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RESUMO 

O presente trabalho monografico trata da possibilidade de abreviacao da vida como 

cumprimento do principio da dignidade em contraposicSo ao direito fundamental a 

vida. O tema e contemporaneo e, alem disso, muito complexo. Tal complexidade 

advem de nao envolver questoes relacionadas apenas ao direito, mas tambem 

questoes de ordem medica, moral e religiosa, o que dificulta a consolidagao de um 

pensamento unificado a respeito do tema. Alem disso, falar em abreviamento da 

vida nao e uma questao meramente de morte, como fim da vida. £, pois, uma 

questao de valoragao e contraposicao, por meio da ponderagao dos principios 

fundamentals. Faz-se essencial, portanto, a investigacao sistematica e incansavel da 

possibilidade de existencia de morte digna, enquanto promocao do principio da 

dignidade da pessoa humana. Ademais, podera verificar-se que, ao longo da 

pesquisa, a escolha dos metodos dedutivo e indutivo facilitaram o processo de 

conhecimento acerca do tema. Por fim, torna-se evidente que a morte, como 

processo natural da vida, merece ser elevado ao valor de direito fundamental, 

preservando o fim unico do direito, que e a pessoa humana. 

Palavras-chave: Morte digna. Direito a vida. Dignidade. Proporcionalidade. 



ABSTRACT 

This monograph deals with the possibility of shortening life as the fulfillment of the 

principle of dignity as opposed to the fundamental right to life. The contemporary 

theme is also very complex. Such complexity arises not only involve issues related to 

law, but also questions of a medical, moral and religious, which hinders the 

consolidation of a unified thought on the subject. Moreover, speaking in shortening of 

life is not merely a question of death as the end of life. It is therefore a matter of 

valuation and contrast, through the consideration of fundamental principles. It is 

essential, therefore, systematic and tireless research the possibility of existence 

worthy of death, while promoting the principle of human dignity. Moreover, it may be 

noted that, during the research, the choice of deductive and inductive methods 

facilitated the process of knowledge on the subject. Finally, it is evident that death as 

a natural process of life, deserves to be elevated to the value of a fundamental right, 

preserving the sole purpose of law, which is the individual. 

Keywords: Death with dignity. Right to life. Dignity. Proportionality. 
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1 INTRODUQAO 

Dentre todas as normas da legislacao patria, a Constituicao e a Lex superior, 

norma fundamental, de onde emergem os preceitos e fundamentos para as demais 

normas. A Constituicao democratica de 1988 elenca como direito fundamental do 

homem a vida. Este direito inerente ao ser humano, portanto, nao deve ser 

entendido apenas como estar vivo, mas viver dignamente, exercer plenamente a 

vida. 

Do valor "dignidade", surge a consequencia logica da afirmacao dos direitos 

especificos de cada homem, enquanto pessoa natural, bem como de direitos sociais 

a este inerentes. 

Entender a vida digna como preceito fundamental inerente ao homem e 

afirmar que dele provem o gozo de todos os demais direitos assegurados ao 

homem. A morte digna, portanto, nesses parametros, tambem deve ser entendida 

como exercicio tambem de um direito fundamental. 

Ao longo da evolugao humana, a morte foi encarada como um processo 

mistico, sobre-humano, no qual tem-se a percepcao de fim da existencia e, por isso, 

temida, repudiada. 

A "dignidade", enquanto fundamento do Estado Democratico de Direito 

ensejado pela Constituicao Federal, porem, nao compreende, simplesmente, o 

direito a vida, mas proporciona ao ser humano tambem o gozo da morte sem dor ou 

sofrimento. 

Esta pesquisa tratara da evolucao historica do conceito de dignidade da 

pessoa humana, bem como a aplicacao dos direitos fundamentals a vida e a morte, 

sob a otica do principio da proporcionalidade. 

Assim sendo, para o desenvolvimento desta pesquisa, deverao ser utilizadas 

as seguintes tecnicas: 

Como metodos de abordagem, serao utilizados o metodo dedutivo e o metodo 

indutivo. Como metodos de procedimento, serao utilizados os metodos historico, 

comparativo e exegetico-juridico. Para a tecnica de pesquisa, sera feita a colheita e 

documentacao direta e indireta da doutrina e l e g i s l a t e 
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Enfim, esta pesquisa ira privilegiar dados do trabalho da consulta bibliografica 

como fonte principal da pesquisa, ao passo em que podera ser analisada, de forma 

subsidiaria a construgao do trabalho, a jurisprudencia nacional. 

Em relacao aos objetivos da pesquisa, temos como objetivo geral analisar a 

sobreposicao dos direitos inerentes ao ser humano, vida e morte, a luz do principio 

da proporcionalidade. Ja como objetivos especificos, tracar o perfil evolutivo do 

conceito de direitos humanos, especialmente no que se refere a dignidade da 

pessoa humana; verificar a possibilidade de insercao, no ordenamento juridico 

patrio, dos conceitos de morte digna, admitindo a possibilidade de abreviacao da 

vida, como protecao ao principio da dignidade da pessoa humana; e sobrepor os 

direitos a vida e a morte, aplicando o principio constitucional da proporcionalidade. 

No primeiro capitulo, buscou-se tragar o perfil evolutivo do conceito de direitos 

humanos, abordando sua influencia sobre a codificagao dos direitos fundamentals e 

sua aplicabilidade, especialmente no que se refere a dignidade da pessoa humana. 

Sera abordado tambem a importancia desses direitos para a afirmagao humana no 

contexto constitucional moderno. 

Ja no segundo capitulo, o objetivo foi verificar a contraposigao de valores 

fundamentals, alem da possibilidade de insergao, no ordenamento juridico patrio, 

dos conceitos de morte digna, admitindo a possibilidade de abreviagao da vida, 

como protegao ao principio da dignidade da pessoa humana. Um dos principals 

focos apontados neste capitulo diz respeito a algumas indagagoes: o direito a vida e 

absoluto? E possivel viver sem o exercicio da dignidade? Existe morte digna? 

O terceiro capitulo trouxe a discussao sobre as questoes de bioetica e 

biodireito acerca da autonomia da vontade, alem das questoes de proporcionalidade 

na contraposigao de direitos fundamentals. 

Enfim, esta pesquisa tern como enfoque principal os direitos humanos e, em 

especial, a dignidade da pessoa humana e seu exercicio perante o conflito de 

valores fundamentals, como a vida e a morte. 
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2 DIREITOS HUMANOS: CONCEITO E CARACTERJSTICAS 

De forma geral, os seres humanos sempre buscaram sua afirmagao diante de 

si, dos outros e do Estado. E e dessa busca por auto-afirmacao que os Direitos 

Humanos, em todas as suas geracoes tutelam a vida e a integridade humanas, seja 

resguardando, seja assegurando o direito de exercicio dos valores fundamentals 

humanos. 

A criacao abstrata e geral dos Direitos Humanos tern o condao de estender a 

toda pessoa humana o reconhecimento de direitos no ambito social, civil e politico e, 

acima de tudo, garantir a dignidade da pessoa humana como fim supremo do 

conceito de ser humano. 

2.1 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS FUNDAMENTAL E LIBERDADES 

PUBLICAS INDIVIDUAL 

Os direitos humanos, de forma geral, sao inerentes ao homem, a condigao de 

pessoa natural. Nao e fato, porem, que tais direitos sempre foram reconhecidos e 

aclamados como direitos naturais. Os direitos humanos sao resultado das batalhas 

epicas em busca de melhores condigoes de vida, na conquista de lutas por bens, 

como a liberdade e a emancipagao humana frente ao Estado. 

Entretanto, o conceito de tais direitos surge na Europa, somente em meados 

dos seculos XVI e XVII. Ora, antes do surgimento de tais conceitos, explicita 

Giuseppe Tosi (2005, p. 100), prevalecia a tradigao do direito natural, que tinha como 

caracteristica principal a objetividade do direito. Segundo tal concepgao, o ser 

humano participa da ordem social a qual tern que se adaptar. O direito, em relagao a 

pessoa natural, portanto, regia-se diante dos deveres e obrigagoes que o homem 

tinha perante a sociedade, restringindo-se, assim, as garantias e direitos 

fundamentals, uma vez que o ser humano era visto do ponto de vista coletivo, social, 

atuando como membro da coletividade e nao como titular direto de tais direitos. 

A ampliagao do conceito de "direito do ser humano" e sua afirmagao no 

contexto historico e sociologico tern relagao proxima com os grandes eventos da 
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humanidade, culminando em agoes mundiais de protegao da pessoa humana, tendo 

como marco fundamental a Declaragao Universal dos Direitos Humanos, em 1948. 

Isto porque os horrores da Segunda Guerra Mundial ocasionaram certo 

repudio as atrocidades cometidas em nome de uma pseudociencia que elevaria o 

ser humano a perfeigao, eliminando as ragas impuras e inferiores. Essa comogao 

mundial desencadeou vastos movimentos de ambito internacional pugnando pela 

protegao integral do ser humano, o que levou ao reconhecimento de direitos nos 

ambitos social, civil e politico, alem das classicas liberdades individuals, da protegao 

do direito a vida e do reconhecimento da dignidade como valor fundamental da 

pessoa humana. Foram, portanto, direitos reconhecidos e estendidos a todos os 

seres humanos, de forma universal, positiva e erga omnes, mesmo perante o proprio 

Estado. 

Direitos humanos, deste modo, sao direitos comuns a toda a humanidade e a 

cada pessoa, individualmente. Sao nao privados e, por assim considerados, estao 

relacionados a propria condigao de existencia humana. Nao necessitam, pois, de 

positivagao especifica para o seu exercicio pleno, bastando a condigao de ser 

pessoa humana para exerce-los de forma absoluta e irrestrita. 

Para alguns doutrinadores, os direitos fundamentals figuram como "[...] 

limitagoes impostas pela soberania popular aos poderes constituidos do Estado que 

dela dependem" (SILVA, 2005, p. 178). Nao representam, assim, a esfera privada 

meramente contraposta a atividade publica, como limitagao ao Estado, mas a 

afirmagao da soberania. 

Sendo assim, define Jose Afonso da Silva (2005, p. 178) os direitos 

fundamentals: 

No qualificativo fundamentals acha-se a indicacao de que se trata de 
situacSes juridicas sem as quais a pessoa humana n§o se realiza, nao 
convive e, as vezes, nem mesmo sobrevive; fundamentais do homem no 
sentido de que a todos, por igual, devem ser, nao apenas formalmente 
reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Do homem, nao 
como macho da especie, mas no sentido de pessoa humana. Direitos 
fundamentais do homem significa direitos fundamentais da pessoa humana 
ou direitos fundamentais. 

Diferente dos direitos humanos, que independem de qualquer positivagao 

para que sejam exercidos plenamente, os direitos fundamentais prescindem de 
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reconhecimento e positivagao estatal para sua plenitude de exercicio, reconhecido 

pela sua valoracao plenamente estatal, ainda que extensivel a qualquer ser humano. 

[...] a expressao direitos fundamentais devem ser reservada para aqueles 
direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional estatal, enquanto o termo direitos humanos guarda relagao 
com os documentos de direito internacional, por se referir aquelas posicoes 
juridicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independente de sua 
vinculagao com determinada ordem constitucional, aspirando, dessa forma, 
a validade universal, para todos os povos e tempos, revelando um 
inquestionavel carater supranacional (internacional) (SCHAFER, 2001, p. 
26). 

Deste modo, os direitos fundamentais sao direitos subjetivos perante o 

Estado, enquanto os direitos humanos sao, de forma mais abrangente, direitos 

subjetivos supra-individuais oponiveis a todos, de exercicio pleno e irrestrito, 

independentemente de positivagao, porque sao, assim, proprios e essenciais a 

condigao de pessoa humana. 

Com a evolugao da concepgao de direitos fundamentais, entendidos como 

direitos civis e politicos de liberdade (primeira geragao), direitos de igualdade 

(segunda geragao), direitos de solidariedade (terceira geragao), biodireito (quarta 

geragao), a partir do final da Idade Media (seculos XVI e XVII), ampliou-se a visao 

humana quanto aos direitos fundamentais, que passaram a ser analisados sob uma 

otica antropocentrica, praticamente desvinculada da ideia de adaptagao humana ao 

direito natural. O ser humano, dessa forma, passa a ser titular dos direitos e 

garantias fundamentais inerentes a pessoa humana. 1 

Os direitos humanos de primeira geragao e de segunda geragao, as 

liberdades publicas contra abusos do Estado, passaram a ser pilar fundamental na 

consolidagao da afirmagao dos direitos humanos. Afinal, nao bastam aos direitos 

fundamentais serem garantidos ao homem e positivados pelo Estado. As liberdades 

publicas individuals carecem nao so de tornarem-se reais perante o ordenamento 

juridico, mas de politicas sociais publicas para sua concretizagao no meio social. 

