biossegurancya ja e restrita permitindo pe . 

b . - ·d d . . , . SqUl-
sas apenas com em noes conSI era os mVIaVelS - apos diagnostico ' 
-implantacional e antes da crioconservacyao - ou que ja estiverem cong~~e~ 
dos ha mais de tres anos da data da vigencia da Lei (24 de man;o de 200;) 
e sempre com 0 consentimento dos pais geneticos . 

A fiscalizacyao por orgao estatal, reclamada com enfase, nos votos 
dos Ministros Eros Grau, Cezar Peluso e Gilmar Mendes ja existe: trata-se 
do Conep, ligado ao Ministerio da Saude que e a ultima instancia para per
mitir a realizacyao de pesquisas com celulas-tronco bern como quaisquer 
outras na area biomedica, como as farmaceuticas e de vacinas . 

Por meio de Resolucyao RDC n. 29, de 12 de maio de 2008, a 
ANVISA - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, "aprova 0 Regula
mento Tecnico para 0 cadastramento nacional dos bancos de celulas e 
tecidos germinativos (BCTG) e 0 envio da informacyao de producyao de 
embri6es humanos produzidos por fertilizacs:ao in vitro e nao utilizados no 
respectivo procedimento". 

A fiscalizacyao por orgao estatal, ja prevista pela legislacs:ao, agora 
reforcyada, atende as restrics:oes opostas nos votos minoritanos dos Minis
tros do Supremo Tribunal Federal. 

Vma vez gue a Lei de Biossegurancs:a e enfatica quant,? a proibir a 
criacyao de embrioes para fins de pesgUlsa, que h--a restricyoes claras para 
elas, parece-nos que a Lei , agora interpretada pelo Supremo Tribunal 
Federa , sera adequada para compatibilizar 0 respeito ao embriao pre
-implantat6no e 0 desenvolvimento da Ciencia, em prol da Humanidade. 

e em rioes seriam descartados, remetidos ao lixo sanitario - hm 
indigno para 0 que nao e res - melhor e que sirvam para minorar 0 sofd
men to das pessoas que necessitam da continuidade de pesquisas cientffi
cas , sem descuidar de outras linhas investigativas, que utilizam celulas
-tronco adultas. 

Parece-nos que 0 caminho nao e a sacralizacyao absoluta do embriao 
, -iill lantatorio , de modo a olvidar a re evancia das outras pessoas, as 

ja nascidas. Emte~a tao polemico, a interpretacyao o · upremo n una 
Federal, quer seja pelos votos inteiramente vencedores, quer seja pelos 
parcialmente vencedores, e, por si so , uma vitoria. 
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Como ja afirmamos , nascituro e aquele que esta por nascer, ja con-
bido. No terceiro mil<~nio, a quarta era dos direitos , caracterizada pelos 

ce an~os da Biomedicina, da Genetica e das Telecomunicac;oes, a duvida e 
aV 0 conceito pode se estender ao nascituro concebido in vitro, isto e, fora 
~~ ventre materno, unica realidade quando do advento do C6digo revo-

gado. 
No nosso modo de ver, 0 conceito amplo de "nascituro" - 0 que ha 

de naSCef- pode abarcar t~nto 0 implantado como 0 embrHio J2re-imJ2lan
tat6rio. Como e possivel conferir-se heranc;a e doac;ao ate a prole eventual 
_ prole nao gerada e que talvez nem 0 seja - pode-se tambem conferi-las 
ao embriao pre-implantat6rio, bastando que seja identificado, 0 que se da 
pormeio da identificac;ao dos doadores de ~~tas. -

Antes de serem congelados, ha essa providencia para fins vados 
como a implantac;ao na pr6pria doadora do 6vulo ou em outra mulher, no 
caso de doac;ao de 6vulo. 

Pode-se fazer testamento em favor do embriao pre-implantat6rio, 
com fundamento no artigo 1.798 do C6digo Civil que admite legitimadas 
a suceder as pessoas nascidas ou ja concebidas, no momenta da abertura 
da sucessao. 

Atribuir direitos e deveres ~i nifica afirmar J2,~rsonalidade e tanto a 
segunCIa parte do artigo 2.°, que e exemplificativo, como outras normas do 
C6digo reconhecem expressamente ao nascituro direitos e status (como 0 

de filho) e nao expectativas de direitos. 
Ele pode ser reconhecido ainda no ventre materna (paragrafo unico 

do ar 'iIgo 1.609 e panigra 0 unico do artigo- 2o- da Lei n. 8.069, de 
13.7.1.990 - Estatuto da Crianc;a e do Adolescente)), esta su' eito a cura
~artigos l.778 e l.779), pode ser adotado (artigo l.621 cc artigo 2.°, 
segunda parte) , tern direito it representac;ao pe os pais (artigo l.634 ,V, 
1.689,11) o\lpelo~curador (artigo 1.779).41 
. Alem de direitos consagrados de modo expresso, a redac;ao exempli-

4:cativa do artigo 2.° permite reconhecer 0 ~ireito_~ alimentos ao nascituro '-- ~ 

-------
41 C . . L' b' onsulte-se nossa obra Tutela civil do nasclturo, Cit ,. ela-se tam em nosso 

Co~entario ao artigo 2.° do C6digo Civil, na obra coletiva C6digo Civil Interpretado 
artlgo por artigo , panigrafo por panigrafo, Sao Paulo: ManoIe, 2008. 



428 
Pessoa Humana e Direito --

. vestigar-Ihe a atemidade (Revista dos Tribunais n. 703'60-3' R . e In .' ,eVIsta 
os n unais n. 650:2~0 e Julgados do Tn~u?,a~ de Al9ada Civil de Sao 

Paulo n. 74:99). 0 nascItu~o ~odeJse.r ben~~lCIanO ~e .doa9ao (artigo 542) 
e heran9a (artigo 1.799), dlreltos patnmomals materIals, podendo 0 repre
sentante legal entrar na posse de bens doados o~ herdados, provando-se a 
gravidez, por meio da posse em nome do nasclturo (C6digo de Processo 
Civil artigos 877 e 878). 

o nascimento com vida apenas consolida 0 direito patrimonial, aper
fei90ando-o. 0 nascimento sem vida atua, para a doa9ao e heran9a, como 
condi9ao resolutiva, problema que nao se coloca em se tratando dos direi
tos nao patrimoniais. 

De grande relevancia o~ direitos da personalidade do nascituro, abar
cados pela previsao nao taxa1'iva do art. 2.°. Entre esses, avulta 0 direito a 
vida, a integridade ffsica, a homa, a imagem, desenvolvendo-se cada vez 
Ihais a indeniza9ao de Clanos pre-natais, entre n6s com impulso maior 
depois dos estudos de Bioetica. 

Considerando a nao-taxatividade do artigo 2.°, a previsao expressa 
de direitos e status ao nascituro, bern como 0 conceito de personalidade, 
sustentamos que 0 C6digo Civil, filia-se a corrente concepcionista que 

) econhece direitos e status desde a concep9ao, como ja ocorria no Direito 
Romano. 

Nao nos parece adotar a corrente natalista que e prevista apenas na 
primeira parte do artigo e nao se sustenta em interpreta9ao sistematica. 
Nem e correto afirmar-se adotar a corrente da personalidade con IClOna, 
pois os direitos 0<1.0- . ", InC UInaO-Se os dlreltos da personali
dade, nao depend em do nascimento com vida e, antes, a ele visam. 

A desiJeito de inumeras !~orias sobre 0 infcio da personalidade e a 
condi9ao jurfdica do nascituro, podemos reduzi-Ias, ao menos no Brasil, a 
tres correntes fundamentais: a ll.atalista, a da p<E.!sonalidade condicional e 
a verdadeiramente concepcionista. 

A. primeira delas - ,natalista. - encontra grande numero de adeptos 
q~e afI~am que a personalidade civil come9a do nascimento com 

.vIda, ~hcer9ando-se na primeira parte 0 arfigo 2:° do- o-drgo' 
estatm: 

. "A personalidade civil da pessoa come9a do nascimento com 
vlda' mas I' - .' do nas-.' a el poe a salvo desde a concep9iio, os dlreltoS 
Clturo" . 

q 
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Mencionada corrente nao explica, no entanto, orgue 0 mesmo ar
. 2 0 reconhece direitos_ e nao e~pectativas de direitos ao nascituro os 

Ugo- -'a--s::sI:m como os status, efetivamente Ihe sao atribufdos pelo Codigo quaIS, ' 
forme ja explanado. 

con b' I' A' Baseia-se, tam em, a corrente nata lsta, na erronea afrrma9ao de 
ue no Direito Romano 0 nascituro nao era considerado pessoa, 0 que foi 

~uito bern contestado pelo professor Titular de Direito Romano, Pieran
gelo Catalano, da Universidade de Roma (La Sapienza) em pesquisa 
especffica a respeito da condi9ao jurfdica do nascituro, no Direito 
Romano, em suas varias fases42 , bern como na obra monognifica de 
H6lcio Madeira.43 

A segunda corrente, denominada da personalidade condicional, 
reconhece a personalidade, desde a conce ao com a Gondi9.a de na ce 
~om vida. Constitui a corrente ado tad a por Clovis Bevilaqua no artigo 3.0 

<" de seu Projeto de Codigo Civil44 mas nao incorporada ao artigo 4.0 do 
C6digo de 1916. 

Embora Bevilaqua tenha-se aproximado bastante da teoria concep
cionista, deixa a margem de suas indaga90es os Direitos da Personalidade 
- entre os quais se inclui, primordialmente, 0 direito a vida - direitos 
absolutos, incondicionais, nao dependentes, pois, do nascimento com 
vida. 

Nao se poden! afirmar, porem, que Clovis Bevilaqua, enquanto dou
trinador, fosse adepto da teoria da personalidade condicional, pois ao 

42 Os Nascituros entre a Direito Romano e a Direito Latino-americana (a pro
p6sito do art. 2.° do Projeto de C6digo Civil Brasileiro) in Revista de Direito Civil, Sao 
Paulo, Revista dos Tribunais, 45/7-15, ana 12,julho a setembro de 1988. 

43 0 nascituro no Direito Romano. Conceito. terminologia e princfpios,cit. 
44 Assim se expressa Cl6vis Bevilaqua in Projecto do C6digo Civil Brasileiro -

Trabalhos da Comissao Especial da Camara dos Deputados. Projectos primitivo e revisto. 
Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1902, v. 1: 

"Onde a verdade? Com aquelles que harmonizam a Direito Civil con
sigo mesmo. com 0 penal, com a physiologia e com a l6gica. como demonstrou 
Teixeira de Freitas na luminosa nota ao artigo 221 de seu Esbofo. Realmente. si 
a nascituro e considerado sujeito de direitos. si a lei civillhe con/ere um curador. 
si a lei criminal 0 protege cominando penas contra a provocafao de aborto. a 
l6gica exige que se the reconhefa a cardter de pessoa. como 0 fizeram os 
c6digos e projectos acima citados. de acordo com os quaes se mostra Raoul de la 
Grasserie." 
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-------comentar 0 artigo 1.537 do C6digo revogado, afirma que aid . 
caso de homicidio se estendera aos filhos nascidos e nas ~t ell1za~ao ern 

Cl uros . 
rando-os.45 ' equlpa_ 

E mister observar que 0 Projeto Bevilaqua, bern como 0 Cod. .. 
brasileiro vigente, sao datados de epoca em que entre nos nao 19o CIVIl 

. 1 d 1· d D· . . estava pIe namente dlVU ga a e a lcer~a a a outnna dos Dlreltos da Perso r -
falha na qual nao incide 0 Projeto de C6digo Civil atual que nona Idade, 

d d '· d . 11 2 ' entanto os regulou e mo 0 tim! 0 nos artlgOS a 1. ' 
~ Os direitos da perso~ali?ade do nascituro seriam bastantes para ali

cer~ar a corrente conce clomsta, afastando a da personalid~ 
.... na, pOlS nao ha d~reito de personalidade _<;QDdicional. Se fosse admitido 0 

contrmo, seria contradit6rio admitir condicionalmente 0 direito a vida , 
subordinado a condi~ao de nascer com vida. 0 mesmo se diga quanto ao 
.direito a integridade fisica, reconhecendo-se cada vez mais ao nascituro 
Iiaat'i:ialidade, a indeniza9aO d~ danos re-natais.46 ' 

A Constitu i<;ao Federal as segura no caput do artigo 5.° - que define, 
nao exaustivamente, os direitos e garantias fundamentais - a inviolabili
dade do direito a vida, sem definir, no entanto, a partir de que momenta se 
daria esta prote<;ao. 

o inciso XXXVIII do mesmo artigo, reconhece a institui<;ao do juri 
com competencia para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, entre 
os quais se inc1ui 0 aborto. Assegura, ainda, a licen~a a gestante, com a 
dura<;ao de cento e vinte dias, no artigo 6.°, inciso XVII, a; prote~ao a 
matemidade, especialmente a gestante (art. 201, II e art. 203, I), com a 
finalidade de proteger a mae e 0 nascituro. 

45 C6digo Civil Comentado. 5. ed., Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1938, 
v.4 . 

46 . t de Direlto 
Consulte-se de nos sa autoria Bioetica e dana pre-natal RevIS a. 1999. 

