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RESUMO 

Este trabalho aborda a regulamentacao das celulas-tronco embrionarias sob a optica da Teoria 
Pura do Direito e do Neoconstitucionalismo. Desse modo, a problematica da presente 
pesquisa se apresenta na fundamentacao da constitucionalidade e interpretacao da Lei n°. 
11.105/05 com base em principios e o seu aparente conflito enquanto equiparavel a valor 
normativo no caso concreto. O objetivo incide em abordar as teorias e opinioes de importantes 
correntes de pensamento no tocante ao problema disposto. Assim, a justificativa desta 
pesquisa se solidifica na atualidade do assunto discorrido e nas elevadas implicacoes que 
proporcionam no contexto biomedico e juridico, alem da significancia atribuida aos direitos 
fundamentals enquanto base principiologica junto a fundamenta9ao da constitucionalidade de 
um dispositivo legal. No proposito exposto, adotou-se o metodo dedutivo e sob forma de 
tecnica a pesquisa bibliografica. Em rela9ao ao questionamento da constitucionalidade da Lei 
n°. 11.105/05 observada foi tal problematica sob os auspicios da corrente positivista, 
delineada pelo pensamento kelseniano, no qual a constitucionalidade da lei seria preservada 
em ampla correspondencia com a ideia da Piramide Normativa Hierarquizada, nao se 
permitindo precedentes para aprecia9ao de interpreta9ao constitucional, tampouco auferida 
com base em principios. Por outra via, conclui-se que o entendimento pos-positivista e o 
oportuno, mediante a averigua9ao do caso especifico, sendo pela presente corrente de 
pensamento esbo9ada ampla admissao dos principios constitucionais, considerando-os 
lineares as normas e aos regramentos juridicos, de modo que tal opiniao foi compartilhada 
pelo Supremo Tribunal Federal em sua delibera9ao. 

Palavras-chave: Regulamenta9ao das Celulas-Tronco Embrionarias. Teoria Pura do Direito. 
Neoconstitucionalismo. 



ABSTRACT 

This work approaches the regulation of Embryo Stem Cell in accordance with the vision of 
the Pure Theory of Right and New constitutionalism. Thus, the problematic of the present 
search show the recital of the constitutionality and interpretation of Law n°. 11.105/05 based 
on principles and its apparent conflict, when attributed to normative value in the specific case. 
The objective happens in approaching the theories and important opinions of chain of thought 
in relation to the problem displayed. Thus, the justification of this work is the present time of 
the subject analyzed and the raised implications, that provides in the biomedical and legal 
context, beyond the significance attributed to the basic rights while base of principles next to 
the recital of the constitutionality of a legal device. In the displayed intention adopted the 
deductive method and the technique of bibliographical research. In relation to the questioning 
constitutionality of Law n°. 11.105/05 was observed the problematic in accordance with 
positivism chain, mainly in relation to the thought of Kelsen, which establishes the 
preservation of the constitutionality of the law in virtue of idea of the Hierarchic Normative 
Pyramid not being allowed preceding for appreciation of constitutional interpretation, nor the 
interpretation on the basis of principles. On the other hand, concludes that the agreement 
after-positivism is adjusted for the evaluation of the specific case because demonstrates ample 
admission of the constitutional principles, attributing them to the platform of the norms and 
legal rules. This opinion was shared by the Supreme Federal Court in its deliberation. 

Key-Words: Regulation of the Embryo Stem Cell. Pure Theory of Right. New 
constitutionalism. 
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1 INTRODUCAO 

As celulas-tronco apresentam-se como um dos assuntos de maior enfoque no campo 
da biomedicina e terapia celular moderna nas ultimas decadas em todo o mundo, muito em 
virtude da elevada capacidade de diferenciacao que esse tipo celular apresenta. 

As celulas-tronco podem ser extraidas de celulas adultas e tambem de embrioes 
humanos. As celulas-tronco adultas desfrutam de ampla aceitacao no tocante ao seu uso. 
Contudo, no que diz respeito as celulas-tronco embrionarias, desponta-se uma grande 
discussao em torno de sua investigacao cientifica. 

O ordenamento que regulava esse tipo de celula foi revogado pela Lei n°. 11.105/05, 
que instituiu pertinentes inovacoes. Desse modo, o problema que se evidencia na tematica da 
investigacao cientifica com base em celulas-tronco embrionarias incide no questionamento 
sobre o periodo inicial da vida humana, consoante o ordenamento juridico brasileiro, a 
possibilidade de atribuicao de principios com valor normativo como questionamento da 
constitucionalidade de uma lei e ainda o caminho juridico a ser percorrido mediante o 
aparente conflito de principios. 

A inconstitucionalidade de uma lei pode ser auferida com base em principios 
constitucionais? Diante de um aparente conflito de principios com efeitos de norma ou regras 
juridicas, qual o procedimento a ser tornado pelo Supremo Tribunal Federal? Deve-se manter 
a constitucionalidade da Lei n° 11.105/05, tao somente em virtude da obediencia a ideia do 
escalonamento do sistema juridico, conforme aduz Hans Kelsen em sua Teoria Pura do 
Direito? 

Isso exposto, o objetivo do presente trabalho e promover uma analise de correntes de 
pensamento em relacao a constitucionalidade e a interpretacao do dispositivo legal que regula 
a materia correspondente as celulas-tronco embrionarias, assim como desenvolver os aspectos 
do mesmo conteudo nos contornos do Direito Comparado em nacoes como a Franca, o Reino 
Unido, o Japao, a Alemanha, os Estados Unidos da America e a Espanha. 

Ante o exposto, a justificativa atribuida a pesquisa em comento baseia-se na 
averiguacao de uma tematica cientifica cujas implicates lancam elevados reflexos no 
contexto juridico. Alem disso, retrata uma nova abordagem da interpretacao constitucional, 
suscitando a importancia da visualizacao dos principios constitucionais com forca normativa 
equiparavel a normas e regramentos juridicos. 
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Nesse interim, com o proposito de propiciar um supedaneo calcado em correntes de 

pensamento e abordagem de ideias e teorias, elegeu-se o metodo dedutivo, tendo em vista que 
se iniciou o trabalho com base em leis e teorias gerais, intensificando-o na pratica de 
fenomenos particulares, assim como a tecnica de pesquisa bibliografica com fulcro de 
aperfeicoar ainda mais a pesquisa. 

Dessa forma, o capitulo A Dimensao Cientifica e Juridica atribuida a Terapia Celular 
Moderna retratara a conceituacao de celulas-tronco, celulas adultas, celulas embrionarias, 
celulas do cordao umbilical, celulas da polpa dos dentes deciduos, celulas da medula ossea, a 
distincao funcional entre as celulas-tronco adultas e embrionarias, os resultados experimentais 
in vitro de pesquisa com celulas-tronco embrionarias em animais, as hipoteses estimadas para 
a utilizacao das celulas-tronco embrionarias, a definicao sobre o periodo inicial da vida 
humana sob as acepcoes Religiosa, Biologica e Juridica e os principios basicos da Bioetica. 

Logo, o capitulo Enfrentamento Historico do Dispositivo Legal relativo a 
Investigacao Cientifica com Celulas-Tronco Embrionarias discutira o retrospecto do tramite 
juridico da lei n° 11.105/05, em seu artigo 5° e paragrafos adjacentes, a Acao Direta de 
Inconstitucionalidade n° 3.510-0/600. 

Alem disso, serao abordados no referido capitulo os entraves dispostos no tocante a 
realizacao de pesquisas com celulas-tronco embrionarias, julgamento da materia sob a egide 
do Superior Tribunal Federal, audiencia publica conferida pelo Guardiao da Constituicao, 
decisao final sobre a constitucionalidade da previsao de pesquisas com celulas-tronco 
embrionarias e enquadramento da tematica no dominio do Direito comparado na Franca, 
Espanha, Reino Unido, Alemanha, Japao e Estados Unidos da America. 

Por fim, o capitulo O Positivismo de Hans Kelsen e o Neoconstitucionalismo frente a 
tematica das celulas-tronco embrionarias versara sobre a introducao aos aspectos gerais da 
Filosofia do Direito, o prenuncio da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, a influencia anti-
ideologica peculiar da Teoria Pura do Direito, escalonamento do sistema juridico e o Pos-
Positivismo no contexto de ponderacao dos principios constitucionais. 

Assim, em meio a discussao sobre o periodo inicial da vida humana no ordenamento 
juridico brasileiro, parte-se para o questionamento teorico sobre a constitucionalidade da 
investigacao cientifica, bem como o emprego de principios como fundamentacao para a 
interpretacao constitucional. 
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2 A DIMENSAO CIENTIFICA E JURIDICA ATRIBUIDA A TERAPIA CELULAR 
MODERNA 

No piano atual, mais precisamente nos ultimos trinta anos, e possivel vislumbrar 
inova9oes consideraveis no tocante ao desenvolvimento na pesquisa biomedica e na medicina. 
Com a busca frenetica e intemacional rumo a realiza9ao de experimentos, bem como a 
perspectiva do descobrimento de novos metodos preventivos e contenciosos a uma 
diversidade de enfermidades incuraveis existentes, e que se dispoe um dos assuntos mais 
evidentes em todo o contexto da terapia celular moderna: as celulas-tronco. 