1 Na ardua trajet6ria pela afirmac§o dos direitos fundamentais perante o Estado, surge a necessidade 
de reconhecimento de outros valores humanos, enquanto ser importancia individual, n§o se 
restringindo mais a luta pela vida ou pela liberdade. A Declaracao dos Direitos do Homem e do 
Cidadao, em 1776, foi marco para a nova concepgao de direitos individuals, sendo base para a 
proclamagao das primeiras Constituigoes democraticas. Assim, as novas Constituigoes tornam-se 
pactos sociais delineadores do poder estatal sobre o homem. Agora, alem dos ideais de luta pela 
manutengao do direito a vida e a liberdade, os direitos sociais ganham enfase nesta nova ordem 
constitucional. 
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Ora, os direitos sociais sao : 

[...] prestac6es positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam 
melhores condicSes de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar 
a igualizagSo de situacSes sociais desiguais. Sao, portanto, direitos que se 
ligam ao direito de igualdade. (SILVA, 2005, p. 289) 

A nova dimensao de direitos agora imposta ao Estado pelo homem exige nao 

somente uma prestacao negativa, de abster-se de lesar os direitos humanos, mas 

prestacoes positivas de realizagao do direito, estabelecendo condicoes e realizando 

a prestagao social. 

E justamente nesse contexto que o principio da dignidade da pessoa humana 

ganha enfase, conforme assevera Ingo Wolfgang Sarlet (2002, p.60): 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrinseca e distintiva 
de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideragSo por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a Ihe garantir as condigSes existenciais minimas para uma 
vida saudavel, alem de propiciar e promover sua participagao ativa co-
responsavel nos destinos da pr6pria existencia e da vida em comunh§o dos 
demais seres humanos. 

A dignidade da pessoa humana figura no cenario constitucional moderno 

como promovente dos direitos fundamentais, alem de impor ao Estado e a 

sociedade, de forma geral, abstengoes e agoes no intuito de proteger a pessoa 

humana, tragando padroes minimos de qualidade de vida, de direitos e garantias 

constitucionais que devem ser preservados no intuito de garantir ao homem o 

exercicio dos direitos fundamentais: 

[...] a dignidade e um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se 
manifesta singularmente na autodeterminagao consciente e responsavel da 
prbpria vida e que traz consigo a pretensSo ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se um mfnimo invulneravel que todo estatuto 
juridico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas Iimitag6es ao exercicio dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessaria estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos (MORAES, 2000, p. 60). 

Antes de entender a dignidade como direito fundamental da pessoa humana, 

e imprescindivel entender o alcance do conceito de "pessoa". 
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Nao ha, pois, nas populacoes antigas, o conceito de pessoa tal como 

concebido atualmente. O homem, segundo a filosofia grega, nao passava de um 

animal politico e, depois, social. 

Para Aristoteles, cujo ser (pessoa) era a meramente a cidadania, ou seja, a 

coletividade de forma geral, sempre analisado do ponto de vista do Estado, e nao da 

singularidade do ser humano. Apenas com o advento do cristianismo e que o 

conceito de pessoa, como ser subjetivo e singular, que possui valor em si mesmo, 

detentor de direitos subjetivos ou fundamentais passa a ganhar enfase e difusao 

pelo mundo contemporaneo. Assim, a separacao do valor humano individual, com 

direitos especificos inerentes a qualidade de ser humano, da vida do Estado 

transfere a otica da vida social e dos direitos coletivos para a percepgao da 

individualidade, buscando a sintese entre a autoridade estatal e os direitos 

fundamentais do homem (REALE, 1996, p.278). 

Homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como um fim em 
si mesmo, nao como meio para o uso arbitrario desta ou daquela vontade. 
Pelo contrario, em todas as suas acoes, tanto nas que se dirigem a ele 
mesmo como nas que se dirigem a outros seres racionais, ele tern sempre 
de ser considerado simultaneamente como um fim. Portanto, o valor de 
todos os objetos que possamos adquirir pelas nossas ac6es e sempre 
condicional. Os seres cuja existencia depende nao em verdade da nossa 
vontade, mas da natureza, tern, contudo, se sao seres irracionais, apenas 
um valor relativo como meios e por isso se chama coisas, ao passo, que os 
seres racionais se chamam pessoas, porque a sua natureza os distingue ja 
como fins em si mesmos, quer dizer, como algo que nao poder ser 
empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita nessa medida 
todo o arbitrio (e e um objeto de respeito) (SARLET, 2001, p. 32). 

O ser humano deixa de ser o ser estatal e passa a ser o ser social, individual 

e singular detentor de direitos e garantias fundamentais, inerentes a sua essencia, 

condicionados apenas a existencia humana. 

0 conceito de dignidade da pessoa humana, porem, como o se entende hoje, 

apenas ganhou direcionamento a partir da Segunda Guerra Mundial e dos efeitos 

desastrosos desta para com a Humanidade.2 

O preceito em epigrafe cresceu em importancia ap6s os horrores cometidos 
na Segunda Guerra Mundial, sendo uma clara e necessaria resposta aos 

2 Com o fim do conflito, o constitucionalismo contemporaneo trouxe a esfera de valor juridico 
supremo, com status juridico de verdadeiro axioma constitucional dos direitos humanos, 
especialmente quando da Declarac3o Universal dos Direitos Humanos em 1948, o valor de dignidade 
para o ser humano. 
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not6rios fatos de tratamento desumano, degradante e indigno a que foram 
submetidos os judeus e outras minorias perseguidas pelos nazistas 
(holocausto) (GONQALVES, 2010, p. 448). 

Nessa perspectiva de nova ordem constitucional, o ser humano e colocado 

como base fundamental do novo Estado de Direito, observado tanto do aspecto 

juridico, quanto do social, adotando-se, para tanto, as dimensoes negativa (o Estado 

defensivo, nao agressor) e positiva (o Estado interferente de forma positiva e 

prestacional na vida do cidadao) (GONQALVES, 2010, 453). 3 

Nao resta duvida que, a partir do novo constitucionalismo, os Direitos 

Humanos passaram a ser vistos de forma diferente, na medida em que, cultural e 

juridicamente, privilegiou-se o individuo, de forma singular, perante toda a 

coletividade, utilizando-se do principio fundamental da dignidade da pessoa humana 

para desvincular o ser humano da ideia de coletividade perante o Estado e eleva-lo 

ao patamar de detentor de direitos e deveres no Estado Democratico de Direito. 

2.2 A DIGNIDADE COMO VALOR FUNDAMENTAL 

A dignidade da pessoa humana e, de certa forma, um direito irrenunciavel e 

inalienavel, nao se podendo mensurar toda a sua abrangencia em virtude de seu 

vasto significado. 

O que a expressao "direitos humanos" pretende acentuar e o fato de que o 
homem tern certas necessidades essenciais indispensaveis ao pleno 
desenvolvimento de sua dignidade. (RABENHORST, 2005, p.208) 

Nao ha, pois, em nenhuma legislacao uma definicao absoluta e precisa da 

extensao deste direito, bastando simplesmente o reconhecimento da qualidade 

intrinseca a pessoa humana para seu exercicio pleno. 4 

3 O principio da dignidade da pessoa humana, como relevante manifestacao do principio do Estado 
de Direito, significa, de um modo geral, que a pessoa e colocada como o fim supremo do Estado de 
Direito (GOUVEIA, 2005, p. 784). 

4 U A dignidade e tida como intangivel pelo fato de que assim foi decidido, na medida e no sentido em 
que se decidiu, o que demonstra como se pode chegar a resultados tao dispares e ate mesmo 
conflitantes entre si, na aplicacao concreta da noc§o de dignidade da pessoa" (PERES apud 
SANTOS, 1998). 
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Nessa otica, a dignidade existe no intuito de que o ser humano possa, de forma 

total ou parcial, realizar suas necessidades basicas, o minimo existencial.5 

Direitos humanos sao, portanto, direitos comuns a todos os seres humanos. 

Mais que isso, estao ligados a propria condicao de ser humano. Sao direitos que 

decorrem da dignidade, nao dependendo de qualquer positivacao juridica para 

serem reconhecidos, exigidos, protegidos e promovidos. Por isso, tratam-se de 

direitos universais, fundamentais, indivisiveis e inter-relacionados, sendo a dignidade 

da pessoa humana o maior preceito fundamental a existencia do ser humano. O 

homem, nesse diapasao, representa urn fim em si mesmo, dai o valor absoluto da 

dignidade que Ihe e inerente. 

Nesse sentido: 

No reino dos fins, tudo tern um prego ou uma dignidade. Quando uma coisa 
tern um prego, pode por-se em vez dela qualquer outra como equivalente; 
mas quando uma coisa este acima de todo o prego, e, portanto, n§o permite 
equivalente, entSo tern ela dignidade. (KANT, 1993, p. 18) 

Para tanto, o maior problema em relagao aos direitos humanos nao e positiva-

los ou fundamenta-los, ja que, por sua essencia, fazem parte da natureza humana, 

mas sim o seu resguardo. Nao se trata, pois, de um problema filosofico, mas politico 

(BOBBIO, 2004, p. 23) 

Enquanto a concepcao de direitos humanos nao for, eficazmente, 

concretizada, nao havera garantia de sua efetivacao no ambito da Nova Ordem 

Mundial. Norberto Bobbio (2004, p. 80) explicita que: 

[...] uma coisa e um direito; outra, a promessa de um direito futuro. Uma 
coisa e um direito atual; outra, um direito potencial. Uma coisa e ter um 
direito que e, enquanto reconhecido e protegido; outra e ter um direito que 
dever ser, ou para que passe do dever ser ao ser, precisa transformar-se, 

5 "Com efeito, a ideia de dignidade da pessoa humana esta na base do reconhecimento dos direitos 
humanos fundamentais. S6 e sujeito de direitos a pessoa humana. Os direitos humanos fundamentais 
sao o "minimo existencial" para que possa se desenvolver e se realizar. Ha, ademais, uma hierarquia 
natural entre os direitos humanos, de modo que uns sao mais existenciais do que outros. E sua lista 
vai crescendo, a medida que a humanidade vai tomando consciencia das imp l i ca tes do conceito de 
dignidade da vida humana. Por isso, Tomas de Aquino, ao tratar da quest§o da imutabilidade do 
direito natural, reconhecia ser ele mutavel, mas apenas por adic3o, mediante o reconhecimento de 
novos direitos fundamentais. Nesse diapasSo seguiram as sucessivas declaracSes dos direitos 
humanos fundamentais (a francesa de 1789 e a da ONU de 1948), desenvolvendo-se a ideia de 
diferentes "geracdes" de direitos fundamentais: os de 1 a gerac§o, como a vida, a liberdade, a 
igualdade e a propriedade; os de 2 a geraccto, como a saude, a educag§o e o trabalho; e os de 3 a 

gerac3o, como a paz, a seguranca e o resguardo do meio ambiente" (MARTINS FILHO, 2008). 
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de objeto de discuss3o de uma assembleia de especialistas, em objeto de 
decisSo de um orgao legislativo dotado de poder de coercSo. 

MuJto embora exista um reconhecimento universal dos direitos humanos, e 

fato que e por meio da via estatal que se da. a expressao desses direitos, sendo o 

formalismo juridico imposto pelo proprio Estado a maior razao para a necessidade 

de formalizagao dos direitos humanos, garantindo sua maxima e real efetividade. 

Vale ressaltar que um dos fins do Estado e propiciar as condicoes para que 

as pessoas exergam plenamente a dignidade que Ihe e inerente. Todavia, de 

diversas formas, a dignidade humana pode ser maculada que, sob todas as 

modalidades, sao inibidoras do desenvolvimento humano. 

Enquanto, para o ser humano, incumbe-lhe dar sentido a sua pr6pria vida, a 

sua existencia, ao Estado incumbe facilitar-lhe o exercicio de seus direitos 

fundamentais. Nesse diapasao, a dignidade humana ascende ao patamar dos 

direitos fundamentais, afinal dizer que a pessoa humana, como titular absoluto de 

direitos, e devido o direito a dignidade, significa que ao ser humano corresponde a 

condigao de sujeito e nao de objeto. Essa visao tambem e compartilhada por Jorge 

Miranda (1967, p. 622), pois: 

[...] o resultado de avancos, ora continuos, ora esporadicos, nas tres 
dimensoes: democracia. liberdade, igualdade. Erraria quern pensasse que 
se chegou perto da completa realizacao. A evolucSo apenas se iniciou para 
alguns povos; e aqueles mesmos que alcancaram, ate hoje, os mais altos 
graus ainda se acham a meio caminho. A essa caminhada corresponde a 
aparicao de direitos essenciais a personalidade ou a sua expansao plena, 
ou a subjetivacdo e precisSo de direitos ja existentes. 

