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RESUMO 

O objetivo principal deste trabalho monografico e apresentar atraves da pesquisa 

bibliografica uma visao geral sobre reproducao humana assistida, sendo um tema que tern 

gerado questoes de dificeis solucoes para o nosso ordenamento juridico, visto que, o mesmo 

nao possui uma norma especialista que o regulamente em sua totalidade, tendo apenas a 

Resolucao n° 1.358/92 do CFM (Conselho Federal de Medicina), que constitui um conjunto 

de principios eticos que nortearao a conduta medica perante a reproducao humana assistida. 

Desta forma, diante da problematica, buscou-se explorar aspectos que norteiam o assunto, tais 

como: o bioetico, o religioso, o cultural e, principalmente o juridico, visto que, demonstra-se 

necessaria a edicao de leis que normatize o assunto para que o direito das pessoas envolvidas, 

dentre elas, o casal, terceiros, e o nascituro, possam ser tutelados frente ao uso das tecnicas de 

reproducao humana assistida. Portanto, e salutar a regulamentacao dos institutos ligados a 

reprodugao humana assistida para resguardar os direitos fundamentals expressos na 

Constituicao de 1988 e possibilitar harmonia a sociedade atraves da justica no caso concreto. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Palavras-chave: Reproducao Humana Assistida. Bioetico. Conselho Federal de 
Medicina. Direito. Justica. 



I N T R O D U g A O 

Com o advento da biotecnologia aplicada a reproducao humana, tern sido cada vez 

maior a procura por tecnicas artificiais de fertilizacao, pois atraves destas, surge uma nova 

perspectiva para pessoas que padecem de problemas relativos a fertilidade. Ocorre porem, que 

a utilizacao das tecnicas de reproducao assistida, devido a complexidade das relacoes 

humanas e socioculturais que as permeiam, culminam em celeumas juridicos de dificil 

solucao, posto que, o atual ordenamento juridico e muito incipiente em relacao ao tema. 

O trabalho dissertativo que ora apresenta-se, tern como objetivo apresentar os 

principais aspectos da biotecnologia aplicada a reproducao humana assistida na modernidade 

e, especificamente, o aspecto juridico que norteia o assunto. E importante, destacar que se 

utilizou o metodo cientifico com base na pesquisa bibliografica e o estudo da legislacao 

pertinente, para atraves dos conhecimentos adquiridos demonstrar as inovacoes j a 

recepcionadas no Brasil. 

O motivo da escolha do tema e a relevante importancia do aspecto juridico do assunto 

e sua grande polemica na atualidade, pois cresce o numero de clinicas no Brasil que sao 

especializadas na Reproducao Humana Assistida e tambem o numero de casais que procuram 

usar as tecnicas para resolver seus problemas de infertilidade, ao passo que, a unica norma 

que a norteia o assunto e a Resolucao de n° 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina. 

Tal fato tern gerado muitas controversias, j a que esta resolucao trata apenas de 

aspectos eticos da classe medica em relacao a reproducao assistida, nao podendo ser utilizada 

como norma de conduta geral visto ser bastante limitada. 

A pesquisa esta distribuida em tres capitulos, sendo que o primeiro descreve o 

conceito de reproducao humana assistida, os aspectos historicos e evolutivos, as tecnicas 
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principals e complementares que sao utilizadas, e tratamos tambem neste o consentimento 

informado. 

O segundo capitulo, apresenta a complexidade das relacoes eticas, religiosas, 

psicologicas e socioculturais, demonstrando que paralelamente ao desenvolvimento da 

biotecnologia aplicada a reproducao humana, comecaram a surgir inumeros debates 

concernentes ao respeito a dignidade humana, aos aspectos eticos, morais, culturais, 

psicologicos e religiosos que envolvem a reproducao assistida. 

O terceiro capitulo e destinado a discussao do aspecto legal, ou seja, o exame da 

legislacao brasileira, considerando que a unica norma para disciplinar a questao e a Resolucao 

1.358 / 92 do Conselho Federal de Medicina. O que tern sido motivo de inumeras discussoes, 

uma vez que uma simples resolucao nao pode nortear um assunto de tao grande importancia. 

Atualmente, porem, evidencia-se a Lei de Biosseguranca n° 11.105/2005 que tambem 

contribui para o aprimoramento do nosso sistema juridico. 

Desta forma, percebe-se que, as novas relacoes juridicas que vem surgindo a respeito 

da tematica. tern gerado preocupacao, j a que o direito, como ciencia social, nao caminha na 

mesma velocidade das ciencias biomedicas. Do fato social e que surge a necessidade da 

criacao da norma juridica e essa nova realidade social clama por um ordenamento que a 

regule, sob pena de instabilidade juridica e da banalizacao da vida humana. 



8 

CAPITULO 1 A REPRODUCAO H U M A N A ASSISTIDA 

1.1 Conceito 

A reproducao humana assistida e. basicamente, a intervencao do homem no processo 

de procriacao de forma natural, com o objetivo de possibilitar que as pessoas com problemas 

de infcrtilidade e esterilidade consigam alcancar a maternidade ou paternidade. 

Segundo. a professora Ana Rafful (2000; p. 19): " A reproducao humana assistida ou 

reproducao artificial, nada mais e do que o meio habil para satisfazer o desejo de ter filhos de 

um casal esteril fazendo uso das tecnicas de reproducao adequadas". 

Destarte, entende-se que, a reproducao humana assistida constitui um termo medico 

que indica o conjunto heterogeneo de tecnicas que auxiliam o processo de reproducao humana 

no campo da concepcao. no caso de esterilidade feminina e masculina 

1.2 Aspectos historicos e evolutivos 

Data de 1790, a primeira tentativa de reproducao artificial em um ser humano, o 

pioneiro da experiencia foi o medico ingleszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA John Hunter, que praticou inseminacao artificial 

em uma mulher utilizando o semem de seu marido. o qual tinha um problema na uretra e nao 

podia procriar. 

No seculo X I X , o frances Giraut empregou a inseminacao artificial em Paris, obtendo 

exito em pelo menos 9 (nove) casos durante seus 30 anos de tentativas. Por volta da metade 

do seculo X I X , o ginecologista Dr. Marion Sims foi bem sucedido no tratamento artificial de 

6 (seis) mulheres nos Estados Unidos. 
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A pratica da inseminacao artificial cvoluiu considcravelmente apos a descoberta da 

conservacao do liquido seminal por resfriamento. Tal fato ocorreu pelozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dr. Ivanov, em 1910, 

sendo inicialmente usado na pecuaria, estendendo-se posteriormente na conservacao de 

gametas e embrioes humanos. 

I 'm 25 de julho de 1978 (com resultado das pesquisas dos medicos Robert Edwards e 

Patrick Steptoe) nasce na Inglaterra, Louise Brown, o primeiro bebe de prove do mundo. 

Em 1978, Randolph W. Seed e Richard W. desenvolvem a tecnica de transplante de 

embriao do utero de uma mulher para outra, que passou a ser denominada como mae 

substituta. Ja no Brasil o primeiro bebe de proveta . nasceu em 07 de outubro de 1984 e 

chama-se Ana Paula Caldeira. 

E importante destacar que. em 1984. nasceu na Australia (Baby Zoe). o primeiro ser 

humano a se desenvolver a partir da utilizacao de um embriao que se encontrava crio 

preservado. 

A proporcao que as tecnicas se desenvolvem a reproducao assistida difunde-se com 

rapidez por diversos paises do mundo. inclusive no Brasil. Estatisticas apresentadas pela 

revista (Veja n°. 18, maio de 2001). apontam que ja nasceram mais de 300.000 bebes de 

proveta no mundo. sendo 7.000 deles no Brasil. Acrescenta. ainda, que ha 20.000 embrioes 

humanos congelados no Brasil e 250.000 nos Estados Unidos. 

As referidas estatisticas demonstram o valor da reproducao humana assistida na 

sociedade contemporanea. Com a perspectiva do surgimento de um novo modelo familiar. 

1.3 Principals metodos da reproducao humana assistida 

A esterilidade humana e um problema mundial. entretanto, para se lancar mao das 

tecnicas de reproducao artificial e necessario que todos os tratamentos dc estimulos de 
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reproducao por vias normais tenham esgotado. Esta e a orientacao do Conselho Federal de 

Medicina. de maneira que. os medicos indicam em um primeiro momento como tratamento 

para os casais com dificuldades de engravidar os seguintes meios: medicacao para estimulo da 

ovulacao da mulher: tratamento masculino referente a producao de espermatozoides e sua 

motilidade. Destarte. quando os meios naturais nao produzem resultado. o medico juntamente 

com o casal, procuram a tecnica de reproducao artificial mais adequada para o caso. 

Dcntre as principals tecnicas de fertilizaclLo humana. podemos destacar: a inseminacao 

artificial homologa, inseminacao artificial heterologa, fecundacao in vidro (FIV), e a tecnica 

da maternidade por substituicao. Tambem temos as chamadas tecnicas complementares, que 

auxiliam as tecnicas FIV e IA , quais sejam: injecao intracitoplasmatica de espermatozoide. 

doaciio de gametas (ovulos e espermatozoides) e embrioes. 

1.3.1 Inseminacao artificial homologa e heterologa 

Inseminacao artificial ( IA) . constitui a tecnica que possibilita a introducao de forma 

mecanica dos gametas masculinos (espermatozoides). no aparelho reprodutor feminino. 

possibilitando, desta forma, a fecundacao sem a necessidade do ato sexual. 

Denomina-se inseminacao artificial homologa. aquela que se da com a transferencia 

mecanica das celulas germinais do marido ou companheiro. previamente recolhidas e tratadas. 

para o interior do aparelho genital da paciente (esposa ou companheira). Esta tecnica e 

indicada quando e baixo o numero de espermatozoides. reduzida sua mobilidade ou no caso 

da retroejaculacao, ou seja. quando embora a taxa de espermatozoides seja normal eles fleam 

retidos na bexiga. 

Ja a inseminacao artificial heterologa. apresenta o mesmo procedimento da anterior, 

com uma diferenciacao, ela e realizada com o semen de um terceiro (doador fertil), em ra/ao 
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da absoluta esterilidade do marido. No caso da doacao do semen, ha uma serie de criterios a 

serem observados, quais sejam, teste de AIDS, o anonimato do doador, bem como suas 

caracteristicas morfologicas: grupo sanguineo, que devera ser identico ao da mae ou de seu 

marido, a cor da pele, dos cabelos e dos olhos, e a estatura que deve ser compativel com casal. 

1.3.2 Fertilizacao In Vitro 

A fertilizacao ou fecundacao " in vitro" (FIV), constitui a tecnica mediante a qual se 

reunem em um tubo de ensaio os gametas masculino e feminino (espermatozoide e ovulo), em 

meio artificial apropriado que possibilite a fecundacao e formacao do ovo ou zigoto, quando 

for iniciada a reproducao celular, sera o embriao implantado no interior do utero materno. 

A fertilizacao acompanhada, divide-se em etapas: selecao e preparacao dos pacientes, 

inducao da ovulacao, coleta do ovocito. preparo do Semen, inseminacao propriamente dito. 

transferencia do embriao para o utero materno e acompanhamento da gestacao. 

Com relacao a preparacao dos pacientes, ressalta-se que estes tern que ser esclarecidos 

sobre toda a tecnica utilizada, inclusive sobre as possibilidades de acerto, pois os resultados 

das pesquisas apontam que uma grande quantidade de embrioes e perdida depois que estao 

implantados no utero e em alguns casos quando a gravidez ja esta adiantada, por isto, os 

medicos costumam transferir mais de um embriao para o utero. o que ocasiona em muitos 

casos o nascimento de gemeos. 

A coleta de ovulos e feita com a puncao dos ovarios, atraves de laparoscopia e para isto 

a paciente e anestesiada. Os ovulos obtidos serao fecundados em laboratorio dando origem 

aos embrioes, que representam o estagio inicial do desenvolvimento humano. Apos a 

constituicao do zigoto ou embriao, o mesmo devera ser transferido para o utero. Ha 

divergencia quanto ao momento certo para essa transferencia, variando entre os estagios ondc 
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o embriao encontra-se com duas. quatro ou oito celulas. Quanto maior o numero de embrioes 

transferidos, maiores as chances de implantacao. 

Vale observar que, este procedimento pode ensejar a gestacao multipla. oferecendo um 

alto risco tanto para a mae como para o a prole. Um outro falor a ser lembrado e a geracao de 

embrioes excedentes. 

Na realidadc a questao dos embrioes excedentes. e o problema fundamental da 

fertilizacao in vitro, sendo que a Resolucao 1.358/92 do CFM. autoriza as clinicas. centros ou 

servicos a criopreservar os embrioes excedentes. O numero total de embrioes produzidos em 

laboratorio sera comunicado aos pacientes. para que se decida quantos pre-embrioes serao 

transferidos a fresco. A referida Resolucao ainda preconiza que o numero ideal de pre-

embrioes a serem transferidos nao deve ser superior a quatro. 

Nao podera o casal optar pelo descarte ou destruicao. mas apenas podera doa-los para 

satisfacao do projeto paternal de outro casal esteril ou utiliza-los novamente para outros 

futuros filhos. 

No momento da criopreservacao, os conjuges ou companheiros devem expressar a sua 

vontade. por escrito, quanto ao destino que sera dado aos pre-embrioes criopreservados. em 

caso de divorcio, doen^as graves ou de falecimento de um deles ou de ambos. 

E importante ressaltar que. algumas clinicas descumprem o que a resolucao coloca. 

pois muitas vezes ao inves de criopreservar os pre-embrioes elas os destroem ou os descartam. 

A nova Lei de Biosseguranca n° 1 1.105/2005. em seu art. 5°. I . II cstabelece ainda 

que: 

Art.5° E permitida, para fins de pesquisa e terapia. a utilizacao de celulas-

tronco embrionarias obtidas de embrioes humanos produzidos por 

fertilizacao "in vitro" e nao utilizados no respectivo procedimento. atendidas 

as seguintes condicoes: 

I - sejam embrioes inviaveis; ou 

II - sejam embrioes congelados ha tres anos ou mais, na data da publicacao 

desta lei, ou que, ja congelados na data da publicacao desta lei, depois de 

completarem tres anos. contados a partir da data de congelamento. 
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Diante disto. observa-se que a nova Lei de Biosseguranca n° 11.105/2005. tras em seii 

texto institutes que tratam da questao dos embrioes excedentes. como foi rctrocitado as 

clinicas poderao utilizar as celulas-tronco obtidas dos embrioes humanos produzidos pela 

tecnica da fertilizacao in vitro para fins de pesquisa e terapias, desde que. estes nao sejam 

utilizados no procedimento da fertilizacao in vitro, sejam inviaveis e que sejam embrioes 

congelados ha tres anos ou mais anos da data da publicacao. ou que. seja congelados na data 

da publicacao desta. depois de completarem tres anos. contados a partir da data de 

congelamento do embriao. 