As celulas-tronco despontam no universo que permeia a bioetica como uma fonte de 
abrangente estudo e promissoras descobertas. Todavia, observadas devem ser as dificuldades 
que se manifestam para a efetiva consolida9ao de tais estudos e os seus aspectos mais 
importantes de existencia. 

2.1 Conceitua9ao de celulas-tronco 

Atualmente muito se delimita a tipifica9ao da terapia celular moderna. Dentre as 
tipifica96es mais amplas e pontuais revela-se a terapia celular realizada com celulas-tronco. 
Esta, por sua vez, apresenta-se com dominio de formas e capacidade de divisao e 
especifica9ao distintas. E devido mencionar a conceitua9ao generica atribuida as celulas-
tronco por Marques (2006, p. 09): 

As celulas-tronco [...] sao as grandes precursoras que construirao as pontes entre o 
ovo fertilizado, que e a nossa origem, e a arquitetura complexa na qual nos 
tornamos. Dito de outra forma, as cerca de 75 trilhoes de celulas que constroem um 
corpo humano derivam das celulas-tronco e tambem, a medida que crescemos e 
envelhecemos, sao elas que repoem os tecidos danificados ou enfermos. Gracas a 
essa habilidade, atuam como um verdadeiro sistema reparador do corpo, fazendo a 
substituicao das celulas ao longo de toda a vida de um organismo. 

A concep9ao transcrita acentua algumas caracteristicas que sao peculiares as celulas-
tronco, bem como ressalta a sua presen9a constante no corpo humano, seja por meio do ato de 
fecunda9ao, seja por meio da reposi9ao dos tecidos ao longo do crescimento. 
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Consoante o posicionamento de Pasqualotto (2007), as celulas-tronco, tambem 

denominadas de celulas-mae ou estaminais, podem ser caracterizadas por duas propriedades 
criticas, que as diferenciam de todas as outras celulas. 

A caracteristica inicial corresponde ao modo indefinido e potencial de divisao que a 
celula em epigrafe apresenta. Outro elemento caracterizador e o fato de as celulas-tronco 
serem dotadas de capacidade para realizar divisoes assimetricas, com o objetivo de originar 
duas celulas-filhas, sendo uma celula analoga a celula-mae, que muito e importante no que 
concerne a linhagem original de celulas-tronco; e se verifica ainda a existencia de outra 
celula, cujas caracteristicas sao distintas, apresentando um potencial mais limitado. 

Contudo, ate mesmo pela sua habilidade particular, as celulas-tronco (CT) 
apresentam limitacoes, tendo sua principal caracteristica concentrada na transformacao de 
apenas alguns tipos de tecidos. 

2.1.1 Celulas adultas 

As celulas-tronco adultas podem ser encontradas em diversos tecidos de crian$as e 
adultos. Como ilustracSo e possivel mencionar as celulas contidas na medula ossea, no sangue 
e tambem no figado. 

Todavia, a quantidade desse tipo de celula em cada organismo humano e 
consideravelmente reduzida. Ademais, o seu potencial de diferenciacao e restrito, de modo a 
impedir o processo de diferenciacao e a consequente origem de tecidos especificos. 

E devido mencionar, conforme ensinamento de Pasqualotto (2007), que as principais 
caracteristicas que norteiam as celulas-tronco adultas configuram-se como a autorrenovacao e 
a sua habilidade para originar celulas conhecidas como intermediarias, que sao celulas que 
precedem o estagio de completude do processo de diferenciacao celular, peculiar as celulas-
tronco. 

Conforme Segatto e Buscato (2007), no tocante as pesquisas ja promovidas com esse 
tipo de celula em pessoas detentoras de doencas cardiacas, esclerose multipla, anemia 
falciforme, diabetes, acidente vascular, dentre uma infinidade de outras enfermidades, pode-se 
afirmar que as conclusoes iniciais apontam resultados expressivos. 

Nesse interim, de acordo com Segatto e Buscato (2007) destaca-se a conclusao 
advinda da maior pesquisa ja realizada em todo o mundo no tocante a utilizacao de celulas-
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tronco adultas em combate a uma gama elevada de problemas cardiacos. O pais que lancou 
este elevado estudo cientifico foi o Brasil que, contando com um numero de 1.200 pacientes, 
viabilizou uma pesquisa aprofundada, cujos experimentos se deram no ano de 2003, 
efetivando-se ate meados de 2008. 

O estudo foi implementado e teve o financiamento do Ministerio da Saiide, que 
conserva em tal investimento perspectivas de propiciar uma maior qualidade de vida para as 
pessoas que sao acometidas das doencas ja descritas, bem como atingir uma economia futura 
no Sistema Unico de Saiide (SUS) estipulada no montante de R$ 600 milhoes de reais, que 
corresponde ao valor medio anual que se dispende com transplantes, cirurgias e internacoes. 

2.1.2 Celulas embrionarias 

Faz-se necessario, antes de demonstrar um conceito definido e acabado da tematica 
relacionada as celulas-tronco embrionarias, desenvolver elementos iniciais do seu surgimento 
para, assim, possibilitar uma real compreensao da conjuntura que as adorna. 

Segundo preleciona Martinez (2004), esse tipo de celula e proveniente da primeira 
celula humana, a celula-ovo, tambem conhecida como zigoto, proveniente da fecundacao 
existente entre o espermatozoide e o ovulo. A partir da fecundacao tern surgimento uma serie 
constante de divisoes celulares, de modo a originar duas, quatro, oito e, consequentemente, 
uma fracao vertiginosa de celulas que gradativamente adquirem a capacidade de diferenciacao 
e composicao do corpo humano. 

Ate o periodo no qual a fecundacao aponta para um numero de oito celulas, cada 
uma destas, em sua singularidade, tern potencial para ocasionar o desenvolvimento completo 
de um novo ser humano. Especiflcamente nessa etapa e que se atribui a este conjunto de 
celulas a nomenclatura de totipotentes. 

Transcorrido o decurso temporal de 72 horas desde a fecundacao, o embriao inicia 
uma nova fase, na qual possui a quantidade aproximada de 100 celulas e ganha a conceituacao 
de blastocisto. De modo que nessa etapa ocorre a subdivisao do blastocisto em dois grupos: as 
celulas externas, que suscitam a formacao das estruturas extraembrionarias, associadas com a 
implantacao do embriao e com a constituicao da placenta; assim como uma massa de celula 
interna, que vai integrar, em suma, o embriao. 
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Nesse contexto e que se vislumbra a implantacao do embriao na cavidade uterina; 
portanto, pode-se afirmar que as celulas tidas como internas nessa fase sao responsaveis pela 
criacao de uma infinidade de tecidos. E como frequente, no diapasao cientifico, recebem uma 
nova distincao, tal qual seja a de celulas-tronco embrionarias pluripotentes. 

E efetivamente nesse periodo em que se ocasiona um processo marcado pela 
transformacao das celulas somaticas, portanto, identicas, em distintos tecidos, sejam eles, 
figado, cerebro, ossos, musculo, dentre muitos outros. 

Nesse sentido acentua a equipe do Centro de Estudos do Genoma Humano (CEGH), 
liderada por Zatz (2006): 

Os genes que controlam esta diferenciacao e o processo pelo qual isto ocorre sao um 
misterio. O que sabemos e que, uma vez diferenciadas, as celulas somaticas perdem 
a capacidade de originar qualquer tecido. As celulas descendentes de uma celula 
diferenciada vao manter as mesmas caracteristicas daquela que as originou, isto e, 
celulas de figado vao originar celulas de figado, celulas musculares vao originar 
celulas musculares. Apesar de o DNA ser igual em todas as celulas do nosso corpo, 
os genes contidos nele se expressam de maneiras diferentes a depender do tecido ao 
qual a celula pertence. Quer dizer: o DNA e os genes sao identicos, mas a expressao 
genica e especifica para cada tecido. Com excecao dos genes responsaveis pela 
manutencao do metabolismo celular ("housekeeping genes") que se mantem ativos 
em todas as celulas do organismo, so funcionam nas celulas de cada tecido ou orgao 
aqueles genes importantes para a manutencao daquele tecido ou do orgao. Os outros 
se mantem "silenciados" ou inativos. 

Consoante insito na citacao anterior, depreende-se que o funcionamento das celulas-
tronco embrionarias ainda e um assunto que necessita de vertiginoso aprofundamento 
cientifico, visto que inumeras questoes de funcionamento e atuacao dessas celulas no 
organismo humano nao foram elucidadas, divagando-se tao somente no contexto das 
estimativas. 

Outro ponto que e valido destacar e que, para promover sua proliferacao, bem como 
continuar de modo indiferenciado, as celulas-tronco embrionarias tern de ser cultivadas sob 
condicoes muito especiais, ou seja, ja que as mesmas advem comumentemente de embrioes 
humanos excedentarios do processo de fertilizacao in vitro, devem ser mantidas sob forte 
congelamento em ambiente rigorosamente controlado, como por exemplo, num equipado 
laboratorio de uma clinica de fertilizacao. 