O compromisso de maior expressividade de assegurar a dignidade humana 

vem gravado no preambulo da Carta da Organizacao das Nacoes Unidas. Com a 

declaragao da ONU, fixa-se como objetivo primordial, em materia de direitos 

humanos, que a humanidade goze da maxima dignidade. 6 

Compartilha da mesma opiniao Giuseppe Tosi (2002, p. 45): 

6 Ademais, o princlpio mais relevante a que se refere o paragrafo 3° do art. 29 e o art. 30 da 
Declaragao dos Direitos Humanos diz respeito ao princlpio do respeito a dignidade do indivlduo, 
considerando que os preceitos de liberdade, de justica e de paz no mundo tern por premissa o 
reconhecimento a dignidade intrfnseca e aos direitos iguais, inalienaveis e intanglveis de todos os 
membros da familia humana. 
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A questao dos direitos humanos, hoje, entendida em sua complexidade, 
aponta para um espaco de Utopia, (ou melhor de eu-topia, de bom-lugar), 
funciona como uma ideia reguladora, um horizonte que nunca podera ser 
alcancado porque esta sempre mais alem, mas sem o qual, nao saberiamos 
sequer para aonde ir. 

Como princlpio fundamental, a dignidade da pessoa humana e elevada ao 

patamar de proprio fundamento da existencia humana, nao havendo limites ao seu 

exercicio, tampouco restricoes a sua aplicabilidade na protegao do ser humano, 

pressupondo uma autonomia vital, ou seja, a autodeterminagao da pessoa com 

relacao ao Estado, as entidades publicas, bem como as outras pessoas (MIRANDA, 

1991, p.168). 

Dai poder-se falar, em consequencia, na centralizacao dos direitos 

fundamentais dentro da esfera do sistema constitucional, que eles e apresentam nao 

apenas num carater subjetivo, mas alcangam tambem fungoes estruturais, para o 

desenvolvimento das potencialidades do ser humano. 

2.3 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A CONSTITUIQAO FEDERAL DE 1988 

A dignidade da pessoa humana, enquanto valor fundamental, foi construido e 

moldado ao longo da historia. Isso nao quer dizer que a sua criagao deu-se perante 

os seculos e as legislagoes, ate porque trata-se de um principio intrinseco a 

condigao de ser humano, bastando a existencia do homem para o seu pleno 

exercicio, mas que a formagSo do conceito foi construida e cada fase da historia 

humana. 7 

No Brasil, nao foi diferente. A moderna concepgao de direitos humanos, tal 

qual a entendemos a partir da Constituigao cidada de 1988, passou por inumeras 

transformagoes e mutilagoes ao longo de sua construcao. 

Inicialmente, na histbria brasileira, nao foi possivel verificar a efetivagao plena 

da dignidade humana, pelo menos nao a grande parte da populacao que habitava o 

pais e que vivia a margem da sociedade. 

7 De forma geral, os direitos humanos sSo resultado de batalhas epicas pela emancipacSo e pela 
libertacSo do homem, ou seja, simbolizam a luta do homem por melhores condicSes de vida. Dai 
resulta a mais significante expressSo da normatizacSo dos direitos humanos: a DeclaracSo Universal 
dos Direitos do Homem, em 1948, pela ONU. 
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O periodo colonial, no qual, indubitavelmente, a marca caracteristica foi a 

escravidao, o homem-escravo era tido como coisa, objeto de venda ou de troca, 

meramente mercadoria. A mazela em que viviam os escravos, as pessimas 

condicoes de vida, de saude, de estadia e ate de morte fez com que, alem de perder 

sua liberdade (tambem preceito fundamental), o homem nao pudesse exercer sua 

dignidade. Uma minoria abastada e aristocra.tica era detentora de direitos civis e 

politicos, negados a grande massa de seres humanos que viviam paralelamente aos 

direitos humanos (SILVA, 2005, p.70). 

Aquele periodo de escravidao foi tao marcante que a luta pelo exercicio dos 

direitos humanos, principalmente no que tange a liberdade, e pela instauragao da 

democracia, no Brasil, sempre esteve mais atrelada aos direitos politicos que a 

qualquer outro. 8 

Em relacao as leis e constituigoes contemporaneas aquela epoca 

(colonialismo e coronelismo), os direitos positivados nao tinham ampla extensao, 

ficando adstritos a pequena parcela detentora de poder e dinheiro ( SILVA, 2005, p. 

74). 

Ja nos anos 30, a nova Constituicao dos Estados Unidos do Brasil n3o trouxe 

grandes mudancas quanto a visao dos direitos humanos, principalmente quando 

analisado a luz do principio da dignidade da pessoa humana. 

Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, estreitaram-se ainda 

mais as liberdades individuals. Para o Estado Novo, foi cada vez mais dificil lutar 

contra o regime nazifascista e manter a ditadura no Pais. Em 1946, promulgou-se a 

nova Constituicao brasileira que, aparentemente, representava um periodo de 

redemocratizagao. Em relagao aos direitos humanos, o principal feito foi relacionado 

a instituigao do mandado de seguranga, no intuito de proteger direito liquido e certo, 

quando nao amparado pelo habeas corpus ou pela agao popular. Continuavam, 

porem as disparidades politicas e economicas, tendo como maior expressao a 

proibigao de voto dos analfabetos, o que demonstra o carater ainda elitista da 

politica (SILVA, 2005, p.82). 

Alem da escravidao, o sistema coronelista, principalmente nos periodos de 1889 a 1930, impediu a 
grande massa humana de consolidar o exercicio da dignidade. Tratava-se, pois, o coronelismo de um 
sistema de dominacao privada, detentora do poder econdmico e politico. Mais uma vez, ao povo 
brasileiro coube a restrigao dos direitos que, simplesmente, sao-lhes intrlnsecos, pelo fato de serem 
humanos. 
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Com o advento da ditadura militar, em meados da decada de 1960, os direitos 

civis, politicos e sociais foram praticamente eliminados da nova ordem de poder em 

prol de um Estado maximo e absoluto, que privilegiava a "seguranga nacional" em 

detrimento dos direitos sociais e, mais precisamente, da proteccio aos direitos 

humanos. A Emenda Constitucional n° 1 de 1969, outorgada pela junta militar que 

assumiu o poder com o golpe de Estado instituidor do regime militar, trouxe 

profundas mudancas a Constituicao de 1967, sendo considerada, muitas vezes, a 

propria constituig^o do novo governo: 

Te6rica e tecnicamente, nao se tratou de emenda, mas de nova 
constituic§o. A emenda s6 serviu como mecanismo de outorga, uma vez 
que verdadeiramente se promulgou texto integralmente reformado, a 
comecar pela denominacao que se Ihe deu: Constituicao da Republica 
Federativa do Brasil, enquanto a de 1967 se chamava apenas Constituicao 
do Brasil. (SILVA, 2005, p.89) 

Os Anos de Chumbo, porem, tiveram como ponto marcante a instituicao do 

Ato Institucional n°5. Nao fosse somente a repressao aos movimentos sociais, o AI-5 

concedeu poderes quase absolutos ao regime militar. Em contrapartida, restringiu-se 

os direitos e as garantias fundamentais assegurados na Constituigao vigente a 

epoca. O Ato foi o mais perfeito retrato do cenario ditatorial brasileiro, demonstrando 

nao so um cenario de intolerancia e dominio, mas a polarizagao ideologica do poder 

estatal. 

A era de barbarie e negligencia dos direitos humanos por parte do governo 

militar perdurou ate a decada de 1980, quando se iniciou, mais uma vez, o periodo 

de redemocratizagao do Brasil. 

O inconformismo do povo brasileiro com anos de opressao, repressao, 

negligencia e arbitrariedade trouxe as ruas, ao movimento estudantil e a sociedade 

em geral um novo folego para lutar contra a ditadura instaurada. 

O resultado desses anos de arbftrio extravasou-se na Constituicao de 1988, 
em que, pela primeira vez, a sociedade civil participou ativamente de sua 
elaboracao. O canal se efetivou por meio da imprensa, agora livre, dos 
partidos politicos e dos movimentos sociais organizados, num amplo 
processo de discussao oportunizado com a redemocratizagao do pais. 
Propiciou-se um debate sem precedentes na histbria nacional sobre o que 
viria a ser o conteudo da Constituigao vigente. Nao se conhece, no mundo, 
outro pais que tenha mobilizado tanto entusiasmo e participagao direta do 
povo num processo constituinte. (MORAIS; SANTIM, 2010, p. 429) 
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A Constituicao da Republica Federativa do Brasil de 1988, chamada 

constituigao cidada, trouxe a mais significativa expressao dos direitos humanos de 

todos os ordenamentos juridicos pdtrios anteriores, expressando a nova realidade 

politica, social e humana, ampliando e fortalecendo os direitos e as garantias sociais 

positivados na nova ordem democratica.9 

Com a elevagao da dignidade da pessoa ao patamar de princlpio 

constitucional, pela Constituigao Federal de 1988, arts. 1° ao 4°, pode-se propiciar o 

integral desenvolvimento do ser humano, com toda a plenitude de exercicio de seus 

direitos e liberdades individuals. 

Nao coube a nova Constituigao apenas resguardar os direitos fundamentais, 

mas propiciar tambem o exercicio pleno das liberdades publicas individuals e, por 

isso, consolidou-se na esfera social. Nao fossem somente os direitos individuals e 

coletivos elencados no art 5° da Constituigao Federal, o art. 6° traz ao texto 

constitucional o rol dos direitos sociais fundamentals. 1 0 

Pode-se entender os direitos sociais, portanto, como positivos e autonomos, 

destinando-se a abastecer o bem-estar e as necessidades da ordem social, alem de 

gerenciar o funcionamento dos organismos publicos. 

Os Direitos Sociais, dentro do quadro dos Direitos Fundamentais, 
pertencem ao grupo dos chamados "direitos positivos", ou seja, daqueles 
direitos a uma "prestacao" do Estado ou do particular, diferentemente dos 
"direitos negativos", que dizem respeito a nao intervencao do Estado. Na 
Constituigao de 1988 e exemplo do primeiro grupo o rol do art. 7°, enquanto 
exemplo do segundo grupo e o elenco do art. 5° (MARTINS FILHO, 1999). 

Porquanto, para a nova Ordem Constitucional brasileira, nao basta que se 

garantam os direitos fundamentais contra as medidas intervencionistas do Estado. 

Assim, e evidente que nao so a existencia de lei viola os direitos fundamentais, mas 

tambem a sua falta pode significar uma afronta a dignidade humana. 

Assim, a Constituicao Federal brasileira nao esta somente vinculada a ideia 

de nao intervengao na esfera da liberdade individual, mas na implementagao de 

9 Foram instituldos o habeas data, o mandado de injungao e o mandado de seguranga coletivo, como 
remedios constitucionais, no intuito de resguardar e assegurar os direitos fundamentais. 

1 0 Art. 6° Sao direitos sociais a educagao, a saude, a alimentagao, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
seguranga, a previdencia social, a protegao a maternidade e a infancia, a assistencia aos 
desamparados, na forma desta Constituicao. 
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condigoes faticas e meios materiais que efetivamente viabilizem o exercicio das 

liberdades individuais. 

[...] enquanto direitos de defesa {"status libertatis" e "status negativus") se 
dirigem, em principio, a uma posic3o de respeito e abstencSo por parte dos 
poderes publicos, os direitos a prestacfies, que, de modo geral, e 
ressalvados os avancos registrados ao longo do tempo, podem ser 
reconduzidos ao "status positivus" de Jellinek, implicam uma postura ativa 
do Estado, no sentido de que este se encontra obrigado a colocar a 
disposicao dos individuos prestacdes de natureza juridica e material. 
(FIRMINO, 2009) 

Em ultima analise, as prestacoes de garantia dos direitos fundamentais 

almejam nao somente a liberdade perante o Estado (autonomia da vontade), mas 

tambem da liberdade mediada pelo Estado, possibilitando o exercicio pleno e a 

manutengao da liberdade que esXa vinculada a postura ativa do Poder Publico. 



26 

3 O DIREITO A VIDA E O DIREITO A MORTE DIGNA 

Ate que ponto o direito a vida e imaledvel? De onde vem esse carater rigido e 

absoluto que se impoe ao direito de viver? A morte e um direito fundamental 

humano? Existe direito a morte digna? 

Sao estas algumas perguntas que movem este trabalho. E, especificamente 

aqui, buscaremos achar algumas respostas que poderao nos nortear ao longo da 

pesquisa. 

3.1 DO DIREITO A VIDA 

O direito a vida e a mais expressiva manifestacao de exercicio dos direitos 

fundamentais. Este pensamento nos leva a crer que a valoragao do direito 

fundamental a vida, sob a luz da dignidade da pessoa humana, figura como carater 

absoluto, rigido e imale&vel. 

Entretanto, diante de uma visao mais apurada dos conceitos e paradigmas 

dessa garantia fundamental, pode-se observar que, muitas vezes, o proprio direito 

fundamental a vida choca-se com o princlpio constitucional da dignidade da pessoa 

humana. Isto porque a tutela dignidade nao abrange somente o carater absoluto do 

direito a vida, mas preve um minimum existencial, ou seja, condigoes sociais, 

pessoais e familiares condizentes com a vida digna tutelada pela Constituigao 

Federal. 