1.3.3 Maes por substituicao 

Uma outra tecnica da reproducao assistida. e das "maes por substituicao". que 

consiste em apelar para uma terceira pessoa para garantir a gestacao quando o utero (da 

mulher que deseja ser mae) nao permite o desenvolvimento normal do zigoto ou quando a 

gravidez apresenta um risco para a mae. Esta tecnica e bastante polcmica, pois envolve 

aspectos eticos. sociologicos. psicologicos. juridico e financeiro. Entretanto. no aspecto 

medico a tecnica e de simples realizacao clinica. 

Esta tecnica requer certa prudencia. pois a resolucao 1.358/92 do Conselho Federal de 

Medicina. proibe lucro financeiro para a gestacao de substituicao. 

E importante destacar que. existem duas hipoteses para emprestimo do utero: a 

primeira e o caso dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mae portadora, que e aquela que apenas empresta seu utero. ou seja, o 

ovulo fecundado nao e seu. Trata-se de uma mulher fertil que pelo fato de possuir um utero 

saudavel. tera um ou mais embrioes do casal doador solicitante, implantados no seu utero. 

Logo a mae portadora gestara uma crianca que nao e seu filho genetico. E a segunda hipotese 

e ocaso da "mae de substituicao ". que e aquela que empresta seu utero e tambem seus ovulos. 
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ou seja e uma mulher saudavel que sera inseminada com o esperma do marido da mulher que 

nao pode conceber. Este filho sera geneticamente seu. 

1.4 tecnicas complementares da reproducao humana assistida 

Dentre as tecnicas que complementam a reproducao assistida temos a Injecao 

Intracitoplasmatica de Espermato/oide (1CSI) que e uma tecnica complementar que vein 

sendo rotineiramente aplicada aos processos FIV ha mais de dez anos. achando-se disponivel 

no Brasil desde o final da decada de 1990. 

A doacao de gametas. constitui uma tecnica complementar ao processo FIV, em que o 

doador por uma atitude de liberdade. transfere, do seu patrimonio corporal, ovulos (no caso da 

mulher) ou espermatozoides no (caso do homem) para a titularidade de uma terceira pessoa. 

A lei n° 9.434/97, que trata de doacao dc orgaos e partes do corpo humano estabelece: 

Art. 1° a disposicao gratuita de tecidos. orgaos e partes do corpo humano. 

em vida ou post mortem, para fins de transplante e tratamento. e permitida na 

forma desta lei. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pardgrqfo unico: Para os efeitos desta lei, nao estao compreendidos entre os 

tecidos a que se refere este artigo o sangue. o esperma e o ovulo. 

Isto posto. observamos que a doacao de gametas humanos ainda nao foi tratada por 

nenhuma lei, estando apenas regulamentada na Resolucao 1.358/92 do CFM. Portanto, para se 

doar gametas e necessario um contrato de transferencia de material. 

No que tange a doacao de ovulos. pesquisas mostram que 1 a 3% das mulheres nascem 

sem ovulos. o que impossibilita a gestacao. Entre 30 a 40% das mulheres inferteis. tern como 

causa esta disfiincao ovariana. Diante deste quadro a doacao de ovulos e a unica solucao para 

a gestacao destas mulheres. 
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Vale destacar que, a doacao de ovulo devera ser gratuita. sem nenhum interesse 

comercial. pois o que predomina e a vontade de ajudar pessoas com problemas de reproducao. 

Segundo nos ensina Ana Rafful (2000. p.50): "em alguns paises como Israel e os 

Estados Unidos admitcm a remuneracao da doadora". 

Gracas a fertilizacao in vitro, resta ainda uma esperanca para as mulheres com 

insuficiencia ovariana. posto que ate entao. este problema era de carater irreversivel. Assim. 

as mulheres que nao podem produzir por si proprias ovulos. podem recorrer a doacao de 

ovulos que constitui um recurso complementar do processo FIV e e utilizado quando a mulher 

nao dispoe de ovulos ou nao deseja se submeter ao processo de estimulacao hormonal. Os 

ovulos doados por outras mulheres. serao fecundados com o esperma do conjuge da mulher 

infertil e colocados no utero da mesma. conduzindo esta a satisfacao da gestacao. embora a 

crianca nao tenha nenhuma carga genetica da mulher esteril. 

Vale salientar que. este tipo de doacao pode ensejar problemas como o celebre caso 

acontecido em Londres, quando ocorreu a implantacao de um ovulo doado por uma mulher 

branca em uma mulher negra. No Brasil nao ha registros deste tipo de problema. 

Ja a doacao de celulas germinais masculinas representa igualmente uma 

complementacao as tecnicas de IA ou de FIV. Pois tern sido uma saida para quern sofre com 

o problema de esterilidade absoluta. 

A doacao de espermatozoides e uma doacao desinteressada. em que o doador abdica 

voluntariamente de toda e qualquer relacao com a crianca a ser gerada. Esta doacao. 

caracterizada pela sua natureza contratual. nccessita da anuencia das duas partes: doador e 

donatario. Doador e aquele que ira transferir de sua titularidade o seu proprio semen, 

enquanto o donatario e aquele que ira receber o bem de personalidade. 

Por fim. temos a doacao de embrioes que resulta da incapacidade cientifica de 

dominar eompletamente as tecnicas de reproducao artificial, ou seja. para cada embriao 
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transferido deveria corresponder a um novo ser, o que na pratica nao ocorre. obrigando as 

equipes medicas a coletarem diversos ovulos (o que provoca. normalmente, a obtencao de 

varios embrioes). Alguns embrioes em numero de tres ou quatro no maximo serao 

implantados na paeiente e os que restarem serao criopreservados. usados em pesquisas ou 

doados para outros casais. 

Ressalta-se que. diferentemente da doacao de ovulos que e unipessoal, ou seja. de uma 

mulher (doadora). para outra mulher (receptora). a doacao de embrioes e bilateral, de casal 

para casal. 

1.5 O consentimento informado 

O desenvolvimento das ciencias medicas sempre encontrou obstaculos nos limites 

impostos pela etica. A relacao entre o medico e o paeiente deve ser o mais transparente 

passivel. pois so desta maneira pode-se preservar a dignidade humana. 

Com a evolucao do tempo, a sociedade passou a exigir uma nova conduta medica que 

permita aos pacientes estarem cientes de tudo que lhes acometa e com isso, confira a estes 

certa autonomia na tomada de decisoes relativas aos procedimentos medicos estabelecidos. 

Hodiernamente, por ocasiao da realizacao de determinados procedimentos ou 

experiencias medicas. figura-se necessaria a informacao clara e precisa ao paeiente acerca de 

todas as implicacoes possiveis. de modo a permitir uma certa liberdade de escolha. 

O termo consentimento informado nada mais e do que o documento atraves do qual o 

paeiente exterioriza sua concordancia em ser submetido a determinado procedimento medico, 

mesmo apos ter sido informado sobre todos os riscos que possam advir. 

O consentimento informado aplica-se tambem a pratica da reproducao assistida. posto 

que, esta engloba inumeros procedimentos medicos que visum u procriucuo. No Brusil. u 



norma que trata do consentimento informado e a Resolucao n° 1.358/92. do CFM, em seus 

principios gerais, onde estabelece no item 1-3: 

O consentimento informado sera obrigatorio e extensivo aos pacientes 

inferteis e doadores. Os aspectos medicos envolvendo todas as circunstancias 

da aplicacao de uma tecnica de reproducao assistida. serao detalhadamente 

cxpostos, assim como os resultados ja obtidos naquela unidade de tratamento 

com a tecnica proposta. As informacoes devem tambem atingir os dados de 

carater biologico. juridico. etico e economico. O documento de 

consentimento informado sera em formulario especial, estara completo com 

a concordancia, por escrito, da paeiente ou do casal infertil. 

Assim, com amparo na Resolucao do CFM constata-se que o consentimento e 

estendido a todas as partes que se encontram envolvidas no tratamento para a procriacao. 

mesmo que nao sejam submetidos diretamente a uma intervencao medica. como e o caso dos 

doadores e dos maridos. 

Segundo o ensinamento de Juliane Queiroz (2001. P. 100): '"a decisao de procriar 

depende de um desejo mutuo. Neste sentido, na inseminacao artificial, uma duplicidade de 

conhecimentos devera estar em harmonia quanto a decisao". 

Resta saber que, dois consentimentos informados deverao ser formalizados. numa 

manifestacao bilateral ocorrida em um mesmo instrumento material de consentimento. sendo 

eles o da mulher que ira se submeter a intervencao medica e o do marido que ira concordat
-

com todos os termos da tecnica que ira ser utilizada. 

Cumpre ressaltar. entretanto, que sendo a resolucao 1.358/92 do CFM uma norma de 

cunho meramente etico. portanto sem nenhum carater impositivo ou sancionador, podc vir 

certamente a ser descumprida. suscitando a possibilidade de. numa inseminacao artificial 

heterologa, a esposa ser inseminada sem o consentimento do marido. 

Tal hipotese permite a elaboracao de um questionamento: teria o conjuge da mulher 

inseminada com semen de terceiro dever de assumir a crianca? Questao desta natureza sonda 

o tema fomentando o debate academico e sobretudo juridico. de forma que a solucao ou 

resposta esta na dependencia da criacao de uma lei que regulamente totalmente o assunto. 
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CAPITULO 2 A REPRODUCAO ASSISTIDA: VISAO H U M A N I S T I C A E SOCIAL 

2.1 Aspectos Bioeticos 

E evidente que. os progressos biomedicos no meio social produzem solucoes de 

natureza pratica. porem estes avancos devem ser adequados a realidade da sociedade. Deve-se 

dar extrema importancia ao lado etico da questao. pois esta relacionada diretamente com a 

origem da vida humana. 

A manipulacao de tecnicas que conseguem reproduzir artificialmente seres humanos. 

exige reflexao, sendo o momento da etica impor certos limites. pois nao se deve atribuir a 

ciencia biomedica o direito de escolher o momento e as circunstancias em que deva parar ou 

avancar com a reproducao da vida. E preciso uma analise profunda, inspirada em normas 

voltadas para uma convivencia social harmonica. 

O desenvolvimento da biotecnologia produziu um grande impacto na vida dos seres 

humanos. pelo fato de atingir questoes importantes. como o direito a vida e a morte. 

Problemas delicados sao a todo o momento suscitados sendo dificil constituir limites entre o 

que e certo e o que e errado. Destarte, nesta problematica. surge a bioetica como um estudo 

que visa buscar parametros de conduta que priorizem o respeito a dignidade humana. sempre 

que seres humanos forem submetidos a procedimentos medicos. 

Um dos marcos iniciais da bioetica foi o codigo de Nuremberg, de 1947. O referido 

codigo constitui o primeiro documento escrito a estabelecer uma conduta etica nas 

intervencoes medicas. Teve como parametro o julgamento do medico nazista Karl Brand, que 

praticou experiencias monstruosas. nas quais obrigava seus pacientes a tomar venenos. ser 

imersos em agua gelada e a tomar injecoes intravenosas de gasolina. 
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O segundo indicador da necessidade de uma conduta etica em relacao a pesquisa 

cientifica foi o advento da fertilizacao " in vitro". A possibilidade do inicio da vida humana ter 

lugar fora do organismo materno causou um verdadeiro choque na opiniao publica mundial, 

com reflexos cientificos, sociais. religiosos. juridicos e eticos. 

Ao ambito da bioetica. intcgra-se o biodireito. Trata-se de um ramo do Direito 

relativamente novo que. dentre outras objetivos. tern o compromisso primordial de. atraves de 

normalizacao adequada. manter a real validade da principal divisao do Codigo Civi l Brasileiro 

de 2002: deixando o direito das pessoas em um polo e direito das coisas em outro polo, ou 

seja, as pessoas deverao ter mantida a sua dignidade, nao sendo tratadas como coisas. 

No que diz respeito a uma analise etica da reproducao humana assistida. deve-se 

considerar as implicacoes que surgem em algumas tecnicas em especifico. 

Na inseminacao heterologa dois aspectos sao questionados, quais sejam. o primeiro 

refere-se a introducao de uma terceira pessoa numa relacao que deveria ser exclusiva do casal. 

o que seria moralmente inaceitavel, pois atentaria contra o matrimonio. a familia e a 

sociedade. e o segundo aspecto. a ser considerado. equipara a inseminacao heterologa ao 

adulterio. 

Em oposicao a tais argumentos, ha o entendimento da Professora Eliane Cristine 

(2002, p. 270) que sustenta que: 

Na inseminarao heterologa a fecundacao nao depende de relacao sexual, 

assim sendo. nao ha que se falar em atentado contra o matrimonio ou familia 

e em adulterio. A exteriorizacao do consentimento revela. ao contrario do 

que se alega. maturidade e estabilidade do casamento. Alem disso, o marido 

da mulher inseminada estaria tao ansioso pela crianca quanto ela, com animo 

de constituir uma familia, nao havendo nada de censuravel em tal atitude. 

Ja na fecundacao in vitro, nao ha intervencao de uma terceira pessoa. sendo que os 

gametas utilizados sao o do proprio casal. que por determinado motivo nao consegue 

coneeber naturalmente. Para a execucao desta tecnica. toma-se necessaria a utilizacao de 
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varios embrioes para que pelo menos um deles venha resultar em gestacao e posterior 

nascimento. 

O que se questiona e o inconveniente da possibilidade de ocorrencia de gestacao 

multipla que pode resultar em risco para a mae. assim como abortamentos. parto prematuro e 

natimortos. Alem disso, tem-se o problema dos embrioes excedentes nao transplantados. 

0 fato e que com a difusao da reproducao assistida. milhares de embrioes tern sido 

gerados sem que se tenha ate o presente momento. uma destinacao perfeilamente adequada. O 

embate etico tende a persistir. visto ser o embriao um ser humano em potencial. 

Um outro fator a ser considerado, sob o ponto de vista etico. consiste no fato de se 

permitir a um determinado casal escolher as caracteristicas geneticas do embriao que sera 

implantado, tais como o sexo. a cor dos olhos. cabelos etc. Este procedimento e possivel 

gracas a moderna engcnharia genetica, que dispoe de meios atraves dos quais pode alterar os 

genes das celulas. 

A Resolucao n° 1.358/92 do CFM, reza que: 

As tecnicas de reproducao assistida nao devem ser aplicadas com a intencao 

de selecionar o sexo ou qualquer outra caracteristica biologica do llituro 

fllho, exceto quando se trate de evitar doencas geneticas ou hereditarias 

ligadas ao sexo ou a outros caracteres do filho que venha a nascer. 

Desta forma, fica claro que a referida Resolucao proibe que o casal possa interferir na 

escolha dos caracteres geneticos do embriao. porem. como a citacao nos mostra que ha 

excecoes. ou seja, podera ocorrer intervencao das tecnicas de reproducao assistidas nos casos 

de prevencao e tratamento de doencas geneticas ou hereditarias que por ventura acometam o 

embriao. 