Destarte, apos a explanacao apresentada do processo que envolve as CTE, pode-se 
dispor a respeito de sua conceituacao. As celulas em destaque sao tidas como aquelas que 
possuem uma ampla capacidade de transformacao, de modo a se diferenciar em muitos 
tecidos do corpo. 
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No que tange a conceituacao das celulas-tronco embrionarias, e valido demonstrar o 

posicionamento de Rocha (2008, p. 43): 

E no embriao que sao encontradas, em abundancia, as celulas tronco-embrionarias, 
tambem conhecidas como celulas ES (Embryo Stem Cell) dotadas de pluripotencia, 
ou seja, capazes de se converterem em outros tipos celulares e de serem utilizadas na 
reparacao de tecidos especificos, ou mesmo na producao de orgaos. 

A ideia ora apresentada demonstra que as celulas embrionarias possuem 
caracteristicas potenciais que lhes sao particulares, ainda nao comprovadas em modalidade 
alguma de celulas-tronco afins. 

2.1.3 Celulas do cordao umbilical 

As celulas do cordao umbilical e da placenta, de acordo com os ensinamentos de 
Marques (2007), podem ser entendidas como as celulas que sao encontradas no cordao 
umbilical, bem como no sangue da placenta, no periodo posterior ao nascimento. 

Ainda conforme a ideia de Marques (2007) acentua-se que desde meados de 1998 
esse tipo de celula ja tern sido utilizado no trato de diversas doencas, a citar a Doenca de 
Gunther, as sindromes de Hunter, de Hurler e a leucemia linfocitica aguda, que sao 
enfermidades que ocasionam reflexos demasiadamente agressivos ao corpo humano. 

Alem disso, e importante estabelecer que ja se vislumbra implantado no Brasil um 
banco publico de cordao umbilical e placentario, instituido com o proposito de solucionar a 
dificuldade de compatibilidade existente entre o doador e o receptor do material colhido. 

Afirma Zatz (2006) que nos casos de leucemia, por exemplo, ja foi verificado atraves 
de estudos recentes do Centro de Estudos do Genoma Humano (CEGH), que o material 
relativo ao sangue do cordao umbilical e o mais apropriado na hipotese de substituicao do 
material da medula ossea. 

2.1.4 Celulas da polpa de denies deciduos 
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As celulas-tronco extraidas da polpa de dentes deciduos, os conhecidos "dentes-de-
leite", configuram-se como um tipo celular, cujo comportamento se assemelha ao das celulas-
tronco provenientes da medula ossea e do cordao umbilical. 

Segundo Zatz (2006), foi possivel evidenciar por intermedio de diversas pesquisas, 
dentre tais, o estudo promovido pelo Centro de Estudos do Genoma Humano, que ha uma 
quantidade expressiva de celulas-tronco adultas na polpa dos dentes deciduos. 

Consoante o entendimento de Bueno (2007), a grande descoberta evidenciada no 
estudo das CT retromencionadas deve-se ao fato de que estas podem proporcionar o 
surgimento de diversos tecidos in vitro e de ocasionar ate mesmo o desenvolvimento de osso 
humano em modelos animais. 

O artefato cientifico ja realizado indica que as celulas obtidas atraves deste 
fragmento do corpo humano possuem a habilidade de propiciar o surgimento de osso, 
musculo, gordura, cartilagem, neuronios, entre outros. 

Para tanto, e imprescindivel que tais celulas sejam devidamente preparadas em 
ambiente laboratorial, ou seja, que transpassem por um trajeto de estudos in vitro e, portanto, 
apresentem-se apropriadas para manifestar tal habilidade. 

O grande diferencial desse tipo de celula consiste no fato de que seu metodo de 
obtencao nSo se apresenta de modo agressivo, uma vez que todas as criancas perdem seus 
"dentes-de-leite" no periodo compreendido entre os 6 e 12 anos de idade. 

Em similitude ao que ocorre com as CT do cordao umbilical, pode ocorrer tambem a 
formacao de um banco de celulas-tronco advindas da aquisicao do material atraves da polpa 
dos dentes deciduos e o consequente estabelecimento de um banco de coleta, com o proposito 
de ampliar a utilizacao das celulas obtidas nesse contexto. 

Alem disso, deve ser ressaltado que e minima a resposta imunologica apresentada 
por esse tipo de celulas-tronco, posto que esse tipo celular advindo da polpa dos dentes 
deciduos dispoe de niveis muito baixos de rejeicao, mesmo quando sao implantadas em 
individuos que nao sao compativeis. 

2.1.5 Celulas da medula ossea 
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Em se tratando de celulas-tronco provenientes da medula ossea, segundo afirma 

Pasqualotto (2007), tais celulas sao consideradas como o conjunto de celulas multipotentes 
mais bem delineado que se tern conhecimento. 

Entre as suas primordiais aptidoes, as celulas-tronco da medula ossea sao capazes de 
promover a reconstituicao das linhagens sanguineas, assim como realizar a recuperacao dos 
elementos receptores que, porventura, tenham sofrido irradiacao em processo de 
quimioterapia. 

Alem disso, as celulas em analise possuem habilidade para se diferenciar e se 
integrar a miocitos cardiacos, celulas hepaticas, tecidos, musculo esqueletico, dentre outros. 

Atualmente muitas pesquisas promovidas no ambito da medula ossea com CT, 
conforme divulgado por Zatz (2006), apontam que quando extraidas a partir de individuos 
dotados de problemas cardiacos, essas celulas apresentam-se habilitadas para auxiliar na 
reconstituicao do musculo atinente ao coracao, ou seja, essas pesquisas suscitam mais e mais 
projecoes de tratamento para pessoas que sao detentoras de doencas desse genero. 

Todavia, o maior entrave encontrado na aplicacao dessa tecnica, intitulada de auto-
transplante, baseia-se na inutilidade demonstrada no tocante aos individuos nos quais o 
surgimento da doenca esta associado ao fator genetico. 

2.2 Distincao funcional entre as celulas-tronco adultas e embrionarias 

Pode-se afirmar que o ponto basilar de distincao funcional entre CT adultas e CTE 
consiste na extraordinaria capacidade de diferenciacao em varios tecidos e orgaos que esta 
ultima apresenta. 

Conforme assevera Zatz (2006), enquanto as primeiras possuem uma habilidade 
limitada para se transformar em alguns tecidos, estima-se que as celulas-tronco embrionarias, 
no minimo, sao passiveis de se diferenciar em 216 tecidos do corpo humano. 

Procedendo-se a uma analise acerca do conteudo norteador das celulas-tronco 
embrionarias evidencia-se que ha muita relevancia em suas caracteristicas. As CTE, por 
intermedio de um processo denominado diferenciacao celular, tern a capacidade de se 
converter em distintos tecidos do corpo humano. Tais quais ossos, nervos, musculos e 
tambem sangue. 
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2.3 Resultados experimentals in vitro de pesquisa com celulas-tronco embrionarias em 
animais 

As experiencias praticadas no ambiente laboratorial como um todo para fins de 
estudo comportamental das CT, bem como das mais variadas doencas existentes, 
desenvolveram-se tomando por base os camundongos. 

A experimentacao dos novos metodos e manipulacao de novas tecnicas com o 
auxilio desses pequenos roedores e de fundamental relevancia na aprovacao e implementacao 
de tais mecanismos no que diz respeito a utilizacao humana. 

Apesar dessa contribuicao biomedica, a medida que as tecnicas passaram por 
aperfeicoamento, os estudos ganhavam novas proporcdes e profundidade; portanto, os 
estudiosos, de muitas regioes do mundo, observaram a necessidade de promover a 
substituicao dos animais basicos que possibilitavam seus estudos nessa area, os camundongos, 
por outros que apresentassem uma fisiologia mais similar a do homem. 

Movidos por tal impeto, os cientistas pesquisaram qual seria o animal de porte viavel 
e capaz de substituir, com beneflcios multiplos, o camundongo. Em especial os pesquisadores 
britanicos, chineses e americanos, debrucaram-se sobre experimentos e estudos relacionados a 
essa necessidade. 

Consoante os ensinamentos de Segatto e Buscato (2007), por volta de 2007, os 
pesquisadores das Universidades do Sul da California (EUA), Edimburgo (Escocia) Fudan 
(China), e Cambridge (Inglaterra) realizaram uma grande conquista. Foi possivel, seguido de 
um grande periodo de tentativas e insucessos, obter-se o primeiro modelo de linhagem de 
celulas-tronco embrionarias de rato. 

Para tanto, os estudiosos citados fizeram uso de uma especie de "coquetel", formado 
por diversas moleculas, que possui o poder de conservar as celulas de modo indiferenciado. 
Alem disso, desenvolveram tambem tecnicas que possibilitam a manipulacao genetica 
daquelas em cultura. 