[...] ha que enfatizar que o minimo existencial - compreendido como todo 
conjunto de prestacdes materiais indispensaveis para assegurar a cada 
pessoa uma vida condigna (portanto, saudavel) tern sido identificado - por 
muitos - como constituindo o nucleo essencial dos direitos fundamentais 
sociais, nucleo este blindado contra toda e qualquer intervenc§o por parte 
do Estado e da Sociedade. (SARLET, 2010, p.394) 

Antes, porem de entender a vida como um direito fundamental, e necessario 

delinear o conceito "vida" e a que tempo a existencia humana e considerada neste 

contexto. 
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A grande celeuma legal a aplicagao deste direito diz respeito ao momento em 

que o homem adquire personalidade juridica, e considerado vivo, detentor de 

direitos e obrigacoes, praticando o exercicio pleno de todos os direitos fundamentais 

inerentes a condigao de ser humano. 

A ciencia medica, mais precisamente a embriologia, define como marco inicial 

da vida humana a fecundagao, a fertilizacao ou a concepgao. E e nesse periodo 

embrionario que ocorrem as mais significativas transformagoes do desenvolvimento 

do pre-nato, em que ele adquire as principais caracteristicas estruturais proprias do 

ser humano. (FARIAS, 2003, p.10) 1 1 

Nesse sentido, "[...] os nascituros concebidos, em sendo considerados seres 

vivos humanos, tern como direito fundamental o da tutela juridica tanto em relagao a 

sua dignidade como pessoa humana, como a integridade fisica". (ANDRADE, 2010, 

p. 139) 

Ainda nessa vertente: 

Parece, assim, inegavel a existencia de vida humana no nascituro 
concebido, uma vez que ele, desde a concepg§o, emerge como um ser 
dotado de uma estrutura e de uma dinamica autonomas, embora 
funcionalmente dependente da m§e. Pelo que n§o s6 a nivel de garantias 
constitucionais mas tambem no ambito das relacdes entre part iculars, por 
forca da eficacia civil daquela norma, dever-se-a considerar o ser do 
concebido como um bem juridicamente protegido, tanto mais que o 
legislador constitucional nao distinguiu no art. 24 a vida humana extra
uterine da uterina, aquela depende desta e a razao de ser da lei a ambas 
abrange, no respeito das correlativas especificidades. (SOUSA, 1995, p. 
157) 

A lei brasileira, por sua vez, estabelece que o nascituro s6 adquire 

personalidade juridica a partir do nascimento com vida, assegurando-lhe a 

expectativa de direitos, para tanto gerando resguardando condigoes adequadas a 

seu desenvolvimento embrionario e ao nascimento com vida, momento pelo qual, 

segundo o Codigo Civil Brasileiro, passaria a ser titular de direitos e obrigagoes. 1 2 

1 1 A lei, entretanto, nao e pacifica em estabelecer o momento em que o nascituro se torna detentor de 
todos os direitos fundamentais. O Pacto de Sao Jose da Costa Rica ou Convencao Americana de 
Direitos Humanos (22 de novembro de 1969), art. 4, estabelece que: "Toda pessoa tern direito a que 
respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da 
concepcao Ninguem pode ser privado da vida arbitrariamente". (grifo nosso) 

1 2 "Art. 2° A personalidade civil da pessoa comeca com o nascimento com vida, mas a lei p6e a 
salvo, desde a concepgao, os direitos do nascituro" ( Lei 10406/2002 - C6digo Civil). 
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Arnald Wald (1995, p. 120) explica a expectativa de direitos de que goza o 

nascituro: "A protecao do nascituro explica-se, pois ha nele uma personalidade 

condicional que surge, na sua plenitude, com o nascimento com vida e se extingue 

no caso de nao chegar o feto a viver." 

Tambem Maria Helena Diniz esclarece a condigao do nascituro perante a lei 

brasileira: 

Poder-se-ia mesmo afirmar que, na vida intra-uterina, tern o nascituro 
personalidade juridica formal, no que atina aos direitos personalissimos e 
aos da personalidade, passando a ter a personalidade juridica material, 
alcancando os direitos patrimoniais, que permaneciam em estado potencial, 
somente com o nascimento com vida. Se nascer com vida, adquire 
personalidade juridica material, mas se tal n§o ocorrer, nenhum direito 
patrimonial tera. (2003, p.9) 

Ainda sobre o direito a existencia, assevera Pontes de Miranda (1971, p. 14): 

O direito a vida e inato; quern nasce com vida, tern direito a ela [...] Em 
relaceio as leis e outros atos, normativos, dos poderes publicos, a 
incolumidade da vida e assegurada pelas regras juridicas constitucionais e 
garantida pela decretacao da inconstitucionalidade daquelas leis ou atos 
normativos [...] O direito a vida e direito ubiquo: existe em qualquer ramo do 
direito, inclusive no sistema jurldico supra-estatal. 

Nascendo com vida e adquirida a personalidade juridica, todo ser humano 

passa a ser titular de direitos e obrigagoes. Passa a ser capaz, portanto, do exercicio 

pleno dos direitos fundamentais que Ihes sao intrinsecos. 

O direito a vida, contemplado pela Constituicao, deve ser compreendido de 
acordo com uma visao global que dele se faca, incluindo na sua 
interpretacSo outros valores superiores, entre os quais se destaca a 
dignidade humana, elevando-o a categoria de princlpio fundamental da 
Republica Federativa do Brasil, assim como o direito a liberdade, que dela 
se origina. Nesse passo ninguem pode ser desprovido da pr6pria vida 
contra sua vontade, mas nao existe um dever absoluto e incondicionado de 
viver. (XAVIER, 2007) 

O direito a vida n§o se limita simplesmente a questao da existencia humana, 

mas deve ser observada sob a 6tica do exercicio pleno dos direitos fundamentais. A 

vida humana nao deve ser vista em um contexto reducionista, como um bem em si 

mesmo, mas associadas a valores indispensaveis como o exercicio digno da vida. 
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Em sentido lato, o direito a vida e fundamento do Estado Democratico de 

Direito, cabendo ao proprio Estado assegurar a plenitude de gozo do direito a vida, 

segundo a ordem constitucional da dignidade humana. 1 3 

No contexto democratico, a preservagao da vida digna do homem caracteriza 

o reconhecimento do ser humano como o limite e o fundamento do dominio politico 

do homem sobre o Estado. 

3.1.1 Dos Direitos de Personalidade 

Personalidade e o conjunto de caracteristicas que determinam padroes de 

individualidade de cada ser. E o que determina a singularidade de cada pessoa 

diante de toda a coletividade. Trata-se de uma dimensao interna e dinamica 

individual que determina padroes de comportamento, emocoes e sensacoes 

proprias. 1 4 

A personalidade juridica, nesse diapasao, exprime-se enquanto qualidade 

juridica que alicerca todos os direitos fundamentais, possibilitando ao individuo 

adquirir direitos e contrair obrigacoes. Para tornar-se titular de todos os direitos 

fundamentais, a pessoa natural deve, antes, ser capaz de adquirir sua personalidade 

juridica (advento do nascimento com vida, no direito brasileiro). A ideia de 

personalidade juridica esta vinculada a pessoa, natural ou juridica, como um atributo 

indissociavel de sua existencia. E que pensa Miguel Reale: 

[...] cada direito da personalidade se vincula a um valor fundamental que se 
revela atraves do processo histbrico, o qual n§o se desenvolve de maneira 
linear, mas de modo diversificado e plural, compondo as varias civilizagdes, 
nas quais ha valores fundantes e valores acessdrios, constituindo aqueles 
as que denomino invariantes axioldgicas. Estas parecem inatas, mas 
assinalam os momentos temporais de maior duragSo, cujo conjunto compoe 
o horizonte de cada ciclo essencial da vida humana (REALE, 2004) 

1 3 " 0 Estado devera garantir esse direito a um nivel adequado com a condigao humana respeitando os 
principios fundamentais da cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa" (MORAES, 2000, p.91). 

1 4 " [...] a personalidade e uma organizacao dos varios sistemas fisicos, fisiolbgicos, psiquicos e 
morais que se interligam, determinando o modo como o individuo se ajusta ao ambiente em que vive" 
(FERREIRA, 1999) 
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Os direitos de personalidade sao, por sua vez, os direitos irrenunciaveis, 

intransmissiveis e inalienaveis que tern todo individuo, como aspectos constitutivos 

de sua identidade. Estao, de forma inseparavel, atrelados a afirmacao da dignidade 

da pessoa humana. 

Para o Codigo Civil brasileiro, sao tres as caracteristicas do direito de 

personalidade: sao intransmissiveis porque, embora sejam inerentes a condigao de 

existencia humana, nao podem ser transferidos de uma pessoa a outra (que tambem 

ja. e titular de direitos da personalidade); irrenunciaveis porque nSo se pode abrir 

mao, renunciar ao direito de personalidade; sao indisponiveis, tendo em vista que 

nao se pode dispor do seu exercicio. 

Embora o rol da lei civil seja limitado, Maria Helena Diniz (2010, p. 121-122) 

ainda elenca algumas caracteristicas dos direitos de personalidade: tern carater 

absoluto por serem oponiveis erga omnes, conferindo um carater geral de 

abstengao; ilimitados 1 5, pois nao se pode mensurar a extensao dos direitos de 

personalidade, bastando a pessoa humana o seu exercicio pleno; imprescritiveis, 

por serem exercidos ou reivindicados a qualquer tempo; impenhoraveis, pois, em 

festejo ao princlpio da dignidade da pessoa humana, os direitos de personalidade 

nao podem ser objeto de penhora ou de qualquer forma de pagamento de 

obrigagoes; e inexoraveis ou originarios por serem inatos, adquiridos desde o 

instante do nascimento com vida, salvaguardando os direitos do nascituro. 

E, por serem originarios, tambem nao podem ser desvinculados do ser 

humano post mortem, a exemplo do direito ao corpo morto, a moral e a honra, que 

tern cunho ad eternun. 

Os direitos de personalidade, de forma geral, sao a forma que o ser humano 

tern de defender aquilo que Ihe e proprio, seus direitos fundamentais. Assim, 

caracterizam-se pelo poder de exigibilidade de um comportamento negativo a todos, 

no intuito de resguardar interesse proprio, mesmo contra o Estado, que deve abster-

se de lesar qualquer direito individual e proprio do ser humano. (DINIZ, 2010, p. 

122). 

1 5 Tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei n° 276/227 para alterar o C6digo Civil, no qual o 
art. 11 passa a ter o seguinte texto: 
"Art. 11 O direito a vida, a integridade fisico-pslquica, a identidade, a honra, a imagem, a liberdade, a 
privacidade, a opcSo sexual e outros reconnecidos a pessoa sSo natos, absolutos, intransmissiveis, 
indisponiveis, irrenunciaveis, ilimitados, imprescritiveis, impenhoraveis e inexpropriaveis. 
Paragrafo unico. Com a excecSo dos casos previstos em lei, nao pode o exercicio dos direitos da 
personalidade sofrer limitac3o voluntaria". 
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3.2 MlNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE HUMANA 

O surgimento da protegao aos direitos sociais pela Constituigao Federal 

brasileira tern acompanhado o desenvolvimento humano em busca de melhores 

condigoes de vida, sendo o Estado o maior responsavel pela implementagao de 

politicas publicas que assegurem a populagao o acesso a cidadania. 

Os minimos sociais, garantidos por intermedio da dignidade da pessoa 

humana, estao intimamente relacionados ao desenvolvimento do conceito de 

cidadania. Por isso, do ponto de vista estatal, nao exigem apenas o status negativo 

de interveng§o, como ocorre em outros direitos fundamentais, mas obrigam ao poder 

estatal a entrega de bens de servigo publico (status positivo). 

£ certo, portanto, que existe um direito inato ao homem, de dicgao 

constitucional social, que nao pode ser sofrer interferencias pelo Estado, mas que 

vai alem e exige uma contraprestagao positiva de prestagoes estatais (TORRES, 

1989, p. 29-30) . 1 6 Nesse norte, esclarece Bobbio (2004, p. 21): 

Todas as declaracSes recentes dos direitos do homem compreendem, alem 
dos direitos individuals tradicionais, que consistem em liberdades, tambem 
os chamados direitos sociais, que constituem em poderes. 

Toma-se evidente, desse modo, a preocupagao neoconstitucional mundial em 

propiciar condigoes adequadas para que, de forma geral, todo e qualquer ser 

humano possa romper a barreira social de marginalizagao e subsistencia, e passe a 

integrar a sociedade. £ esta, pois, a realizagao do minimo existencial. 

A importancia em demasia das prestagoes positivas do Estado, o minimo 

existencial, tern ligagao direta com as politicas publicas para erradicagao da 

pobreza, no intuito de propiciar as pessoas que vivem em situagao de miserabilidade 

"O homem tern a sua dignidade aviltada nao apenas quando se ve privado de alguma das suas 
liberdades fundamentais, como tambem quando nao tern acesso a alimentacSo, educacSo basica, 
saude, moradia etc" (GUERRA; MERIQUE, 2006). 
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as condigoes minimas essenciais a contemplacao da dignidade humana. 1 7 Sem 

esse minimo necessario a existencia, cessa a condigao inicial de liberdade e de 

plenitude humanas. Assim, as condigoes materiais de existencia, por afronta direta 

ao valor fundamental dignidade, nao podem retroceder a um status quo inferior a um 

minimo exigido a subsistencia. 