Vale lembrar. contudo. que e perfeitamente possivel o nao cumprimento do disposto 

na retrocitada resolucao, visto que a mesma nao possui forca de lei. portanto. nao havendo 

sancao prevista em seu texto para os casos de descumprimento dos seus principios. Diantc 
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disso. uma grande quantidade de casais que desejam ter filhos com caracteristicas que 

satisiacam os seus caprichos pessoais podem recorrer as tecnicas de reproducao assistida. 

sacrificando um grade numero de embrioes. ate que o seu escopo seja atingido. 

No que diz respeito a doacao de ovulos. alem de suscitados os mesmos 

questionamentos da inseminacao artificial heterologa. apresenta tambem a questao da 

manutencao ou nao do anonimato da doadora. e os riscos de problemas fisicos que podem 

acomete-la em funcao do procedimento da retirada dos ovulos. 

Veriftca-se que, os mesmos principios eticos aplicaveis a inseminacao artificial, 

especialmente a heterologa. deveriam ser analogicamente adequados a doacao de ovulos. 

Assim sendo, o anonimato da mulher doadora. a selecao e o peril 1 da mesma, o direito da 

crianca de ser informada da doacao, e os antecedentes geneticos da mulher doadora. bem 

como o direito da crianca de conhecer todas as circunstancias de seu nascimento na 

maioridade. 

Em se tratando das maes de substituicao, esta tecnica enseja uma situacao singular, 

configurada pela dificuldade de se desvincular a mac portadora da crianca gerada. Embora, a 

mae portadora tenha concordado em ceder seu corpo para gerar o filho genetico de outra 

mulher. ao longo da gestacao. o instinto materno pode falar mais alto, impedindo que a 

portadora mantenha sua posicao. Tal situacao tern se apresentado com certa freqiiencia, 

produzindo, alem de discussoes eticas. verdadeiros embates juridicos. 

2.2 Aspectos psicologicos 

O desenvolvimento dos progressos tecnicos e cientificos que determinaram um novo 

dominio da reproducao humana levou psiquiatras e psicologos a se interrogarem sobre os 
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perigos e desafios que constitui o preco desta liberacao frente a tradicional postura etica e 

religiosa da humanidade. 

As novas tecnicas, desenvolvidas nos ultimos anos. representam uma verdadeira 

rcxolucao. na medida em que permitem, a procriacao sem relacao sexual, ao contrario da 

contracepcao que permite a scxualidadc sem procriacao; a fecundacao e o infcio do 

desenvolvimento do ser humano. fora do corpo da mulher. no laboratories a possibilidade de 

transferir um embriao para o utero de uma outra mulher que nao forneceu o ovulo: e assim por 

diante. 

A reproducao humana assistida suscita um debate conllitual porque a entrada de um 

novo ser na vida deixa de ser natural, deixa de ser da ordem "dada" e ingressa na ordem do 

"feito"; torna-se um ato de vontade materializado. nao mais na uniao corporal de dois seres, 

mas em tecnicas, alheias ao eontrole do casal. Tal alteragSo na ordem natural dos 

acontecimentos provoca interrogacoes essenciais sobre o sentido e o valor de tais poderes. 

gcrando nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA psique humana, uma serie de conflitos. 

A inseminacao artificial homologa nao cria maiores problemas de ordem psicologica, 

ja que a materia manipulada e originaria do marido e da mulher. a inseminacao heterologa. 

com doador de esperma. estranho ao casal, e traumatizante e paradoxal, na medida em que. 

permite o estabelecimento de uma aparente conformidade as normas sociais e individuals da 

filiacao, independente da notoria transgressao dessas normas. 

Unificando-se a estes aspectos as imposicoes de ordem social e familiar pode-se bem 

avaliar no que implica, para o casal. a descoberta de uma esterilidade. A situacao psicologica 

torna-se dificil pelo isolamento no qual e colocado o casal. 

A esterilidade masculina atinge diretamente o homem naquilo que ele tern de mais 

profundo no seu intimo e provoca importantes repercussoes psicologicas. Na mulher. a 
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esterilidade tambem provoca grandes reacoes psicologicas. As reacoes das pessoas que nos 

cercam, igualmente pesam sobre o casal. 

O que ocorre e uma reacao de reprovacao em cadeia. Limitada, inicialmente, a uma 

pessoa. passa a atingir o casal. e dai. passa ao grupo familiar, envolvendo. iium estagio 

derradeiro, a sociedade inteira. 

Em uma sociedade como a brasileira. extremamente centrada nas nocoes de virilidade 

e do papel reprodutor, a descobcrta da esterilidade masculina provoca enorme desordem 

psiquica. pois o sonho do homem de ser pai biologico de uma crianca nao podera mais ser 

realizado, exceto pelas vias artificials. 

Segundo nos ensina o professor, Davi Didier (2001. p. 154): 

A esterilidade fere como a morte, esta atinge a vida do corpo. aquela a vida 

atraves da descendencia. Ela rompe a cadeia do tempo que nos vincula 

aqueles que nos precedem e aqueles que nos precederam a aqueles que nos 

sucederao: e a ruptura da cadeia que nos transcende e nos liga a imortalidade. 

O homem esteril e um excluido, o tempo Ihe esta contado, a morte que o 

espera esta sempre presente, a vida se abre sobre o nada. 

A esterilidade nao coloca em cheque so a organizacao psiquica do individuo. mas 

atinge tambem o casal. Se a esterilidade e dificil de viver individualmente para o homem 

solteiro, ela e ainda mais ofensiva para o homem casado. que sofre em nao poder dar a sua 

mulher a realizacao da gravidez e a alegria de ter um filho. Com efeito, a esterilidade priva-a 

de tres sensacoes insubstituiveis: a gravidez. a crianca e o estado de mae. 

Desta forma, dois caminhos se abrem para atingir o desejo de ter filhos: ou o casal 

recorre a adogao ou a inseminacao. Os dois sao validos. embora com cargas emotivas 

diversas e. certamente. efeitos pessoais totalmente distintos. Nao ha como se anular a validade 

do recurso a inseminacao alegando, pura e simplesmente, que na inseminacao ha vaidade. ou 

que ao inves de se investir na inseminacao. dever-se-ia fomentar a adocao. resolvendo. 

indiretamente, o problema social do menor abandonado. 
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Como bem assevera, Eduardo de Oliveira (2002, p. 115): 

Nao ha egoismo nenhuin em querer ter seu proprio filho. Alem disso, o ato 

de amor, apontado por alguns psicanalistas. quanto a adocao, ocorre 

igualmente, e, talvez, ate em dose maior - nas inseminacoes artificials, onde 

o casal renuncia integralmente sua privacidade no ato de procriacao e aceita 

a participacao de um terceiro estranho. 

Destarte, como visto, tanto a inseminacao como tambem a adocao sao meios 

utilizados para se alcancar o privilegio do casal ter filhos. embora com efeitos psicologicos 

diferentes sobre o casal. 

2.3 Aspectos religiosos 

Neste instante de reflexao cientifica, cumpre-nos apresentar uma visao harmonica, 

porem bastante criteriosa a respeito da opiniao das religioes mais difundidas no mundo sobre 

a reproducao humana assistida, objetivando fomentar nossa investigacao monografica e 

enriquecer nossa propria producao intelectual sobre a tematica ora estudada. 

2.3.1 Igrcja Catolica 

A Igrcja Catolica condena todos os meios de reproducao que nao sejam naturais pois 

segundo seus dogmas seria contrariar o ritmo natural da vida detcrminado por Dcus. A 

esterilidade conjugal e vista de modo fatalista, atribuida a vontade divina. Tal posicionamento 

afasta a Igreja da aceitacao popular, posto que, esta nao se propoe sequer a compreender o 

drama vivido pelos casais inferteis. embasadas em dogmas milenares e imutaveis. 

Segundo o entendimento da Professora Olga Mattar (2003, p. 158), esta entendc que: 
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A opcao da etica crista constitui o auxilio aos mais fracos, biologicamente, 

economicamente, politicamente e outros, o que redundaria em solidariedade 

com as minorias. Logo, a Igreja nao poderia tolerar procedimentos como, por 

exemplo. o descarte de embrioes. por entender que a todo o ser humano 

devem ser dadas condicoes de vida com a melhor qualidade possivel. 

A primeira manifestacao da Igreja Catolica a respeito de procriacao artificial, deu-se 

em 17 de marco de 1897. quando o Santo Oflcio declarou como sendo ilicitas e imorais todas 

as formas artiflciais de reproducao. No Congresso Nacional de Medicos realizado em Roma, 

em setembro de 1949. o Papa Pio X I I afirmou que a fecundacao artificial deve ser 

considerada pura e simplesmente como imoral. 

O papa pio X I I , justificou o posicionamento assumido pela Igreja frente as tecnicas de 

procriacao humana assistida, asseverando que. somente os conjuges tern um direito reciproco 

sobre seus corpos para gerar uma nova vida. direito exclusivo. nao cedivel. inalienavel; 

sustentou tambem que reduzir a procriacao a uma mera funcao organica para a transmissao de 

genes seria equivalente a converter o lar domestico, santuario da familia. em simples 

laboratorio biologico. 

Hodiernamente. o problema nao mais e visto como nos tempos de Pio X I I , tao 

somente na perspectiva das normas eticas que regem o matrimonio. mas sob um enfoque 

muito maior. qual seja o que diz respeito a manipulacao da vida humana em si mesma, da 

criacao da vida que e feita deixando a margem a liberdade criadora de Deus. 

Assim. a Igreja Catolica considera imprescindiveis para a gestacao. tanto as relacoes 

sexuais entre um homem e uma mulher quanto o fato de serem casados. Em caso de 

infertilidade a unica solucao seria a adocao. 

2.3.2 Outras Doutrinas Religiosas 
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A Igreja Anglicana divide-se em duas posicoes: uma firme tendencia majoritaria e 

uma tendencia dissidente. A tendencia majoritaria aceita a inseminacao entre marido e mulher 

(homologa), apos a tentativa da relacao sexual normal, o que e considerado legitimo. 

No caso da inseminacao artificial heterologa. a introducao de celulas germinais 

cntranhas ao marido constitui uma ruptura do casamcnto. Como ocorre no catolicismo, a 

insercao deste elemento alheio ao casal. configura ruptura do casamento porque viola a uniao 

exclusiva do homem e da mulher. 

Em oposicao a esta tendencia mais tradicional. uma tendencia minoritaria, mas cada 

vez mais crescente, entende que o objetivo procriativo pode conduzir a um maior 

desenvolvimento da tolerancia. 

A Igreja Presbiteriana sustenta a mesma posicao da Igreja Catolica. ou seja, e contraria 

a quaisquer tipos de reproducao humana artificial. Para esta corrente religiosa a inseminacao 

artificial se opoe ao direito e a moral, pois ultrapassa os limites do direito que os conjuges 

adquiriram no contrato matrimonial, em especial, o de exercer plenamente suas capacidades 

sexuais naturais. O contrato matrimonial em questao nao lhes confere a fecundacao artificial 

porque tal direito nao esta implicito. de nenhuma forma, no direito ao ato conjugal natural. 

No judaismo nao ha oposicao a inseminacao homologa. mas e totalmente contrario a 

pratica da heterologa, vez que uma mulher judia. cujo marido e esteril, nao pode se submeter a 

uma inseminacao com as celulas germinais de um terceiro. A inseminacao de mulheres 

casadas pelo esperma de um doador estranho nao poderia religiosamente criar lacos de 

parentesco entre a crianca e o marido. 

A Igreja mulcumana obedece aos ensinamentos tirados do Alcorao (1998, p.26). O 

livro sagrado dos muculmanos. dentro de um fatalismo radical, assim se refere a esterilidade: 

"Allah cria o que ele quer, ele concede a alguns filhos. da a outros criancas macho (...) Ele 

torna esteril quern ele quer". 



27 

A inseminacao artificial nao constitui uma via islamica de procriacao. Para esta 

religiao os procedimentos adotados para se realizar a inseminacao sao incompativeis com a 

dignidade humana. 

2.4 Aspectos Culturais 

O aspecto cultural torna-se relevante, no ambito da aceitacao da sociedade. Muito 

embora. as mudancas sejam necessarias a evolucao da humanidade, elas causam certa 

estranheza aos valores consolidados ao longo dos anos pela sociedade, revelando-se numa 

resistencia. Desta forma, faz-se necessario uma consciencia critica acompanhada de um 

compromisso social, pois a sociedade tern que aprender a conviver com casos atipicos. 

Em nossa sociedade observamos que algumas modalidades de reproducao assistida sao 

mais facilmente aceitas do que outras, visto que, existem algumas que sao mais coerentes com 

nossos costumes, e mais harmonicas com a ordem juridica e social. 

Entendemos que, a cultura da nossa sociedade, ainda, nao aceita de forma natural a 

reproducao humana do tipo assistida, pois ainda esta arraigado naquela o sentimento de que a 

procriacao so podera ser realizada de forma natural, contudo, observa-se que, esta situacao 

vem mudando, tendo em vista que no Brasil pois em nosso Pais j a existe um grande numero 

de clinicas que estao realizando a reproducao assistida. como tambem ja e grande o numero 

de criancas geradas de forma artificial. Destarte, cabe a sociedade entender que a procriacao 

poder-se-a dar tanto da forma natural como da artificial. 
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CAPITULO 3 ASPECTOS JURJDICOS DA REPRODUCAO H U M A N A ASSISTIDA 

3.1 A reproducao humana assistida espera a lei regulamentadora 

A analise da utilizacao da reproducao assistida sob o ponto de vista juridico. tras a 

tona questoes polemicas e de dificil resolucao. Como ja foi dito outrora. ainda nao ha no 

ordenamento juridico brasileiro uma lei especillca que discipline em sua totalidade o tema, 

sendo a resolucao 1.358/92 do CFM a unica fonte normativa orientadora de tais 

procedimentos. 

O Novo Codigo Civi l de 2002 aborda, superficialmente, o tema em seu artigo 1.597, 

incisos I I . IV e V. Entende-se que. a normalizacao da materia deva ser estabelecida em leis 

especiais. visto ser alvo de constantes mudancas. ja que as referidas tecnicas estate diretamente 

arraigadas ao desenvolvimento tecnico-cientilico. Sabe-se que. a codificacao de leis possui 

um carater de estabilidade. logo nao seria viavel elencar materias de conteudo tao mutavel. 

Existem alguns projetos de leis em tramitacao no Congresso Nacional. porem. estes 

consistent em pequenas variacoes da Resolucao 1.358/92 do CFM. Entende-se necessario. um 

estudo mais aprofundado do tema. de carater multidisciplinar, onde os medicos, juristas e 

segmentos da sociedade civil pudessem opinar na elaboracao de um projeto realmente efetivo. 