O trabalho das CTE realizado com ratos demonstra resultados mais contundentes do 
que as pesquisas obtidas a partir de camundongos, em virtude de o rato ser um modelo de 
pesquisa que genetica e fisiologicamente dispoe de caracteristicas mais proximas aos seres 
humanos. Alem disso, em analises de doencas, como a hipertensao arterial, o tamanho maior 
do rato propicia um estudo mais apurado e definido do funcionamento de tais celulas. 
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Mesmo apos tantas inova9oes o estudo das CTE em animais continua a ganhar 

amplitude constantemente, de modo que no periodo atual este tern se concentrado nos animais 
de carater transgenico. 

2.4 As hipoteses estimadas para a utiliza9ao das celulas-tronco embrionarias 

Estima-se que o estudo diuturno com as CTE pode resultar, em tempos futuros, na 
descoberta de terapias que promoverao a solu9ao para enfermidades de alto teor ofensivo, tais 
como: a anemia falciforme, doen9as neurodegenerativas; a citar, a Doen9a de Parkinson e o 
Alzeimeir, alem do diabetes, Doen9a de Crohn, linfomas, artrites reumatoides, esclerose 
multipla, lesao medular, dentre uma variedade consideravel de doen9as que ainda nao 
possuem uma cura para seus efeitos. 

Apesar das estimativas tao austeras e promissoras, nao se deve perder de vista os 
riscos que envolvem a utiliza9ao das celulas-tronco embrionarias e sua consequente aplica9ao 
em seres humanos. 

Nesse contexto, e importante mencionar que, de acordo com Segatto e Buscato 
(2007), no Brasil, inumeras pessoas que em virtude de alguma altera9ao genetica em sua 
forma9ao, ou mesmo uma enfermidade ou lesao adquirida ao longo de sua existencia, 
predispoem-se a servir como candidatos na realiza9ao de experimentos em humanos. 

Contudo, faz-se mister que se obtenham resultados efetivamente positivos em rela9ao 
aos testes aplicados em animais, antes da realiza9ao de experimentos em humanos candidatos 
a avalia9ao de uma nova pesquisa. 

Nesse interim, uma palpitante tematica e suscitada, qual seja o ajuste ou nao do 
embriao como individuo em potencial, que deve ter assegurado o direito a vida, bem como as 
garantias que desse bem lhe sao decorrentes. 

2.5 Definicjio sobre o periodo inicial da vida humana 

Permanece como uma controversia, uma real incognita, a delimita9ao do periodo 
precipuo no qual se perfaz a vida humana. Para os mais distintos enfoques de abordagem que 
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se recorre, nao se consegue definir um periodo tido como o verdadeiro e unico para delimitar 
tal marco que tanto e reverenciado e do qual partem questoes tao significativas e relevantes 
para o mundo do direito. 

A "vida" e um direito garantido constitucionalmente, por intermedio do artigo 5°, 
caput, da Constituicao Federal. Entretanto, nao foi estabelecido de modo conciso um decurso 
ou instante delimitador absoluto para o seu inicio. 

2.5.1 Acepgao Religiosa 

Quando ilustrado o aspecto religioso, e possivel encontrar distintas definicoes 
conforme as multiplas formas de religiao existentes e adotadas. 

Segundo Muto e Narloch (2005), e possivel enfatizar alguns posicionamentos 
antagonicos, como adiante se demonstra: 

Sob a optica da Igreja Crista, o periodo no qual se pode considerar o inicio da vida 
humana corresponde ao instante em que se efetiva a fecundacao do ovulo, originando, 
segundo seus apontamentos, a partir de tal momento, ja que se obtem um novo ser humano, e 
porquanto, amplamente acobertado de direitos. 

No tocante ao entendimento dos Budistas, a vida consiste em um processo de carater 
continuo e sem interrupcao alguma. Nao se inicia na uniao de um ovulo e um espermatozoide, 
mas demonstra-se insita em tudo que ha na existencia; como nas pessoas, nos antepassados, 
nos animais, na natureza e ate mesmo na agua. Para sua conceituacao e defendido que os seres 
humanos comportam-se tao somente como integrantes de uma agremiacao de modo de vida 
maior, ou seja, que exercem uma relacao de dependencia entre si. 

O ponto de vista do Hinduismo se direciona na definicao de que a vida tern inicio 
quando a alma e a materia se entrelacam. Desse modo, admitem tal periodo ser 
correspondente a fecundacao. Consideram os adeptos dessa religiao que o embriao e dotado 
de alma, um ser humano, e, como tal, deve ser resguardado. 

De acordo com a religiao atinente ao Islamismo, e estabelecido o periodo inicial 
humano no momento em que a alma do individuo e soprada por Ala no feto, ocorrendo no 
intervalo de cento e vinte dias posteriores a fecundacao. 

Segundo o apontamento do Judaismo, a vida se inicia no decurso temporal relativo 
ao quadragesimo dia. O criterio adotado para o estabelecimento do periodo descrito e o 
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surgimento da forma humana, por parte do feto. E desde entao os seus seguidores acreditam 
que o elemento vida deve ser respeitado. 

2.5.2 Acepgao Bioldgica 

Levando-se em consideracao o conceito do inicio da vida humana, sob o enfoque 
cientifico, e possivel dispor, conforme Muto e Narloch (2005), determinados apontamentos 
em relacao a distintas definicoes no contexto da delimitacao do periodo inicial da vida 
humana. 

No que tange a compreensao Ecologica, o que confere ao feto a atribuicao de ser 
independente, bem como a demarcacao do inicio de sua vida e a aptidao que este apresenta 
para sobreviver em ambiente extra-uterino. Por exemplo, sob o ponto de vista dos medicos, o 
bebe prematuro so se mantem vivo se possuir pulmoes formados, fato que somente se 
constata no periodo que abrange a vigesima e a vigesima quarta semana de gravidez. Portanto, 
essa seria uma forma de delimitar esse como o periodo de inicio da vida humana para os 
defensores da ideia Ecologica. 

De modo diverso, tem-se o posicionamento da Metabolica, que define a discussao 
sobre o periodo inicial como irrelevante, visto que, segundo sua visao, nao ha um momento 
para tal conceituacao. Carrega entre os seus enunciados essa linha de pensamento, a ideia de 
que os espermatozoides, bem como os ovulos em seu estado potencial, de per si, ja possuem 
configuracao analoga a do ser humano. Defende ainda o principio de que o desenvolvimento 
de uma crianca e um processo ininterrupto e, portanto, nao deve apontar uma delimitacao em 
seu periodo inaugural. 

Nao se pode perder de vista, nesse contexto, a opiniao da Embriologia que assevera 
iniciar-se a vida humana durante a terceira semana de gravidez, atribuindo como criterio para 
tal o firmamento da individualidade humana, exposto que ate o transcurso de doze dias 
seguintes a ocorrencia da fecundacao o embriao encontra-se capacitado para sofrer o processo 
de divisao, e, de modo colorario, propiciar o surgimento de um novo ser. 

No tocante a conceituacao da Genetica, a vida tern inicio a partir do encontro e da 
combinacao de genes do espermatozoide com o ovulo, para juntos promoverem a formacao de 
um individuo constituido de um material genetico peculiar, suscitando o surgimento de um 
ser, detentor de uma infinidade expressiva de direitos, desde j a, incomum. 
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Quanto a concepcao da Neurologica, aplica-se ao ensinamento da vida o mesmo 

utilizado para a morte. De forma que, se para essa corrente e convencionado o estado de 
morte humana como a finalizacao da atividade eletrica cerebral, de modo identico e invertido 
se dispoe sobre a vida, aduzindo seu limiar precipuo como o inicio de tal atividade. 

O grande entrave encontrado nessa linhagem de ideias e que alguns estudiosos 
afirmam existir atividade eletrica cerebral ao longo da oitava semana, enquanto outros relatam 
que so ocorre por volta da vigesima semana de gravidez. Nao ha, porquanto, com exatidao, 
uma definicao consolidada para o comeco da atividade retromencionada, ocasionando 
imprecisao no conceito e defesa do limiar inaugural da vida. 

2.5.3 Acepgao Juridica 

No que concerne a concepcao juridica acerca do inicio da vida humana, pode-se 
observar a existencia de tres teorias distintas, que sao: a teoria concepcionista, a teoria 
concepcionista impropria ou condicional e a teoria natalista. 

A teoria descrita como concepcionista recebeu ampla influencia do Direito frances. 
Essa teoria indica que o inicio da personalidade se apresenta por ocasiao da concepcao que, 
por sua vez, configura-se como o instante no qual se efetiva a fusao dos gametas masculinos e 
femininos, concedendo assim um global e irrestrito amparo aos embrioes pre-implantatorios e 
nascituros, perfilhando, desse modo, o embriao como pessoa. 

A adocao dessa teoria e compartilhada por muitos doutrinadores atuantes no ambito 
do Direito, como: Clovis Bevilaqua, Francisco Amaral Santos, Andre Franco Montoro, 
Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida, Maria Helena Diniz, Teixeira de Freitas e 
Rubens Limongi Franca. 

No tocante a intrinseca celeuma doutrinaria que desponta, o que se processa e que 
conforme a legislacao em vigencia, inclusive o Codigo Civil, o nascituro, apesar de nao ser 
considerado pessoa, dispoe do amparo legal dos seus direitos desde a concepcao. 