Comparado. Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro . Rio de JanelfO, 
p.297-328. p 

N I· . .. ,. s 301 e sS, n 
o Ivro Tutela civzl do nasctturo, tratamos do assunto nas pagma mais 

. d cada vez 
quais mostramos a evoluc;ao jurisprudencial que caminha para conce er, . atua-

I . d . b Ih mals recente amp amente, III emzac;ao por danos causados ao nascituro. Em tra a 0 d cisiio r - . . A recente e lZamos essa evolw;ao. Consulte-se 0 nascituro perante os TrzbunalS. I stituto 
do Tribunal de iustira de sao Paulo. Evolurao e tendencias. Revista do IAsp· 10n n.20. 
d Ad - ~ . , . Ano ' os vogados de Sao PaUlo. Sao Paulo: Revista dos Tribunals. Nova sene. 
jul./dez.2007. p. 222-32. 
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Cumpre salientar que ate 0 texto final da Constituirao v' t 
, /' d 'd ~'b' , , Y 1gen e, a 

StaO do llllCIO a VI a 101 0 ~eto de mumeras polemicas - se a rt' d que '47 pa Ir a 
onceP9ao ou do naSCImento . 

c A def~i9ao ~x~~essa do inicio da vida, ficou, destarte, sob 0 encargo 
da legisla9ao ordmarIa, embora nos pare9a que a Constitui9ao Federal 

proteja 0 n~sc~turo. , , , , ' 
No DIreIto IntemaclOnal, 0 dIreIto a vIda do nascituro e expressa-

mente previsto na Conven~ao Americana dos Direitos Humanos, Pacto de 
S, Jose da Costa Rica, alem de ter sido objeto das Recomenda90es de 
numeros 934/82, 1.046/86 e 1.100/89 do Conselho da Europa, 

Q PJlcto de San Jo~e da Costa Rica ou Conven9ao Americana de Direi
tos Humanos ( 1969) foi ratificado pelo Brasil em 25 de setembro de 1992 
~ingressou no Direito intemo por meio do Decreto n.O 678, de 06.11. 92. 

Estabelece no Capitulo II (Direitos Civis e Politicos), artigo 4.° -
Direito a vida: 

"1. Toda _essoa tern 4inJit!L fie q~ se respeite sua vida. Esse 
direito deve ser protegido pela lei e, e'!!:..geral, desde 0 -rnomento dii 
CQ!lC~P..fiio -: Nmguem pode ser rivado da vida arbitrariamente. " 

A seu tumo, a Conven9ao sobre os Direitos da Crian9a (1989), ratifi
cada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990, considera em seu prefunbulo: 

"Tendo em mente que, como indicado na Declarariio sobre os 
Direitos da Crianra, a crianra, em raziio de sua falta de maturidade 
ffsica e mental necessita proteriio e cuidados especiais, incluindo C ; 
proteriio jurfdica apropriada antes e depois do nascimento," " C ./ 

A terceira corrente doutrimiria e por nos denominada conce cionista ~G.: , 
ou verdadeiramente concepcionista, para diferenciar-se da teoria da perso- ~ 
nalidade condicional. Sustenta que a personalidade come a da conce ao 
~ao do nascimento com vida, considerando que muitos dos direitos e sta-

tus do nasd turo nao 0 nascImento com VI a, com~ o,s _~Itos 
- ---- --- _. -- ----
------

47 0 H ' C 'd ' Cl'Vl'1 e no nosso Direito Constituendo , In 0 Direito de 
lVasclturo no 0 IgO . . 989 

Fam{[ ' C " - d 1988 Coordenadio de Carlos Alberto Blttar, Saralva, 1 , la e a onstltUl(:ao e , T, ' 

P 39 52 C I ' d 7' tela civil do nascituro, CIt., p, 245-52, Tanto 0 ensalO como , - , onsu te-se, am a,.l U 

a obra monognifica sao de nossa autoria, 



L 

Pessoa Humana e Direito 
4~32~ ____ ----------------------------------_____ 

P II'dade 0 direito de ser adotado, de ser reconhecido atu d da ersona , ~ ..' an 0 0 ----= . to sem vida como a morte, ara os Ja nascldos . ___ 
nasclmen . . . 

k JV" Como ja explanado, bastan~ apenas urn dlrelto nao condicional 
(}qrJ-~ ~ subordinado ao nascimento com vida, para que a persona Idade nao f~ 
r ,/l , /~ dicional. E 0 que ocorre com 0 status de filho e com os direitos pesso '7 

/ con 'd . d alS 
or y.:: SI> entre os quais: 0 de ser reconheci 0 am a no ventre materno, 0 de ser repre_ 
o r-- sentado, 0 de ser adotado, ? ~e ter cura~or. 0 mesmo se. d.iga quanto aos 

~
). )- direitos da personalidade, ~Ireltos pessoals de natureza pnvtlegiada . 

. ,A Aperfei~oando menclOnada co?,ente, sustentamo~ em tese de Douto-
.!~ rado e na obra na qual ela se b~sela, ~u.e a personahdade - que nao se 

Jr:Y confunde com capacidade - nao e condlClonal. 7 A en as certos efeitos de certos direitos. isto e, os direitos patrimoniais 
materiais como a heran9a e a doa ao de endem do nascimento com vida-:
A lenitude da eficacia desses direitos fica resolutivamente condiciona(fa 