3.2 A filiacao na reproducao assistida 

Para uma melhor compreensao do atual institute da filiacao e necessario a apreciacao 

do novo instituto familiar. 

Sabe-se que, por ocasiao da elaboracao do antigo Codigo Civi l brasileiro de 1916, a 

familia social e juridicamente reconhecida era aquela oriunda do casamento. Homem e mulher 
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possuiam um papel definido nesta relacao. sendo que somente os filhos nascidos sob a hegide 

do matrimonio eram legalmente reconhecidos. Os filhos adulterinos sofriam todo tipo de 

discriminacao. social e juridica. sem que nenhuma norma amparasse seus direitos. 

A modificacao do instituto familiar foi ocorrendo a medida que a sociedade foi 

evoluindo. Novos tipos de relacao de afeto foram sendo criadas. o nucleo familiar deixou de 

girar em torno da figura do homem. A mulher ascendeu ao mercado de trabalho, fazendo cair 

por terra o antigo modelo de familia patriarcal. 

O advento da Constituicao Brasileira de 1988 foi o marco que estabeleceu a conversao 

do antigo modelo familiar em um modelo de familia socioafetiva. onde a preocupacao 

precipua e o bem estar de seus entes formadores. A uniao estavel e a familia monoparental 

passam a integrar o conceito de entidade familiar, respaldado pelo artigo 226. § 3° e 4° da 

nossa Carta Magna. 

Nesse novo contexto contemporaneo de familia. surge a familia originada das tecnicas 

de reproducao assistida, que, analisada sob a otica constitucional. e tao legitima como 

qualquer familia natural. O § 6° do art. 227 da Constituicao da Republica Federative do 

Brasil (CRFB). profbe quaisquer discriminacoes relativas a filiacao, vindo a beneficiar desta 

forma, os individuos nascidos com auxilio da reproducao assistida. 

Alem disso, entende-se que a Constituicao Federal de 1988 nao veda a utilizacao da 

reproducao assistida. ja que assim dispoe seu artigo 226,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in verbis: 

Art. 226 A familia, base da sociedade, tern especial protecao do estado. 

Paragrafo 7°. Fundado nos princi'pios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsavel, o planejamento familiar e livre decisao do casal. 

competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e cientificos para o 

exercicio desse direito. vedada qualquer forma coercitiva por parte de 

instituicoes oficiais ou privadas. 

Durante seculos, so havia uma maneira de se conceber. ou seja. atraves da relacao 

sexual do homem com uma mulher. A reproducao assistida trouxc novas possibilidades. 
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inclusive a da participate- de uma terceira pessoa, estranha a relacao conjugal. Com isso, a 

filiacao biologica pode dissociar-se da afetiva, criando novas relacoes sociais e jurfdicas, ate 

entao, jamais vivenciadas. 

E importante destacar que. um dos elementos norteadores na solucao de qualquer 

embate juridico acerca da reproducao assistida e o principio do melhor interesse da crianca. 

visto que, casais que recorrem a procriacao artificial buscam a plenitude da familia como 

comunidade de afeto. Logo, qualquer interesse diverso do afetivo deve ser retaliado. 

Um outro elemento norteador do uso da reproducao assistida e o principio da 

dignidade humana, que deve balizar o implemento das novas biotecnologias a servico da 

reproducao. 

De acordo com os ensinamentos de Guilherme Calmon (2000, p. 250), constata-se 

que: 

A dignidade da pessoa humana, tida como valor fundamental do 

ordenamento patrio, encontra na familia o local ideal para seu 

desenvolvimento, dai a ordem constitucional dirigida ao Estado no sentido de 

dar especial e efetiva protecao a familia, independentemente de sua especie. 

No lastro dessa nova concepcao de familia. surge o fenomeno da desbiologizacao da 

filiacao, ou seja, o entendimento de que esta deve ir alem dos lacos de sangue. 

A verdadeira paternidade nao pode ser fundada somente no elemento biologico. 

Assim, o elemento socioafetivo vem respaldar a posse do estado de filho detida pelo pai 

juridico, devendo essa verdade sobrepujar-se sobre a verdade biologica. 

A paternidade afetiva e uma transformacao do amor, onde o desejo de ter um filho, 

posteriormente se amplia no desenvolvimento de afeto, na entrega e no alicerce de 

compreensao. 

3.3 Da Matemidade 
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Em relacao a maternidade temos que o principio segundo o qual a mae e sempre certa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

{mater semper certa est) ficou literalmente abalado pelas novas tecnicas de reproducao 

assistida. 

Antigamente, a mae era sempre certa porque era impossivel fecundar o ovulo fora o 

utero materno ou transplanta-lo em outra pessoa, sendo certo que a mae era aquela que estava 

gestando o nascituro. 

Atualmente. a certeza em relacao a maternidade esta abalada. tendo em vista que. a 

mae pode ser a que esta gestando o filho, pode ser a que forneceu o ovulo para fecundacao, ou 

pode ser a que recebeu o ovulo de uma terceira pessoa e que contratou a barriga de 

substituicao para gesta-lo (mae socioafetiva). Em nosso ordenamento patrio consagra-se a 

ideia de que a mae e a que gestou e deu a luz. 

Se a mae doadora do ovulo for fecundada com semen de seu marido ou de tercciro. e 

ela mesma gestar o concebido, nao restam duvidas de que ela sera declarada a mae da crianca. 

tendo em vista a coincidencia dos atributos genetico. socioafetivo e gestacional. 

A questao de maior complexidade ocorre quando a "mae gestante" for diferente da 

"mae biologica" ou da "mae socioafetiva". Podera. nestes casos, ocorrer o conflito negativo ou 

positivo da maternidade. 

O conflito positivo ocorre quando varias maes reivindicam para si a maternidade da 

crianca, ja o conflito negativo ocorrera quando nenhuma das maes assumir a maternidade da 

crianca. 

Diante dos conflitos apresentados, a solucao que melhor se coaduna com a tendencia 

doutrinaria e legislativa mundial e a de se atribuir a mae que gestou a crianca a sua 

maternidade. 
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Esta solucao podera ser modificada se ficar evidente que a mae gestante, por nao ser 

mae biologica, nao tiver condicoes de cuidar da crianca (psicologicas e sociais), entregando-

se a crianca a mae que melhor atender aos seus interesses (biologica ou socioafetiva). 

Atualmente. cresce na doutrina patria um entendimento de que, nos casos em que haja 

fertilizacao /'//zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vitro, com o uso de mae de substituicao. a mac biologica e a que merece a 

maternidade da crianca. Nossa doutrina entende que a mae de substituicao e apenas a 

hospedcira daquele ser gerado sem a contribuicao de suas celulas germinativas e que se 

cngravidou apenas para ajudar na concepcao do filho de outrem. 

Outro ponto importante e levantado pelos adeptos da filiacao afetiva. Estes defendem 

o pensamento de que, independentemente da origem biologica ou da gestacao. a mae sera 

aquela que assumiu e levou adiante o sonho da maternidade ao recorrer ate mesmo a estranhos 

para que sua vontade fosse satisfeita. 

Em relacao a substituicao de utero. tambem chamada dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA harriga de aluguel, e certo 

que nao ha legislacao que a regulc ou que a proiba. sendo tal fato apenas tratado pela 

resolucao 1.358/92 do CFM que reza que: " A mae de substituicao devera assinar um termo de 

consentimento informado. onde ira declarar estar ciente de todo procedimento."" 

Pelo ordenamento juridico e vedado qualquer contrato que envolva bem indisponivel, 

como e o caso da vida humana, sendo que os contratos de "locacSo" ou substituicao de utero 

nao tern eficacia juridica; havendo lide. ficam sujeitos a decisoes judiciais conflitantes. 

Entende-se que, a solucao dos impasses relativos a disputa ou imposicao da 

maternidade deve variar em cada caso concreto diante das peculiaridades levantadas; mas a 

tendencia e a de que o julgador deve sempre ter em mente quern primeiro externou a vontade 

relativa a inseminacao e, tambem. o melhor interesse da crianca. 

O direito comparado nos oferece as seguintes solucoes : 

- FRANCA, A U S T R A L I A , A L E M A N I IA: Presume-se mae quern deu a luz; 
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- INGLATERRA : Permite a barriga de aluguel. devendo a crianca ser 

entregue a quern pretendeu o nascimento; 

- C A N A D A , A L E M A N H A , ESPANHA. AUSTRALIA : Veda-se a Iocacao de 

utero; 

- EUA: Presume-se mae quern deu a luz; mas, se houve loca^ao de utero. o 

casal contratante devera adotar a crianca logo apos o nascimento. 

3.4 Da paternidade 

No que diz respeito a paternidade. o brocardo latino pelo qual o filho de mulher casada 

presume-se de seu marido,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pater is est, quern nuptiae demonstrat", tambem nao mantem 

atualmente sua total aplicacao gracas as novas tecnicas reprodutivas. 

Na inseminacao homologa descabem maiores analises juridicas, tendo em vista que se 

concilia a filiacao biologica com a filiacao afetiva, ou seja, o pai sera aquele que doou o 

espermatozoide para ser fecundado em sua esposa ou companheira. 

Em relacao a inseminacao heterologa, comecam a surgir os problemas envolvendo a 

paternidade. Tres hipoteses precisam ser estudadas: 

1°) Se a tecnica foi consentida dentro de um casamento ou uniao estavel; 

2°) Se a tecnica nao foi consentida dentro de um casamento ou uniao estavel; 

3°) Se a tecnica foi realizada fora do casamento ou de uniao estavel em 

mulheres solteiras, viuvas, separadas judicialmente ou divorciadas. 

A primeira situacao e a que oferece menos preocupacao, pois ja e consenso entre os 

doutrinadores e legislacoes estrangeiras que o homem. ao consentir na inseminacao 

heterologa de sua esposa ou companheira, assume a paternidade da crianca e, em nenhum 

momento, podera contesta-la. 
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Na segunda situacao. a mulher. ao se fecundar com semen de terceiros, e com o 

desconhecimento de seu marido ou companheiro, comete um ato atentatorio ao casamento 

(injuria grave, viola^ao dos deveres do casamento. insuportabilidade da vida em comum, 

viola^ao ao dever de lealdade, etc.). Sabe-se que, em tais hipoteses, o marido podera contestar 

a paternidade do filho se ja o houver registrado, tendo em vista que foi levado a erro ao 

registra-lo. 

A terceira situacao e aquela em que a mulher recorre a um banco de semen e se 

fertiliza com o intuito de formar uma familia monoparental. Nesses casos nao e possivel 

atribuir-se ao doador qualquer vinculo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA filiacao. Ainda que, nao exista lei especifica, por 

analogia usamos o instituto da adocao em relacao a doacao do semen. 

A crianca somente sera registrada em nome da mae, mas podera no futuro requerer o 

reconhecimento de seu vinculo genetico de filiacao biologica. Isto. porem. nao acarreta ao 

doador quaisquer obrigacoes ou direitos relativos a crianca, uma vez que, ao doar seu semen 

ele abdica voluntariamente de sua paternidade, da mesma forma que o faz quern entrega uma 

crianca para adocao ou quern perde o poder-familiar. 

No direito alienigena temos as seguintes solucoes: 

- INGLATERRA : 0 doador de esperma nao tern qualquer direito ou dever em 

relacao a crianca, sendo-lhe preservado o anonimato; 

- EUA, A U S T R A L I A : O marido que consentir na inseminacao sera 

considerado o pai da crianca; 

- C A N A D A : Se a inseminacao for heterologa, o marido ou o companheiro 

somente sera o pai se houver consentido; 

- A L E M A N H A : Na fertilizacao heterologa e necessario o consentimento 

escrito, e por instrumento publico, e o pai que consentir nao podera impugnar a filiacao; 

- ESPANHA : O consentimento vincula a filiacao. 
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3.5 Da investigacao da paternidade na reproducao assistida 

No caso da inseminacao heterologa, podem ocorrer duas possibilidades. Na primeira o 

pai socioafetivo, por um motivo qualquer, negar-se a reconhecer a paternidade nao realizando 

o registro civil da crianca. 

Outra possibilidade seria o desejo da crianca oriunda de inseminacao heterologa. 

investigar sua filiacao biologica. apesar de ter estabelecida a paternidade socioafetiva. 

No primeiro caso, para o reconhecimento da paternidade seria cabivcl uma acao de 

vindicacao de estado, a ser exercida pelo filho renegado, quando este houver nascido na 

constancia do casamento. 

No segundo caso, mesmo apos ter sido firmada a paternidade socioafetiva, o individuo 

poderia propor uma acao de investigacao de paternidade, na busca de sua paternidade 

biologica, cumulada com a negatoria de paternidade socioafetiva, se assim o desejar. 

O Estatuto da Crianca e do Adolescente Lei n° 8.069/90. preve em seu Art. 27: "O 

reconhecimento do estado de filiacao e direito personalissimo, indisponivel e imprescritivel, 

podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem nenhuma restricao. observando o 

segredo de justica". 

Diante de tal dispositivo, surge uma questao de suma importancia, mas que ainda nao 

possui resposta contundente: ate que ponto fica assegurado o sigilo do doador de gametas, j a 

que a Resolucao 1.358/92 nao tern forca de lei e o art. 27 do ECA assegura a investigacao da 

paternidade a qualquer tempo? 

A inseminacao heterologa possibilita inumeras situacoes confusas, tanto do ponto de 

vista juridico como social. E certo que, o pai socioafetivo, apos ter externado sua 

concordancia em ter um filho que geneticamente nao e seu, nao podera voltar atras, sob pena 

de violar os principios da dignidade humana e do melhor interesse da crianca. 
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Por outro lado, o filho havido de inseminacao heterologa tern assegurado por lei. o 

direito de investigar sua paternidade, o que pode ensejar a rejeicao da paternidade 

socioafetiva. 

O Novo Codigo Civi l de 2002 contempla algumas tecnicas de reproducao assistida. 

especificamente nos incisos I I I . IV e V do art. 1.597. abordando a presuncao de paternidade 

dos filhos havidos por tais tecnicas: 

Art. 1.597 Presumem concedidos na Constancia do casamento os filhos: 

I I I - havidos por fecundacao artificial homologa. mesmo que falecido o 

marido; 

IV- havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embrioes excedentarios, 

decorrente de concepcao artificial homologa; 

V- havidos por inseminacao artificial heterologa. desde que tenha 

autorizacao especial do marido. 

Como se observa o referido artigo 1.597 trata da filiacao elencando, alem das 

hipoteses de presuncao de paternidade previstas no codigo vigente, os incisos I I I , IV e V que 

tambem presumem concebidos na constancia do casamento os filhos havidos de fecundacao 

artificial homologa, inclusive azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA post mortem, de fecundacao in vitro (homologa), e 

inseminacao artificial heterologa, com a previa autorizacao do marido. 