Dessa feita, o princlpio da dignidade da pessoa humana nao reivindica 

apenas o exercicio das liberdades asseguradas constitucionalmente, mas o minimo 

de prestagoes sociais que se possa assegurar uma seguranga social, afinal, sem as 

minimas condigoes de existencia digna, a propria dignidade da pessoa humana seria 

maculada (SARLET, 2010, p. 386-387). 

Ao passo em que o Estado deve abster-se de interferir na esfera privada do 

gozo das liberdades, tambem deve assegurar as condigoes minimas para uma 

existencia digna, alem de maximizar os esforgos de integragao social.Por isso, e 

premissa basica do Estado Social de Direitos garantir as condigoes minimas 

necessarias ao desempenho da dignidade da pessoa humana. 

Cabe ressaltar que, embora as prestagoes sociais sejam de cunho pecuniario, 

nao devem ser medidos esforgos e valores para a realizagao da igualdade social. 

Para tanto, as prestagoes sociais devem ser tantas forem necessarias para permitir 

a fruigao dos direitos fundamentais. 

A fixacao do valor da prestacSo assistencial destinada a garantia das 
condicSes existenciais minimas, em que pese sua viabilidade, e - alem de 
condicionada espacial e temporariamente - depende do standart 
socioecondmico vigente, ja nao se pode negligenciar a circunstancia de que 
o valor necessario para a garantia das condigoes minimas de existencia 
evidentemente estara sujeito as flutuac6es, n§o apenas na esfera 
econGmica e financeira, mas tambem das expectativas e necessidades 
vigentes. (SARLET, 2010, p. 389) 

Nesse diapasao, o minimo existencial se mostra sob duas vertentes: uma 

vertente garantista, na qual se impede a agressao de um direito, ou seja, requer que 

haja cedencia de outros direitos ou deveres, diante da garantia de meios que 

possam satisfazer as condigoes minimas de vida; alem de uma vertente 

prestacional, que e a prbpria caracterizagao do direito social, exigivel perante o 

Estado (GUERRA, 2006). 

1 7 "A ret6rica do minimo existencial nao minimiza os direitos sociais, senao que os fortalece 
extraordinariamente na sua dimensao essencial, dotada de plena eficacia.e os deixa inc6lumes ou ate 
os maximiza na regiao periferica, em que valem sob a reserva de lei" (TORRES, 1999, p. 264). 
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Assim, o direito subjetivo as prestagoes estatais, com base na dignidade da 

pessoa humana, so estara plenamente firmado quando for plausivel uma existencia 

com plena fruigao dos direitos fundamentais, e mais, quando for possivel o 

aperfeigoamento dos direitos de personalidade. 

Enfim, cabe valorar que a fruigao de uma vida digna, condizente com as 

necessidades sociais de um ser humano, em pleno arbitrio de suas liberdades e na 

fruigao das prestagoes sociais, so e possivel sob a otica da dignidade humana. 

3.3 MORTE E DIREITO DE MORRER: EXISTE DIREITO A MORTE DIGNA? 

A morte, principalmente para as populagoes ocidentais, sempre foi vista como 

um processo mistico em que o ser humano abandona sua existencia metafisica, 

deixando de existir, ao menos no piano material. Nao so por se tratar de um 

processo mistico aos olhos humanos, mas o proprio carater de mito com relagao ao 

fim da vida tornam o processo morte/morrer estigmatizado, longe de ser visto 

apenas como um processo natural do pr6prio ciclo vital humano. 

Partindo de tal premissa, seria possivel a indagagao: a morte e um direito 

fundamental humano? 

O conceito de morte, nesse diapasao, e indissociavel do conceito de vida 

digna. A morte digna, portanto, consiste em admitir a possibilidade de interrupgao da 

vida, quando nao mais restar o estado de dignidade inerente ao ser humano, 

tratando-se de livre disposigao do individuo. 

Indagando sobre a valoragao do conceito absoluto de vida, GONQALVES 

(2010, p.455-456) defende a tese de que a morte, enquanto direito fundamental, 

tambem e garantia da dignidade da pessoa humana: 

Longe de tentar olvidar ou desconsiderar a importancia da vida humana, o 
texto apenas se permite indagar se a vida e um bem em si mesmo, ou se 
ela deveria sempre ser conjugada com fatores tais quais: a boa qualidade 
de vida e a existencia de uma vida digna. Interligada com esta problematica 
encontra-se a quest§o de ser adequado termos um inicio e um 
desenvolvimento digno em nossas vidas, igualmente se nos parece 
adequado que exista um termino digno de nossas existencias. 

E continua: 
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A melhor doutrina que se debruca sobre o princlpio vida entende que as 
pretensSes reconduziveis ao direito a vida sao, fundamentalmente, tres: a 
pretensao a conquista da vida; a pretensao da manutencao da vida; e a 
pretensao de se renunciar a vida. 

A possibilidade de abreviacao da vida, como forma de alivio de dor e 

sofrimento, nao se trata de materia incontroversa no ordenamento juridico patrio; ao 

contrario, encontra diversos obices a sua aplicabilidade efetiva. 

A preservacao da concepcao do carater absoluto do direito a vida ainda e o 

principal empecilho para a possibilidade de admissao da abreviagao da vida como 

protecao a dignidade humana. 

O dever de ponderacao entre esses bens tutelados busca estabelecer um 

equilibrio proporcional entre os direitos fundamentais em choque. 

[...] a morte, como termo da vida, e evidentemente o termo, o limite, a 
extremidade do poder. Ela este do lado de fora, em relacao ao poder: e o 
que cai fora de seu dominio, e sobre o que o poder so tera dominio de 
modo geral, global, estatfstico. Isso sobre o que o poder tern dominio nao e 
a morte, e a mortalidade. E, nessa medida, e normal que a morte, agora, 
passe para o ambito do privado e do que ha de mais privado. Enquanto, no 
direito de soberania, a morte era o ponto em que mais brilhava, da forma 
mais manifesta, o absoluto poder do soberano, agora a morte vai ser, ao 
contrario, o momento em que o individuo escapa a qualquer poder, volta a 
si mesmo e se ensimesma, de certo modo, em sua parte mais privada. O 
poder ja nao conhece a morte. No sentido estrito, o poder deixa a morte de 
lado. (FOUCAULT, 2003, p. 294) 

Assim como inferir o inicio da vida humana e por demasiado complexo, 

estabelecer tambem o fim da vida humana e uma questao cautelosa e longe de ser 

pacifica. 

Biologicamente, entende-se como morte o fim das atividades cerebrais do ser 

humano. 1 8 Sendo, portanto, a morte o "limite do ciclo vital do homem" 1 9 (FFRANQA, 

1996, p.62). Isto implica dizer que e a partir de tal advento que o ser humano perde 

sua identidade biologica, extinguindo-se, assim, sua personalidade juridica. 

Para o Direito, existem diversas percepcoes para o axioma morte.Para o 

Codigo Civil brasileiro, art. 6°, 1 a parte, cessa a personalidade juridica da pessoa 

Amabis e Martho definem a morte como um processo irreversivel da atividade altamente 
organizada que caracteriza a vida. (AMABIS; MARTHO, 1997, p.54) 

1 9 u [ . . . ] a morte e a cessacao de toda a atividade funcional peculiar a animais e vegetais, tempo 
decorrido entre o comeco e o fim da existencia" (CHAVES, 1994, p. 50). 
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natural com a morte real, deixando, assim, de ser sujeito de direitos e obrigacoes, 

alem dos demais efeitos elencados pela lei civil. Tambem a morte presumida poe fim 

a identidade civil da pessoa humana. Porem, diferencia-se esta hipotese, pelas 

condigoes especiais da decretagao da morte presumida. £, pois, o evento morte que 

determina inumeros fatos na ordem civil, como a sucessao hereditaria. Isto quer 

dizer que a morte vai alem do oposto da vida, nao significa somente a extingao do 

ser humano, mas o inicio de novas relagoes juridicas post mortem.20 

O estudo do processo morte, por muitas vezes, tern sido associado ao 

conceito de vida, ou seja, a morte e o oposto da vida. Essa visao que opoe os dois 

concertos, sem dissocia-los, provoca a marginalizagao do processo de morte que 

sofre o ser humano. Isso porque, quando a vista somente diante da perspectiva de 

fim da existencia, a morte abandona o status de fase do ciclo vital e passa a ser 

mais um processo estigmatizado de dor, sofrimento e despedida. 

O processo morte/morrer, portanto, deve ser dissociado do conceito de vida, 

para que entao, a morte ganhe autonomia juridica e passe a ser vista sob a otica 

dos direitos humanos fundamentais. 2 1 

A tanatologia, ciencia que cuida de estudar o processo morte/morrer, 

compreende a morte enquanto processo natural do ciclo vital humano, bem como 

suas repercussoes juridicas. 

Segundo a tanatologia, o cuidado com os mortos nao e merito das civilizagoes 

contemporaneas. Desde o homem Neandertal, havia certa preocupagao na 

preservagao da dignidade do corpo do ser humano ja morto. O processo de 

sepultamento era revestido de rituais misticos, o que evidencia o carater de 

relevancia do processo de morte para estes povos (D'ASSUMPQAO, 2005, p. 51 ). 

As civilizagoes grega e romana tambem revestiram de misticismo os rituais 

que envolviam o processo morte, o que tambem evidencia a preocupagao com a 

preservagao da dignidade dos mortos. 

Com o advento do cristianismo, a morte ganha enfoque especial. Para os 

cristaos, a morte representa o renascimento do espirito, que deixa o corpo material e 

passa a viver eternamente no piano espiritual. 2 2 

2 0 "A morte nao e um acontecimento da vida. NSo ha uma vivencia de morte" (WITTGENSTEIN, 1987, 
p. 139). 

2 1 "O n§o abandono dos mortos implica a sobrevivencia deles. N3o existe relato de praticamente 
nenhum grupo arcaico que abandone seus mortos ou que os abandone sem ritos" (MORIN, 1997, 
p.38). 



36 

Ao longo dos seculos, porem, este carater de naturalidade e mlsticismo foi 

sendo, aos poucos, marginalizado. Alem desse processo de marginalizacao do 

processo morte/morrer, a luta humana pela declaragao de direitos tambem contribuiu 

para a visao que temos hoje acerca da morte. £ que a primeira forma de libertagao, 

ou seja, a primeira forma de conquista de direitos humanos foi a conquista da vida, 

de estar vivo. Por isso e que se fala em direito a vida como direito absoluto. 

Juntamente com todo o processo hist6rico que culminou na sua protecao 
jurfdica pelo Estado, a vida sofreu importantes insercdes de poderes e 
controles e tornou-se n§o apenas no bem juridico mais valorizado, mas no 
objeto de poder mais manipulado e controlado pela logica capitalista. Esta 
forma de poder e controle sobre a vida, uma verdadeira gest§o da vida, que 
se deu principalmente a partir do seculo XVIII (periodo que coincide, 
portanto com a epoca das declaragSes e reconhecimento dos direitos dos 
homens) (GODOY; DIAS, 2011). 

Essa questao da nao-gerencia da disposigao sobre o direito a viver, alias, do 

direito a morte e a grande celeuma que envolve as discussoes acerca da 

possibilidade de abreviagao da vida, como forma de alivio da dor e do sofrimento. 

Nesse diapasao, a ambiguidade de sentidos e de formas da morte nos leva a 

crer que, o homem, desde o pensamento mistico ate o pensamento filosofico-cristao, 

vem buscando achar um significado para o fim da vida. E sao muitas as 

representagoes e as concepgoes a respeito deste processo, o que dificulta uma 

unidade de percepgoes. 

Deste modo, diante da concepgao de dignidade da pessoa humana, o 

gerenciamento da vida e a realizagao dos direitos de personalidade podem ser 

livremente exercidos, desde que nao afetem terceiros. Seguindo-se esse mesmo 

contexto, tambem o direito a morte deve alcangar o poder da autonomia da vontade. 

Do ponto de vista biologico, a vida pode ser mantida de forma artificial, sem 

qualquer perspectiva de alteragao do quadro clinico. Os avangos medicos permitem 

que orgSos e tecidos tambem sejam mantidos vivos por longos periodos, ainda que 

a atividade cerebral tenha se esgotado. 

"[...] canta-se por causa de sua partida desta vida e por causa de sua separacSo, mas tambem 
porque ha uma comunh§o e uma reuniao. Com efeito, ainda que mortos, nSo estamos separados uns 
dos outros, pois todos percorremos o mesmo caminho e nos reencontraremos no mesmo lugar. 
Jamais estaremos separados, pois vivemos por Cristo, e agora estamos unidos a Cristo, indo em sua 
diregao [...] estaremos todos reunidos em Cristo" (Catecismo da Igreja Catblica, 1992, p. 397). 
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Essa artifjcialidade de manutengao da vida, em vez de promover a dignidade 

humana, apenas prolongs o processo morte, alem do sofrimento ocasionado por 

esse processo, tanto em relacao ao doente, como a familia, que acompanha esse 

ciclo (BORGES, 2001, p. 119). 