~ ao nascimento sem vida. 0 nascimento com vida, enunciado positivo de 
~ (' /' condi9aO suspensiva, d;ve ser entendldo, ao reverso, como enunciado 
~~~ ne ativo de, uma condi9ao resolutiva , isto e, 0 nascimento sem vidal. porque 
~ a segunda parte do artigo 2.° do C6digo Civif, bern como outros de seus 

, ~ 1 dispositivos, reconhecem direitos (nao, expectativas de direitos) e estados 
C -.I' , 1 # ao nascituro, nao do nascimento com vida, mas desde a concep9ao. 
? rr.- 0 nascimento com vida aperfei90a 0 direito que dele dependa, 
-- 1.1-/ dando-lhe integral eficacia, na qual se inc1ui sua transmissibilidade. 
~ Porem, a posse dos bens herdados ou doados ao nascituro pode ser exer-

~//) cida, por seu representante legal, desde a concep9ao, legitimando-o a per-
C..r .. J ceber as rendas e os frutos, na qualidade de titular de direito subordinado 
11 "'~ a condi9ao resolutiva. 

Fundamentam nosso entendimento os artigos 127,128, 563, 1.784, 
2.?~O, todos do C6digo Civil e os artigos 877 e 878 do C6digo de Processo 
Civil, que cuidam da posse em nome do nascituro, como medida cautelar (ou 
processo de jurisdi9ao voluntana, como preferem alguns processualistas) . 

. ~t~e o~ a?eptoL,da corrente concepcionista, que perfilhamos, in~ 
clUlmos: ..:!'etxelra de Freitas48 , Pontes de Miranda49 , R. Limongl 

-::::::: 

48 Consolidariio da {' " 6 E boro do 
C6digo C' '{ M' . . . s els elVIS, 3. ed. Rio de Janeiro, H. Guarnier, 188 e s y 

lVI, Inisteno d J ' . . - 1952. 
49 T d a ustu;a e NegocIOs Interiores Servi~o de Documenta9ao, , 

rata 0 de direito ' d ' • . J'urfdl' 
cas, Rio de Ja . B . prtva 0; Parte Geral- Introdurao - PessoasflSlcas e , ' 

neIro, orsol 1954 y . 1 DI!eIto 
de famnia _ D' , " t.1 , e Tratado de direito privado' Parte especia -

Ireito parental _ D' ' . '. II 
Ireito protectlvo, Rio de Janeiro, BorsOI, 1955, 1. . 
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raSO AnacJeto de Oliveira Faria e Andre Franco Montoro51 
Fran,. , A J N 52 . , 
Francisco dos Santos mar~ eto,. GlseJ~a Ma~i.a Fe nande Novaes 
~a. Em Portugal, Jose T avares ,53 ana EmIlIo Bigotte Chora054 

~lro_ 55 ' 
. go Leite de Campos. 10 . 

A Rubens Limo ans;a se deve a e~r..utuJa fundamental da cor-

ente concepcionista. ~ 
r A tom?da de osi ao no senti do de gue 0 nascituro e pessoa · Il!~"---
reconhecer-Ihe outros direitos, alem dos que expressamente the sao con-
~e . elo C6digo Civil e outros diplomas egais, uma vez que se afasta 
na especie, porque inaplicavel, a regra de interpretas;ao exceptiones sunt ~ 

.. .. I V~ r'r. strictisslmae mterpretatlOnls. 
Reitera nosso modo de ver quanta a nao-taxatividade dos direitos ~ ~'VI ~ 

reconhecidos ao nascituro, outro postulado hermeneutico, no sentido de 
que a enunciaS;ao taxativa e indicada expressamente pelas palavras 
so, somente, apenas e outras similares, inexistentes no artigo 2.° que, ao 
contrano, refere-se genericamente a direitos do nascituro. 

Entre os ue nao sao expressamente revistos, inc1ui-se 0 direito a 
alimen os, reconhecido ao conceptus desde 0 Direito Romano, conforme 
textos do Digesto 37,9.1 (De ventre in possessionem mittendo, et curatore 
ejus). 

De fundamental importancia, porque diretamente relacionado ao 
direito a vida e a integridade fisica - ambos Direitos da Personalidade - 0 

d.j!eito a alimentos d.9 nascituro, que visa a adequada assistencia pre
-nata1.56 

50 Manual de Direito Civil. 3. Ed., Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 1981. 
51 Condiriio jurfdica do nascituro no dire ito brasileiro, Sao Paulo, Saraiva, 1953. 
52 0 Nascituro no Direito Civil Brasileiro. Contribuiriio do dire ito Portugues. 

Revista Brasileira de Direito Comparado, v. 8, p.75-89, Forense, 1990. Consulte-se, tam
bern, do ilustre civilista, a valiosa obra, de leitura obrigatoria para os estudiosos da Parte 
Geral do Direito Civil, Direito Civil. Introduriio. 6. ed., Rio de Janeiro, Renovar, 2006. 

53 Os Princfpios jundamentais do Direito Civil. Coimbra, Coimbra Editora, 
1928, v.2. 

54 0 Problema da natureza ... cit. 
. 55 Liroes de direitos da personalidade . 1 Parte. Personalida.de /urfdica, person~-

bdade moral e personalidade polftica, cit.. N6s. Estudos sobre 0 dlrelfo das pessoa, Clt. 

A Vida, a morte e sua indemniza~ao, cit. . . .. . 
56 D· . d 1\1· All·mentos· do Direito Romano ao Dlrelto CiVil RevIsta [rello 0 1 vasclturo a· . 

da Procuradoria Geral do Estado de S. Paulo, v. 34: 169-185.0 mesmo artIgo encontra-se 

pubJicado na Revista de Direito Civil n.o 54: 52-60. 
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II·entar a importante contribui~ao dada por v. ac6rda- d Cumpre sa . / . 0 0 
. I d Justira de S. Paulo, ao qual Ja nos refenmos quant E Tnbuna e y • • . ' 0 ao 

. . to do direito a vIda do nasclturo e a necessldade e possib·l· 
reconheclmen - d· . - I 1-
dade de asseguni-Io por 5~eio da a~ao e mvestlga~ao de paternidade 

cumulada com alimentos. 

3. Inova~oes do C6digo Civil 

Dispoe 0 artigo 2.° do C6digo Civil: 

"A personalidade civil da pessoa comera do nascimento 
com vida; mas a lei poe a salvo, desde a concepriio, os direitos do 
nascituro. " 

A norma repete, em linhas gerais 0 art. 4.° do C6digo Civil de 1916, 
tendo substituido "homem" por "pessoa" , na reda~ffo final do Relat6rioda 
Camara dos Deputados. 

Restabeleceu-se a expressao "desde a concepriio", por Emenda do 
Senado Federal, com 0 expresso aval do elaborador da Parte Geral, Jose 
Carlos Moreira Alves, Professor titular de Direito Civil na Faculdade de 
Direito da Universidade de Sao Paulo e Ministro do Supremo Tribunal 
Federal. 

Escrevemos ensaios com respeitosa critica a supressao da expressao 
que constava no Anteprojeto do C6digo Civil, demonstrando que, se man
tida, prestar-se-ia a confundir prole eventual e nascituro conceitos bern 
diferentes.58 ' 

. Como ja afirmamos, nascituro e aquele que esta por nascer, ja con
cebldo. No terceiro milenio, a quarta era dos direitos, caracterizada pelos 

57 Acorda bl" ' d-O 
Proferid 0 P~ Icado na Revista dos Tribunais n. 703: 60-3. Trata-se de acor a 

0, por vota~ao unA . 14 de 
setembro de 1994 d a~lme, na Apela~ao Clvel numero 193.648-1, julgada em b S 

os Desembarg d' a qua~ e Relator 0 eminente Desembargador Renan Lotufo e mem ro 
a ores LUIS de M d - Souza e 

Alexandre Germano ace 0 (Presidente sem voto) , Guimaraes e 
58 . ,com votos vencedores 

, . 0 NasClfuro no Codi .. . . D· eito de 
Famllta e a Constituj,;iio d go CIVil e no nosso Direito Consfltuendo 0 . If 1989, 
p.39-52. e 1988. Coordena~ao de Carlos Alberto Bittar, SaraIva, 
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avan~os da ~iomedicina, da Genetica e das Telecomunica~oes, a duvida 
e se 0 concelto pode se estender ao nascituro concebido in vitro, isto e 
fora do ventre materno, unica realidade quando do advento do C6dig~ 
revogado. 

Anote-se a,t~ndencia e~ se proteger cada vez mais a vida em qual
quer de seus estaglOs, beneflclo tambem trazido pela quarta era dos direi
tos, conforme temos sustentado, fato esse que tambem nao passou desa
percebido a Renan Lotufo.59 

No nosso modo de ver, 0 conceito amplo de "nascituro" - 0 que ha 
de nascer - pode abarcar tanto 0 implantado, como 0 embriao pre-implan
tat6rio. Trata-se de diferenciar a capacidade - urn "quantum" - e nao a 
personalidade, urn "quid" (essencia, substancia). 

Como e possivel conferir-se heran~a e doa~ao ate a prole eventual
prole nao gerada e que talvez nem 0 seja - pode-se tambem conferi-las 
ao embriao pre-implantat6rio, bastando que se 0 identifique, por meio 
dos doadores de garnetas que a Lei de Biosseguran~a considera como 
"genitores" (artigo 5.°, inciso l.0 1.0), expressao mantida no artigo 63 
§ 1.0 do Decreto que a regulamenta (D. 5.591, de 11 de novembro de 
2005). 

Quando permanecern congelados, ha essa identifica~ao para fins 
varios como a irnplantac;ao na pr6pria geradora do 6vulo ou em outra 
mulher, no caso de doac;ao de gameta. Outra finalidade e saber quem dara 
o consentimento para a utiliza~ao de celulas-tronco embrionarias, para fins 
de pesquisa e terapia, como previsto na me sma norma da Lei de Biosse-

guranc;a. 
Pode-se fazer testamento em favor do embriao pre-implantat6rio, 

com fundarnento no art. 1.799 do C6digo Civil. Nao 0 atinge 0 prazo de 
dois anos do § 4.° do artigo 1.80060 , que se refere a prole eventual, a que 

ainda nao foi gerada. . 
o ernbriao pre-irnplantat6rio ja 0 fOl, aguardando-se apenas a gesta-

~ao. Sao conceitos que nao se equivalem. 

. ' "l Parte eral Everaldo Cambler, coordenador. 
59 Curso Avanrado de Dlrelto CIVI . g. 10 232). Sao Paulo: 

2. ed. 2 .003, p. 90. Codigo civil comentado. Parte Geral. (arts. . a 

Saraiva, 2.003, p. 13. . os a abertura da sucessao, nao for 
60 § 4.0 

_ "Se, decorridos 2 (dOls) anoS d
ap 

l 0 disposirao em contrdrio do 
d bens reserva os , sa v r 

concebido 0 herdeiro espera 0 , os 
testador, caberiio aos herdeiros legftimos" 
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~ ~ . d d . no sentIdo 

de que 0 embrHio e urn dos estaglos e esenvolvlmento do ovo 
~ 1 ~ . d N ' produto da fertiliza9ao do ovulo pe 0 espermatozOi e. em sao identicos 

§ 4 0 d . 1800 . os con-
ceitos de gerar e gestar eo. 0 artlgo eXlge que sejam gerados e 
nao gestados. 

Conforme sustentamos em obra propria, a ser publicada61 , 0 emb ._ 
~ . d ~ h d h d' I ~. nao pre-implantatono po era er ar como er elro egltImo ou testamentar' 

Como legitimo, se houver coincidencia entre a mae que gera e a que
l
: 

gesta, depois de crioconservado. 
Como testamentario, se forem diferentes pessoas a doadora do 6vulo 

(genetrix) e a que gesta (gestatrix) como no caso de fertiliza9ao heter610ga 
ou fertiliza9ao por doadora. 

A reprodu9ao humana oferece multiplas hipoteses nao sendo pos
sivel enumera-Ias todas, para 0 desiderata deste trabalho. As diferentes 
situa90es do doador de gameta tam bern enriquece 0 numero de hip6teses 
que diferenciarao 0 herdeiro legitimo e 0 testamentario.62 

Quanto a ad09ao, embora ela possa ser subsumida na reda~ao 
ampla, nao taxativa do artigo 2.0, consideramos urn grande retrocesso 
o Codigo Civil vigente, que se propoe a ser novo, retirar a previsao 
expressa de ado9ao de nascituro que era atual e de acordo com a evolu-
9ao cientifica em reprodu9ao humana. Em 1956, quando foi alterada a 
reda9ao original do artigo 372 do codigo de 1916, para se incluir a 
expressao "ou nascituro"63 0 legislador tomou posi9ao expressa em 
assunto que ja se anunciava como prestes a evoluir gradativamente. 

Como explanamos em artigo especifico sobre a necessidade de se 
alterar 0 caput do artigo 1.621 do Codigo Civil vigente,64 a ad09ao de nas
cituro atende aos interesses dele e dos pais, desde a concep9ao, propor-

61 Reproduriio humana assistida: Direito Civil e Bioetica . Tese de livre-docencia 
apresentada a Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo, 2.000 . . 

62 Co It· - h assisuda. nsu e-se, neste enSaIO, Capitulo II, n. 2. Reprodurao umana 
Impacto no Direito de Familia e no Direito das Sucessoes. 

63 - "Niio se pode adotar sem 0 consentimento do adotado ou de seu representante 
legal se for incapaz ou nascituro. , . 

64 Ado - d . . 1621 do CodlgO 

C
. . rao e nasclturo. Razoes para se alterar 0 caput do artlgo . . 'to 
IVII . In Novo Cod' C " I T as do Dlfel 

P . Igo IVI . Questoes controvertidas Sene Grandes em p 10' 
nvado Coordena - d M " . Al Sao aU . 

M, ' ~ao e ana Luiz Delgado e Jones Figueiredo yes. 
etodo, 2005, p. 354-72. 
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cionando-lhe alimentos desde enUio, por meio da adequada assistencia 
pre-natal, cuja importancia foi !ambem p~estigiad~ pelo Estatuto da 
Crian~a e do Adolescente (art. 7. ). Por melO dos altmentos, de respon
sabiJidade do adotante, permite-se ao filho nascituro, 0 nascimento com 
vida. 

Anote-se que em palses como a Fran~a, Italia e Colombia - cujos 
C6digos 'Civis tern norma geral que parece adotar a teoria natalista - bern 
como' a Argentina, que nao prevem expressamente a ado~ao de nascituro, 
admitem-na segundo a regra geral de prote~ao do nascituro quando se trata 
de seus interesses. 

Retirar 0 que era expresso retrocede em rela~ao ao desenvolvimento 
contemporaneo da Embriologia e da consciencia atual quanta a necessi
dade de proteger a vida desde a concep~ao. 

Retrocede, ainda, porque as legisla~6es mais avan~adas, ainda que 
minoritarias, como a da Lousiana, tern tutela expressa do embriao pre
-implantatorio,por meio de curador, permitindo sejam adotados, 0 que se 
denomina ado~ao pre-implantatoria, urn dos destinos dignos aos em