Cumpre ressaltar, ainda, que o artigo retrocitado nao contempla a Uniao Estavel, logo, 

a crianca oriunda deste tipo de relacao poderia exercer o seu direito de reconhecimento de 

paternidade atraves de quaisquer hipoteses legais. 

Diante do exposto, pode-se constatar que o Novo Codigo Civi l aborda a reproducao 

assistida de maneira bastante superficial, atendo-se somente aos aspectos da paternidade. 

3.6 O direito sucessorio na reproducao humana assistida 
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Nesta seara, mais uma vez, a reproducao assistida suscita questoes polemicas e de 

dificil solucao. 

De acordo com o art. 1.787 do novo Codigo Civi l de 2002. a crianca proveniente de 

inseminacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA post mortem nao teria capacidade para suceder, visto que tal capacidade seria a 

do tempo da abertura da sucessao . 

Assim, transmitindo-se a heranca no momento da morte, e necessario haver sucessor. 

coexistirem hereditando e herdeiro, testador e legatario. Para nao deixar o HI ho de quern tinha 

patrimonio em desamparo, a lei exige apenas a coexistencia do hereditando com o embriao de 

sua prole. 

A capacidade de herdar beneficia a todas as criaturas existentes, inclusive os 

nascituros, desde que venham ao mundo com vida, desta forma so e incapaz quern nao estava 

concebido, quando da morte do autor da heranca. 

Na tentativa de minimizar o efeito nocivo do referido artigo o Novo Codigo Civi l de 

2002, buscou em seu art. 1.799. assegurar os direitos sucessorios desta crianca, propondo que 

a mesma pode vir a suceder desde que tenha sido indicado em testamento pelo de cujus. 

Entretanto, tal dispositivo tern sido considerado polemico. posto que diferencia os 

filhos havidos por inseminacao post mortem, de todos os demais, sejam eles naturais, 

adotivos, havidos de inseminacao heterologa ou fecundacao in vitro, visto que estes fariam jus 

a sucessao hereditaria, enquanto aqueles, a sucessao testamentaria. 

Considerando que, a Constituicao Federal de 1988 preconiza a igualdade entre os 

filhos, poderia ser argiiida a inconstitucionalidade do referido dispositivo. 

3.7 Das normas existentes 
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Como ja fora dito anteriormente. a reproducao assistida. carece de normas legais que a 

tutelem, sendo que a unica norma que a disciplina e a Resolucao 1.358/92 do CFM. Vale 

ressaltar porem. que a citada resolucao nao tern forca de lei. sendo elaborada com o objetivo 

de balizar uma conduta medica etica. abordando o tema sob uma otica desvinculada de uma 

maior profundidade juridica. 

A Resolucao 1.358/92 do CFM traz alguns principios basicos. sendo um deles o uso 

da reproducao assistida no tratamento da infertilidade, desde que haja probabilidade de 

sucesso e nao acarrete risco grave a saude da paeiente ou do possivel descendente. 

O consentimento informado deve ser obrigatorio e extensivo as partes envolvidas na 

relacao. devendo este estar materializado em formulario especial: 

a) A vedacao da utilizacao da reproducao assistida. com o intuito de selecao de 

caracterfsticas geneticas, exceto nos caso de prevencao de doencas geneticas; 

b) A determinacao de que o numero Maximo de ovocitos a serem transferidos seja de 

quatro. para evitar gestacoes multiplas e suas complicacies; 

c) O entendimento de que toda mulher capaz possa ser receptora da reproducao 

assistida. sendo que estando casada ou em uniao estavel. necessila de aprovacao de seu 

conjuge ou companheiro; 

d) A referida Resolucao preconiza, ainda. que as clinicas que aplicam a reproducao 

assistida devem manter um banco de dados com registro de todos os procedimentos e suas 

implicacdes. 

e) A doacao de gametas ou embrioes nao podera ter carater lucrativo, e alem disso, 

deve ser mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores e reccptores de gametas ou de 

embrioes. 
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No que concerne a legislacao acerca da reproducao assistida, existem alguns projetos 

de lei tramitando no Congresso Nacional. Ocorre que tais projetos consistem em pequenas 

variacoes da Resolucao 1.358/92, tendo muito pouco a acrescentar. 

Um dos projetos mais completos acerca do tema e o PL 90/99, elaborado pelo Senador 

Lucio Alcantara. Embora seja um projeto bastante abrangente, tern sido alvo de muitas 

criticas, visto que possui alguns dispositivos considerados inconstitucionais. 

O § 9° do artigo 9° do referido projeto dispoe /'//zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA verbis: "'Nao se aplicam aos embrioes 

originados in vitro, antes de sua introducao no aparelho reprodutor da mulher receptora, os 

direitos assegurados ao nascituro na forma da lei". 

O § 3° do artigo 9° do PL 90/99 estabelece que. o numero total de embrioes 

produzidos na FIV sera comunicado aos usuarios para que se decida quantos serao 

transferidos a fresco, ficando o restante preservado, sendo que os usuarios poderao optar pelo 

descarte. doacao a terceiro ou doacao para pesquisas. 

O § 4° do referido artigo 9° determina o descarte de gametas em determinados casos 

dispondo o seguinte: 

§ 4° E obrigatorio o descarte de gametas e embrioes: 

I - doados ha mais de dois anos: 

II - sempre que for solicitado pclos doadores; 

III - sempre que estiver determinado no documento de consentimento 

informado; 

IV - nos casos conhecidos de falecimento de doadores ou depositantes; 

V - no caso de falecimento de pelo menos uma das pessoas que originaram 

embrioes preservados. 

Segundo a grande maioria dos doutrinadores patrios, § 1° do art. 9° do PL 90/99 

afronta o Codigo Civ i l , posto que este reserva o direito do nascituro no caso de partilha de 

bens e o referido dispositivo discrimina o nascituro. privando-o da heranca dos pais em 

igualdade de condicoes com seus irmaos e herdeiros. 
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Ja em relacao aos § 3° e 4° do PL 90/99, entendem os doutrinadores que o descarte de 

embrioes e doacao para pesquisas contraria o disposto no art. 5° da nossa Constituicao de 

1988, que estabelece a inviolabilidade da vida humana. A eliminacao de vidas humanas ou a 

sua destinacao para pesquisas alem de imoral e antietico, seria crime. 

Diante de tantas criticas, foi apresentado pelo Senador Roberto Requiao um projeto 

substitutive para o PL 90/99, que tern como principio a proibicao da produc&o de embrioes 

excedentes, atraves da transferencia a fresco dos embrioes produzidos, preconizando ainda a 

tipificacao da reducao embrionaria como crime e a proibicao da utilizacao dos gametas apos 

a morte do doador, salvo autorizacao expressa. 

Nao se pode desconsiderar que, a Lei de biosseguranca n° 11.105/2005. tambem tras 

em seu texto regras juridicas que dizem respeito a doacao de embrioes para pesquisas 

cientificas e terapeuticas, contudo, esta lei como dito anteriormente, nao trata de forma 

especifica o assunto, deixando, assim, a desejar em outros aspectos de muita importancia. 

Entende-se que, as leis e os projetos de leis existentes devem ser melhorados, pois nao 

esgotam o tema de maneira satisfatoria. Destarte, faz-se necessaria a elaboracao de projetos de 

leis por comissoes multidisciplinares, pois desse modo, pode-se ter uma visao mais 

abrangente da tecnica e conseqiientemente, a proposicao de solucoes mais adequadas aos 

problemas gerados. 
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CONCLUSAO 

Percebe-se que, com o passar dos anos, cada vez mais a tecnologia tern criado situacoes 

faticas nunca antes experimentadas. Crencas, dogmas, costumes embasados na cultura dos povos 

tern sido questionados e ate abandonados diante da nova realidade. 

As mudancas sao tao rapidas e profundas, que acabam por levar a sociedade a 

perplexidade e dilemas de dificil solucao. Desta forma, cabe ao direito, como ciencia social, o 

papel de fiscalizador de tais mudancas, de modo a nao permitir que haja uma inversao dos valores 

primordiais de uma sociedade, que possa vir a prejudicar a estabilidade do ordenamento juridico. 

A reproducao humana assistida e uma realidade. Nao ha como ignorar os seus beneficios, 

usando apenas argumentos filosoficos e religiosos. Contudo, devem-se procurar meios de utiliza-

la de modo a servir a sociedade, sem perder de vista o respeito a dignidade humana e o equilibrio 

das relacoes sociais. 

Sendo o direito ao planejamento familiar assegurado pela Constituicao Brasileira de 1988, 

e certo que o Estado deva oferecer subsidios para que este direito seja alcancado, de modo a nao 

comprometer a seguranca das relacoes juridicas. Para isto, faz-se necessaria a elaboracao de leis 

especificas que versem sobre reproducao assistida, visto que a Resolucao 1.358/92 do CFM alem 

de superficial, apresenta um enfoque medico e nao juridico. 

Assim, uma legislacao especifica acerca do tema torna-se necessaria para poder proteger o 

interesse de todas as partes envoividas, embora nao seja suficiente para um campo tao delicado 

das relacoes humanas. E fundamental uma conscientizacao a respeito dos processos de 

reproducao assistida para que se faca uma opcao consciente na escolha de sua utilizacao. 

Responsabilidade deve ser a palavra de ordem, tanto do ponto de vista medico quanto do 

paeiente. 
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Contata-se que, os estudos juridicos nao avancam na mesma velocidade que as ciencias 

biologicas. Portanto, devem seguir os passos da Biotecnologia, impedindo que a mesma 

ultrapasse limites essenciais a etica e a convivencia social, utilizando-a apenas em beneficio da 

sociedade, sem perder de vista o respeito a vida e a dignidade humana. 

A posicao da igreja catolica deve servir como norteadora, mas nao pode ser acatada na 

integra por apresentar muitas vezes um carater dogmatico e em muitos aspectos, retrogrado. 

E salutar a promocao de seminarios sobre o assunto, envolvendo medicos, juristas, 

religiosos e representantes da sociedade civil e do poder legislativo e executivo, visando atraves 

do debate apresentar posicionamentos coerentes com a realidade brasileira e, capazes de 

aprimorar o nosso sistema juridico. 

Enfim, a medicina descobriu a solucao para a infertilidade, resta ao direito, enquanto 

ciencia social, resguardar os principios constitucionais e respeitando os direitos fundamentals do 

homem criar os mecanismos legais indispensaveis a regulamentacao da tematica, garantindo a 

justica no caso concreto. 
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Presiclencia da Republica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C a s a C i v i l 

Subchef ia para A s s u n t o s Ju r id i cos 

LEI N° 11.105, DE 24 DE MARCO DE 2005. 

Regulamenta os incisos II, IV e V do § 1 s do art. 225 da 

Constituicao Federal, estabelece normas de seguranga 

e mecanismos de fiscalizagao de atividades que 

envolvam organismos geneticamente modificados -

OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 

Biosseguranga - CNBS, reestrutura a Comissao Tecnica 

Nacional de Biosseguranca - CTNBio, dispoe sobre a 

Politica Nacional de Biosseguranca - PNB, revoga a Lei 

n a 8.974, de 5 de Janeiro de 1995, e a Medida Provisoria 

n a 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, e os arts. 5*. 6^. 

7 a , 8-°-, 9 a 10 e 16 da Lei n?-10.814, de 15 de dezembro 

de 2003, e da outras providencias. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Fago saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

CAPITULO I 

DISPOSIQOES PRELIMINARES E GERAIS 

Art. 12 Esta Lei estabelece normas de seguranga e mecanismos de fiscalizagao sobre a construgao, o 

cultivo, a produgao, a manipulagao, o transpose, a transferencia, a importagao, a exportagao, o 

armazenamento, a pesquisa, a comercializagao, o consumo, a liberagao no meio ambiente e o descarte de 

organismos geneticamente modificados - OGM e seus derivados, tendo como diretrizes o estimulo ao 

avango cientifico na area de biosseguranga e biotecnologia, a protegao a vida e a saude humana, animal e 

vegetal, e a observancia do principio da precaugao para a protegao do meio ambiente. 

§ 1 a Para os fins desta Lei, considera-se atividade de pesquisa a realizada em laboratorio, regime de 
contengao ou campo, como parte do processo de obtengao de OGM e seus derivados ou de avaliagao da 
biosseguranga de OGM e seus derivados, o que engloba, no ambito experimental, a construgao, o cultivo, 
a manipulagao, o transporte, a transferencia, a importagao, a exportagao, o armazenamento, a liberagao 
no meio ambiente e o descarte de OGM e seus derivados. 

§ 2 a Para os fins desta Lei, considera-se atividade de uso comercial de OGM e seus derivados a que 

nao se enquadra como atividade de pesquisa, e que trata do cultivo, da produgao, da manipulagao, do 

transporte, da transferencia, da comercializagao, da importagao, da exportagao, do armazenamento, do 

consumo, da liberagao e do descarte de OGM e seus derivados para fins comerciais. 

Art. 2 a As atividades e projetos que envolvam OGM e seus derivados, relacionados ao ensino com 

manipulagao de organismos vivos, a pesquisa cientifica, ao desenvolvimento tecnologico e a produgao 

industrial ficam restritos ao ambito de entidades de direito publico ou privado, que serao responsaveis pela 

obediencia aos preceitos desta Lei e de sua regulamentagao, bem como pelas eventuais consequencias 

ou efeitos advindos de seu descumprimento. 

§ 1 a Para os fins desta Lei, consideram-se atividades e projetos no ambito de entidade os conduzidos 

em instalagoes proprias ou sob a responsabilidade administrativa, tecnica ou cientifica da entidade. 

§ 2^ As atividades e projetos de que trata este artigo sao vedados a pessoas fisicas em atuagao 

autonoma e independente, ainda que mantenham vinculo empregaticio ou qualquer outro com pessoas 

juridicas. 