A indagagao, neste ponto, diz respeito a se, realmente, a manutengao artificial 

da vida humana prolonga a vida ou a morte do paciente terminal. 2 3 

Antes que possa responder tal indagagao, deve-se fazer a distingao entre o 

direito de morrer dignamente e o direito a morte. 

O direito de morrer dignamente 2 4 e, segundo Borges (2001, p. 121), o direito 

de reivindicar a dignidade humana, a autonomia da vontade, a consciencia, a 

liberdade, alem dos direitos de personalidade. £, pois, o direito a uma morte natural, 

sem prolongamentos artificials que causem mais dor ou agonia no processo 

morte/morrer. 

Ja o direito de morrer e reivindicado como sinonimo de suicidio ou de 

eutanasia, em se promover tecnicas que causem a morte. 

O rol de direitos estabelecidos no art. 5°, tais como o direito a vida, a saude e 

a liberdade, nao trata de tais direitos como absolutos, justamente porque nao se 

tratam de deveres impostos pela Constituigao, mas de direitos que podem e devem 

ser exercidos, desde que nao maculem a dignidade humana. 2 5 

A obstinacao terapeutica e "[...] uma pratica medica excessiva e abusiva decorrente diretamente 
das possibilidades oferecidas pela tecnologia e como o fruto de uma obstinacao de estender os 
efeitos desmedidamente, em respeito a condigao da pessoa doente" (BAUDOUIN apud BORGES, 
2001) 

2 4 Para fins deste trabalho, o conceito de morte digna n§o se restringe apenas em eutanasia, mas em 
suas diversas outras formas: ortotanasia, aborto eugenico, corredor da morte, distanasia... 

2 5 Cabe lembrar que o mesmo dispositivo constitucional tambem estabelece em que termos tais 
direitos s3o garantidos. 
"Art. 5°[...] * 
[...] 
II - ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de lei, 
III - ninguem sera submetido a tortura ou a tratamento degradante; 
IV - e livre a manifestacao do pensamento; 
[...] 
VI - e inviolavel a liberdade de consciencia e de crenca; 
[...] 
VIII - ninguem sera privado de direitos por motivo de crenga religiosa ou de convicg§o filos6fica ou 
polftica, salvo se as invocar para eximir-se de obrigagao legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestagSo alternativa, fixada em lei; 
[...] 
X - s3o inviolaveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 
direito de indenizagSo pelo dano material ou moral decorrente de sua violacSo; 
[...] 
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Deste modo, o que a Constituigao Federal assegura e o direito a vida, nao o 

seu dever, inclusive protegendo aqueles que desejarem nao serem submetidos a 

tratamentos medicos, sendo este direito decorrente da garantia constitucional da 

liberdade e da autonomia da vontade, alem da dignidade da pessoa humana. 

Portanto, a defesa do direito de morrer dignamente nao se trata de apologia 

ao suicidio ou ao homicidio, mas busca o reconhecimento da liberdade, da 

autodeterminagao do ser humano e, acima de tudo, da promogao da dignidade da 

pessoa humana. 

XXXV - a lei nao excluira da apreciagao do Poder Judiciario lesao ou ameaca de direito;" 
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4 A QUEST AO DA PROPORCIONALIDADE E DA AUTONOMIA DA VONTADE 

NO DIREITO A MORTE DIGNA 

O princlpio da proporcionalidade e o instrumento de maior valia quando da 

interpretacao de normas constitucionais. £ por meio deste que se torna possivel a 

ponderacao de valores fundamentais conflitantes. 

Neste trabaiho, a investigacao feita promove a discussao acerca da 

possibilidade de morte digna. A mais, se e possivel tal morte, entao ate que ponto 

vai o interesse do direito a vida? O princlpio da proporcionalidade, portanto, tern o 

condao de sopesar valores, atuando como um metaprincipio interpretativo que visa o 

balanceamento desses valores em choque, preservando ao maximo os direitos 

fundamentais e promovendo a dignidade da pessoa humana. 

4.1 BIOETICA E BIODIREITO: A MORAL E O DIREITO 

Para o pensamento ocidental, o que denominamos modernamente de bioetica 

tern ampla vertente conceitual, desde o pensamento grego ate o cotidiano. Sob esse 

enfoque, o ser humano e percebido, apreciado e medido pelo seu comportamento 

social e pelo meio em que vive. A bioetica percebe o homem a partir do seu 

engajamento no seio social, observando sua humanidade, ou seja, sua 

vulnerabilidade diante da sociedade. 

Como disciplina, traz a baila das discussoes academicas os conceitos, teses 

e argumentos da etica geral a serem submetidos a uma etica aplicada as agoes 

humanas. 

A Area-chave da etica geral e a metaetica,centrada no discurso moral e com 
destaque para questSes Ibgico-linguisticas, epistemolbgicas e, de maneira 
crescente, com realce para aspectos ontolbgicos, como, por exemplo, saber 
se ha fatos morais ou existem valores eticos in re.(HECK, 2005, p. 123) 

A bioetica, desse modo, lida com fatos e evidencias que tern por objeto o 

contraste entre valores humanos, vistos sob a otica da moral e da etica humana. 
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Encontra, pois, suas raizes na evolugao da medicina. Com o surgimento de 

tecnicas artificiais de manutencao e prolongamento da vida, bem como o uso 

generalizado de antibioticos, tornam-se tais processos moralmente duvidaveis e 

contraditorios, principalmente do ponto de vista religioso. 

Tambem as tecnicas medicas e a aceitacao legal do aborto em determinadas 

situacoes nos leva a crer na necessidade de discussao moral de tais praticas. Ate 

porque, na epoca em que surgiram os primeiros dilemas acerca dos avangos 

cientificos, as organizagoes medicas nao conseguiam, de forma satisfatoria, 

responder as questoes levantadas acerca da moralidade e da etica nas novas 

praticas medicas. E e nesse contexto que ganha destaque no cenario juridico e 

academico, o estudo do comportamento e dos valores humanos, que recebe o nome 

de bioetica (TEIXEIRA; VALLE, 1996). 

O nascimento da nova ciencia academica ja nos remete a um enfoque 

multidisciplinar. Ao tempo em que cuida de analisar aspectos cientificos das novas 

tecnologias, tambem mira a compreensao juridica do desenvolvimento dessas 

tecnologias, bem como de sua aplicagao nos novos deveres eticos e morais, alem 

dos desafios na promogao de novos valores. 

A bioetica volve-se a estudar a interdisciplinaridade entre as ciencias medicas 

e a etica (moral humana e etica normativa), investigando as condigoes necessarias 

para a atuagao do profissional de saude no que tange a sua atuacao diante da vida 

humana e sua dignidade. £, portanto, uma ciencia filosofica, por investigar as 

relagoes morais entre a conduta do profissional e o desenvolvimento das tecnicas 

medicas, sempre a luz da dignidade da pessoa humana. Esta, desse modo, 

vinculada a uma responsabilidade moral (TEIXEIRA; VALLE, 1996). 

Num contexto historico, foi pensada quando se teve a ideia de que as 

pesquisas com seres vivos, inclusive quanto a manipulagao genetica, poderiam levar 

a humanidade a uma deturpagSo de valores. Nesses termos, a Bioetica se propoe a 

reafirmar os valores morais basicos da sociedade, combatendo a visao relativista do 

conceito de vida, que se propagou pelas ciencias, principalmente no final do seculo 

XX, quando as normas eticas passaram a ter valoragao subjetiva e individualista. 

A evolugao do biodireito tambem e reflexo dos avangos referentes a bioetica. 

Entende-se, pois, como biodireito o ramo do Direito Publico que cuida de estudar as 

relagoes juridicas entre o direito e as novas tecnologias da medicina e da 
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biotecnologia, principalmente no que tange a autonomia da vontade em relacao a 

disposigao sobre o corpo e a dignidade humana. 

Acerca do assunto, Maria Helena Diniz (2006, p. 9) assim preleciona: 

[...] estudo jurldico que, tomando por fontes imediatas a bioetica e a 
biogenetica, teria a vida por objeto principal, salientando que a verdade 
cientifica n§o podera sobrepor-se a etica e ao direito, assim como o 
progresso cientlfico nSo podera acobertar crimes contra a dignidade 
humana, nem tracar, sem limites juridicos, os destinos da humanidade. 

As ultimas decadas foram marcadas pela grande revolugao na Medicina e na 

Biotecnologia, tendo, portanto, como consequencia um questionamento etico, moral 

e jurldico, em que o ser humano passou a interferir em processos ate entao naturais, 

estreando um novo tempo de controle de manifestagoes naturais que nao estavam 

sob sua tutela (BARBOZA, 2001, p. 173). 

E e em razao desse dinamismo em que ocorre essa evolugao, que se faz 

necessaria a presenga de normas reguladoras das formas e dos procedimentos 

empregados para que as ciencias medicas atinjam seu escopo, preservando os 

principios eticos e proclamando a valoragao do ser humano por meio da dignidade 

que Ihe e inerente. 

Torna-se papel do Direito, enquanto ciencia juridica, seguir a evolugao das 

inovagoes cientificas, encontrando um ponto de equilibrio entre o ser humano e a 

tecnologia. 

4.2 A AUTONOMIA DA VONTADE: DISPOSIQAO SOBRE O PROPRIO CORPO 

O direito a morte digna pode ser discutido sob o enfoque dos direitos 

fundamentais. Entretanto, antes que se possa falar em autonomia da vontade e as 

implicagoes do seu exercicio nesses direitos, e importante tecer alguns comentarios 

sobre a liberdade. Isso porque, muitas vezes, liberdade e autonomia da vontade sao 

utilizadas como sinonimos. 
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4.2.1 O Direito a Liberdade 

A Constituigao Federal brasileira e resultado da vinculagao de regras 

destinadas a regular a liberdade dos governantes do Estado aos interesses do povo. 

Dai advem a necessidade de fixagao de direitos e principios fundamentais, que 

possam gerar as condigoes adequadas para a existencia humana, o 

desenvolvimento social e a legitimidade do governo. 

Essa preocupagao com a limitagao estatal se da na medida em que o Estado 

nao deve impedir o exercicio da liberdade de cada cidadao, porem, tampouco 

negligencia-lo. O desconhecimento do homem de seus direitos fundamentais jamais 

podera ser motivo para a abstengao de seu exercicio, sendo-lhe estes intrinsecos, 

pelo simples fato de sua condigao humana. Ferir o gozo da liberdade humana e, 

pois, contrariar as bases do estado Democratico de Direito. 

Essa liberdade e o estado em que se presume nao haver limitagoes ou de 

coagao, sempre que se agir de maneira licita, por parte do estado, de acordo com os 

valores eticos e morais, alem do respeito aos principios constitucionais (SILVA, 

2005, p. 230) 

Desse conceito, deve-se entende-la como gozo de um direito 

fundamentalmente humano. E o homem, nesse diapasio, deve ser entendido como 

um ser social e, vivendo desta forma, todas as suas atitudes poderao interferir na 

vida de outras pessoas, portanto devera haver harmonia entre a vontade individual e 

o bem coletivo. 

Acerca esse aspecto, o direito a liberdade tern sua expresscio nas mais 

variadas formas, mas que, de maneira geral, todas estas desencadeiam em um 

unico objetivo, que e a realizagao plena do ser humano, ainda que considerando o 

individuo como parte de um grupo. 

Assinala Jose Afonso da Silva (2005, p. 234): 

[...] a liberdade consiste, em suma, num processo dinamico de liberagSo do 

homem de varios obstaculos que se antepoem a realizac3o de sua 

personalidade: obstaculos naturais, econdmicos, sociais e politicos. 
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A manifestacao de liberdade de maior expressividade e a Declaragao 

Universal dos Direitos do Homem: "Art. 1° Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos e, dotados que sao de razao e consciencia, devem 

comportar-se fraternalmente uns com os outros". 

As liberdades individuals, entao, figuram como uma introspeccao ao campo 

pessoal de cada individuo, quanto a vida, a dignidade e a realizagao plena do seu 

bem-estar, independente de qualquer autorizagao ou permissao por parte do ente 

estatal, considerando-se, entretanto, os casos em que a lei determine o contrario. 

O ser humano, em si, e dotado de todas essas liberdades que Ihe sao 

resguardadas por lei, respeitada a individualidade e personalidade de cada ser, 

tendo o seu exercicio, no entanto, certa limitagao quando diz respeito ao direito 

alheio ou coletivo. 

4.2.2 A Autonomia da Vontade e a Autonomia Privada 

A expressao "autonomia da vontade" tern surgimento no pensamento 

filosofico de Kant, estando relacionada a vontade real do sujeito no exercicio de sua 

liberdade. £ entendida como um dos desdobramentos do princlpio da dignidade da 

pessoa humana, portanto, possui conotacao subjetiva, ao passo em que demonstra 

o querer do sujeito de direitos. 