bri6es excedentes, livrando-os do descarte, urn dos problemas cruciais da 
Bio-etica e do Biodireito, nas oportunas e senslveis palavras de Mario 
Emilio Bigotte Chorao. 

A legisla~ao da Louisiana nos impressionou positivamente pela 
grande prote~ao que da aos nascituros, 0 que se reflete na limita~ao do uso 
da reprodu~ao assistida e da manipula~ao genetica. 

o artigo 26 do Codigo civil estatui que 0 nascituro pode ser consi
derado pessoa natural para tudo que the favore~a, desde 0 momenta da 
concep~ao. Inspira-se, assim, na maxima latina "infans conceptus pro nato 
habetur". Se nascer morto, considera-se como se nao ti vesse existido 
como pessoa, exceto para fins de a~6es que tenham por fundamento 0 

denominado "wrongful death ." 
o comentario do Louisiana Civil Code na edi~ao da West Publishing 

Co. - Louisiana Statutes Annotated - anota que a expressao "children 
in the mother's womb" que constava na reda~ao de 1870, foi delibera
damente alterado para "an unborn child". Acrescenta 0 autor dos Comen
tarios que urn nascituro pode ser uma pessoa mesmo se estiver em uma 
proveta. 

Ha remissao a inumeros acordaos que determinam se indenizem os 
pais pela morte de filho nascituro, com base nos artigos 26 e 2.315 do 
C6digo civil. 
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Quanto a personalidade do embriao .humano in vi~ro, a nota g ao 
artigo 26 expressamente remete a R.S. 9.121-133 (Revlsed Statut )65 

d . d es. o C6digo Civil com a e.men ~ onun a do Act 1976 n. 430 estabe_ 
lece, no art. 188, que 0 mando nao pode negar a paternidade de 
crian<;a concebida por insemina<;ao artificial, se consentiu nesta pra~ma 

o Act n. 964, de 14 de julho de 1986, estabelece, no Capitulo 3~: 
tutela dos embrioes human os. 

o § 121 define-o, para os fins desse Capitulo, como 0 ovo humano 
fertilizado in vitro, com certos direitos garantidos pel a lei. 

o § 122 estabelece que 0 usa do ovo fertilizado in vitro destina-se 
a implanta<;ao no utero. Nao pode ser cultivado para fins de pesquisa ou 
outros prop6sitos. A venda do ovo ou embriao humanos e expressamente 
proibida. 

o § 123 trata da capacidade estabelecendo que 0 ovo humano ferti
lizado existe como pessoa (no senti do juridico) desde 0 tempo em que ovo 
fertilizado in vitro e implantado no ventre, ou em outro tempo em que a lei 
reconhe<;a direitos ao nascituro.66 

Interessante anotar a equipara<;ao entre ovo fertilizado in vitro 
eo nascituro, cujo conceito e 0 de ser ja concebido, no ventre materno, isto 
e, in vivo. A equipara<;ao vern enfatizada no § 124 que trata do status 
legal. 

Segundo este paragrafo, como pessoa (juridical person) ao ovo 
fertilizado in vitro pode ser dada identifica<;ao para facilidade medica, 
o que 0 legitima a demandar processualmente e ser demandado. A con
fidencialidade quanta ao paciente fertilizado in vitro deve ser mantida. 

o § 125 estabelece que 0 ovo fertilizado in vitro e entidade separada 
da clinic a onde esta hospedado ou armazenado. 

o § 126 trata de hip6teses em que havera urn guardiao temporano 
do ovo fertilizado in vitro, ate que ocorra a "implanta~iio adotiva" ou 
"adofiio implantat6ria", prevendo a indica<;ao de urn curador para prote
ger os direitos do ovo fertilizado. 

ST 65 We~t's Louisiana Statutes Annotated. Civil Code. Articles 1 to 177 , VOlU~::; 
, Paul, MInn" West Publishing Co 1993 Consulte-se ainda LOUISIANA , LOUISI 

State Legislatu 0 l' " , " 
66" ,re, n me http://www.legis.state.la . us . ' e 

An m vitro fi tl'l' d h (l such tl1n 
h ' , er I lze uman ovum exists as a J'uridical person un I , } 

as t e in vltro fe t'[' d ' , h n rzgPS 
att h r I 'ze ovum IS implanted in the womb' or at any other tlme W e 

ac an unbo h 'ld ' , 
rn elm accordance with law," 
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o § 129 estabelece que ovos fecundados in vitro nao poderao ser des
trufdos ap6s 36 horas a partir da fertiliza~ao - ou mesmo antes, se forem 
crioconservados - momento em que serao considerados viaveis. Serao 
considerados inviaveis antes de tal perfodo. 

o § 130 estabelece os deveres dos doadores. Preve a possibilidade de 
ad09ao do ovo fertilizado in vitro, aludindo a "impLanta~iio adotiva", de
vendo os doadores genetic os renunciar, gratuitamente, a seus direitos 
parentais. 

o § 131 estatui que, nas disputas judiciais 0 standard judicial para 
resolu~ao de conflitos sera 0 de melhor interesse do ovo fertilizado in 
vitro. Mais uma vez, ha a mesma prote~ao dada ao nascituro conforme 
estatui 0 artigo 26 do Civil Code of Louisiana. 

o § 133 consigna que 0 direito hereditario nao pode ser reconhecido 
ao ovo fertilizado in vitro, enquanto in vitro, mas apenas quando estiver no 
estagio de nascituro (unborn child) e que nas~a vivo. 0 direito a heran~a 
nao provem dos doadores geneticos. 

Esta prote~ao conferida pela lei ao embriao pre-implantat6rio, fecun
dado in vitro, que 0 equipara ao nascituro constitui urn exemplo de legis
la9ao a ser seguida, no nosso modo de ver. 

Cumpre salientar que, nao obstante 0 Direito Norte-Americano con
sagre a liberaliza~ao do aborto, a prote~ao a saude e a vida pre-natal e 
reconhecida por varias leis, 0 que pode parecer urn contra-senso, ja apon
tado por diversos autores. 

Anote-se a tendencia atual de restringir 0 direito ao aborto, 0 que 
e demonstrado pelas decis6es posteriores ao caso Roe v. Wade, de 1971, 
relatadas em Direitos de Personalidade do Nascituro67 e em TuteLa Civil 
do Nascituro .68 

Com tais considera~6es, parece-nos que, se fosse mantida a reda9ao 
do artigo 372 do C6digo Civil brasileiro de 1916, revogado pelo C6digo 
de 2002, melhor atenderia a ado~ao de nascituros implantados e nao 
implantados, os embri6es pre-implantat6rios, conforme tratado em ensaio 
especffico .69 

67 Ensaio de nossa autoria in Revista do Advogado. n.O 38, dezembro de 1992, 
editada pe\a Associa~ao dos Advogados de S. Paulo, p. 21 a 32. 

68 Obras de nossa autoria, cit. , . 
69 Ado~iio de nascituro . Razoes para se altel'ar 0 c~~ut do artigo 1,621 do C~~/~O 

CiVil. In Novo C6digo Civil. Questoes controvertidas. Sene Grandes Temas do DllelfO 
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o artigo 2.° e tambem exemplificativo, tal como 0 artigo 4.° do 
C6digo revogado, permitindo reconhecer 0 direito a alimentos ao nasci
turo e investigar-Ihe a patemidade.7° 

Como no C6digo Civil revogado, 0 nascituro pode ser beneficiario 
de doa~ao (artigo 542) e heran~a (artigo 1.799), direitos patrimoniais 
materiais, podendo 0 representante legal entrar na posse de bens doados ou 
herdados, provando-se a gravidez, por meio da medida cautelar processual 
posse em nome do nascituro (CPC arts. 877 e 878). 

II - REPRODU<;Ao HUMANA ASSISTIDA 

1. Conceito. Aspectos gerais. A falta de regulamenta~ao especifica 

Segundo 0 Projeto de Lei n. 90/99, do Senador Lucio Alcantara, tec
JIicas de reprodw;ao assistida (RA) sao "aquelas que lmporfam na lmptan
tafiio artificial de gametas ou embriOes humanos no aparelho reprodutor 
de mulheres receptoras com a finalidade de Jacilitar a procriafiio " . 

o Substitutivo do Senador Roberto Requiao, de 1999, conceitua a 
reproduc;ao humana, que intitula "procriafiio medicamente assistida", 
inspirando-se claramente na denominac;ao da legisla~ao francesa, como 
tecnicas que importam na implantac;ao artificial de gametas ou embrioes 
humanos fertilizados in vitro, no aparelho reprodutor de mulheres recep
toras. 

o Substitutivo do Senador Tiao Viana, considera a reproduc;ao 
humana assistida, termo que tambem a n6s parece mais adequado, como 
tecnicas" para a implantafiio artificial de gametas ou embrioes humanos 
Jertilizados in vitro, no organismo de mulheres receptoras". 

Cumpre observar a grande confusao de terminologia, a improprie
dade tecnico - vocabular do C6digo Civil, ao tratar das varias tecnicas de 
reproduc;ao humana assistida. 

Pr~vado. Coordena~ao de Mario Luiz Delgado e Jones Figueiredo Alves. Sao Paulo: 
Metodo, 2003, p . 35. 

" 70 Revista dos Tribunais n. 703:60-3, n. 650:220 e Julgados do Tribunal de AI~ada 
CIVIl de Sao Paulo n. 74:99) . 

Q 
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Melhor seria ter uniformizado a 1inguagem de m d . I . . ' 0 0 simp es. Pelos 
estudos que flzemos, conclmmos que ferti1izaC'ao e concepC'- - . A • . . - 'r 'rao sao smOnt-
moS, embora na lmguage~ medICa se utilize" fertiliza ao", e "conce ao" 
seja termo empregado I1!.als freqtientemente na linguagem juridica. 

- Co~c~rdam?s.' destarte, ~om a critic a feita a impropriedade vocabu-
1ar do COdlgO CIVIl, quanto a reprodu<;ao human a assistida, pe10 Enun
cljido 105 d~ I Jomada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos 
Judiciarios da Justi~a Federal e Superior Tribunal de Justi<;a, realizadas em 
Brasilia, de 11 a 13 de setembro de 2004: 

"105 - Arl,. 1.597: as expressoes ' 'fecunda~iio artiJifjg,l " , 
' ~conceVfiio artificial" e "in' a¢o_a tifu;ial'~con~tantes, res
pectivamente, dos incs. III, IV e V do art. 1.597, deveriio ser inter

< pretadas como "tecnica de reproduciio assistida." 
~ ..... 

o inciso III do artigo 1.597 poderia empregar a expressao Jertiliza(:iio 
hom6loga; 0 inciso IV poderia aludir a ''fertiliza(:iio hom6loga" e 0 V,fer
tiliza(:iio heter6loga ouJertiliza(:iio por doador. 0 adjetivo "artificial" pode 
ou nao ser utilizado, referindo-se a forma "niio natural" da fertiliza~ao,71 

Ha inumeras tecnicas de reprodu<;ao humana assistida descritas na 
literatura especializada,72 

71 "Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constiincia do casamento os Jilhos: 
1- nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a conviven

cia conjugal; 
II - nascidos nos trezentos dias subsequentes a dissolu(:iio da sociedade conjugal. 

por morte . separa(:iio judicial. nulidade e anula(:iio do casamento; 
III - havidos por fecunda(:iio artificial hom6loga. mesmo que Jalecido 0 marido; 
IV - havidos. a qualquer tempo. quando se tratar de embrioes excedentdrios . de-

correntes de concep(:iio artificial hom6loga; , . " 
V - havidos por insemina(:iio artificial heter6loga, desde que tenha prevlQ autorz-

za(:iio do marido." " " " "- S 
72 Entre as outras tecnicas de reprodu~ao asslstlda, que constltuem vanar;oes do 

procedimentos basicos da fertiliza~ao in vitro citamos as seguintes, descritas no livro 

"Tudo por um bebe" de Roger Abdelmassih. 
a) zift _ transf~rencia dos embrioes para as trompas , em vez de ~~lo~a-los"no ~tero. 

b) dipi _ insemina~ao de espermatoz6ides na cavidade peritoneal.c) Vltl-lAnse.mmar;ao de 
espermatoz6ides diretamente na trompa, por via vaginal.d) gift - transferencla de ~ame-

" " - d FlY ara atender a caSalS que tas para a trompa de Fa16pio, constitumdo vana~ao a , p _ _ 
" . "b"l"t d que a concep~ao nao enfrentam dilemas eticos morais ou religlOsos, POSSl 1 I an 0 

, , " A " os 6vulos e os esperma-
ocorra em laborat6rio, mas no propno ventre materno. SSlm, 
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A segunda etapa, ap6s a ferti1iz~~ao - ~or qualquer da~s tecnicas des
critas :. e a da implanta~ao do embnao no utero, que se da entre CInCO e 

~ e dias ~p6s a fertiliza~ao . As taxas de sucesso na fertiliza~ao nao sao 
nov , . - d 6 73 r: . I t, ) 6 ' as mesmas quanto a lmpl~nta~ao ~ e~ torno e O~. 

~r , Embora sejam multIplas as tecmc~s e procedlmento"s d~ reproduc;ao 

( 

) humana assistida, ara 0 Dlrelto 0 que lmport~ , e~ su~st~ncla, e tratar-se 
~ de fertiliza~ao hom610ga ou por doador. a pnmelra, ha semen 0 mando 

ou do companheiro. Na segunda, semen de terceiro . Ha, ainda, possibilt: 
""~ }4--d ade de gesta~ao de 6vulo fertilizado por .outra m~her ue n~o a gestatriz, 

:-:--tt cQm semen do rna . ompanhelro desta ou, em dlferente caso, 
( rr v-v-~ cO..!,ll semen de terceiro. 
~ ~ ) ) As multipla~ hip6teses, i~c1usive a gest~~ao_por substitui~ao (i~pro-
~«.. t priamente denomInada "barnga de aluguel ) nao podem ser analIsadas 
I 11 " nesse artigo, de extensao limitada.74 

h-~ E bastante enfatizar a participa~ao de terceiro, na gera~ao do nas-
rv--f:' cituro, que nao 0 marido ou companheiro, a mulher ou companheira; a 
~ participa~ao de outra mulher na gesta~ao do concebido, que nao seja 0 

c..--- conjuge - mulher. 
C rft ):, ,. E mister salientar tambem que a fertiliza~ao in vitro sera hom6loga 

se realizada com semen do marido ou companheiro e heter610ga, se com 
semen de doador. 

Embora esta seja uma terminologia consagrada, e de melhor tecnica 
denominar a fertiliza~ao heter610ga de "fertiliza~ao por doaaor" . 

............ < -- .---

toz6ides sao colocados em urn cateter e depois depositados nas trompas da paciente, antes 