Mensagem de veto 
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§ 3
a

 Os interessados em realizar atividade prevista nesta Lei deverao requerer autorizacao a 
Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranga - CTNBio, que se manifestara no prazo fixado em 
regulamento. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§  A
9

-  As organizagoes publicas e privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, financiadoras ou 
patrocinadoras de atividades ou de projetos referidos no caput deste artigo devem exigir a apresentagao 
de Certificado de Qualidade em Biosseguranga, emitido pela CTNBio, sob pena de se tornarem co-
responsaveis pelos eventuais efeitos decorrentes do descumprimento desta Lei ou de sua 
regulamentagao. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 39- Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - organismo: toda entidade biologica capaz de reproduzir ou transferir material genetico, inclusive 
virus e outras classes que venham a ser conhecidas; 

II - acido desoxirribonucleico - ADN, acido ribonucleics - ARN: material genetico que contem 
informagoes determinantes dos caracteres hereditarios transmissiveis a descendencia; 

III - moleculas de ADN/ARN recombinante: as moleculas manipuladas fora das celulas vivas 
mediante a modificagao de segmentos de ADN/ARN natural ou sintetico e que possam multiplicar-se em 
uma celula viva, ou ainda as moleculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicagao; consideram-se 
tambem os segmentos de ADN/ARN sinteticos equivalentes aos de ADN/ARN natural; 

IV - engenharia genetica: atividade de produgao e manipulagao de moleculas de ADN/ARN 
recombinante; 

V - organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo material genetico - ADN/ARN tenha 
sido modificado por qualquer tecnica de engenharia genetica; 

VI - derivado de OGM: produto obtido de OGM e que nao possua capacidade autonoma de 
replicagao ou que nao contenha forma viavel de OGM; 

VII - celula germinal humana: celula-mae responsavel pela formagao de gametas presentes nas 
glandulas sexuais femininas e masculinas e suas descendentes diretas em qualquer grau de ploidia; 

VIII - clonagem: processo de reprodugao assexuada, produzida artificialmente, baseada em um unico 
patrimonio genetico, com ou sem utilizagao de tecnicas de engenharia genetica; 

IX - clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a finalidade de obtengao de um individuo; 

X - clonagem terapeutica: clonagem com a finalidade de produgao de celulas-tronco embrionarias 
para utilizagao terapeutica; 

XI - celulas-tronco embrionarias: celulas de embriao que apresentam a capacidade de se transformar 
em celulas de qualquer tecido de um organismo. 

§ 1
a

 Nao se inclui na categoria de OGM o resultante de tecnicas que impliquem a introdugao direta, 
num organismo, de material hereditaria desde que nao envolvam a utilizagao de moleculas de ADN/ARN 
recombinante ou OGM, inclusive fecundagao in vitro, conjugagao, transdugao, transformagao, indugao 
poliploide e qualquer outro processo natural. 

§ 2 2 Nao se inclui na categoria de derivado de OGM a substancia pura, quimicamente definida, obtida 

por meio de processos biologicos e que nao contenha OGM, proteina heterologa ou ADN recombinante. 

Art. 4
s

 Esta Lei nao se aplica quando a modificagao genetica for obtida por meio das seguintes 

tecnicas, desde que nao impliquem a utilizagao de OGM como receptor ou doador: 

I - mutagenese; 
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II - formagao e utilizagao de celulas somaticas de hibridoma animal; 

III - f u s a o celular, inclusive a de protoplasma, de celulas vegetais, que possa ser produzida mediante 
metodos tradicionais de cultivo; 

IV - autoclonagem de organismos nao-patogenicos que se processe de maneira natural. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 59 E permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilizagao de celulas-tronco embrionarias obtidas 
de embrioes humanos produzidos por fertilizagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in vitro e nao utilizados no respectivo procedimento, 
atendidas as seguintes condigoes: 

I - sejam embrioes inviaveis; ou 

II - sejam embrioes congelados ha 3 (tres) anos ou mais, na data da publicagao desta Lei, ou que, ja 
congelados na data da publicagao desta Lei, depois de completarem 3 (tres) anos, contados a partir da 
data de congelamento. 

§ 1 a Em qualquer caso, e necessario o consentimento dos genitores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 29 Instituigoes de pesquisa e servigos de saude que realizem pesquisa ou terapia com celulas-

tronco embrionarias hurhanas deverao submeter seus projetos a apreciagao e aprovagao dos respectivos 

comites de etica em pesquisa. 

§ 3 a E vedada a comercializagao do material biologico a que se refere este artigo e sua pratica impiica 

o crime tipificado no art. 15 da Lei n a 9.434. de 4 de fevereiro de 1997. 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Q
9

-  Fica proibido: 

I - implementagao de projeto relativo a OGM sem a manutengao de registro de seu acompanhamento 
individual; 

II - engenharia genetica em organismo vivo ou o manejo in vitro de ADN/ARN natural ou 

recombinante, realizado em desacordo com as normas previstas nesta Lei; 

III - engenharia genetica em celula germinal humana, zigoto humano e embriao humano; 

IV - clonagem humana; 

V - destruigao ou descarte no meio ambiente de OGM e seus derivados em desacordo com as 

normas estabelecidas pela CTNBio, pelos orgaos e entidades de registro e fiscalizagao, referidos no art. 

16 desta Lei, e as constantes desta Lei e de sua regulamentagao; 

VI - liberagao no meio ambiente de OGM ou seus derivados, no ambito de atividades de pesquisa, 
sem a decisao tecnica favoravel da CTNBio e, nos casos de liberagao comercial, sem o parecer tecnico 
favoravel da CTNBio, ou sem o licenciamento do orgao ou entidade ambiental responsavel, quando a 
CTNBio considerar a atividade como potencialmente causadora de degradagao ambients'., ou sem a 
aprovagao do Conselho Nacional de Biosseguranga - CNBS, quando o processo tenha sido por ele 
avocado, na forma desta Lei e de sua regulamentagao; 

VII - a utilizagao, a comercializagao, o registro, o patenteamento e o licenciamento de tecnologias 

geneticas de restrigao do uso. 

Paragrafo unico. Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias geneticas de restrigao do uso 

qualquer processo de intervengao humana para geragao ou multiplicagao de plantas geneticamente 

modificadas para produzir estruturas reprodutivas estereis, bem como qualquer forma de manipulagao 

genetica que vise a ativagao ou desativagao de genes relacionados a fertilidade das plantas por indutores 

quimicos externos. 
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Art. 7 e Sao obrigatorias: 

I - a investigacao de acidentes ocorridos no curso de pesquisas e projetos na area de engenharia 
genetica e o envio de relatorio respectivo a autoridade competente no prazo maximo de 5 (cinco) dias a 
contar da data do evento; 

II - a notificacao imediata a CTNBio e as autoridades da saude publica, da defesa agropecuaria e do 

meio ambiente sobre acidente que possa provocar a disseminagao de OGM e seus derivados; 

III - a adogao de meios necessarios para plenamente informar a CTNBio, as autoridades da saude 
publica, do meio ambiente, da defesa agropecuaria, a coletividade e aos demais empregados da instituigao 
ou empresa sobre os riscos a que possam estar submetidos, bem como os procedimentos a serem 
tornados no caso de acidentes com OGM. 

CAPfTULO II 

Do Conselho Nacional de Biosseguranga - CNBS 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 8
9 Fica criado o Conselho Nacional de Biosseguranga - CNBS, vinculado a Presidencia da 

Republica, orgao de assessoramento superior do Presidente da Republica para a formulagao e 
implementagao da Politica Nacional de Biosseguranga - PNB. 

§ 1 s Compete ao CNBS: 

I - fixar principios e diretrizes para a agao administrativa dos orgaos e entidades federais com 
competencias sobre a materia; 

II - analisar, a pedido da CTNBio, quanto aos aspectos da conveniencia e oportunidade 
socioeconomicas e do interesse nacional, os pedidos de liberagao para uso comercial de OGM e seus 
derivados; 

III - avocar e decidir, em ultima e definitiva instancia, com base em manifestagao da CTNBio e, 
quando julgar necessario, dos orgaos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, no ambito de suas 
competencias, sobre os processos relativos a atividades que envolvam o uso comercial de OGM e seus 
derivados; 

IV - (VETADO) 

§ 25 (VETADO) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 39- Sempre que o CNBS deliberar favoravelmente a realizagao da atividade analisada, encaminhara 

sua manifestagao aos orgaos e entidades de registro e fiscalizagao referidos no art. 16 desta Lei. 

§ 4 a Sempre que o CNBS deliberar contrariamente a atividade '-snalfsada, encaminnara sua 

manifestagao a CTNBio para informagao ao requerente. 

Art. 9 a O CNBS e composto pelos seguintes membros: 

I - Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidencia da Republica, que o presidira; 

II - Ministro de Estado da Ciencia e Tecnologia; 

III - Ministro de Estado'do Desenvolvimento Agrario; 

IV - Ministro de Estado da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; 

V - Ministro de Estado da Justiga; 
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VI - Ministro de Estado da Saude; 

VII - Ministro de Estado do Meio Ambiente; 

VIII - Ministro de Estado do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior; 

IX - Ministro de Estado das Relacoes Exteriores; 

X - Ministro de Estado da Defesa; 

XI - Secretario Especial de Aquicultura e Pesca da Presidencia da Republica. 

§ 1 s O CNBS reunir-se-a sempre que convocado pelo Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da 

Presidencia da Republica, ou mediante provocagao da maioria de seus membros. 

5 2^ (VETADO) 

§ 3 s Poderao ser convidados a participar das reunioes, em carater excepcional, representantes do 

setor publico e de entidades da sociedade civil. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 45 O CNBS contara com uma Secretaria-Executiva, vinculada a Casa Civil da Presidencia da 

Republica. 

§ 5 f i A reuniao do CNBS podera ser instalada com a presenca de 6 (seis) de seus membros e as 

decisoes serao tomadas com votos favoraveis da maioria absoluta. 

CAPITULO III 

Da Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranga - CTNBio 

Art. 10. A CTNBio, integrante do Ministerio da Ciencia e Tecnologia, e instancia colegiada 
multidisciplinar de carater consultivo e deliberativo, para prestar apoio tecnico e de assessoramento ao 
Governo Federal na formulagao, atualizagao e implementagao da PNB de OGM e seus derivados, bem 
como no estabelecimento de normas tecnicas de seguranga e de pareceres tecnicos referentes a 
autorizagao para atividades que envolvam pesquisa e uso comercial de OGM e seus derivados, com base 
na avaliagao de seu risco zoofitossanitario, a saude humana e ao meio ambiente. 

Paragrafo unico. A CTNBio devera acompanhar 0  desenvolvimento e 0  progresso tecnico e cientifico 

nas areas de biosseguranga, biotecnologia, bioetica e afins, com o objetivo de aumentar sua capacitagao 

para a protegao da saude humana, dos animais e das plantas e do meio ambiente. 

Art. 11. A CTNBio, composta de membros titulares e suplentes, designados pelo Ministro de Estado 
da Ciencia e Tecnologia, sera constituida por 27 (vinte e sete) cidadaos brasileiros de reconhecida 
competencia tecnica, de notoria atuagao e saber cientificos, com grau academico de doutor e com 
destacada atividade profissional nas areas de biosseguranga, biotecnologia, biologia, saude humana e 
animal ou meio ambiente, sendo: 

1 - 1 2 (doze) especialistas de notorio saber cientifico e tecnico, em efetivo exercicio profissional, 
sendo: 

a) 3 (tres) da area de saude humana; 

b) 3 (tres) da area animal; 

c) 3 (tres) da area vegetal; 

d) 3 (tres) da area de meio ambiente; 
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II - um repres'entante de cada um dos seguintes orgaos, indicados pelos respectivos titulares: 

a) Ministerio da Ciencia e Tecnologia; 

b) Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; 

c) Ministerio da Saude; 

d) Ministerio do Meio Ambiente; 

e) Ministerio do Desenvolvimento Agrario; 

f) Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior; 

g) Ministerio da Defesa; 

h) Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidencia da Republica; 

i) Ministerio das Reiagoes Exteriores; 

III - um especialista em defesa do consumidor, indicado pelo Ministro da Justiga; 

IV - um especialista na area de saude, indicado pelo Ministro da Saude; 

V - um especialista em meio ambiente, indicado pelo Ministro do Meio Ambiente; 

VI - um especialista em biotecnologia, indicado pelo Ministro da Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento; 

VII - um especialista em agricultura familiar, indicado pelo Ministro do Desenvolvimento Agrario; 

VIII - um especialista em saude do trabalhador, indicado pelo Ministro do Trabalho e Emprego. 

§ 15 Os especialistas de que trata o inciso I do caput deste artigo serao escolhidos a partir de lista 

triplice, elaborada com a participagao das sociedades cientificas, conforme disposto em regulamento. 

§ 25 Os especialistas de que tratam os incisos III a VIII do caput deste artigo serao escolhidos a partir 
de lista triplice, elaborada pelas organizagoes da sociedade civil, conforme disposto em regulamento. 

§ 35 Cada membro efetivo tera um suplente, que participant dos trabalhos na ausencia do titular. 

§ 45 Os membros da CTNBio terao mandato de 2 (dois) anos, renovavel por ate mais 2 (dois) 
periodos consecutivos. 

§ 5
a O presidente da CTNBic- •sera'des*gRado,-'',er.^e ••membrcs-, •'•psb-Ministro-:da--Ci§ncia e 

Tecnologia para um mandato de 2 (dois) anos, renovavel por igual periodo. 

§ 65 Os membros da CTNBio devem pautar a sua atuagao pela observancia estrita dos conceitos 
etico-profissionais, sendo vedado participar do julgamento de questdes com as quais tenham algum 
envolvimento de ordem profissional ou pessoal, sob pena de perda de mandato, na forma do regulamento. 

§ 75 A reuniao da CTNBio podera ser instalada com a presenga de 14 (catorze) de seus membros, 
incluido pelo menos um representante de cada uma das areas referidas no inciso I do caput deste artigo. 

§ 8 a (VETADO) 
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§ 9 a Orgaos e entidades integrantes da administragao publica federal poderao solicitar participagao 

nas reunifies da CTNBio para tratar de assuntos de seu especial interesse, sem direito a voto. 

§ 10. Poderao ser convidados a participar das reunifies, em carater excepcional, representantes da 

comunidade cientifica e do setor publico e entidades da sociedade civil, sem direito a voto. 

Art. 12. O funcionamento da CTNBio sera definido pelo regulamento desta Lei. 

§ 1 - A CTNBio contara com uma Secretaria-Executiva e cabe ao Ministerio da Ciencia e Tecnologia 
prestar-lhe o apoio tecnico e administrativo. 

§ 2 a (VETADO) 

Art. 13. A CTNBio constituira subcomissfies setoriais permanentes na area de saude humana, na 
area animal, na area vegetal e na area ambiental, e podera constituir subcomissfies extraordinarias, para 
analise previa dos temas a serem submetidos ao plenario da Comissao. 

§ 1 a Tanto os membros titulares quanto os suplentes participarao das subcomissfies setoriais e 
cabera a todos a distribuigao dos processos para analise. 

§ 2 a O funcionamento e a coordenagao dos trabalhos nas subcomissfies setoriais e extraordinarias 
serao definidos no regimento interno da CTNBio. 