Tem-se tambem a teoria concepcionista condicional, para a qual o nascituro possui 
direitos sob condicao suspensiva, para a qual o nascituro dispoe de personalidade condicional, 
que atinge sua completude por ocasiao do nascimento com vida. 

Por fim, tem-se a teoria natalista, atraves da qual se admite que o inicio da 
personalidade civil se consubstancia com o nascimento com vida, nao sendo pertinente, 
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porquanto, a analise de determinados aspectos no periodo em que se encontra no ventre 
materno. 

Consoante a teoria disposta, os direitos somente passarao a ser reconhecidos com o 
nascimento, compreendendo esse periodo o momento em que o novo individuo e 
desvencilhado do alento protetor de sua progenitora e mantem singularmente suas atividades 
vitais. 

Em consonancia com a teoria natalista, apresentam-se os doutrinadores: Silvio 
Rodrigues, Vicente Rao, Caio Mario da Silva Pereira, Sergio Abdalla Semiao, Joao Luiz 
Alves, Pontes de Miranda e Eduardo Espinola. 

2.6 Os principios basicos orientadores da bioetica 

No campo de visao da bioetica e importante mencionar que predomina a obediencia a 
determinados principios antes de se promover uma pesquisa. 

Configura-se como um exame de ponderacao e equilibrio entre a contabilidade 
principiologica e o projeto de pesquisa existente para, somente assim, partir rumo a 
consecucao da investigacao cientifica que se pretende. 

Imperioso e afirmar que os principios orientadores da Bioetica exercem uma relacao 
de expressiva significancia no tocante a tematica em evidencia. Dentre os mais importantes, 
pode-se mencionar o principio da Beneficencia, o Principio da Justica e o Principio da 
Autonomia. 

Dessa forma, pode-se estabelecer acerca do principio da Beneficencia, segundo as 
licoes de Hogemann (2003, p. 49): 

Envolve este principio a ponderacao por parte do profissional dos riscos e beneficios, 
tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos, devendo o medico ou pesquisador 
avaliar o procedimento a ser usado a fim de evitar sofrimentos desnecessarios por parte 
do paciente, sem que venham a ser alcancados os objetivos perseguidos. 

A ideia contida em tal apontamento direciona-se no sentido de que para a efetivacSo 
de todo e qualquer tipo de medicacao ou pesquisa, deve haver uma determinada avaliacao por 
parte daquele que profissionalmente a promove, em relacao aos riscos e beneficios que com 
estas serao auferidos. 
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No que tange a aplicacao desse entendimento em relacao ao estudo das celulas-

tronco embrionarias, observa-se que os criterios estabelecidos para a possibilidade de 
utilizacao de tais celulas sao efetivos, conforme adiante sera tratado por ocasiao do exame da 
lei atual que rege a tematica. 

Segundo Hogemann (2008), para a maioria dos estudiosos, com excecao de 
Beauchamp e Childress, a nao-maleficencia encontra-se insita no principio em destaque, 
tendo em vista a ideia de que se nao estiver ao alcance do profissional ou pesquisador da 
saude direcionar suas acoes em busca do beneficio dos pacientes, portanto, numa 
compreensao obvia nao deve se processar o contrario, na perspectiva de causar algum 
maleficio a tais pacientes. 

A discordancia que se apresenta em relacao aos autores que nao compartilham de tal 
pensamento decorre simplesmente do fato de que aqueles que entendem de modo diverso, 
assim o fazem porque elencam a nao-maleficencia de modo independente, como principio 
proprio, e fundamentam tal pensamento na ideia de que a nao-maleficencia, com base na 
importancia de sua aplicacao, nao deve se estabelecer de forma implicita, mas sim 
amplamente expressa. 

Hogemann (2008) preleciona que o Principio da Justica concede embasamento 
principiologico primordial a aprovacao de todo e qualquer programa de saude publica. Tal 
principio faz mencao a exigencia de equidade em relacao a distribuicao de bens, beneficios, 
assim como o rateio de todos os custos que envolvem o onus do adimplemento dos programas 
de saude anteriormente citados que, por sua vez, para ter efetividade necessitam de 
vertiginosos investimentos em pesquisa cientifica. 

E significativo enfatizar que uma gama consideravel de aspectos sociais ligados a 
questao etica compreendem o principio em comento, a mencionar a arrecadacao e distribuicao 
equitativa de seus recursos, uma caracteristica que, em decorrencia de sua natureza, suscita 
uma certa resistencia quando se questiona sua integracao para com os outros principios. 

Pode-se afirmar que o principio da autonomia surgiu, recentemente, como fruto do 
pensamento liberal que dominava o periodo correspondente aos anos 1700/1800. Alude-se 
que esse principio passou a obter maior importancia, paulatinamente, relacionando-se a ideia 
de respeito a individualidade. Em sua definicao apresenta-se como o efetivo reconhecimento 
da existencia de liberdade de direitos, um determinado autogoverno. 

Nesse diapasao, necessario se faz compreender que a autonomia, apesar de sua 
amplitude terminologica, deve ser reconhecida sob a egide da filosofia moral contemporanea, 
que apregoa o estabelecimento de criterios imprescindiveis para que se evidencie a efetivacao 
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de tal principio como a condicao de liberdade, que nao se vincula a uma definicao laqueada, 
cuja caracteristica marcante e autodeterminacao absoluta, mas sim a liberdade que emana da 
escolha da conduta, na qual esti presente a medida de moralidade de escolha. 
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3 ENFRENTAMENTO HISTORICO DO DISPOSITIVO LEGAL RELATIVO A 
INVESTIGACAO CIENTIFICA COM CELULAS-TRONCO EMBRIONARIAS 

As atualizacoes introduzidas na disciplina legal concernente as celulas-tronco 
embrionarias no Brasil suscitaram expressiva repercussao nos mais distintos segmentos da 
sociedade. Ao ponto de se pronunciar o Procurador Geral da Republica em contraposicao aos 
seus termos. 

Nesse interim, importante se faz avaliar o contexto historico que marca a transicao da 
legislacao anterior, correspondente a Lei n°. 8.974/95, ate o texto legal atual, respaldado pela 
Lei n°. 11.105/05. 

Alem disso, nao se abdica da proposicao de um comparativo entre as disposicoes 
legais existentes sobre a materia em destaque em outros paises como, por exemplo, a Franca e 
os Estados Unidos. 

3.1 Retrospecto do tramite juridico da Lei n°. 11.105/2005, em seu artigo 5° e paragrafos 
adjacentes 

No Brasil, em tempos anteriores, o compendio juridico que circundava a tematica da 
engenharia genetica era a Lei n°. 8.974, datada de 5 de Janeiro de 1995. Tal lei era intitulada 
de Lei de Biosseguranca e dispunha acerca de normas para utilizacao de diversas tecnicas 
nesse sentido, de modo que suas previsoes possibilitavam as pesquisas com celulas da medula 
ossea e do cordao umbilical, contudo, exprimiam clara vedacao a realizacao de estudos com 
embrioes humanos. Embrioes tais que recebiam o procedimento de descarte apos o tempo de 
4 anos subsequente ao seu congelamento. 

Em plena vigencia de seu conteudo e transcorrido o lapso temporal de 
aproximadamente dez anos, a Lei n°. 8.974/95, atraves de suas cominacoes, nao supria nem 
tampouco acompanhava o amplo crescimento que se evidenciava no campo tecnologico da 
biomedicina e o continuo aperfeicoamento e necessidade de avanco impostos pela Engenharia 
Genetica no solo patrio. 

Portanto, em meio a premencia de uma regulamentacao atual em relacao a tematica e 
que se iniciou no ambito do Senado Federal, por iniciativa do entao Senador da Republica, 



29 
pelo Estado da Paraiba, Ney Suassuna, e sob forma de Projeto de lei uma discussao atinente a 
necessidade de uma nova abordagem para a Lei de Biosseguranca. 

Inicialmente, o debate se manifestou de modo amplo, com fulcro de promover a 
regulamentacao dos incisos II, IV e V do paragrafo primeiro do artigo 225 da Constituicao 
Federal, envolvendo dispositivos normativos de seguranca, bem como mecanismos de 
fiscalizacao de atividades que se relacionassem com OGM (Organismos Geneticamente 
Modificados e seus derivados), sendo este juntamente com a tematica da pesquisa com 
celulas-tronco embrionarias o cerne primordial da regulamentacao supramencionada. 

Por definir uma diversidade e amplitude consideravel de temas dentro de um campo 
incomum, o Projeto de Lei manifestou-se de modo abrangente. Entre seus objetivos buscou-se 
realizar a instituicao do Conselho Nacional de Biosseguranca (CNBS), a reestruturacao da 
Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranca (CTNBio), cuja missao seria versar a respeito 
da Politica Nacional de Biosseguranca, a revogacao da Lei ate entao vigente, Lei n°. 8.794/95, 
e a edicao da Medida Provisoria n°. 2.191-9, de 23 de agosto de 2001, bem como promover 
outros propositos. 

O Projeto de Lei citado percorreu todo o tramite que e previsto em lei, recebeu 
consideraveis modificacoes de forma que no ambito interno do Senado Federal foi examinado 
pela Comissao de Educacao, em sequencia, pela Comissao de Assuntos Sociais e, por fim, foi 
avaliado pela Comissao de Constituicao e Justica. 