da fecunda~ao. Mais recenternente, foi desenvolvida nova tecnica de rnicrornanipula~ao , 
a IeSI (intra cytoplasmatic sperm injection) , segundo a qual se injeta urn unico esper
rn~toz6ide ~iretarnente no 6vulo fazendo com que haja fertiliza~ao "quase que aforra" 
(SIC). Na hIp6tese de ausencia de espermatoz6ides, e utilizada a tecnica denominada 
T,~S~ (testicular sperm extraction) , ou extra~ao testicular de espermatoz6ides, que e a 
blOp~Ia do testlculo, realizada pela coleta de varios pontos de tecido testicular. Se nao 
locahzados os espermatoz6ides, ainda ha esperan~a, pois a bi6psia pode revelar a pre
sen~a de esperrnatI'd ' I I . , " . 't' do es - ce u as eSpeCIaIS que correspondern a urn estagIO pnrnI IVO 
esperrnatoz6ide As ' 'd - . nna-,. .' esperrnatI es sofrerao rnatura~ao artificial, ate 0 estaglO de espe 
tozoIde, estIrnulado ' . b be 
I Ed - ' por qmrnIca, em laborat6rio. Roger Abdelmassih. Tudo por um e , 
. ., Sao Paulo, Siciliano 1994 

73 " 
74 ERoger Abd_elrnassih. Tudo por um bebe, 1. Ed., Sao Paulo, Siciliano, 1994, p. 69. 

rnbora nao tenh d ' . s ao C6d' C" " a esgota 0 todas as hip6teses em nossos Comentarzo 
19O lVlI. D,relto d F ([' do 

tema em rela - e aml la. Arts. 1.591 a 1.710 ali tratarnos rnais arnplarnente 
, c;ao ao qual fo I ' ram ana Isados outros aspectos. 
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Concordamos, assim, com a observac;ao feita por alguns medicos 
especialistas em rep~~duc;ao assisti~~, durante 0 IV Congresso Latino 
Americano de Estenhdade e InfertIhdade, realizado em S. Paulo, em 
junho de 1993 no sentido de que a denominac;ao "heter6loga" s6 se justi
ficaria se 0 semen nao fosse humano. Esta terminologia e, no entanto, bas
tante utilizada. 

Cumpre salientar que 0 C6digo de Etica Medica, aprovado pelo Con
selho Federal de Medicina por meio da Resoluc;ao CFM n.D 1.246/88, 
publicado no Diano Oficial da Uniao de 26 de janeiro de 1988, Sec;ao I, 
p. 1574-7 - que revoga 0 C6digo de Etica Medica de 1965 e 0 C6digo Bra
sileiro de Deontologia Medica, de 1984 - utiliza a expressao ''fecundafiio 
artificial", no artigo 63, nao se referindo as suas especies. 

A especffica Resoluc;ao do Conselho Federal de Medicina 
n.D 1.358/92 alude a "doafiio tempordria de utero", doac;ao de 6vulos, 
doac;ao de pre-embrioes crioconservados e doadoras genetic as . 

A tecnica intitulada "maternidade de substituifiio", "maternidad 
por sub-rogafiio", "maternidade substituta", impr6pria e vulgarmente 
denominada "barriga de aluguel", consiste em gestac;ao na qual nao ha 
identidade ou coincidencia entre a mae biol6gica - a doadora do 6vulo - e 
a mae gestatriz, a que gesta e dara a luz. 

Acresc;a-se que tecnicas de reproduc;ao humana assistida baseiam-se 
na fertilizac;ao e nao na substituic;ao da reproduc;ao sexual, como a c10-
nagem. 

~projeto de lei n. 90/99 e seus dois Substitutivos impoem requisitos 
--para 0 uso de tecnicas de reproduc;ao humana assistida, admitida, em geral 

PilIa casos de infertilidade e para prevenc;ao e tratamento de doen as . ene
-!i.cas ou hereditariasou preven ao de doen as _geneti£as ligadas ao sexo. 
Entre os varios requisitos, anotem-se, entre outros, a indicac;ao medica eo 
consentimento expresso da receptora da tecnica.75 

75 Para compara~ao da finalidade do emprego das tecnicas de reprodu~ao assistida 
e requisitos para ser aplicada, transcrevemos 0 Projeto original do Senador Lucio Alcan
tara, 0 Substitutivo do Senador Roberto Requiao e 0 Substitutivo do Senador Tiao Viana. 
A integra dos Projetos encontra-se na em http://www.senado.gov.br. indicando-se a pagina 
do ultimo senador para quadro comparativo do Projeto e dos substitutivos. 

PL 90/99-Senador Lucio Alcantara 
"Art. 2.0 A utilizarlio da RA so sera permitida, na forma autorizada pelo Pod~r Pu~~ico e 
COnforme 0 disposto nesta Lei, para auxiliar na resolurlio dos casos de mfertll1dade 
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o C6digo Civil nao cuida, senao genericamente, das diversas que _ 
toes de reprodu~ao humana assistida, pouco tratada na literatura juridi~a 
brasileira .76 

e para a preven9iio e tratamento de doen9as geneticas ou hereditarias, e desde que: 
- tenha sido devidamente constatada a existencia de infertilidade irreversivel ou 
caso se trate de infertilidade inexplicada, tenha sido obedecido prazo minimo d~ 
espera, naforma estabelecida em regulamento; II - os demais tratamentos possiveis 
tenham sido ineJicazes ou ineJicientes para solucionar a situa9iio de infertilidade; 
III - a infertilidade niio decorra da passagem da idade reprodutiva; N - a receptora 
da tecnica seja uma mulher capaz, nos termos da lei, que tenha solicitado ou autori
zado 0 tratamento de maneira livre e consciente , em documento de consentimento 
informado a ser elaborado conforme 0 disposto no art. 3.°; 
Substitutivo do Senador Roberto Requiao 

"Art. 2. ° A utiliza9iio da Procria9iio Medicamente Assistida s6 sera permi
tida, naforma autorizada nesta Lei e em seus regulamentos, nos casos em que se 
verifica infertilidade e para a preven9iio de doen9as geniticas ligadas ao sexo, e 
desde que: I - exista, sob pena de responsabilidade, conforme estabelecido no 
art. 38 desta Lei, indica9iio medica para 0 emprego da Procria9iio Medicamente 
Assistida, consideradas as demais possibilidades terapeuticas disponiveis, e niio se 
incorra em risco grave de saude para a mulher receptora ou para a crian9a; II - a 
receptora da tecnica seja uma mulher civilmente capaz, nos termos da lei, que 
tenha solicitado 0 tratamento de maneira livre e consciente, em documento a ser 
elaborado conforme 0 disposto nos arts . 4.° e 5 .° desta Lei; 
Substitutivo do Senador Tiao Viana: 

"Art. 2. ° A utiliza9iio das tecnicas de Reprodu9iio Assistida sera permitida, 
naforma autorizada nesta Lei e em seus regulamentos, nos casos em que se veriji
que infertilidade e para a preven9iio ou tratamento de doen9as geneticas ou here
ditarias, e desde que: 1- exista indica9iio medica para 0 emprego da Reprodu9iio 
Assistida, consideradas as demais possibilidades terapeuticas disponiveis, segundo 
o disposto em regulamento; II - a receptora da tecnica seja uma mulher civilmente 
capaz, nos termos da lei, que tenha solicitado 0 tratamento de mane ira livre, cons
ciente e informada, em documento de consentimento livre e esclarecido, a ser ela
borado conforme 0 disposto na Se9iio II desta Lei;" 
76 Registramos a monografia de Eduardo de Oliveira Leite Procria90es Artijiciais 

e 0 o.ireito. Aspectos medicos, psicol6gicos, eticos e juridicos. S.' Paulo: Revista dos Tri
b~~a.ls,1995. En~e os varios ensaios publicados no Brasil, urn dos primeiros se deve ~o 
c~vlhsta P?rtugues Jose de Oliveira Ascensao: Problemas jurfdicos da procria9iio aSSIS
~:~~~_Rev:st~ Forense, v. 328, ano 90, p. 69-80, out.nov.dez.1994. Em nossa tese de 
. docencla aprovada pela Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo, em 
JCU~h?l de 20~1: ~ratei amplamente da reprodw;ao humana assistida no ambito do Direito 

IVI e da Bloehca. 
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Foi oPC;ao do legislador nao cuidar de temas ainda n- f" . ao su IClente-

mente madurecldos. 
~ x lana Mi uel Reale que uma das nonnas orientadoras d 

- ~. d "d . 'l' - a nova 
codificac;ao 101 a e . estznar a eglsla9ao especial aditiva todos os ass un-
tos que ultrapassarem os lindes da area civil ou implzcarem problemas 
de alta especijicidade tecnica" .77 . 

o relator da Parte Geral, Jose Carlos Moreira Alves, tem-se pronun
ciado, em divers as palestras, no mesmo sentido. Enfatiza a inoportunidade 
de 0 entao Projeto tratar de assunto tao novo e polemico, que lhe parece 
merece ser amadurecido, circunstancia que 0 torna incompativel com a 
regulamentac;ao no C6digo Civil.78 

Nao discordamos do entendimento segundo 0 qual a complexa mate
ria que envolve reproduC;ao humana assistida deve ser objeto de lei pr6-
pria. E necessario amplo debate interdisciplinar - nao s6 no ambito do 
Direito, como no das demais Ciencias - antes de aprovada lei que disci
pline os vcirios aspectos da reproduc;ao hurnana assistida. -

Legislac;ao especial haveni, pois ja e objeto de debate no Congresso 
nacional. Urn dos projetos sobre reproduc;ao human a assistida e 0 de 
mimero 90/99 do Senador Lucio Alcantara, com Substitutivos dos Sena
dores Roberto Requiao e, rnais recente, do Senador Tiao Viana a quem 
assessoramos por rneio de Parece e.Le..c~endo crfticas construtjyas para 
~nerfeiC;Qamtffite-tlfr"legista~ .79 

77 Miguel Reale. 0 Projeto do novo C6digo Civil. 2. ed., Saraiva, 1999. Esclarece 
na pagina 13: "Nessa ordem de idiias , mio teria sentido inserir-se no Projeto dispositivos 
sobre insemina{:iio artificial, desde as mais variadas formas de gera{:iio extra-uterina ate 
a chamada concep{:iio in vitro, pois tais processos envolvem questoes que tran~borda,:,. do 
campo jur{dico, alargando-se pelos dom{nios da medicina e da engenharla gen:tl~a , 
implicando problemas tanto de Bioitica quanto de Direito Administrativo e d~ dlrelto 
Processual, afim de atender a exigencias de seguran{:a e certeza no concernente a m~t~r
nidade ou a paternidade . Eis a{ uma esfera onde a le~islariio especial se poe como a umca 
apropriada" . 

. M ffi ' . Carta 
78 Reale e Moreira Alves defendem 0 novo C6digo. Ricardo . a els 1D . 

Maior. Ano 3 n.130 10 de agosto de 2002. A palestra do Ministro Moreira Alves fO! pro
t . ' , d 2002 em Curso sobre 0 
enda na Associa~lio dos Advogados de Slio Paulo, em agosto e , 
novo C6di C"l go IVI. . 0/99 na Comissao de 

79 A convite do Senador Tiao Viana, Relator do ProJeto 9 . S d 
A . d 200 I d audiencia publica no ena 0 SSUntos Sociais participamos, em 15 de maiO e , e . ' al d 
F d' bl' do na Revlsta Tnmestr e 

e eral para esclarecimento dos Sen adores , Parecer pu Ica 2003 
D' , , ' d J 'ro Padma-Renovar, ' 

Ifelto Civil. Coordenada por Gustavo Tepedmo, RiO e anel , 
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Todos os incisos do artigo 1.597 foram por nos comentados em ohra 
propria, a qual fazemos remissao.80 

o inciso I do artigo 1.597 corresponde, sem mudan<ras ao inciso I do 
artigo 338 do Codigo civil revogado. 

Deve, no entanto, ser combinado com os incisos III, IV e V que tra
tam das repercussoes das novas tecnicas de reprodu<rao humana assistida. 

Antes do casamento e antes dos cento e oitenta dias a que alude 0 

inciso I, a mulher po de ter-se submetido a fertiliza<rao com semen do 
futuro marido. Destarte, a crian~a pode nascer antes do cento e oitenta dias 
considerados pela norma. 

A mulher pode, ainda, ter-se valida de implanta~ao de embriao exce
dentario - presumivelmente crioconservado ate en tao - que advem de 
fecunda<rao com semen do futuro marido. 

Em outra hipotese, antes dos cento e oitenta dias depois de estabeIe
cida a convivencia conjugal, a mulher po de ter-se submetido a fertiliza<rao 
heterologa, com previa autoriza~ao do futuro marido. 

Em todas esses casos, 0 lapso temporal de cento e oitenta dias nao 
devera ser considerado para afastar a presun~ao de 0 filho ter sido conce
bido na constancia do casamento, a caracterizar filho matrimonial (outrora 
denominado "legitimo"). 

o inciso II do artigo 1.597 corresponde, em conteudo, ao inciso II 
do artigo 338 do Codigo de 1916, com aperfei<roamento e atualiza~ao da 
linguagem tecnica. 

Fazemos aqui as mesmas observa<r0es ao lapso temporal de cento e 
oitenta dias depois de estabelecida a convivencia, de que trata 0 inciso I do 
artigo 1.597. 

A fecunda<rao artificial homologa ou fertiliza~ao homolog a pode 
ultrapassar trezentos dias da dissolu~ao da sociedade conjugal. A implan
ta<;ao de embrioes excedentes - antes, crioconservados - tambem pode ir 
aMm desse prazo. 

Insemina~ao post mortem 

A insemina~ao post mortem, admitida pelo inciso III do artigo 1.597 
envolve direitos de personalidade daquele de quem se origina 0 semen. 

80 C .{ . 
omentunos ao C6digo Civil, cit. 
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Nao se po de presumir que alguem queira ser pai, depois de morto, 
devendo 0 seme~ . ser d~stru!do se nao houver manifesta~ao express a de 
vontade quanto a msemma~ao post mortem. Se ela existir, alguns requisi
lOS devem ser observados. 

Nao ha discordancia quanta a ser ideal a biparentalidade, mas ela nao 
pode afastar a inse~na~a~ pos~ ~ortem, na hipotese de ter havido urn pro
jeto biparental em vIda - ldenttflcando-se a receptora do semen. 

o Enunciado n. 106 da I Jornada de Direito Civil do Centro de Estu
dos Judiciarios pressup5e 0 consentimento expresso do marido e, alem 