Nesta visSo, a autonomia da vontade faz surgir um princlpio de coerencia 

entre a vontade interna e a vontade manifestada. Esse querer interno corresponde a 

vontade declarada. Por isso, a autonomia da vontade adquire carater 

eminentemente voluntarista, trazendo para a esfera pessoal a causa da produgao 

dos efeitos juridicos. 

Ja a autonomia privada e o poder normativo conferido a cada individuo para 

se auto-tutelar no ambito das relagoes juridicas particulares, desde que obedecidos 

os limites impostos pela lei. 

Em outras palavras, a autonomia privada deve significar o poder que a lei 

atribui a cada pessoa para a criagSo de normas juridicas capazes de reger os atos 

praticados na esfera particular. 
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Em relacao ao direito a vida, ou melhor, a morte digna, a autonomia da 

vontade, juntamente com a autonomia privada deve observar o aspecto voluntarista 

no consentimento, na permissao de por fim a vida, no intuito de proteger a dignidade 

humana. 

Consentir e manifestar livremente e de boa-fe a vontade. Limongi Franga 

apud Maria Helena Diniz (2010, p. 465) define consentimento como "a anuencia 

valida do sujeito a respeito do entabulamento de uma relacao juridica sobre 

determinado objeto". 

Assim, consentir que se ponha fim a vida, nao e permitir a pratica de um 

crime, tampouco violar direitos fundamentais. Pelo contrario, morrer dignamente e 

um direito, e a plenitude da realizagao dos direitos fundamentais. 

4.3 0 DEVER DE PONDERAQAO: O PRINClPIO DA PROPORCIONALIDADE 

A nova sistematica constitucional brasileira, apos a Constituigao Federal de 

1988, eleva a dignidade da pessoa humana ao ponto fundamental de interpretagao e 

aplicabilidade de todos os direitos fundamentais, sendo o respeito e o cumprimento de 

tais direitos o ponto central da ordem juridica brasileira. 

Por essa sistematica, a nova ordem constitucional impoe como restrigao ao 

Estado qualquer lesao a pessoa humana, nao so pelo exercicio das liberdades 

asseguradas na lei, como na promogao da dignidade humana. Corroborando com tal 

posicionamento, MAGALHAES FILHO (2004, p. 104) entende que "[...] as bases do 

Estado Democratico de Direito sao a soberania do povo, expressa na manifestagao da 

vontade popular, e a dignidade humana, consagrada na enunciagao dos direitos 

fundamentais". 

Assim e que o Brasil, assim como diversos paises apos a Segunda Guerra 

Mundial, consagra o ser humano como finalidade do direito, sendo a dignidade da pessoa 

humana o nucleo do constitucionalismo brasileiro. 2 6 

"[...] a dignidade da pessoa humana imp6e-se como referencial para os demais valores 
proclamados pela Lei Maior, atuando como importante diretriz hermeneutica cujos efeitos se 
estendem por todo o ordenamento" (NOVELINO, 2008, p. 207). 
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Ha situagoes concretas, entretanto, em que podem surgir conflitos de direitos 

fundamentais, quando da interpretagao e aplicagao das normas constitucionais. Entenda-

se aqui norma como genero, do qual os principios e as regras sao especies. Para tanto, 

enquanto as regras suscitam a questao da validade, os principios, alem da validade, 

devem demonstrar sua importancia ou valor ao caso concreto (ALEXY apud NOVELINO, 

2008, p. 33). 

As regras, pois, devem ser aplicadas segundo sua exata prescrigao. Havendo 

conflito entre regras, no caso concreto, uma deve ser abandonada (DWORKIN apud 

NOVELINO, 2008, p. 65). 

Por sua vez, os principios tern valor, ou seja, s3o mandamentos de otimizagao 

para a realizagao das normas, promovendo a maior eficacia na medida possivel, dentro 

de situagoes juridicas e reais (ALEXY apud NOVELINO, 2008, p 66). 

E e diante deste aparente conflito de valores fundamentais que o interprete deve 

recorrer as ferramentas de ponderagao para resolugao do impasse. A ponderagao entre 

esses bens tutelados busca estabelecer um equilibrio proporcional entre os direitos 

fundamentais em choque. A esse respeito, assevera Canotilho (2003, p. 1236-1237): 

As ideias de ponderacao (Abwagung) ou de balanceamento (balancing) 
surgem em todo o lado onde haja a necessidade de encontrar o direito para 
resolver os casos de tensao (F. Ossenbuhl) entre bens juridicamente 
protegidos. 

£ neste ponto que surge a possibilidade de aplicagao do princlpio da 

proporcionalidade, o qual e destinado, neste estudo, a estabelecer limites concretos 

a violagao da dignidade humana. 

Na ligao de Paulo Bonavides (2010, p.395): 

A vinculagao do princlpio da proporcionalidade ao direito constitucional 
ocorre por via dos direitos fundamentais. E ai que ele ganha extrema 
importancia e aufere um prestfgio e difusSo t§o larga quanto outros 
principios cardeais e afins, nomeadamente o principio da igualdade 

No Estado Democratico de direito, proclamado pela nova ordem 

constitucional, o principio da proporcionalidade ganha, cada vez mais, enfase e 

aplicabilidade, na medida em que, havendo uma colisao de direitos fundamentais, e 

preciso, antes, observar qual deles possui maior preponderancia diante de situagoes 

concretas, implicando regras cuja aplicabilidade e dependente de uma ponderagao. 
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A aplicagao do principio da proporcionalidade, dessa forma, deve ser 

resultado da analise do carater preponderante das normas, representando a exata 

medida de atuacao e ponderagao quanto a valoragao atribuida as garantias 

fundamentais. No mesmo sentido, Humberto Avila (2003, p. 175): 

[...] pode-se definir o dever de proporcionalidade como um postulado 
normativo aplicativo decorrente da estrutura principal das normas e da 
atributividade do Direito e dependente do conflito de bens juridicos materials 
e do poder estruturador da relacao meio-fim, cuja funcSo e estabelecer uma 
medida entre bens juridicos concretamente correlacionados. 

Para Porto (2003, p.30), a aplicabilidade do principio da proporcionalidade 

nao se limita apenas ao sopesamento dos valores dos bens conflitantes, mas 

estende aos meios para consecugao da finalidade almejada o poder-dever de 

ponderagao, evitando assim, medidas imoderadas e resultados desproporcionais: 

Nesta medida, o principio da proporcionalidade [...] tern por escopo - como 
sua designacfio deixa antever - a vontade de evitar resultados 
desproporcionais e injustos, baseado em valores fundamentais conflitantes, 
ou seja, o reconhecimento e a aplicagao do principio permite vislumbrar a 
circunstancia de que o prop6sito constitucional de proteger determinados 
valores fundamentais deve ceder quando a observancia intransigente de tal 
orientacao importar na violacao de outro direito fundamental ainda mais 
valorado. 

Assim, o intuito da aplicagao do principio constitucional da proporcionalidade 

ao conflito entre as garantias fundamentais vida digna e morte digna e utilizar-se das 

medidas adequadas, com o intuito de causar o menor prejuizo possivel, para 

garantir a eficacia da dignidade da pessoa humana. 

Glauco Barreira Magalhaes Filho (2004, p. 208) considera o principio da 

proporcionalidade como "o principio dos principios", ja que e a partir dele que os demais 

principios constitucionais encontram condigao de aplicabilidade e de eficacia, ao passo 

em que se exige o dever de ponderagao. 

£ este um principio de natureza mista. Caracteriza-se pelo seu alto grau de 

generalidade, abstratividade e fundamentalidade, ao passo em que, diante de um fato 

concreto, impoe a hierarquia valorativa de principios conflitantes, almejando a solugSo do 

caso. 

No mesmo entendimento, BARROS (2003, p. 77): 
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Os meios sao os modos possfveis de sopesar principios e valores, 
objetivando-se encontrar uma soluc3o para o caso concreto. Os fins s§o 
aqueles pr6prios de um Estado democratico de Direito. A relacSo entre 
meios e fins n§o sera puramente pragmatica, mas havera uma dialeticidade 
entre meios e fins, porquanto a dignidade da pessoa humana que se 
encontra no fim estabelecera um limite deontol6gico ao meio. 

Cabe lembrar que o principio da proporcionalidade tern composigao de tres 

especies de sub-principios, quais sejam adequacao, exigibilidade e 

proporcionalidade. 

Esse primeiro sub-principio, o da adequagao diz respeito aos meios utilizados 

que devem ser adequados para consecucao dos fins. Ja a exigibilidade obriga que o 

meio escolhido provoque o menor sacrificio possivel ao direito fundamental em 

questao. E, por ultimo, a proporcionalidade em sentido estrito, diz que se deve 

razoar entre os inumeros interesses em choque, indicando o meio mais adequado 

para a solucao do conflito. 

A importancia do principio da proporcionalidade para o novo contexto 

constitucional e que este se impoe como ferramenta de resolucao do aparente 

conflito de valores fundamentais. 

Nesse sentido, Nunes: 

Esse principio da proporcionalidade, novo na doutrina constitucionalista, 
tern servido, de fato, como vetor orientador do interprete constitucional. Na 
verdade, foi da experiencia concreta, t6pica, dos casos interpretados, nos 
quais surgiram conflitos de principios, que a doutrina pode extrair-lhe a 
essentia para declara-lo existente - e chegando, como visto, ao status de 
principio constitucional expresso (2010, p. 55). 

Como principio de razoabilidade entre valores fundamentais conflitantes, o 

principio da proporcionalidade busca o menor desgaste possivel do direito tutelado, 

utilizando-se de todas as suas ferramentas para encontrar um ponto de ponderagao 

adequado. £, pois, praticamente um metodo de interpretagao de valores 

constitucionais conflitantes. Entende da mesma forma Paulo Bonavides (2010, p. 

395): 

A vinculac3o do principio da proporcionalidade ao Direito Constitucional 
ocorre por via dos direitos fundamentais. E ai que ele ganha extrema 
importancia e aufere um prestigio e difusSo tSo larga quanto outros 
principios cardeais e afins, nomeadamente o principio da igualdade. 
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Sob essa otica, deve-se ver pela otica proporcionalista a pretensao ao direito 

de morrer dignamente. 

O carater rigido que tern o direito a vida e decorrente do valor fundamental da 

dignidade, que impoe o exercicio deste direito fundamental. Por outro lado, a morte 

faz parte do processo natural do ciclo vital humano e portanto, tambem merece ser 

vista sob a otica dos direitos fundamentais. 

A dignidade humana impoe um valor extraordinario ao direito de estar vivo, 

mas e possivel falar em vida quando nao mais seja possivel o exercicio da 

dignidade? 

O direito a morte digna nao e meramente por fim a vida, e exercer plenamente 

a dignidade que e inerente a cada ser humano. E e neste sentido que deve o 

principio da proporcionalidade interferir neste conflito de valores. 

Ate que ponto o direito a vida e absoluto? E possivel manter o carater rigido e 

imaleavel do direito a vida, sem o gozo da dignidade? Existe morte digna? 

Sao esses os principais enfoques em que deve atuar o principio da 

proporcionalidade no sopesamento do conflito. 

Defender um direito a morte digna e mais que exigir impor fim a vida. Exigir, 

pois, o direito a morte digna e tambem a mais ampla manifestacao de exercicio dos 

direitos fundamentais. 
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5 CONSIDERAQOES FINAIS 

A morte digna consiste em proporcionar ao ser humano o fim da vida com 

todos os alivios medicos necessarios, preservando o ser humano da dor ou do 

sofrimento. Entretanto, nao se trata de, deliberadamente, por fim a vida com o intuito 

de evitar o sofrimento ou a dor. O conceito de morte digna se estende alem. 

A expressao morte digna nao deve ser entendida apenas sob o prisma da 

morte, mas, acima de tudo, da dignidade humana. Assim, morrer dignamente 

significa nao so evitar dor ou sofrimento, mas ter um tratamento medico adequado 

que melhore as condigoes de vida, nao ser negligenciado ou mesmo ser submetido 

a tratamentos indignos e meramente proteladores. 

Do ponto de vista da liberdade e da autonomia da vontade, morrer 

dignamente e um direito fundamental, uma disposigao sobre o proprio corpo. E, 

assim como as liberdades individuals, deve ser exercido sem restrigao. 

Porem, nao se trata de uma situagao facil. O direito ainda tenta alcangar toda 

a velocidade com que caminham as tecnologias medicas, entretanto, restam 

algumas lacunas que, aos poucos, deverao ser mais bem entendidas pela ciencia 

juridica. 

Ao passo em que a morte ainda e um misterio a compreensao humana, 

principalmente quanto ao aspecto juridico, o direito fundamental a vida ja e 

amplamente discutido e tutelado. 

Elevando a morte ao patamar de direito fundamental, nao restam duvidas 

quanto a necessidade de sua protegao pelo ordenamento juridico. 

O processo morte/morrer e algo natural, inerente a vida, portanto, tambem 

uma garantia fundamental do ser humano. Entretanto, diante do confronto de duas 

garantias fundamentais do ser humano (direito a vida digna e direito a morte digna), 

deve haver ponderagao e, mais que isso, cuidado, quando se trata da sobreposigao 

de tais direitos. 