Art. 14. Compete a CTNBio: 

I - estabelecer normas para as pesquisas com OGM e derivados de OGM; 

II - estabelecer normas relativamente as atividades e aos projetos relacionados a OGM e seus 
derivados; 

III - estabelecer, no ambito de-suas competencias, criterios de avaliacao e monitoramento de risco de 
OGM e seus derivados; 

IV - proceder a analise da avaliacao de risco, caso a caso, relativamente a atividades e projetos que 
envolvam OGM e seus derivados; 

V - estabelecer os mecanismos de funcionamento das Comissfies Internas de Biosseguranga -
CIBio, no ambito de cada instituigao que se dedique ao ensino, a pesquisa cientifica, ao desenvolvimento 
tecnologico e a produgao industrial que envolvam OGM ou seus derivados; 

VI - estabelecer requisites relativos a biosseguranga para autorizagao de funcionamento de 

laboratorio, instituigao ou empresa que desenvolvera atividades relacionadas a OGM e seus derivados; 

VII - relacionar-se com •instituigfies .v-ol-tadas-.-pars.a •biosssgjjrap-5e-de..OGM-.e-.se).!S derivados, em 
ambito nacional e internacional; 

VIII - autorizar, cadastrar e acompanhar as atividades de pesquisa com OGM ou derivado de OGM, 
nos termos da legislagao em vigor; 

IX - autorizar a importagao de OGM e seus derivados para atividade de pesquisa; 

X - prestar apoio tecnico consultivo e de assessoramento ao CNBS na formulagao da PNB de OGM e 

seus derivados; 

XI - emitir Certificado de Qualidade em Biosseguranga - CQB para o desenvolvimento de atividades 
com OGM e seus derivados em laboratorio, instituigao ou empresa e enviar copia do processo aos orgaos 
de registro e fiscalizagao referidos no art. 16 desta Lei; 
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XII - emitir decisao tecnica, caso a caso, sobre a biosseguranga de OGM e seus derivados no ambito 
das atividades de pesquisa e de uso comercial de OGM e seus derivados, inclusive a classificagao quanto 
ao grau de risco e nivel de biosseguranga exigido, bem como medidas de seguranga exigidas e restrigoes 
ao uso; 

Xill - definir o nivel de biosseguranga a ser aplicado ao OGM e seus usos, e os respectivos 

procedimentos e medidas de seguranga quanto ao seu uso, conforme as normas estabelecidas na 

regulamentagao desta Lei, bem como quanto aos seus derivados; 

XIV - classificar os OGM segundo a classe de risco, observados os criterios estabelecidos no 
regulamento desta Lei; 

XV - acompanhar o desenvolvimento e o progresso tecnico-cientifico na biosseguranga de OGM e 
seus derivados; 

XVI - emitir resolugfies, de na'tureza normativa, sobre as materias de sua competencia; 

XVII - apoiar tecnicamente os orgaos competentes no processo de prevengao e investigagao de 
acidentes e de enfermidades, verificados no curso dos projetos e das atividades com tecnicas de 
ADN/ARN recombinante; 

XVIII - apoiar tecnicamente os orgaos e entidades de registro e fiscalizagao, referidos no art. 16 desta 
Lei, no exercicio de suas atividades relacionadas a OGM e seus derivados; 

XIX - divulgar no Diario Oficial da Uniao, previamente a analise, os extratos dos pleitos e, 
posteriormente, dos pareceres dos processos que Ihe forem submetidos, bem como dar ampla publicidade 
no Sistema de Informagoes em Biosseguranga - SIB a sua agenda, processos em tramite, relatorios 
anuais, atas das reunifies e demais informagoes sobre suas atividades, excluidas as informagoes 
sigilosas, de interesse comercial, apontadas pelo proponente e assim consideradas pela CTNBio; 

XX - identificar atividades e produtos decorrentes do uso de OGM e seus derivados potencialmente 
causadores de degradagao do meio ambiente ou que possam causar riscos a saude humana; 

XXI - reavaliar suas decisoes tecnicas por solicitagao de seus membros ou por recurso dos orgaos e 
entidades de registro e fiscalizagao, fundamentado em fatos ou conhecimentos cientificos novos, que 
sejam relevantes quanto a biosseguranga do OGM ou derivado, na forma desta Lei e seu regulamento; 

XXII - propor a realizagao de pesquisas e estudos cientificos no campo da biosseguranga de OGM e 
seus derivados; 

XXIII - apresentar proposta de regimento interno ao Ministro da Ciencia e Tecnologia. 

§ 1 g Quanto aos aspectos de biosseguranga do OGM e seus derivados, a decisao tecnica da CTNBio 

vincula os demais orgaos e entidades da administragao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 29 Nos casos de uso comercial, dentre outros aspectos tecnicos de sua analise, os orgaos de 

registro e fiscalizagao, no exercicio de suas atribuigfies em caso de solicitagao pela CTNBio, observarao, 

quanto aos aspectos de biosseguranga do OGM e seus derivados, a decisao tecnica da CTNBio. 

§ 3 2 Em caso de decisao tecnica favoravel sobre a biosseguranga no ambito da atividade de 

pesquisa, a CTNBio remetera o processo respectivo aos orgaos e entidades referidos no art. 16 desta Lei, 

para o exercicio de suas atribuigfies. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§  A
9

-  A decisao tecnica da CTNBio devera conter resumo de sua fundamentagao tecnica, explicitar as 

medidas de seguranga e restrigfies ao uso do OGM e seus derivados e considerar as particularidades das 

diferentes regifies do Pais, com o objetivo de orientar e subsidiar os orgaos e entidades de registro e 

fiscalizagao, referidos no art. 16 desta Lei, no exercicio de suas atribuigfies. 

§ 5- Nao se submetera a analise e emissao de parecer tecnico da CTNBio o derivado cujo OGM ja 
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tenha sido por ela aprovado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ Q9- As pessoas fisicas ou juridicas envolvidas em qualquer das fases do processo de produgao 

agricola, comercializagao ou transporte de produto geneticamente modificado que tenham obtido a 

liberagao para uso comercial estao dispensadas de apresentagao do CQB e constituicao de CIBio, salvo 

decisao em contrario da CTNBio. 

Art. 15. A CTNBio podera realizar audiencias publicas, garantida participagao da sociedade civil, na 
forma do regulamento. 

Paragrafo unico. Em casos de liberagao comercial, audiencia publica podera ser requerida por partes 
interessadas, incluindo-se entre estas organizagoes da sociedade civil que comprovem interesse 
relacionado a materia, na forma do regulamento. 

CAPITULO IV 

Dos orgaos e entidades de registro e fiscalizagao 

Art. 16. Cabera aos orgaos e entidades de registro e fiscalizagao do Ministerio da Saude, do 
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento e do Ministerio do Meio Ambiente, e da Secretaria 
Especial de Aquicultura e Pesca da Presidencia da Republica entre outras atribuigoes, no campo de suas 
competencias, observadas a decisao tecnica da CTNBio, as deliberagoes do CNBS e os mecanismos 
estabelecidos nesta Lei e na sua regulamentagao: 

I - fiscalizar as atividades de pesquisa de OGM e seus derivados; 

II - registrar e fiscalizar a liberagao comercial de OGM e seus derivados; 

III - emitir autorizagao para a importagao de OGM e seus derivados para uso comercial; 

IV - manter atualizado no SIB o cadastro das instituigoes e responsaveis tecnicos que realizam 
atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados; 

V - tomar publicos, inclusive no SIB, os registros e autorizagoes concedidas; 

VI - aplicar as penalidades de que trata esta Lei; 

VII - subsidiar a CTNBio na definigao de quesitos de avaliagao de biosseguranga de OGM e seus 
derivados. 

§ 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 Apos manifestagao favoravel da CTNBio, ou do CNBS, em caso de avocagao ou recurso, cabera, 

em decorrencia de analise especifica e decisao pertinente: 

I - ao Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento emitir as autorizagoes e registros e 
fiscalizar produtos e atividades que utilizem OGM e seus derivados destinados a uso animal, na 
agricultura, pecuaria, agroindustria e areas afins, de acordo com a legislagao em vigor e segundo o 
regulamento desta Lei; 

II - ao orgao competente do Ministerio da Saude emitir as autorizagoes e registros e fiscalizar 

produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados a uso humano, farmacologico, 

domissanitario e areas afins, de acordo com a legislagao em vigor e segundo o regulamento desta Lei; 

III - ao orgao competente do Ministerio do Meio Ambiente emitir as autorizagoes e registros e 

fiscalizar produtos e atividades que envolvam OGM e seus derivados a serem liberados nos ecossistemas 

naturais, de acordo com a legislagao em vigor e segundo o regulamento desta Lei, bem como o 

licenciamento, nos casos em que a CTNBio deliberar, na forma desta Lei, que o OGM e potencialmente 

causador de significativa degradagao do meio ambiente; 

IV - a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidencia da Republica emitir as autorizagoes 
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e registros de produtos e atividades com OGM e seus derivados destinados ao uso na pesca e aquicultura, 
de acordo com a legislagao em vigor e segundo esta Lei e seu regulamento. 

§ 25 Somente se aplicam as disposicoes dos incisos I e II do art. 8 a e do caput do art. 10 da LeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n
9

-

6.938, de 31 de agosto de 1981, nos casos em que a CTNBio deliberar que o OGM e potencialmente 
causador de significativa degradacao do meio ambiente. 

§ 35 A CTNBio delibera, em ultima e definitiva instancia, sobre os casos em que a atividade e 

potencial ou efetivamente causadora de degradacao ambiental, bem como sobre a necessidade do 

licenciamento ambiental. 

§ 45 A emissao dos registros, das -suterizacoss .e-do.licenciamento -ambiental -referidos nesta Lei 

devera ocorrer no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias. 

§ 55 A contagem do prazo previsto no § 45 deste artigo sera suspensa, por ate 180 (cento e oitenta) 

dias, durante a elaboragao, pelo requerente, dos estudos ou esclarecimentos necessarios. 

§ 6 g As autorizagdes e registros de que trata este artigo estarao vinculados a decisao tecnica da 

CTNBio correspondente, sendo vedadas exigencias tecnicas que extrapolem as condigoes estabelecidas 

naquela decisao, nos aspectos relacionados a biosseguranga. 

§ 75 Em caso de divergencia quanto a decisao tecnica da CTNBio sobre a liberagao comercial de 
OGM e derivados, os orgaos e entidades de registro e fiscalizagao, no ambito de suas competencias, 
poderao apresentar recurso ao CNBS, no prazo de ate 30 (trinta) dias, a contar da data de publicagao da 
decisao tecnica da CTNBio. 

CAPITULO V 

Da Comissao Interna de Biosseguranga - CIBio 

Art. 17. Toda instituigao que utilizar tecnicas e metodos de engenharia genetica ou realizar pesquisas 
com OGM e seus derivados devera criar •uma Cornissao Interna-de BJossegurariga - CIBio, alem de indicar 
um tecnico principal responsavel para cada projeto especifico. 

Art. 18. Compete a CIBio, no ambito da instituigao onde constituida: 

I - manter informados os trabalhadores e demais membros da coletividade, quando suscetiveis de 
serem afetados pela atividade, sobre as questoes relacionadas com a saude e a seguranga, bem como 
sobre os procedimentos em caso de acidentes; 

II - estabelecer programas preventivos e de inspegao para garantirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0  funcionamento das instalagoes 
sob sua responsabilidade, dentro dos padroes e normas de biosseguranga, definidos pela CTNBio na 
regulamentagao desta Lei; 

III - encaminhar a CTNBio os oocumentos cuja reiagao sera estabe'iecitia na regulamentagao desta 

Lei, para efeito de analise, registro ou autorizagao do orgao competente, quando couber; 

IV - manter registro do acompanhamento individual de cada atividade ou projeto em desenvolvimento 
que envolvam OGM ou seus derivados; 

V - notificar a CTNBio, aos orgaos e entidades de registro e fiscalizagao, referidos no art. 16 desta 

Lei, e as entidades de trabalhadores 0  resultado de avaliagoes de risco a que estao submetidas as 

pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente que possa provocar a disseminagao de 

agente biologico; 

VI - investigar a ocorrencia de acidentes e as enfermidades possivelmente relacionados a OGM £ 

seus derivados e notificar suas conclusoes e providencias a CTNBio. 
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CAPITULO VI 

Do Sistema de Informagoes em Biosseguranga - SIB 

Art. 19. Fica criado, no ambito do Ministerio da Ciencia e Tecnologia, o Sistema de Informagoes em 
Biosseguranga - SIB, destinado a gestao das informagoes decorrentes das atividades de analise, 
autorizagao, registro, monitoramento e acompanhamento das" atividades que envolvam OGM e seus 
derivados. 

§ 1 e As disposigoes dos atos legais, regulamentares e administrativos que alterem, complementem ou 

produzam efeitos sobre a legislagao de biosseguranga de OGM e seus derivados deverao ser divulgadas 

no SIB concomitantemente com a entrada em vigor desses atos. 

§ 2 5 Os orgaos e entidades de registro e fiscalizagao, referidos no art. 16 desta Lei, deverao alimentar 
o SIB com as informagoes relativas as atividades de que trata esta Lei, processadas no ambito de sua 
competencia. 

CAPITULO VII 

Da Responsabilidade Civil e Administrativa 

Art. 20. Sem prejuizo da aplicagao das penas previstas nesta Lei, os responsaveis pelos danos ao 
meio ambiente e a terceiros responderao, solidariamente, por sua indenizagao ou reparagao integral, 
independentemente da existencia de culpa. 

Art. 2 1 . Considera-se infragao administrativa toda agao ou omissao que viole as normas previstas 
nesta Lei e demais disposigoes legais pertinentes. 

Paragrafo unico. As infragoes administrativas serao punidas na forma estabelecida no regulamento 
desta Lei, independentemente das medidas cautelares de apreensao de produtos, suspensao de venda de 
produto e embargos de atividades, com as seguintes sangoes: 

I - advertencia; 

II - muita; 

III - apreensao de OGM e seus derivados; 

IV - suspensao da venda de OGM e seus derivados; 

V - embargo da atividade; 

VI - interdigao parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento; 

VII - suspensao de registro, i'rcenga ou autorizagao; 

VIII - cancelamento de registro, f t cengaw autorizagao; 

IX - perda ou restrigao de incentivo e beneficio fiscal concedidos pelo governo; 

X - perda ou suspensao da participagao em linha de financiamento em estabelecimento oficial de 

credito; 

XI - intervengao no estabelecimento; 

XII - proibigao de contratar com a administragao publica, por periodo de ate 5 (cinco) anos. 

Art. 22. Compete aos orgaos e entidades de registro e fiscalizagao, referidos no art. 16 desta Lei, 



55 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

definir criterios, valores e aplicar multas de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 1.500.000,00 (um milhao e 
quinhentos mil reais), proporcionalmente a gravidade da infragao. 

§ 1 a As multas poderao ser aplicadas cumulativamente com as demais sangoes previstas neste 
artigo. 

§ 2 a No caso de reincidencia, a multa sera aplicada em dobro. 

§ 3 a No caso de infragao continuada, caracterizada pela permanencia da agao ou omissao 
inicialmente punida, sera a respectiva penaiidade apiicada diariamerite ale cessar sua causa, sem prejuizo 
da paralisagao imediata da atividade ou da interdigao do laboratorio ou da instituigao ou empresa 
responsavel. 

Art. 23. As multas previstas nesta Lei serao aplicadas pelos orgaos e entidades de registro e 
fiscalizagao dos Ministerios da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento, da Saude, do Meio Ambiente e da 
Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidencia da Republica, referidos no art. 16 desta Lei, de 
acordo com suas respectivas competencias. 