Observa-se que o texto legal alusivo a tematica das celulas-tronco embrionarias 
manifestou-se muito em decorrencia da significancia de seu conteudo, com riqueza de 
especificacoes, a fim de regulamentar a materia com todas as ressalvas imprescindiveis e 
pertinentes. A exemplo disso tem-se a obrigatoriedade de utilizacao de embrioes congelados 
em clinicas de fertilizacao in vitro e nao empregados por um periodo superior a 3 anos, como 
previsto no artigo 5°, tema maior deste trabalho, com o seguinte corpo textual: 

Art. 5° E permitida para fins de pesquisa e terapia, a utilizacao de celulas-tronco 
embrionarias obtidas por embrioes humanos produzidos por fertilizacao in vitro e 
nao utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condicoes: 
I - sejam embrioes inviaveis 
II - sejam embrioes congelados ha 3 (tres) anos ou mais, na data de publicacao desta 
lei, ou que, ja congelados na data de publicacao desta Lei, depois de completarem 
tres (tres) anos, contados a partir da data de congelamento. 
§ 1° Em qualquer caso, e necessario o consentimento dos genitores. 
§ 2° Instituicoes de pesquisa e servicos de saude que realizem pesquisa ou terapia 
com celulas-tronco embrionarias humanas deverao submeter seus projetos a 
apreciacao e aprovacao dos respectivos comites de etica e pesquisa. 
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§ 3 E vedada a comercializacao do material biologico a que se refere este artigo e 
sua pratica implica o crime tipificado no art. 15 da Lei n° 9.434, de 4 de fevereiro de 
1997. 

Verifica-se um consideravel detalhamento na elaboracao do texto alusivo ao artigo 
5°, incisos I e II, bem como o paragrafo primeiro da Lei n°. 11.105/2005, que versa 
especificamente da pesquisa com celulas-tronco embrionarias. Entre suas previsoes pode-se 
ressaltar de per si a permissao concedida para a utilizacao das CTE obtidas de embrioes 
humanos produzidos por fertilizacao in vitro e nao utilizados para o objetivo inicial para o 
qual foram constituidos, a procriacao de seres humanos. 

Ressalta-se que para poder ser enviado rumo a sancao presidencial, o Projeto de Lei 
em comento foi desenvolvido em obediencia a determinadas ressalvas, das quais deve-se 
mencionar, com enfase, o fato obrigatorio da inviabilidade dos embrioes, ou que estes 
encontrem-se em congelamento pelo periodo igual ou superior a tres anos. 

Ademais, outra consignacao imposta que possui inestimavel importancia foi a 
aquiescencia que deve ser promovida por parte dos genitores, que se submeteram a 
fertilizacao in vitro em relacao a utilizacao dos embrioes citados. 

No que tange ao paragrafo segundo foi estabelecido que compete as instituicoes de 
saude ou pesquisa com CTE conduzir seus projetos a devida analise e consequente aprovacao, 
por intermedio dos comites de etica e pesquisa. A limitacao definida busca evitar a realizacao 
inescrupulosa, desregrada e ilegal de estudos com um material tao importante como os 
embrioes ja mencionados. 

Quanto ao paragrafo terceiro, pode-se verificar que em seu contexto revelou-se 
claramente uma preocupacao em vetar a comercializacao do material biologico (embrioes 
humanos in vitro), ao mesmo passo que buscou enquadrar legalmente o comportamento ao 
qual serao submetidos aqueles individuos que venham a descumprir as normatizacoes 
condicionadas no artigo em epigrafe. 

Foi estabelecida uma sancao nessa hipotese ultima, consoante o texto legal referente 
a Lei n°. 9.434, datada de 04 de fevereiro de 1997, de modo que em virtude da 
comercializacao do material biologico ter sido caracterizada como conduta criminosa, para 
tanto foi atribuida determinada represalia. A cominacao direciona-se do modo adiante 
exposto, in verbis: 

Art. 15 Comprar ou vender tecidos, orgaos ou partes do corpo humano: 
Pena - reclusao, de 3 (tres) a 8 (oito) anos, e multa, de 200 (duzentos) a 360 
(trezentos e sessenta) dias-multa. 
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Paragrafo unico. Incorre na mesma pena quern promove, intermedeia, facilita ou 
aufere qualquer vantagem com a transacao. 

O trecho legal que considera como crime a comercializacao do material biologico 
referido em todo o artigo 5° da Lei n°. 11.105/2005 se perfez com o proposito de prevenir a 
possivel cogitacao da comercializacao de um material tao importante, que tao somente deve 
ser utilizado nas hipoteses legais ja elencadas, ao mesmo passo que buscou reprimir os 
agentes que, porventura, viessem a comercializar, intermediar ou conquistar vantagem 
qualquer com a utilizacao indevida de tal material. 

Registra-se que apos o transcurso de toda a trajetoria de tramitacao do Projeto de Lei 
mencionado, este na data de vinte e quatro de marco de dois mil e cinco foi sancionado pelo 
Presidente da Republica, Luiz Inacio Lula da Silva, como a Lei n°. 11.105/2005, consolidando 
a mesma nomenclatura de Lei de Biosseguranca. 

3.2 Exame da Acao Direta de Inconstitucionalidade n°. 3.510/600 interposta em face do art. 5° 
daLein° 11.105/2005 

Apos a aprovacao e consequente publicacao da Lei n°. 11.105/2005, manifestou-se 
uma expressiva repercussao social em torno da tematica das celulas-tronco embrionarias. Tal 
repercussao ocorreu de modo distinto; de um lado varios representantes de ONGs, 
Associacdes, Fundacoes e instituicoes que atendem a pacientes portadores de doencas 
incuraveis, a citar a Doenca de Parkinson, o Mai de Alzeimer, dentre tantas outras 
organizacoes que consideraram a aprovacao da lei em comento como um avanco de ordem 
elevada e imprescindivel em todo o contexto da biomedicina. 

Por outro lado, incidentals foram as criticas desenvolvidas no que concerne a 
aprovacao e promulgacao da lei aclamada. Entre seus principals defensores estavam os 
membros da Igreja Catolica Apostolica Romana, para os quais o embriao ja constitui o bem 
da vida, e por tal posicionamento ja deve ser observado como detentor de direitos. 

Nesse interim, sob a competencia pertinente a sua funcao, o Procurador Geral da 
Republica, Claudio Lemos Fonteles, decidiu interpor uma Acao Direta de 
Inconstitucionalidade especificamente em relacao ao artigo 5° e paragrafos da referida lei. 
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Dessa forma, no dia 16 de Maio de 2005, foi ajuizada pelo ja descrito procurador a 

ADIn n°. 3.510-0/600. O relator designado para o questionamento da lei em evidencia foi o 
ministro Carlos Ayres Brito. 

Com a interposicao de tal instrumento foi suscitado um amplo debate, discussao e a 
apresentacao dos mais distintos posicionamentos, despertando a atencao e enfoque de todo o 
meio jurisdicional, suscitando o interesse de todos os segmentos da conjuntura social 
brasileira. 

A discussao da inconstitucionalidade da lei n°. 11.105/05 suscitou posicionamentos 
antagonicos no que concerne a existencia de vida humana na forma de embriao. Sao expostos 
os apontamentos do Dr. Rafaello Abritta, Advogado da Uniao; a Dra. Elizabeth Kipman 
Cerqueira, Perita em sexualidade humana e especialista em logoterapia; Haroldo Valadao; 
Maria Helena Diniz; Mayana Zatz; Diego Spin Canovas; Alexandre de Moraes; Flavia 
Piovesan, dentre tantos outros que, com autoridade no campo da biomedicina ou no ambito do 
direito, concederam contribuicoes elevadas a tematica sob enfoque. 

De acordo com Fonteles (2005), o ajuizamento da ADIn n°. 3.510-0/600 foi 
fundamentado essencialmente em teor cientifico. Ao longo da ilacao textual de tal 
instrumento foi ratificado ser de vertiginosa relevancia a analise da Lei n°. 11.105/2005 pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

As razoes alegadas para tanto se baseiam na necessidade de uma abordagem ampla e 
concisa do conceito juridico da vida no tocante a tematica da pesquisa com celulas-tronco 
embrionarias, sem tomar por referencial primordial o ordenamento juridico atinente ao Direito 
Civil. 

Segundo Fonteles (2005), em seu pronunciamento na ADIn n°. 3.510-0/600, o 
Direito Civil versa acerca dos Direitos de Personalidade, Direitos Sucessorios, Negocio 
Juridico, e basicamente trata das relacoes interpessoais. 

Ainda conforme Fonteles (2005), no contexto da investigacao cientifica das CTE 
afirma-se que a presente disciplina adota a Teoria Natalista no tocante ao conceito de vida e 
preocupa-se em abordar a situacao do nascituro, um ser gerado, concebido e existente no 
ventre materno e, portanto, detentor de expectativa de direitos, e tambem a crianca que ja 
passou pelo nascimento com vida, de modo a adquirir o atributo de pessoa. 