desse requisito, para que seja presumida a patemidade do marido falecido, 
que a viuva esteja nessa condi~ao, qualidade essa passivel de boa pole
mica. 

"106 - Art. 1.597, inc. III: para que seja presumida a paterni
dade do marido falecido, sera obrigatorio que a mulher, ao se sub
meter a uma das tecnicas de reprodufiio assistida com 0 material 
genetico do falecido , esteja na condifiio de viuva, sendo obrigatorio, 
ainda, que haja autorizafiio escrita do marido para que se utilize seu 
material genetico apos sua morte." 

Admitida a insemina~ao post mortem, nao deve haver discrimina~ao 
ao filho assim gestado, subtraindo-Ihe quaisquer direitos e status. Admitir 
a insemina~ao post mortem e aceitar 0 estabelecimento da patemidade. 
Aceitando-a, todos os direitos que dai decorrem devem ser respeitados. 

No nosso modo de ver afrontaria a regra da igualdade entre os filhos, 
consagrada pel a Constitui~ao Federal no artigo 226 § 6.° da Constitui~ao 
Federal. 

A insemina~ao post mortem, para cuja discussao muito contribuiu 0 

caso Parpalaix, julgado na Fran~a, e admitida com reservas pela legisla~ao 
estrangeira, que preve a possibilidade de nao repercutir nos direitos patri
moniais,o que nao e compatfvel com a igualdade de todos os filhos aco
lhida pel a norma constitucional. 

A irrevogabilidade do consentimento do marido 

o inciso V do artigo 1.597, acrescentado pela Camara dos Deputados , 
sofreu crftica de Jose Carlos Moreira Alves, elaborador da Parte Gera!. Para 
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ele , as novas conquistas da ciencia nao deveriam estar no C6digo e, sim, em 
leis extravagantes e nao se haveria de cogitar de presun~ao, como preve 0 

caput do artigo 1.597, se ha previa autoriza~ao do marido. 

"A Camara dos Deputados quis dar um ar de modernidade ao 
novo C6digo e 0 resultado foi a cria~iio de figuras como a do art. 
i .597, inciso V, que presume concebidos na constancia do casamento 
os filhos havidos por insemina~iio artificial desde que com previa 
autoriza~iio do marido. Mas se existe a previa autoriza~iio, onde 
esta a presun~iio ?"81 

Embora 0 consentimento do marido seja irretratavel, nao se pode 
presumir sua dura~ao "ad aeternum" , depois de dissolvida a sociedade 
conjugal. A irretratabilidade relaciona-se com a constancia da sociedade 
conjugal. Significa que, uma vez realizada a fertiliza~ao com semen de 
doador - terminologia mais adequada - com 0 consentimento do marido, 
ele nao mais pode se retratar. 

Se nao foi feita, 0 consentimento e, em tese, retratavel, pois estabe
Iecera paternidade, ate de profundas conseqiiencias morais, psicologicas e 
jurfdicas. 

Questao que ensejara polemica de grande dificuldade e a hipotese 
de haver disputa entre a mulher, agora infertil, que quer a implanta~ao, e 
o ex-marido que nao a quer. Se uma das quest6es cruciais da reprodu~ao 
humana assistida e 0 destino a dar aos embri6es excedentes, evitando-se
-Ihes a destrui~ao, melhor sera implanta-los na mae bio16gica, que quer ser 
tam bern a gestatriz, do que encaminha-Io a ado~ao pre-implantat6ria por 
outro casal. Nesse caso, pai sera 0 marido ou companheiro da gestratiz que 
concordou expressamente com a implanta~ao.82 

Quanto ao inciso V, cumpre acrescentar que a irrevogabilidade da 
autoriza~ao do marido para a fertiliza~ao artificial por doador - ou hetero-

81 "Reale e Moreira Alves defendem novo C6digo ." Reportagem de Ricardo 
Maffeis in Carta Maior. Boletim on line n. 130, ana 3, de 20 de agosto de 2002. 0 autor 
se refere ao Relatorio Geral do Deputado Ricardo Fiuza. Cumpre salientar que a Emenda 
~25 d~ Senado Federal acrescentou inciso III que assim era redigido: "III - havidos par 
II1semll1~riio artificial, desde que tenha havido previa autorizariio do marido". Depois da 
aprova~ao pelo Senado Federal 0 artigo continha apenas tres incisos. 

82 Nao cabe aqui discutir a implanta~ao em mulher solteira. Fazemos remissao a 
nosso parecer sobre reprod - h . . . d 

u~ao umana asslstlda, no qual 0 assunto fOi trata o. 
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loga, como prefere 0 Codigo.C~vil- decorre do sistema civil de prote<;ao 
da filia<;ao, bern como dos Dlreltos da Personalidade. 

Disp6e 0 artigo 1.0 da Lei 8.560, de 1992 que 0 reconhecimento de 
filhos havidos fora do casamento e irrevogavel. No mesmo senti do , os arti
goS 1.609 e 1.610 do Codigo Civil e artigo 48 do Estatuto da Crian<;a e do 
Adolescente, quanta a ado~ao. 

Concordamos, assim, com a irretratabilidade do consentimento pre
vista no Enunciado n. 258 da III 10rnada de Direito Civil do Centro de 
Estudos ludiciarios da lusti~a Federal: 

"art. 1.597 e 1.601 - N{io cabe a af{io prevista no art. 1.601 do 
C6digo Civil se a filiaf{io tiver origem em procriaf{io assistida hete
r6loga, autorizada pelo marido nos termos do inc. V do art. 1.597, 
cuja paternidade configura presunf{io absoluta" . 

As normas so aludem a reconhecimento de filho fora do casamento, 
pois os havidos do casamento, na constancia dele, presumem-se ser do 
marido por for<;a da regra pater is est quem nuptiae demonstrant.83 A irre
vogabilidade e diretriz do Direito de FamHia, aplicando-se tanto aos filhos 
extramatrimoniais, como aos matrimoniais. 

A retratabilidade ou revogabilidade do consentimento do marido so 
pode ser aceita, em tese, antes da fertiliza<;ao, pois a partir desse momento, 
sendo ela bern sucedida, ha outra realidade a ser considerada: 0 nascituro 
cuja prote<;ao juridica nao difere da concedida pelo Codigo de 1916. 

Acrescentamos que a falta de autoriza<;ao previa do marido para a 
fertiliza~ao heterologa, configura viola<;ao de deveres conjugais , sendo 
causa para separa<;ao judicial culposa. 

Na quarta era dos direitos, pode-se falar em "adulterio casto " - ter
minologia utilizada pioneiramente pela doutrina espanhola que e a hipo
tese aqui mencionada. 

Pode-se aludir, ainda, a "adulterio virtual", 0 que ocorre no mundo 
das comunica<;6es eletronicas, via Internet. 

Na verdade, embora nao se configure adulterio cujo conceito exige 
conjun<;ao carnal , e caracterizada viola<;ao de deveres conjugais pela 

83 Digesto 2.4.5: Quia semper certa est, etiam si vulgo conceperit: pater vero is 

eset, quem nuptiae demonstrant 
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uebra do dever de respeito e considerac;5es mutuos ou de assistencia 
~aterial (artigo 1.566, incisos III e V).84 

Configura-se conduta desonrosa, con forme artigo 1.573, V do 

C6digo Civi1.85 

Embora estejamos na era do exame de DNA, ele nao pode, no en-
tanto, ser sacralizado a ponto de se desprezar a paternidade s6cio-afetiva, 
idolatrando-se a qualquer custo, a verdade real da paternidade = pater-

nidade biol6gica. 
Em hip6tese na qual quem registrou a crianc;a sabia nao ser 0 pai 

biol6gico, nao se pode aceitar essa verdadeira retratac;ao de paternidade, 
conforme bern salientou 0 R. voto vencido do Desembargador Renan 
Lotufo no ac6rdao proferido na Apelac;ao n. 90.330-1, da primeira 
Camara do Tribunal de Justic;a de Sao Paulo, in Revista dos Tribunais 
n. 656: 76-79. 

Direito das sucessoes 

Quanto ao direito das sucess5es do filho concebido post mortem, nao 
me parece ser obstaculo 0 artigo 1.787 do C6digo Civil segundo 0 qual 
regula a sucessao e a legitimidade para suceder a lei vigente ao tempo da 
abertura daquela. 

84 "Art. 1.566. Sao deveres de ambos os conjuges: 
1- fidelidade recfproca; 

II - vida em comum, no domicflio conjugal; 
III - mutua assistencia . , 
N - sustento, guarda e educariio dos filhos; 
V - respeito e considerarao mutuos." 

A • 85 "Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhao de vida a ocor-
renCla de algum dos seguintes motivos: 

I - adulterio . , 
II - tentativa de morte' 

III - sevicia ou injuria ~rave' 
IV - abandono volu ta . d' I . 
V _ cond _ n no 0 ar conjugal, durante um ana continuo; 

V enarao por crime inJamante' 
I - conduta desonrosa . ' 

Paragrajo unico. 0 'ui ' . . 
impossibilidade d'd J z podera considerar outros Jatos que tornem eVldente a 

a VI a em comum." 
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Esse artigo corresponde ao 1.577 do C6digo de 1916 
_ 86 ' com pequenas 

altera~oes. . 
Deve ele ser combmado com 0 artigo 1.597 do C'd' ' . . 

. 0 Igo CIvil eXI 
'odo-se apenas 0 consentlmento expresso do marido pa + ~. -gl ' . ra que a lertIhza-
ao possa ser felta post mortem. 

~ 0 artigo 1.787 traz regra de direito intertemporal afl' d .. . rman 0 que a 
sucessi'i?, e a legl~lIrudade para s?c~der (denominada "capacidade para 
suceder pelo artlgo 1.577 do COdlgO de 1916) sao reguladas pela lei 
vigente ao tempo da abertura da sucessao. Esta definini quem pode ser 
herdeiro e outra regras do direito sucess6rio. 

A capacidade sucess6ria do nascituro e reconhecida pelo C6digo 
Civil brasileiro desde 1916 (artigo 1.718) e respaldada pelo inciso I do 
artigo 1.799 do C6digo vigente.87 

o termo tradicionalmente empregado pelo Direito brasileiro e nas
cituro, 0 que ha de nascer, ja concebido. Nao ha razao que justifique 
a mudan~a para "embriao", como empregado por alguns autores e por 
algumas normas. 

Antes do advento da reprodu~ao humana assistida - que possibilita a 
existencia de embrioes crioconservados - 0 termo nascituro abrangia s6 0 

que ja estivesse concebido e implantado in vivo, unica possibilidade de 
entao. 

Hoje, diante dos avan~os da reprodu~ao humana assistida, gra~as ao 
desenvolvimento da Biomedicina, amparada pelas novas descobertas e 
pesquisas da Genetica, discute-se se 0 termo "nascituro' pode abranger 0 

embriao pre-implantatorio, afastando-se a impropriedade da expressao 
"pre-embriiio " pois de embriao ja se trata.88 

86 Artigo 1.787 _ "A capacidade para suceder e a do tempo da abertura da suces-

sao, que se regulard conjorme a lei entiio em vigor." d . 
87 "Art . 1.799. Na sucessiio testamentdria podem ainda ser chamados a sucde edr. 

. . d' das pelo testador, es e I - os jUhos, ainda niio concebldos, de pessoas mica 
que vivas estas ao abrir-se a sucessiio; 

II - as pessoas jurfdicas; . d I testador sob a 
III - as pessoas juridicas, cuja organiza{:iio jor determma ape 0 

forma de fiu d - " . n a{:ao . . d' etudes consl/tU-
. 88 Frydman, Rene. La procreatique . pouvoirs ·ARe:ue ~anf:lseublicamen!e e com 

clOnnelles et politiques, Paris, n. 56, 1991 . A advertenCla fOi/fel! .Pt'dade realizado em e f 'l"d de e njerfl I , n ase , no IV Congresso Latino Americano de Estert I as ' dade Brasileira 
S. Paulo, de 26 a 30 de junho de 1993 , promovido pelo Flasep e OCle 

, 
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~esm? . nao se e~~end~ qu~ 0 conc~i,to d: nascituro abranja 0 

embnao pre-ll:npl~ntatono, lS~O e, 0 que Ja esta concebido e apenas 
aguardando - zn vitro ou na cf1oconserva~ao - a implanta~ao in vivo . ,no 
ventre materno, amda assim deve-se considerar que 0 artigo 1.79889 
admite a suceder os que ja estao concebidos no momento da abertura da 
sucessao.90 

A norma em tela nao distingue 0 locus da concep~ao e nao impoe 
esteja implantado, exigindo apenas e tao-somente a concep~ao. Esta ja 
existe e por este motivo a prime ira norma aplicavel a capacidade sucess6-
ria do embriao pre-implantat6rio e 0 artigo 1.798. 

Nao se ha de confundir embriao pre-implantatorio, que ja esta 
concebido, com a prole eventual, que ainda nao 0 foi e podera jamais 
ser concebida. 

o § 4.° do artigo exige a concep~ao do herdeiro esperado, no prazo 
de dois anos, e nao distingue entre concep~ao in vivo e in vitro, nem exige 
que esteja em gesta~ao. Ao aludir apenas a "concep~ao" - qualidade que 
o embriao pre-implantatorio tern, pois ja concebido - nao afasta os que 
tenham sido crioconservados, a aguardar a implanta~ao.91 

de Reproduc;ao Humana - do qual participamos em duas mesas de debates, a respeito dos 
aspectos eticos e jurfdicos da reproduc;ao assistida. 

89 Art. 1.798. "Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou jd concebidas no 
momenta da abertura da sucessiio." 

90 Em que pese 0 respeito aos subscritores da proposta que resultou no Enunciado 
267 da III Jomada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciarios da Justic;a Federal, 
realizada em Brasilia, em setembro de 2004, considero-a despicienda, pois induz a supor 
que haveria diferenc;a entre nascituro concebido in vivo ou in anima nobile e 0 concebido 
por meio de reproduc;ao human a assistida. A lei nao poderia fazer diferenc;a entre fonna 
natural de reproduc;ao e forma "artificial", por meio de socorro de tecnicas medicas. As 
polemic as se prendem quanta a ser homologa e heterologa (ou por doador) a reproduc;ao. 