Alem de um codigo moral humano de protegao a vida, a estigmatizagao social 

do conceito e do processo "morte" interferem na percepgao humana de aceitagao da 

morte como um processo humano natural. Assim, perceber a morte como um direito 

humano natural, tambem abarcado pelo principio constitucional da dignidade da 
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pessoa humana, e um grande desafio, tanto pelo legislador patrio como para a 

sociedade, de forma geral. 

A aplicagao do principio da constitucional da proporcionalidade e o metodo 

utilizado, neste trabalho, para resolver a colisao entre garantias fundamentais do ser 

humano. A resolugao de tal conflito juridico se da pela interpretagSo razoavel do 

problema juridico concreto. 

O principio da proporcionalidade, neste diapasao, atua, neste estudo, como 

mediador dos concertos "vida digna" e "morte digna". Assim, e por meio deste 

principio que e possivel a sobreposigao de tais direitos. 

Compreender uma mudanga nas perspectivas de direitos e garantias 

fundamentais requer uma profunda reflexao, em que devem ser elegidas tantas 

fontes de pesquisa quantas sejam necessarias. Esta reflexao devera estar voltada 

tanto para o contexto evolutivo do conceito de dignidade da pessoa humana, como 

para o contexto social e humanitario a que se aplicam tais prerrogativas 

constitucionais. 



51 

R E F E R E N C E S 

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Fundamentos de Biologia Moderna. Sao Paulo: 
Moderna, 1997. 

ANDRADE, Marcio Accioly de. Pessoa Humana, Sujeito de Direitos. In: ALMEIDA 
FILHO, Agassiz. MELGARfz, Plinio (ORG.). Dignidade da pessoa humana: 
fundamentos e criterios interpretativos Sao Paulo. Malheiros, 2010. 

AVILA, Humberto. Teoria dos principios. Da definicao a aplicagao dos principios 
juridicos. 3 a ed. Sao Paulo: Malheiros, 2003. 

BARBOZA, Heloisa Helena. Bioetica x biodireito: insuficiencia dos concertos 
juridicos. In: BARBOZA, Heloisa Helena, BARRETO, Vicente de Paulo (ORG.). 
Temas de biodireito e bioetica. Rio de Janeiro: Renovar, 2001 

BARROS, Suzana de Toledo. O Principio da Proporcionalidade e o Controle de 
Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. 3 a ed. Brasilia: 
Brasilia Juridica, 2003. 

BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direito de morrer dignamente: eutanasia, 
ortotanasia, consentimento informado, testamento vital, analise constitucional e 
penal de direito comparado. In: SANTOS, Maria Celese Cordeiro Leite dos (ORG). 
Biodireito: ciencia da vida, os novos desafios Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 
2001. 

BRASIL. Constituigao da Republica Federativa do Bras i l : texto constitucional 
promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alteragoes adotadas pelas Emendas 
Constitucionais n°s 1/1992 a 66/2010, pelo Decreto Legislativo n° 186/2008 e pelas 
Emendas Constitucionais de Revisao n°s 1 a 6/1994. 33 ed. Brasilia: Camara dos 
Deputados, Edigoes Camara, 2010. 

. Lei n° 10406, de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Codigo Civil. Disponivel 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em 21 set. 
2011. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm


52 

. Projeto de Lei n°276/2007. Altera o Codigo Civil. Disponivel em: 
<http://www.conjur.com.br/dl/projeto-2762007-propoe-mudancas-codigo.pdf>. 
Acessoem 21 set. 2011. 

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituicao. 7. ed. 
Coimbra: Coimbra, 2003. 

CATECISMO DA IGREJA CAT6LICA. Petropolis: Vozes, 1992. 

CHAVES, Antonio. Direito a Vida e ao Proprio Corpo (intersexualidade, 
transexualidade, transplantes). 2 a ed. revista e ampliada. Sao Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1994. 

CONVENQAO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Pacto de San Jose da 
Costa Rica). Disponivel em: 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.ht 
m>. Acesso em 15 set. 2011. 

D'ASSUMP?AO, Evaldo. Biotanatologia e Bioetica Sao Paulo: Paulinas, 2005. 

DECLARAQAO Universal dos Direitos do Homem. Disponivel em: 
<http://www.mp.ro.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=14f434a7-bb23-4e0b-
8ef5-30d8973da7b3&groupld=966410>. Acesso em 06 out. 2011. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, volume 1: teoria geral do 
direito civil. 27 a ed. Sao Paulo: Saraiva, 2010. 

. Codigo Civil Anotado. Sao Paulo: Saraiva, 2003. 

. O Estado do Biodireito. 3 a ed. Sao Paiulo: Saraiva, 2006. 

FARIAS, S. T. O Codigo da Vida: Um Modelo Baseado num Mundo 
Ribonucleoproteico. Tese de Mestrado apresentada na Universidade Federal da 
Paraiba para obtengao do Titulo de Mestre em Genetica. 2003. 

FERREIRA, Paulo Antonio. Personalidade. Disponivel em: 
<http://www.espirito.org.br/portal/artigos/unidual/personal.html>. Acesso em 21 set. 
2011. 

http://www.conjur.com.br/dl/projeto-2762007-propoe-mudancas-codigo.pdf
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm
http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/sanjose.htm
http://www.mp.ro.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=14f434a7-bb23-4e0b-8ef5-30d8973da7b3&groupld=966410
http://www.mp.ro.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=14f434a7-bb23-4e0b-8ef5-30d8973da7b3&groupld=966410
http://www.espirito.org.br/portal/artigos/unidual/personal.html


53 

FIRMING, Nelson Flavio. Os Direitos Fundamentais na Constituicao Federal. 
Disponivel em: 
<http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/default.asp?action=doutrina&coddou=6 
274>. Acesso em 21 set. 2011. 

FOUCAULT, Michael. Em defesa da sociedade. Sao Paulo: Martins Fontes, 2003. 

FRANQA, R. Limongi. Inst i tutes de direito Civil. 4 a ed. atual. Sao Paulo: Saraiva, 
1996. 

GODOY, Gabriel Gualano. DIAS, Receba Fernandes. Os Paradoxos do Direito de 
Morrer e de Viver. Disponivel em: 
<http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32388-39023-1-PB.pdf>. 
Acesso em 29 set. 2011. 

GONQALVES, Rogerio Magnus Varela. A Dignidade da Pessoa Humana e o Direito 
a Vida. In: ALMEIDA FILHO, Agassiz. MELGARfz, Plinio (ORG.). Dignidade da 
pessoa humana: fundamentos e criterios interpretativos. Sao Paulo: Malheiros, 
2010. 

GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito Constitucional, vol II. Coimbra: 
Almedina, 2005. 

GUERRA, Sidney. EMERIQUE, Lilian Marcia Balmant. O Principio da Dignidade 
da Pessoa Humana e o Minimo Existencial. Disponivel em: 
<http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista09/Artigos/Sidney.pdf>. 
Acesso em 25 set. 2011. 

HECK, Jose N. Bioetica: Contexto Historic©, Desafios e Responsabilidade. 
Disponivel em: <http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et42art3.pdf>. Acesso em 29 set. 
2011. 

KANT, Emmanuel. Doutrina do Direito. Tradugao de Edson Bini. Sao Paulo: icone, 
1993. 

MAGALHAES FILHO, Glauco Barreira. Hermeneutica e Unidade Axiologica da 
Constituigao Belo Horizonte: Mandamentos, 2004 

http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/default.asp?action=doutrina&coddou=6274
http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/default.asp?action=doutrina&coddou=6274
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/32388-39023-1-PB.pdf
http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista09/Artigos/Sidney.pdf
http://www.cfh.ufsc.br/ethic@/et42art3.pdf


54 

MARTINS FILHO, Ives Gandra. O que significa dignidade da pessoa humana? 
Disponivel em: <http://www.abruc.org.br/003/00301015.asp?ttCD_CHAVE=65794>. 
Acesso em 16 set. 2011. 

. Os Direitos Fundamentals e os Direitos Sociais na Constituigao de 
1988 e sua defesa. Disponivel em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_04/direitos_fundamentais.htm>. 
Acesso em 21 set. 2011. 

MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, tomo IV. 3 a ed. rev. e atual. 
Coimbra: Coimbra, 1991. 

MIRANDA, Pontes de. Comentarios a Constituigao de 1967, tomo IV. Sao Paulo: 
Revista dos Tribunals, 1970. 

. Tratado de Direito Privado - Parte Especial, tomo VII. 3 a ed., 
reimpressao. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. 

MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentals: teoria geral -
comentarios aos arts. 1° ao 5° da Constituigao da Republica Federativa do 
Brasil, doutrina e jurisprudencia. 3 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2000. 

MORAIS, Jose Luis Bolzan de. SANTIN, Janaina Rigo. Constituicao e Direitos 
Humanos ou: So e possivel dignidade na Constituigao. In: ALMEIDA FILHO, 
Agassiz. MELGARE, Plinio (ORG.). Dignidade da pessoa humana: fundamentos 
e criterios interpretativos. Sao Paulo: Malheiros, 2010. 

MORIN, Edgar. O Homem e a Morte. Tradugao de Cleone Augusto Rodrigues. Sao 
Paulo: Imago, 1997. 

NOVELINO, Marcelo. Direito Constitucional. 2 a ed. Sao Paulo: Metodo, 2008. 

NUNES, Rizzato. O principio constitucional da dignidade da pessoa humana: 
doutrina e jurisprudencia. 3 a ed. ver. e ampl. Sao Paulo: Saraiva, 2010. 

PORTO, Sergio Gilberto. Cidadania Processual e Relativizagao da Coisa 
Julgada. Revista Sintese de Direito Civil e Processo Civil, Porto Alegre, n. 22, ano 4, 
p. 5-35, mar.-abr.2003. 

http://www.abruc.org.br/003/00301015.asp?ttCD_CHAVE=65794
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_04/direitos_fundamentais.htm
http://mar.-abr.2003


55 

RABENHORST, Eduardo Ramalho. Teoria do direito e teoria dos direitos humanos. 
In: TOSI, Giuseppe (ORG). Direitos humanos: historia, teoria e pratica. Joao 
Pessoa: Editora Universitaria/UFPB, 2005. 

REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 17a ed. Sao Paulo: Saraiva, 1996. 

. Os Direitos da Personalidade. Disponivel em: 
<http://www.miguelreale.com.br/artigos/dirpers.htm>. Acesso em 21 set. 2011. 

SANTOS, Fernando Ferreira dos. Principio Constitucional da Dignidade da 
Pessoa Humana. Disponivel em: <http://pt.scribd.com/doc/49213971/A-dignidade-
da-Pessoa-Humana>. Acesso em 16 set. 2011. 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentals 
na Constituicao Federal de 1988. 2 a edigao. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. 

. Os direitos fundamentals sociais, o direito a uma vida digna (minimo 
existencial) e o direito privado: apontamentos sobre a possivel eficacia dos direitos 
sociais nas relagoes entre particulars. In: ALMEIDA FILHO, Agassiz. MELGARE, 
Plinio (ORG). Dignidade da pessoa humana: fundamentos e criterios 
interpretativos Sao Paulo: Malheiros, 2010. 

SCHAFER, Jairo Gilberto. Direitos Fundamentals: Protecao e Restricdes. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2001. 

SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positive 15a ed. Sao 
Paulo: Malheiros, 2005. 

SOUSA, Rabindranath Capelo de. O Direito Geral da Personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 1995. 

TEIXEIRA, P. VALLE, S. Biosseguranga. Disponivel em: 
<http://www.biosseguranca.com>. Acesso em: 02 out. 2011. 

TORRES, Ricardo Lobo. O Minimo Existencial e os Direitos Fundamentals. 
Revista de Direito Administrativo 177. 1989. 

http://www.miguelreale.com.br/artigos/dirpers.htm
http://pt.scribd.com/doc/49213971/A-dignidade-da-Pessoa-Humana
http://pt.scribd.com/doc/49213971/A-dignidade-da-Pessoa-Humana
http://www.biosseguranca.com


56 

. Ricardo Lobo. A cidadania Multidimensional na Era dos Direitos. In: 
TORRES, Ricardo Lobo (org.). Teoria dos Direitos Fundamentals Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999. 

TOSI, Giuseppe. Historia e Atualidade dos Direitos do Homem. In: NEVES, Paulo 
Sergio da Costa; RIQUE, Celia D. G.; FREITAS, Fabio F. B. (ORG.). Politica e 
Democracia: desafios a educacao em direitos humanos. Recife: Bagago, 2002. 

WALD, Arnold. Curso de Direito Civil Brasileiro - Introdugao e Parte Geral. 8 a Ed. 
Sao Paulo: Revista dos Tribunals, 1995. 

WITTGENSTEIN, Ludwig. Tratado Logico-Filosofico: Investigates Filosoficas. 
Lisboa: Fundagao Calouste Gulberkian, 1987. 

XAVIER, Luciana. Direito a Vida. Disponivel em: 
<http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=245>. Acesso em 16 set. 2011. 

http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=245