Portanto, e definido pelo Procurador Geral da Republica (PGR) que a discussao da 
pesquisa com CTE, pelas limitacoes expostas, nao pode restringir-se tao somente ao dominio 
do campo civilista. Sendo materia que deve ser defendida pelo Guardiao da Constituicao, o 
SIT. 
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Sob o entendimento de Fonteles, na ADIn n° 3.510-0/600, a aprovacao da Lei em 

epigrafe infringe o principio da inviolabilidade do direito a vida, presente no art. 5°, e o 
fundamento da dignidade da pessoa humana, insito no art. 1°, inciso III, ambos contidos na 
Constituicao Federal Brasileira. 

Afirma-se, na optica do procurador, amparado por alguns estudiosos na area de 
biomedicina, que a vida tern inicio no momento em que ocorre a fecundacao entre o 
espermatozoide e o ovulo. De modo que, para tal entendimento, advindo o embriao de tal 
fusao, deve ser considerado como vida e, por conseguinte, mesmo que esteja nas 
dependencias de clinicas de fertilizacao, por meio de congelamento e sem o proposito de 
utilizacao para fins de procriacao, por parte de seus progenitores, nao deve ser utilizado em 
pesquisa, em respeito a representatividade de bem maior que detem; qual seja, o bem da vida. 

Por outro lado, relatou-se que a ADIn n°. 3.510-0/600 em exposicao apresenta um 
juizo de desprendimento em relacao as conotacoes arraigadas do elemento religioso, tendo em 
vista a vigencia do estado laico no Brasil, insito em um ordenamento juridico no qual 
prepondera o Estado Democratico de Direito. 

Por fim, foi estabelecido que um dos objetivos mais relevantes por parte do 
legitimado da peticao, alem dos ja discriminados, baseou-se no ideal de suscitar junto aos 
membros formadores do Supremo Tribunal Federal o exame de constitucionalidade do 
fragmento da lei citada e a consequente determinacao do periodo no qual se inicia a vida 
humana. 

3.3 Entraves dispostos a realizacao das pesquisas com celulas-tronco embrionarias 

E bem verdade que apos a interposicao da ADIn n°. 3.510-0/600, que questiona a 
constitucionalidade do artigo 5° e paragrafos da Lei n° 11.105/2005, muitas foram as 
dificuldades que surgiram no tocante ao prosseguimento das pesquisas com celulas-tronco 
embrionarias. 

A grande adversidade que desde ja despontou foi a questao do investimento que, por 
sua vez, alem de ser vultoso, no Brasil tern procedencia exclusivamente governamental. 
Portanto, com a interposicao do instrumento retromencionado, as pesquisas tiveram de ser 
paralisadas. 
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Alem disso, Zatz (2006) ainda registra que os editais de realizacao de novos estudos 

no campo das celulas-tronco embrionarias so foram lancados nos anos de 2005 e 2006, 
tornando-se inexistentes os editais que deveriam sucede-los, de modo que ate mesmo os que 
ja haviam sido colocados em atividade nao apresentavam, nos ultimos tempos, o ritmo 
devido, em virtude da indecisao que pairava sobre a possibilidade de pesquisa de tal material 
biologico. 

Ressalta-se que poderiam os pesquisadores envolvidos nesse segmento dar 
continuidade a parcela do trabalho que pretendiam sem a discussao e aprovacao da lei, por 
meio do julgamento da ADIn n°. 3.510-0/600; todavia, era uma atitude demasiadamente 
arriscada, visto que, em tempos futuros, todo o empenho, dedicacao e estudo aplicados tinham 
a possibilidade de nao serem admitidos, nem tampouco financiados. 

3.4 Julgamento da materia sob a egide do Supremo Tribunal Federal 

O julgamento da constitucionalidade da investigacao cientifica com celulas-tronco 
embrionarias despertou uma expressiva repercussao nos mais distintos contornos do universo 
juridico e em toda a esfera social brasileira. 

O Supremo Tribunal Federal, a epoca conduzido pelo Presidente Carlos Ayres Britto, 
realizou algumas salutares sessoes com fulcro de analisar toda a conjuntura que adorna a 
tematica da constitucionalidade do texto legal alusivo ao art. 5° da Lei n°. 11.105/05. Para tal, 
foi imprescindivel a realizac&o de um debate, apresentacao de opinioes antagdnicas e 
relevantes, e a soberania do voto de cada ministro, em sua decisao. 

Conforme foi solicitado pelo PGR, ao ajuizar a ADIn n°. 3.510-0/600, o Guardiao da 
Constituicao, por seus lidimos representantes, decidiu no dia 19 de dezembro de 2006 
promover uma audiencia publica para avaliar a constitucionalidade do fragmento legal ora 
destacado. 

3.4.1 Audiencia Publica conferida pelo Guardiao da Constituigao 
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A atitude adotada pelo STF revela a intencao deste de construir um supedaneo 
informacional equivalente para a resolucao da importante tematica a ser abordada. Alem 
disso, a realizacao da audiencia publica possibilita uma maior aproximacao do STF com a 
sociedade civil, fato muito significative 

E bem verdade que as atencdes se voltaram de modo ainda mais incidental para a 
avaliacao da constitucionalidade das pesquisas com celulas-tronco embrionarias apos a 
confirmacao da realizacao da audiencia publica para fins de discussao da tematica, visto que, 
apesar de haver previsao legal para o adimplemento, quando necessario, desse tipo de sessao 
solene do ambito do STF, tal acontecimento jamais havia sido vislumbrado. 

Frise-se que apesar da existencia de previsao legal atinente ao art. 1° do artigo 9°, da 
Lei n°. 9868/99, e do inciso II, em seu paragrafo 2°, do artigo 58 contido na Constituicao 
Federal, nao existe no contexto do STF norma de carater regimental que disponha acerca do 
procedimento que deve ser seguido enquanto da realizacao da audiencia. 

Destarte, foram utilizados os parametros do Regimento Interno da Camara dos 
Deputados (RICD), do qual constam dispositivos, quais sejam os presentes nos artigos 255 ate 
258, versando especificamente a respeito de audiencias publicas. 

A tao aclamada audiencia teve seu acontecimento realizado no dia 20 de abril de 
2007, precisamente no horario entre 9h as 12h e 15h as 19h, nas dependencias do auditorio da 
la Turma do Supremo Tribunal Federal. Foram convocados, alem dos estudiosos designados 
pela PGR, cerca de 17 especialistas na area de biomedicina e terapia celular envolvendo as 
celulas-tronco embrionarias, que apresentaram conhecimentos cientificos no sentido de 
esclarecer o assunto que envolve a controversia constitucional existente. 

Os peritos, estudiosos da fisiologia, cientistas e pesquisadores do campo da Genetica 
que atuam no ambito da tecnologia em biomedicina moderna foram convocados de modo 
proporcional, em abordagem a constitucionalidade da pesquisa com celulas-tronco 
embrionarias, bem como na defesa de pensamento diverso, com a corrente que apregoa a 
inconstitucionalidade do dispositivo legal em comento. 

Defende de modo assiduo a inconstitucionalidade do texto legal ja citado, o PGR, 
Claudio Fontelles, que assegura que a vida ja e elemento existente a partir da fecundacao do 
espermatozoide e o ovulo e, portanto, ao embriao devem ser assegurados a inviolabilidade do 
direito a vida e o fundamento da dignidade da pessoa humana. 
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3.4.2 Decisdo final sobre a constitucionalidade da previsao de pesquisas com celulas-tronco 
embrionarias 

Transcorrido o lapso temporal correspondente a 3 anos e 2 meses desde a publicacao 
da lei de Biosseguranca e que se obteve uma decisao em relacao a constitucionalidade do 
texto legal referente ao artigo 5° da Lei n°. 11.105/2005, o qual apresenta regulamentacao dos 
estudos com base em embrioes congelados por periodo superior a tres anos, com 
consentimento de seus progenitores, para fins de investigacao cientifica. 

Alem da audiencia publica realizada pelo STF, tres sessoes foram promovidas, 
totalizando um periodo de 20 horas de arduo debate para, enfim, se obter um resultado em 
relacao ao assunto abordado. 

No que concerne a votacao dos ministros Guardioes do Texto Maior, pode-se afirmar 
que o processo de votacao teve extensa duracao, em virtude da importancia da questao a ser 
decidida, bem como em decorrencia da riqueza de fundamentos apresentada pelos 
antagonicos causidicos apresentados a possibilidade de investigacao cientifica baseada nas 
celulas-tronco embrionarias. 

Destarte, apos uma decisao rezingada, que conforme ja relatado anteriormente, atraiu 
a atencao e o interesse dos setores mais distintos da sociedade brasileira e que se manifestou a 
decisao do Supremo Tribunal Federal, com um resultado de 6 votos favoraveis e 5 votos 
contrarios no que se refere a constitucionalidade do artigo 5° e paragrafos da Lei n°. 
11.105/2005, nao convalidando assim a ADIn n°. 3.510-0/600. 

Os ministros Carlos Ayres Brito, Celso de Mello, Ellen Gracie, Joaquim Barbosa, 
Carmen Lucia e Marco Aurelio Mello proferiram decisao, aderindo a compreensao de que a 
lei em estudo tern carater constitucional e deve sim ter ampla vigencia e eficacia no 
ordenamento juridico patrio. 