A ultima forma pode ensejar grande numero de hipoteses com diferentes soluc;6es juri
dicas como, por exemplo, fertilizac;ao por doador, sem consentimento do marido ou do 
companheiro. Eis 0 Enunciado n. 267: "A regra do art. 1.798 do C6digo Civil deve ser 
estendida aos embrioes formados mediante 0 usa de tecnicas de reproduriio assistida, 
abrangendo, assim, a vocariio hereditdria da pessoa humana a nascer cujos efeitos patri-
moniais se submetem as regras previstas para a petifiio da heranfa" . . 

91 Anote-se que, enquanto 0 Direito prefere a palavra "concepc;ao", a Genetica utl
liza "fecundac;ao" e "fertilizacrao" , indicando todas a fertilizac;ao ou fecundac;ao do ovulo, 
pelo espermatozoide, resultando no ovo que se transformara, nas varias fases de desen
volvimento, em morula, blastula, embriao e feto . 



Silmara Juny de Abreu ChineLLato 
_____ ------------~--~~~------____ ~453 

Nao e aceitavel criar-se a distin9ao que alguns p t d 
- ". re en em fazer ao 

fundir "concep9ao , com Implanta9ao in vivo ou i . '. 
con b '- ,. 1 n amma noblle 

gando que 0 em nao pre-Imp antat6rio tenha sido conc b'd ' 
ne . _ b" d G " . e I 0, sem res-

Ido em IH~ao aSlca e enetlca. Por ISS0 nao se pod . pa . . . ' e aceltar tal dife-
ren9a - nao obJetlvada pelo leglslador e, por isso, contraria a regra" d 

d· . - b ., on e 
lel' nao lstzngue, nao ca e ao znterprete distinguir" o· . a . - que Importana 

criar identldade entre prole eventual - a que ainda na~ foi conceb'd 
b '- I a e 

podeni nunca 0 ser - e em nao pre-implantat6rio, cuja realidade da con-
cep9ao e inequivoca. 

Preocupado com a nao circula9ao de riquezas, com 0 estagnar do 
direito de propriedade, 0 legislador de 2002 impos 0 prazo de dois anos 
para que a prole eventual (prole conceptura) fosse concebida, inovando, 
em rela9ao ao c6digo de 1916 que nao havia previsto tempo algum. 

Embora nos pare9a urn prazo muito exiguo para a concep9ao da prole 
eventual que sera beneficiada com a sucessao de alguem ou com doa9ao, 
deve ele ser observado. 

A indefini9aO do C6digo revogado - criticada pela Doutrina - 0 novo 
C6digo opos prazo muito curto. 

S6 0 passar dos anos podera indicill' se tao · curto lapso temporal e 
adequado. 

Prole eventual e, como a pr6pria denomina9ao indica, a que podera 
existir no futuro, sendo meramente aleat6ria sua existencia. E a prole 
futura a ser concebida. Nao guard a qualquer identidade ou semelhan~a 
nem com 0 nascituro nem com 0 embriao pre-implant6rio, admitindo
-se, para argumentar, possa haver diferen~a entre um e outro. 

Somente-a prole eventual aplica-se a regra do § 4.° do artigo 1.800 
do C6digo Civi1.92 

92 Art. 1.800. " No caso do inciso I do artigo antecedente, os bens da heranra 

seriio confiados, ap6s a liquidariio ou partilha, a curador nomeado pelo juiz . 

§ 1.0 Salvo disposiriio testamentaria em contrario, a curatela cabera a pessoa 
cujo filho 0 testador esperava ter por herdeiro, e, sucessivamente, as pessoas indicadas 
no art. 1.775. 

§ 2.0 Os poderes, deveres e responsabiUdades do curador, assim nomeado, 
regem-se pelas disposiroes concernentes a curatela dos incapazes, no que couber~ 

§ 3.0 Nascendo com vida 0 herdeiro esperado, ser-lhe-a de/erida a sucessao, com 
os frutos e rendimentos relativos a deixa, a partir da morte do testador. . 

§ 4 0 S d - niio fior concebldo 0 . e, decorridos dois anos ap6s a abertura a sucessao , 

• 
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Cumpre salientar que, conforme analisamos em monografia especi
fica sobre reprodu~ao humana assistida, a capacidade para suceder sera 
fixada a partir da implanta~ao in vivo ou in anima nobile: a gestatriz e a 
mae. Pai sen! 0 marido ou 0 companheiro. 

Quando nao ha coincidencia entre 0 pai ou mae biologicos, 0 nasci
turo podera herdar dos pais biologicos, por testamento, e nao por meio da 
sucessao legitima. Nao se pode admitir que alguem possa ter duas maes: a 
biologica e a gestatriz que dara a luz. 

Nao se po de admitir, igualmente, que possa ter dois pais: 0 biologico 
(que podera ser apenas urn doador de semen) eo que consentiu na fertili
za~ao da mulher ou companheira, por meio de doa~ao de semen, 0 qual 
vira a ser 0 pai socioafetivo, assumindo civilmente a patemidade. 

Doador de semen nao e pai por meio do simples ato de doa~ao. 
Tais complexas quest6es nao podem ser analisadas profundamente 

nesta oportunidade, mas importante e frisar a distin~ao entre prole ,even
tual e embriao pre-implantatorio. 

Ao embriao pre-implantatorio excedentario - ou excedente, ou 
sobrante - aplicam-se 0 artigo 1.798 cc incisos IV e V do artigo 1.597, 
conforme se trate de fertiliza~ao homolog a ou de fertiliza~ao por doador 
(fertiliza~ao heterologa) com autoriza~ao do marido ou do companheiro. 

Ademais, conforme ja salientei, a norma - ou principio, como 
entende Francisco Amaral- constitucional da igualdade dos filhos, presti
gia sejam estendidos ao filho concebido post mortem todos os direitos dos 
concebidos durante a vida do pai - pre-morto em rela<;ao aquele. 

Deve-se distinguir, no entanto, a hipotese de ja existir embriao 
pre-implantatorio, por ocasiao da morte do pai, e a hipotese de, no 
momenta da morte, haver apenas semen do pai destinado a fertiliza<;ao 
homologa. 

No primeiro caso, existindo embriao excedentario, ainda nao implan
tado, aplicam-se as mesmas regras relativas a nascituro pelas raz6es ja por 
nos analisadas quanta ao inciso IV do artigo 1.597 combinando-se-o com 
o artigo 1.798 do Codigo civil. 

.. No segundo caso, por existir apenas gameta masculino ainda nao 
utl~lzado na fertiliza~ao do ovulo, aplica-se 0 inciso III do artigo 1.597 CC 

artlgO 1.799 J que se refere a prole eventual. 

herdeiro esperado os b d d 
b 

- : ens reserva os, salvo disposi(:iio em contrdrio do testa or, 
ca erao aos herdelros leg {timos ." 

-
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por testamento, 0 pai pode dispor em favor d I 
O C 'd' " e pro e eventual 

cebidapost mortem. 0 IgO CIvIl , no § 4 .° do rt' 1 . ,a ser 
con d" d ' a Igo .800 eXlge 

ncep~ao se e no prazo e dOlS anos ap6s a abert d _ que 
a co ., ura a sucessao o propno paragrafo ressalva "salvo disposirao . ' 

c . y em contrano do te 
dar" parecendo relenr-se ao concepturo beneficiad s-

ta '. . _ 0 no testamento 
caso nao seJa concebIdo, e nao ao prazo de dois anos. ' 

Se houver a concep~ao da prole eventual, com semen do t t d 
'd nh' d . , es a or, 

que era man 0 ou compa :Iro a gestatnz, e questao de grande relevan-
cia indagar se 0 fi,~o pode~a ~er esse status com as conseqiiencias jurfdi
cas que dele se ongmam: direItos pessoais e direitos patrimoniais, 

Analisando 0 Direito Civil a luz da Constitui~ao Federal que consa
gra a igualdade dos filhos de quaisquer origens como direito fundamental 
fora do cataIogo mas com status constitucional formal conforme considera 
logo Wolfgang Sarlet93 ou como principio ou como norma, nao se podenl 
discriminar 0 filho havido post mortem concebido com semen do pai 
pre-morto, depois do prazo de dois anos de que trata 0 § 4,° do artigo 1,800 
do C6digo Civil. A inconstitucionalidade deve ser alegada incidental
mente pelo interessado, no caso concreto, enquanto nao for assim decla
rada, por via direta de a~ao de inconstitucionalidade. 

III - A EVOLUC;Ao DA JURISPRUDENCIA BRASILElRA: 
o NASCITURO PERANTE OS TRIBUNAlS 

, . ' " de 
A imprensa por meio de midias divers as , notlcIOU, no mlClO , 

janeiro de 2007, c~m grande destaque, a R, decisao do Tribunal de Ju.st~~a 
de Sao Paulo que reconheceu 0 direito de urn feto de requerer em JU~o 

, , " ' 'mae 
o atendimento medico pre-natal, prestado atraves da asslste~c:a a ' 
A " , "'d' f'rmou que a declsao quanto notIcla, reproduzida em JornaIs Jun ICOS, a 1 .' 

art ria plOnelfa tanto no 
ao reconhecimento do direito do feto ser P e se , . do 

, , , 'b I d Justira Ao contrano 
propno tribunal como no Supenor Tn una e Y ' 'd 

" - t enhuma novida e, que se aflrmou, esta R, decisao nao represen an 

. d Porto Alegre: . . fu damentals . 3. e ., 
. 93 logo Wolfgang Sarlet. A eficdcia dos dlreztos n 

Llvraria do Advogado Editora, 2003, p . 126-7. 

1 
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Primeiramente deve-se observar que feto nao e termo juridico mas, 
sim, nascituro que significa 0 que ha de nascer, a1canc;ando qualquer 
fase do desenvolvimento do ovulo fecundado: zigoto, morula, blastula, 
embriao e feto. 

A decisao do E. TJSP se circunscreveu apenas a uma questao pro
cessual, isto e, se 0 nascituro tern ou nao capacidade para ser parte, no 
caso, autor de uma clc;ao, tern a ja bastante debatido. 

o V. acordao proferido no Agravo de Instrumento n. 137.023-0/00, 
relatado pelo Desembargador Jose Cardinale, nao e pioneiro - nem teve tal 
inten~ao - dentro do proprio Tribunal que, em inumeras decisoes, ja havia 
fix ado a capacidade do nascituro para ser parte, autor e reu. 

o teor do acordao invoca relevante precedente representado pelo 
proferido na Apela~ao Civel n. 193.648, de 14 de setembro de 1993, cujo 
relator foi 0 Desembargador Renan Lotufo - RT 703:60-3 - em cujo voto 
a questao processual e a de direito material estao amplamente debatidas e 
fundamentadas, alem de citar precedentes de outros Tribunais. 

o recente acordao do TJSP nao analisou 0 merito da questao, que 
devera ser decidida pelo MM Juiz de primeiro grau a qual, em suma, se 
cinge ao direito do nascituro a assistencia pre-natal. Devera tambem 
decidir acerca da competencia da Vara da Infancia e da Juventude. 

o eventual ineditismo da decisao poderia ocorrer se houvesse deci
sao de merito acerca do direito material de adequada assistencia pre-natal, 
por meio da assistencia medica e outras, a ser prestada a presidianas 
gravidas. 

A propria assistencia pre-natal nao seria novidade pois, como os 
direitos do nascituro nao sao taxativos, a assistencia medica adequada tern 
sido prestada por meio de alimentos e ja existem outras decisoes a res
peito, de Tribunais estaduais,indusive os paulistas, bern como do Superior 
Tribunal de Justi~a, muitas delas analisadas em nosso livro dedicado ao 
tema, bern como em ensaio posterior94 . . 

94 Tutela civil do nascituro, Saraiva, 2000. Ensaio mais recente, dedicado ao pro
fessor portugues Mano EITI11io Bigotte Chorao e Estatuto jurfdico do nascituro, in C6digo 
civil (novo), Parte Geral, Metodo, 2007, v. 6. Depois , escrevemos 0 nascituro perante os 
Tribunais. A recente decisao do Tribunal de Justi(:a de Sao Paulo. Evolu(:ao e tendencias . 
Revista do IASP. Instituto dos Advogados de Sao Paulo . Sao Paulo: Revista dos Tribu
nais. Nova serie . Ano 10, n.20. jul./dez.2007. p. 222-32. 
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parece-nos que 0 destaque ao V. acordao se deve f 

. ·d·' . . ao ato de ser 0 
·turo ftlho de presl lana que estana sem condiroes d d 

naSCI -, y a equa as para 
d envolvimento de gesta~ao saudavel, colocando em risco 0 . es _ nasclmento 

vida do autor da a~ao. 
corn , d- -

Apesar de 0 acor ao nao representar precedente, deve ser I d·d 
d" . d ' . ap au I 0 

par repre~e?tar a ten ~ncla os vanos .pafses e,"? ampliar cada vez mais ~ 
tutela jundlCa do nasclturo, 0 que mUlto deve as renovadas e constant 

d 1 B
· ,. es 

discussoes provoca as pe a 10etIca e pelo Biodireito. 
Nosso ap}aus.o se estende a atua~ao da Defensoria Publica paulista 

par propor a~ao amda po~co usual que merece ser julgada procedente, 
tanto quanta a competencIa da Vara da Infancia e da Juventude, pois 0 

proprio Estatuto da Crian~a e do Adolescente equipara a crian~a nascida 
a nascitura, como no merito , quanta ao direito material pleiteado. 

o destaque na imprensa foi muito positivo pois chamou a aten~ao 
para urn assunto de grande importancia em favor da pessoa natural , nas 
primeiras fases de seu desenvolvimento, na vida intra-uterina. 0 denomi
nado Estatuto do Nascituro que a1can~a tanto 0 ja concebido no ventre 
matemo, como 0 embriao antes de ser implantado (embriao pre-implanta
torio), e preocupa~ao da grande maioria dos pafses europeus, tendo sido 
alva de Recomenda~oes do Conselho da Europa bern como de Congressos 
jurfdicos diversos. 

Vma das primeiras decisoes favoraveis aos direitos do nascituro 
e do Tribunal de Justi~a de Minas Gerais, de 1987, proferida em a~ao de 
investiga~ao de paternidade, publicada na Revista dos Tribunais n. 675: 
178 a qual ja alude a precedentes, como a decisao de 1984 do mesmo 
Tribunal. 

, d- - - publica-Deve-se considerar que muitas vezes os acor aos nao sao 
dos,o que dificulta 0 conhecimento por terceiros, notadamente qu~ndo 