§ 1 a Os recursos arrecadados com a aplicagao de multas serao destinados aos orgaos e entidades de 

registro e fiscalizagao, referidos no art. 16 desta Lei, que aplicarem a multa. 

§ 2 a Os orgaos e entidades fiscalizadores da administragao publica federal poderao celebrar 

convenios com os Estados, Distrito Federal e Municipios, para a execugao de servigos relacionados a 

atividade de fiscalizagao prevista nesta Lei e poderao repassar-lhes parcela da receita obtida com a 

aplicagao de multas. 

§ 3 a A autoridade fiscalizadora encaminhara copia do auto de infragao a CTNBio. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

§ 4- Quando a infragao constituir crime ou contravengao, ou lesao a Fazenda Publica ou ao 

consumidor, a autoridade fiscaiizadora representara junto ao orgao competente para apuragao das 

responsabilidades administrativa e penal. 

CAPITULO VIII 

Dos Crimes e das Penas 

Art. 24. Utilizar embriao humano em desacordo com o que dispoe o art. 5 a desta Lei: 

Pena - detengao, de 1 (um) a 3 (tres) anos, e multa. 

Art. 25. Praticar engenharia genetica em celula germinal humana, zigoto humano ou embriao 

humano: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 4 (quaire)-anas,- -e -multa. 

Art. 26. Realizar clonagem humap.a: 

Pena - reclusao, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Art. 27. Liberar ou descartar OGM no meio ambiente, em desacordo com as normas estabelecidas 
pela CTNBio e pelos orgaos e entidades de registro e fiscalizagao: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

5 1 a (VETADO) 

§ 2 a Agrava-se a pena: 
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• I - de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um tergo), se resultar dano a propriedade alheia; 

II - de 1/3 (um terco) ate a metade, se resultar dano ao meio ambiente; 

III - da metade ate 2/3 (dois tergos), se resultar lesao corporal de natureza grave em outrem; 

IV - de 2/3 (dois tercos) ate o dobro, se resultar a morte de outrem. 

Art. 28. Utilizar, comercializar, registrar, patentear e licenciar tecnologias geneticas de restrigao do 

uso: 

Pena - reclusao, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Art. 29. Produzir, armazenar, transportar, comercializar, importar ou exportar OGM ou seus derivados, 
sem autorizagao ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTNBio e pelos orgaos e entidades 
de registro e fiscalizagao: 

Pena - reclusao, de 1 (um) a 2 (dois) anos, e multa. 

CAPITULO IX 

Disposigoes Finais e Transitorias 

Art. 30. Os OGM que tenham obtido decisao tecnica da CTNBio favoravel a sua liberagao comercial 
ate a entrada em vigor desta Lei poderao ser registrados e comercializados, salvo manifestagao contraria 
do CNBS, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicagao desta Lei. 

Art. 3 1 . A CTNBio e os orgaos e entidades de registro e fiscalizagao, referidos no art. 16 desta Lei, 
deverao-rever suas deliberag5es de carater normativo, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a fim de 
promover sua adequagao as disposigoes desta Lei. 

Art. 32. Permanecem em vigor os Certificados de Qualidade em Biosseguranga, comunicados e 

decisoes tecnicas ja emitidos pela CTNBio, bem como, no que nao contrariarem o disposto nesta Lei, os 

atos normativos emitidos ao amparo da Lei n 9 8.974, de 5 de Janeiro de 1995. 

Art. 33. As instituigoes que desenvolverem atividades reguladas por esta Lei na data de sua 
publicagao deverao adequar-se as suas disposigoes no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da 
publicagao do decreto que a regulamentar. 

Art. 34. Ficam convalidados e tornam-se permanentes os registros provisorios concedidos sob a 

egide da Lei n a 10.814. de 15 de dezembro de 2003. 

Art. 35. Ficam autorizadas a produgao e a comercializagao de sementes de cultivares de soja 
geneticamente modificadas tolerantes a glifosato registradas no Registro Nacional de Cultivares - RNC do 
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. 

Art. 36. Fica autorizado o plantio de graos de soja geneticamente mod'ficada tolerartte a ..glifosato, 
reservados pelos produtores rurais para uso proprio, na safra 2004/2005, sendo vedada a comercializagao 
da produgao como semente. 

Paragrafo unico. O Poder Executivo podera prorrogar a autorizagao de que trata o caput deste artigo. 

Art. 37. A descrigao do Codigo 20 do Anexo VIII da Lei n g 6.938. de 31 de aqosto de 1981, acrescido 

pela LeizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA n
9

-10.165, de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redagao: 

"ANEXO VIII 
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Codigoj |Categoria Descrigao Pp/gu 

20 Uso de 

Recursos 

Naturais 

Silvicultura; exploragao economica da madeira ou lenha e 
subprodutos florestais; importagao ou exportagao da fauna e flora 
nativas brasileiras; atividade de criagao e exploragao economica de 
fauna exotica e de fauna silvestre; utilizagao do patrimonio genetico 
natural; exploragao de recursos aquaticos vivos; introdugao de 
especies exoticas, exceto para melhoramento genetico vegetal e uso 
na agricultura; introdugao de especies geneticamente modificadas 
previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente 
causadoras de significativa degradagao do meio ambiente; uso da 
diversidade biologica pela biotecnologia em atividades previamente 
identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de 
significativa degradagao do meio ambiente. 

Medio 

Art. 38. (VETADO) 

Art. 39. Nao se aplica aos OGM e seus derivados o disposto na Lei n a 7.802, de 11 de iulho de 1989, 

e suas alteragoes, exceto para os casos em que eles sejam desenvolvidos para servir de materia-prima 

para a produgao de agrotoxicos. 

Art. 40. Os alimentos e ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 
contenham ou sejam produzidos a partir de OGM ou derivados deverao conter informagao nesse sentido 
em seus rotulos, conforme regulamento. 

Art. 4 1 . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Art. 42. Revogam-se a Lei n a 8.974, de 5 de Janeiro de 1995, a Medida Provisoria n a 2.191-9, de 23 

de aqosto de 2001, e os arts. 5 a 6 a . 7 a 8 a . 9 a . 10 e 16 da Lei n a 10.814. de 15 de dezembro de 2003. 

Brasilia, 24 de margo de 2005; 184 a da Independencia e 117 a da Republica. 
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R E S O L U Q A O DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA N° 1358/92 

() Conselho Federal de Medicina, no uso das atribuigoes que Ihe confere a Lei n° 3.268 

ce 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto n° 44.045 de 19 de julho de 

1958 e, 

OONSIDERANDO a importancia da infertilidade humana como um problema de saude, 

com implicagoes medicas e psicologicas, e a legitimidade do anseio de supera-la; 

OONSIDERANDO que o avango do conhecimento cientifico ja permite solucionar 

varios casos de infertilidade humana; 

OONSIDERANDO que as tecnicas de Reprodugao Assistida tern possibilitado a 

procriagao em diversas circunstancia em que isto nao era possivel pelos 

p rocedimentos tradicionais; 

OONSIDERANDO a necessidade de harmonizar o uso destas tecnicas com os 

principios da etica medica; 

OONSIDERANDO, finalmente, o que ficou decidido na Sessao Plenaria do Conselho 

F ederal de Medicina realizada em 11 de novembro de 1992; 

F'esolve: 

Art. 1° - Adotar as Normas Eticas para a Utilizagao das Tecnicas de Reprodugao 

Assistida, anexas a presente Resolugao, como dispositivo deontologico a ser seguido 

f elos medicos. 

Art. 2° - Esta Resolugao entra em vigor na data da sua publicagao. 
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ANEXO DA RESOLUCAO CFM N° 1358/92 - 11/11/92. 

NORMAS ETICAS P A R A UTILIZAQAO DAS TECNICAS DE REPRODUCAO 

ASSISTIDA-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.:•::.-!-.srzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.'.C ::; J= 

- P R I N C I P I O S G E R A I S 

As tecnicas de Reprodugao Assistida (RA) tern o papel de auxiliar na resolugao dos 

problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de procriagao quando 

outras terapeuticas tenham sido ineficazes ou ineficientes para a solugao da 

situagao atual de infertilidade. 

) As tecnicas de RA podem ser utilizadas desde que exista probabilidade efetiva de 

sucesso e nao se incorra em risco grave de saude para a paeiente ou o possivel 

descendente. 

O consentimento informado sera obrigatorio e extensivo aos pacientes inferteis e 

doadores. Os aspectos medicos envolvendo todas as circunstancias da aplicagao de 

uma tecnica de RA serao detalhadamente expostos, assim como os resultados ja 

obtidos naquela unidade de tra'tamento com a tecnica proposta. As informagoes 

devem tambem atingir dados d e carater blologico, juridico, etico e .economico. .0 

documento de consentimento informado sera em formulario especial, e estara 

completo com a concordancia, por escrito, -da paeiente ou d o casa! inferti!. 

) As tecnicas de RA nao devem ser aplicadas com a intengao de selecionar o sexo ou 

qualquer outra caracteristica biologica do futuro filho, exceto quando se trate de 

evitar doengas ligadas ao sexo do filho que venha a nascer. 

) E proibida a fecunclagao de oocitos humanos, com qualquer outra finalidade que nao 

seja a procriagao humana. 

) O numero ideal de oocitos e pre-embrioes a serem transferidos para a receptora nao 

deve ser superior a quatro, com o intuito de nao aumentar os riscos ja existentes de 

multiparidade. 

) Em caso de gravidez multipla, dGOO-rfep,te«^!c->.wso^d.€..te€PicaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ..de .RA, .e proibida a 

utilizagao de procedimentos que visem a redugao embrionaria. 

i - USUARIOS DAS TECNICAS DE RA 



) Toda muiher, capaz nos termos da lei, que tenha solicitado e cuja indicagao nao se 

afaste dos limites desta resolugao, pode ser receptora das tecnicas de RA, desde 

que tenha concordado de maneira livre e consciente em documento de 

consentimento informado. 

) Estando casada ou em uniao estavel, sera necessaria a aprovagao do conjuge ou do 

companheiro, apos processo semelhante de consentimento informado. 

- REFERENTE AS CLINICAS, CENTROS OU SERVIQOS QUE APLICA'M 

t E C N I C A S DE RA 

As clinicas, centros ou servigos que aplicam tecnicas de RA sao responsaveis 

delo controle de doengas infecto-contagiosas, coleta, manuseio, conservagao, 

cistribuigao e transferencia de material biologico humano para a usuaria de tecnicas de 

FA, devendo apresentar como requisitos minimos: 

um responsavel por todos os procedimentos medicos e laboratoriais executados, 

que seja, obrigatoriamente, um medico. 

2) um registro permanente (obtido atraves de informagoes observadas ou relatadas por 

fonte competente) das gestagoes, nascimentos e mal-formagoes de fetos ou recem-

nascidos, provenientes das diferentes tecnicas de RA aplicadas na unidade em 

aprego, bem como dos procedimentos laboratoriais na manipulagao de gametas e 

pre-embrioes. 

3) um registro permanente das provas diagnosticas (a que e submetido o material 

biologico humano que sera transferido aos usuarios das tecnicas de RA, com a 

finalidade precipua de evitar a transmissao de doengas. 

IV - D O A £ A O DE GAIVIETAS OU PRE-EMBIOES 

1) A doagao nunca tera carater lucrativo ou comercial. 

2) Os doadores nao devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa. 

3) Obrigatoriamente sera mantido o sigilo sobre a identidade dos doadores de gametas 

e pre-embrioes, assim como dos receptores. Em situagoes especiais, as 

informagoes sobre doadores, por motivagao medica, podem ser fornecidas 

exclusivamente para medicos, resguardando-se a identidade civil do doador. 



4) As clinicas, centros ou servigos que empregam a doacao devem manter, de forma 

permanente, um registro de dados clinicos de carater geral, caracteristicas 

fenotipicas e uma amostra de material celular dos doadores. 

5) Na regiao de localizagao da unidade, o registro.das gestagoes evitara que um 

doador tenha produzido ma is" que 2 (duas) gestagoes, de sexos diferentes, numa 

area de um milhao de habitantes. 

6) A escolha dos doadores e de responsabilidade da unidade. Dentro do possivel 

devera garantir que o doador tenha a maior semelhanga fenotipica e imunologica e a 

maxima possibilidade de compatibilidade com a receptora. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7) Nao sera permitido ao medico responsavel pelas clinicas, unidades ou servigos, nem 

aos integrantes da equipe multidisciplinar que nelas prestam servigos, participarem 

como doadores nos programas de RA. 

V - CRIOPRESERVAQAO DE G A M E T A S E PRE-EMBRIOES zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1) As clinicas, centros ou servigos podem criopreservar espermatozoides, ovulos e pre-

embrioes. 

2) O numero total de pre-embrioes produzidos em laboratorio sera comunicado aos 

pacientes, para que se decida quantos pre-embrioes serao transferidos a fresco, 

devendo o excedente ser criopreservado, nao podendo ser descartado ou clestruido. 

3) No momento da criopreservagao, os conjuges ou companheiros devem expressar 

sua vontade, por escrito, quanto ao destino que sera dado aos pre-embrioes 

criopreservados, em caso de divorcio, doengas graves ou de falecimento de um 

deles ou de ambos, e quando desejam doa-Ios. 

VI - DIAGNOSTICO E T R A T A M E N T O DE PRE-EMBRIOES 

As tecnicas de RA tambem podem ser utilizadas na prevengao e tratamento de 

doengas geneticas e hereditarias, quando perfeitamente indicadas e com suficientes 

garantias de diagnostico e terapeutica. 

1) Toda intervengao sobre pre-embrioes "in vitro", com fins diagnosticos, nao podera ter 

outra finalidade que a avaliagao de sua viabilidade ou cletecgao de doengas 

hereditarias, sendo obrigatorio o consentimento informado do casal. 



?.) Toda intervengao com fins terapeuticos, sobre pre-embrioes "in vitro", nao tera outra 

finalidade que tratar uma doenga ou impedir sua transmissao, com garantias reais de 

sucesso, sendo obrigatorio o consentimento informado do casal. 

o) O tempo maximo de desenvolvimento de pre-embrioes "in vitro" sera de 14 dias. 

VII - SOBRE A G E S T A Q A O DE SUBSTITUICAO (DOAQAO TEMPORARIA DO 

UTERO) 

As Clinicas, Centros ou Servigos de Reprodugao Humana podem usar tecnicas 

de RA para criarem situagao identificada como gestagao de substituigao, desde que 

exista um problema medico que impega ou contra-indique a gestagao na doadora 

genetica. 

' ) A s doadoras temporarias do utero devem pertencer a familia da doadora genetica, 

no parentesco ate o segundo grau, sendo os demais casos sujeitos a autorizagao do 

Conselho Regional de Medicina. 

:i) A doagao temporaria do utero nao podera ter carater lucrativo ou comercial. 
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