anteriores a informatiza~ao. Pode-se afirmar que a decada de 1980 e urn 
imp rt . . ,. d a diretriz em favor dos . ? ante marco para caractenzar 0 mlClO e urn 
dlfeitos do nascituro. _ , 

A evolu~ao e clara. Ha acordaos muito bern fundamentadosdnaoS slo 
do T·b . d Ro Grande 0 u , \';\~ n unal paulista como do Tribunal de Justl~a 0 I . d R de rJ 
do T~bunal de Justi~a de Minas Gerais, do Tribunal de JustH;a 0 10 / 

JaneIro e tambem do Superior Tribunal de Justi~a. 399 028/SP in ~ 
Nt· , - ~·d RESP n. . ' (/ D es e, mvocamos 0 acordao prolen 0 no .. do Teixeira 

J.U. de 15.4.2002 p.232 Relator Ministro Salvio de Ftguelfde do pal· ~r 
qUe · " . ela per a . V" . . ) 

an.hson qnestao relativa a dano moral a nasclturo P ( t I--r 
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-
o mesmo Tribunal Superior em a~ao fundada em responsabilidad 

civil do Estado concedeu indeniza~ao de trezentos sahirios minim e . os 
tanto para a mae como para ao nasclturo, ambos mortos em decorrenci 
de acidente causado por servidor publico. Trata-se do Recurso Especia~ 
n. 472276/SP (200201405330), 50465, julgado em 26.06.2003, pela 
Segunda Turma, relator Ministro Franciulli Netto, in DJ 22.09.2003 , 
p.299. 

Em decisao mais recente, proferida em 17 de junho de 2008, a 
Terceira Turma do STJ decidiu, por unanimidade, no Recurso Especial 
n. 931.556, que e devida indeniza<;ao ao filho nascituro, privado da con vi
vencia com 0 pai, morto em acidente do trabalho, nao se podendo-distin
guir 0 valor da indeniza<;ao quanta a filhos nascidos e 0 nascituro, 0 que 
importaria tarifar 0 dana moral. 

Relatado pela Ministra Nancy Andrighi, enfatiza 0 voto da Relatora 
que, no seu modo de ver, 0 dana ao nascituro seria ate de maior profundi
dade, pois 0 ato ilicito privou - 0 de ter qualquer lembran~a do pai, sone
gando-lhe qualquer ato de carinho, qualquer momenta de convivencia. 

Houve nitida evolu~ao da jurisprudencia notadamente no ambito da 
responsabilidade civil pois, enquanto na decada de 1960 e na de 1970 os 
Tribunais, inclusive 0 Tribunal de Justi~a de Sao Paulo, nao reconheciam 
a indeniza~ao por morte de nascituro, ~mbora a morte de animais fosse 
indenizada ha muito - anotando-se ac6rdaos do infcio do seculo passado -
hoje existem inumeros ac6rdaos que reconhecem a indeniza~ao de danos 
pre-natais.95 

Desde nosso livro Tutela civil do nascituro96 , mostramos a evolu<;aa 
jurisprudencial que caminha para conceder, cada vez mais amplamente, 
indeniza~ao por danos causados ao nascituro. 

A Terceira Camara Civil do Tribunal de AI~ada de Minas Gerais, na 
Apela~ao Civel 190.169-3, julgada aos 10 de maio de 1995, v.u., senda 
Relator 0 Juiz Tenisson Fernandes, concedeu indeniza~ao por dana moral 
em decorrencia da morte de nascituro. Eis a ementa: 

Indenizariio - dana moral. Morte de nascituro. Art. 1.537,11 do 
C6digo Civil. Fixariio. 

95 S b . o re 0 assunto escrevemos 0 ensaio Bioetica e dana pre-natal para a Revlsta 
da AASP n. 58, mar~o/2000, p. 62-77. 

96 Paginas 301 e ss. 

E 
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Em indenizariio por dana moral decorrent d 

d
missfvel a aplicariio do art, 1.537/1 do Cc e a lmo,rte de feto, 

a , 'd ' em ana ogla aos 
d 

homicfdw pratlca 0 contra menor impub ,casos 
e , " 'b ere, conslderand 
azoavel o cnterw que esta elece quantum indenizat" , "o-se 

r " ' d orLO em numero de 
alarios mlmmos, correspon entes aos meses que d" 

S d me lanam entre 0 

evento danoso e a ata em que 0 nascituro complet " , 
'd d ana Vlnte e Clnco 

anos de l a e. 
In Julgados do Tribunal de AI~ada de Minas Gerais, v. 58-59: 

199-2201. 
o Tribunal de AI~ada do Rio Grande do SuI Segund C" _ " ' a amara, na 

Apela9ao .C~veI194.02~?79, sendo Relator Juiz Geraldo Cesar Fregapani 
assim decldlU por unammldade, aos 17 de novembro de 1994: 

Acidente de transito. Indenizariio por dano moral. 1nduvidosos os 
sofrimentos, angustia e tensiio, por longos oito meses, diante de gravidez 
com possfvel prejufzo da vida e/ou integridade ffsica do nascituro, hd 
dana moral indenizdvel. 

o Tribunal de AI~ada do Rio de Janeiro tambem assentou ser 
indenizavel dana moral pe1a morte de nascituro, em acidente de transito. 
Trata-se da Apela~ao Cfvel n.O 4.227/94,julgada aos 24 de agosto de 1994, 
por vota9ao unanime, pela Quinta Camara, sendo relator 0 juiz Bernardino 
Machado Leituga. 

o mesmo Tribunal acolhe igual diretriz na Apela9ao Cfvel 
n.o 2804/95 , julgada aos 13 de Junho de 1995, sendo relator juiz Antonio 
Eduardo F. Duarte. A tese consagradora do cabimento da indeniza9ao por 
dana moral , em virtude de morte do nascituro, foi tomada por unanimi
dade. 0 R. voto vencido cingiu-se apenas ao quantum. Por sua relevancia, 
transcrevemos a ementa: 

Atropelamento. Perda do nascituro. Responsabilidade objetiva. 
Indenizariio. 

A morte de um filho em gestariio , niio importa 0 motivo, toca pro
fundamente a mulher em seu ponto mais sublime: a maternidade. Atin~e 
urn grau elevado na escala de valores morais. A brusca interruprao 

da gravidez constrange, causa dor e profundo sofrimento. Decorrente 
de ato i lfci to , a perda do nascituro deve integrar 0 dana moral a ser 
reparado. 

Em ac6rdao do Tribunal de Justi9a do Rio de Janeiro, no qua! se 
a I' . la morte de ftlho na lsa a questao como dana moral causado aos palS pe . 
n . orte coletlvo do 
asclturo, em virtu de de colisao de vefculo com ° transp 
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I Stante era passageira, reconheceu-se 0 direito a indeniza -
qua a ge .. ,. . d . ~ao 
aos pais como dlrelto propno, conslderan o-se 0 sofnmento pela perda 

do filho. . a " 
Trata-se de Acordao unamme da 18. Camara Civel do TJRJ, AC 

3.309/98, cujo Relator e 0 Desembargador Nascimento Povoas, j. aos 
26 de maio de 1998, V.U., in DJ.RJ de 13.08.98, p. 202. 

Ja no terceiro milenio, 0 Tribunal de Justi~a do Rio Grande do SuI 
empresta valiosa contribui~ao em defesa do nascituro,em imlmeros acor
daos acessiveis in www.tj.rs.gov.br. Entre eles, destacamos dois relatados 
pelo Desembargador professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira. 

o primeiro, lavrado na Apela~ao Civel n. 70002027910 da 
6.a Camara,julgado por vota9ao unanime, em 28 de mar~o de 2001, tern a 
seguinte ementa: "Seguro obrigatorio. Acidente. Abortamento. Direito a 
percepriio da indenizariio. 0 nascituro goza de personalidade jurfdica 
desde a concepriio. 0 nascimento com vida diz respeito apenas a capaci
dade de exercfcio de alguns direitos patrimoniais. Apelariio a que se dd 
provimento. " 

Em outro acordao, 0 mesmo Relator concedeu indeniza9ao por 
danos pre-natais causados ao nascituro, que veio a nascer com graves 
les5es neurais que 0 condenarao a uma vida vegetativa. Os danos abran
gem os morais e os patrimoniais, em virtu de de permanente tratamento 
medico. Consulte-se a Apela~ao Civel n. 7000356677, julgada em 
15.5.2002. 

Ve-se que a indeniza~ao pela morte de nascituro pode ser sustentada 
quer sob 0 fundamento da transmissibilidade do dana moral - para os que 
defendem a tese da personalidade do nascituro - quer sob fundamento 
de dana moral causado aos pais, como direito proprio, para os que nao 
reconhecem a personalidade. 

Em sede administrativa, 0 Govemo do Estado de Sao Paulo, por 
meio da Secretaria da Justi9a - Comissao Especial da Lei 10.726/2001, 
a~sentou louvavel decisao, no processo n. 264.50212002, em favor de nas
CI~r? pelos danos causados em sua vida pre-natal quando a mae, presa 
pohtIca ficou a d· . - , - - '. mes : ISposl~ao dos orgaos de repressao, detIda no sexto 
de gravldez. 

Os parecere 'd· , . no . s me ICOS atestam a repercussao ffsica e pSlqUlca 
nas~Ituro ~~ando a mae sofre agress5es. Demonstrou 0 requerente ter 
sequelas flslcas ,. b do . . e PSlqUIcas oriundas de danos pre-natais, em asan , 
asslm, seu pedldo d . d . - . "A ue-e In ell1za~ao, Invocando, ainda, 0 Parecer s seq 

d 
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'col6gicas da tortura" elaborado pelo dr Alfr d M . las pSI. . e 0 artm r 
, d 0 Conselho RegIOnal de Psicologia, a pedido da C . _' epresen
tan 0 _" . d omlssao Estadu I 

Indeniza9ao as vlt1mas e tortura, Conselho Estad I d '. a 
de . d E d ua os DlreItos 
H manos Secretana e sta 0 da Justi9a e de Dire1't H 
u ' . os umanos de 

Minas GeraIs. . _ 
Aplaudimos tal decIsao do Govemo do Estado de S Pl' . . . au 0, pubhcada 

o Diario Oficlal do Estado de 19 de Junho de 2007 117( 113) 3 ' n . _. ,- ,que esta 
de acordo com a valonza9ao da vIda desde sua fase inicial e e t d 

.' h ' f sen e a 
tutela dos dlreltos umanos a ase pre-natal, razao por que e h " . " ., . armontca 
com a tendenclg

7 
mtemacIOnal de alargamento dos modos de tutela da 

pessoa humana. 
Quanto a legisla9ao futura, devem ser mencionados dois projetos 

de lei. 
o Projeto de Lei do Senado Federal altera a Lei n. 9.250, de 26 de 

dezembro de 1995 para incluir 0 nascituro no rol de dependentes que 
possibilitam dedu9ao na base de calculo do imposto de renda da pessoa 
fisica. Ja foi aprovado pela Comissao de Assuntos Econ6micos do Senado 
Federal e esta, ainda, a tramitar. 

o outro Projeto de Lei do Senado Federal, n. 62/2004 (que tomou 0 

n. 7.376/06) foi aprovado em 15 de julho de 2008 pela Comissao de Cons
titui~ao e Justi~a e de Cidadania da Camara dos Deputados, e ja 0 fora pel a 
Comissao de Seguridade Social e Familia, sendo encaminhado a san~ao do 
Presidente da Republica. 

o Projeto impoe a obriga9ao de prestar alimentos ao nascituro e 
adequada assistencia pre-natal a mae, alimenta~ao, assistencia medica e 
psicol6gica, medicamentos e outros providencias . A aprecia~ao as provas 
da patemidade sera feita em cogni9ao summa, fixando "alimentos gravf
dicos", considerando os indfcios de patemidade, respondendo 0 autor por 
falsa imputa~ao.98 

CONCLUSAO 

A " d . 'aram 0 surg1-s recentes tecnicas de reprodu~ao assIstI a proPICl 
mento dos denominados "direitos de quarta gerafao" . 

-~---
97 Proe . N. 264.502/2002 eujo interessado e 1. C. S.de A. G. 
98 0 inteiro teor eneontra-se no sftio www.senado.gov.br 
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Trouxeram, ainda, urn grande beneficio para as Ciencias, possibili
tando uma nova reflexao acerca da natureza ontol6gica, biol6gica e jurf
dica do embriao pre-implantat6rio. 

Consideramos como aspecto positivo que, embora com a natural per
plexidade que esta nova realidade causou, 0 centro das discussoes e das 
duvidas desloca-se do nascituro, para 0 embriao pre-implantat6rio, a oca
sionar maior aceita~ao e melhor compreensao daquele, por parte de quem 
a repudiava. 

o C6digo Civil brasileiro disciplina de modo satisfat6rio a tutela civil 
do nascituro, da qual se extrai 0 Estatuto do Nascituro, embora certos retro
cessos possam ser apontados, comparando-se-o com 0 C6digo revogado. 

o C6digo vigente regulamenta alguns aspectos da reprodu~ao 

humana os quais devem ser aprofundados por legisla~ao especial multi
disciplinar, com observancia das diretrizes da Bioetica e aproveitamento 
da experiencia da legisla~ao estrangeira, considerando-se, porem, as espe
cificidades de nosso pais. Para tanto, devem ser ouvidos especialistas de 
vcirias areas - nao s6 juristas, medicos e geneticistas - bern como a soc ie
dade civil. 

Deve-se inc1uir no conceito lato de nascituro 0 embriao pre-implan
tat6rio, diferenciando-se a capacidade de cada urn e nao, a personalidade. 
De qualquer forma, para 0 estatuto de ambos, deve-se observar a proposta 
presente nos varios ensaios de Mario Emilio Bigotte Chorao, de cita~ao 
constante nos nossos, nos quais consideramos sempre que ha bens juridi
cos de inegavel importancia, porem menores que 0 relativo a tutela da pro
pria pessoa, no primeiro estagio de seu desenvolvimento, cuja dignidade 
e intrinseca e inafastavel. 

"0 dire ito existe, necessariamente, para os homens (hominum causa 
omne ius constitutum est), e a estes cabe 0 protagonismo na cenajurfdica, 
em posi(:iio dominante sobre as "coisas", animadas ou inanimadas, des
providas de personalidade e ordenadas a satisfariio das suas necessida
des. Elemento integrante fundamental do bem comum, a realiza(:ao do 
justo Jaz parte das condi(:oes sociais que hiio-de concorrer, nos indivfduos 

humanos, para 0 desenvolvimento integral da sua pessoa",99 

. 99 Co~c~priio realista da personalidade jurfdica e estatuto do nascituro. In: 
R~vIsta BrasI.leIra de Direito Comparado. Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro. 
~o. de JaneIro, n. 17, p. 261-296, 2.° semestre de 1999 A cita~ao encontra-se na 
pagma 279. . 

< 

d 
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