Por outro lado, manifestaram o dever de voto em sentido adverso a 
constitucionalidade da pesquisa com celulas-tronco provenientes de embrioes os ministros 
Carlos Alberto Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Cezar Peluso e Gilmar 
Mendes, por acreditarem que o texto normativo correspondente a liberacao das pesquisas 
definidas pela Lei n°. 11.105/05 necessita da aposicao de determinadas ressalvas. 

O Ministro do STF, Celso de Mello, que integra o grupo cujo voto e favoravel a 
constitucionalidade das celulas-tronco embrionarias proferiu o seguinte comentario: "A 
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utilizacao das celulas embrionarias para pesquisas cientificas nao fere o direito a vida dos 
embrioes, uma vez que estes nao sao sujeitos titulares de direitos". 

A opiniao dos Protetores da Constituicao ora transcrita remete-se a nao consideracao 
do embriao como sendo sujeito passivel de direitos, possibilitando, portanto, o seu uso para 
fins medicos. 

Em consonancia com o posicionamento antecedente demonstra-se a ideia daquele 
que exerceu a funcao de relator da ADIn n° 3.510-0/600, o Ministro do STF Carlos Ayres 
Brito (2009): 

Nao se pode compelir nenhum casal ao pleno aproveitamento de todos os embrioes 
sobejantes dos respectivos propositos reprodutivos. Ate porque tal aproveitamento, a 
revelia do casal seria extremamente perigoso para a vida da mulher que passasse 
pela desdita de uma compulsiva nidacao de grande numero de embrioes. Imposicao 
alem do mais, que implicaria tratar o genero feminino por modo desumano ou 
degradante, em contrapasso ao direito fundamental que se le no inciso II do artigo 5° 
da Constituicao, Uteris: "ninguem sera submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante". Sem meias palavras, tal nidacao compulsoria 
corresponderia a impor as mulheres a tirania patriarcal de ter que gerar filhos para 
seus maridos, ou companheiros. 

No posicionamento anteriormente apresentado e possivel identificar que o ministro 
guardiao do Texto Maior, quando se manifesta em relacao a tematica das CTE, fundamenta a 
sua decisao no texto legal constitucional, em observancia ao elemento normativo que preve 
nao ser permitida a submissao de ninguem a tratamento que revele caracteristica desumana ou 
degradante. 

Por outro lado, evidencia-se que, nem os insignes representantes do Poder Judiciario 
e defensores da Constituicao, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), sujeitaram-se 
a estabelecer qual o preciso instante em que se consubstancia o comeco da vida humana. 

Apesar da tematica ter sido vertiginosamente abordada por meio de palestras, 
apresentacao de posicionamentos contrarios, e ate mesmo a realizacao nunca vislumbrada de 
uma audiencia publica para esclarecer a tematica das CTE, a almejada definicSo nao se 
efetivou. 

3.5 Enquadramento da tematica no dominio do direito comparado 
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O comparativo da regulamentacao do dispositivo legal referente ao art. 5° da lei n°. 
11.105/05 com o ordenamento juridico de outros paises e um fenomeno de inestimavel 
importancia, principalmente em relacao a uma tematica tao rica como a que circunda as 
celulas-tronco embrionarias. 

Nos ultimos anos, os cinco continentes que integram o planeta foram palco de muitas 
discussoes em torno de assuntos relacionados a reproducao. Por volta da decada de sessenta 
os assuntos principals a serem analisados eram as pilulas contraceptivas e a interrupcao da 
gravidez. 

Em meados da decada de oitenta, o assunto em foco era a reproducao humana 
assistida, e, nos anos seguintes, especialmente, a utilizacao de embrioes para fins de pesquisa. 

Desse modo, propoe-se a realizacao de uma analise em relacao as determinacoes 
legais que se perfazem no tocante a tematica apresentada em outras regioes do mundo. 

3.5.7 Franca 

E devido estabelecer que no territorio frances a lei existente sobre Bioetica, datada de 
29 de Julho de 1994, exprime vedacao a manipulacao e realizacao de experiencias que 
envolvam embrioes, instituindo ressalvas em relacao aquelas que possuem a aquiescencia de 
seus progenitores e se destinam a utilidade do proprio embriao, nao o danificando. 

As previsoes contidas na lei de Bioetica francesa demonstram, em seus dispositivos 
normativos, a proibicao de criar embrioes com fito de promover experimentos relacionados as 
celulas ES. 

Em tal pais, se porventura um casal desejar ter filhos e nao puder faze-lo de modo 
convencional, e possivel recorrer ao metodo de fertilizacao in vitro; contudo, os embrioes 
remanescentes necessitam ser armazenados pelo periodo correspondente a cinco anos, k 
espera de uma possivel implantacao futura no utero da mae, ou seja, na hipotese de os 
progenitores desejarem ter outros filhos, fato que raramente ocorre. 

O rigor legal em relacao ao assunto em destaque, bem como no que se refere a 
clonagem terapeutica (assunto afim) e tao elevado na Franca que este pais, acompanhado da 
Alemanha, chegou ao ponto de postular junto a ONU a insercao de uma vedacao de cunho 
internacional no que tange ao estudo com celulas estaminais. Em sua proposta originaria, a 
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nacao francesa, por seus representantes, sugeria que fosse tipificado o manejo com CTE como 
crime, equiparando-o a punicao conferida ao crime de tortura. 

Sob esses termos, nao se consubstanciou manifestacao favoravel por parte da 
Organizacao das Nacoes Unidas em relacao a proposta de vedacao originada pela Franca. 

E valido frisar que em meados de 2004 a Franca deu origem a criacao de um instituto 
legal em relacao a pratica de experimentos com celulas-tronco embrionarias, revogando a lei 
anterior. Com base no novel dispositivo juridico o impedimento relacionado as pesquisas com 
celulas-tronco embrionarias se estende pelo lapso temporal de 5 anos. 

Portanto, e valido enfatizar que, apesar de ter apresentado inumeros avancos no que 
diz respeito a tecnicas de reproducao assistida, o pais em alusao muito ainda precisa 
aperfeicoar seus elementos juridicos, para que nao se configure uma discrepancia tao ampla 
entre seus progressos cientificos e suas normatizacoes juridicas, de forma que entre ambos se 
estabeleca uma relacao de proporcionalidade lidima e correspondente ao bem comum da 
coletividade. 

3.5.2 Espanha 

No que concerne a abordagem em comento nos limitrofes da Espanha, e devido 
afirmar que nesse pais constata-se a existencia de dois relatorios importantes, quais sejam: O 
relatorio formulado pela Comissao Nacional de Reproducao Humana Assistida (CNRHA), 
cuja vigencia se iniciou no ano de 2000, bem como o Relatorio realizado pelo Comite Assesor 
de Etica para la Investigation Cientifica y Tecnologica do Ministerio de Ciencia e 
Tecnologia. 

Em suma, e aduzido por ambos os relatorios da CNRHA (1998 apud MARTINEZ, 
2005, p. 230), uma opiniao que sintetiza o posicionamento espanhol ao assunto em foco: 

A Comissao considera que a sociedade espanhola compartilha a consideracao do 
embriao como um ser a ser protegido, e cuja protecao deve ser levada em 
consideracao em todas as intervencoes que sejam realizadas com ele. No entanto, ela 
considera majoritariamente que essa protecao, que nao e identica a requerida pela 
pessoa humana, nao e abalada se se admite a possibilidade de pesquisa com aqueles 
que forem "excedentes" das tecnicas de reproducao humana assistida. 

O texto legal citado, apesar de prever a possibilidade de realizacao de experimentos 
com celulas ES, nao explicita o que no ambito pratico efetivamente ocorre. 



40 

Segundo entendimento de Martinez (2005), o processo e lento e preve que tal 
possibilidade somente e alcancada apos uma insistencia para se utilizar os embrioes pelos seus 
progenitores, para a formacao de outros filhos, bem como numa relacao de prioridade a 
transferencia dos embrioes para outras mulheres, obviamente com anuencia dos seus 
respectivos progenitores. 

2.5.3 Reino Unido 

O Reino Unido desponta em todo o mundo como um dos paises nos quais o 
investimento em investigacao cientifica com base em CTE e mais vultoso. O avanco 
cientifico nesse territorio e tao expressivo que desde a decada de noventa ja se constata a 
possibilidade de manejo com embrioes humanos, sendo suas tecnicas direcionadas para 
averiguacoes sobre esterilidade, aborto, bem como doencas de cunho genetico. 

De acordo com Segatto e Buscato (2007), o crescimento nos estudos que envolvem 
as celulas ES e tao expressivo no Reino Unido que inumeros cientistas estao migrando para 
esse pais, que nao alimenta restricoes politicas as pesquisas citadas. 

A lei que rege todas as previsoes relacionadas a investigacao cientifica em torno de 
embrioes recebe a terminologia de Hurman Fertilisattion and Embryology Act, ou seja, Lei de 
Fertilizacao Humana. 

Com o transcorrer do tempo, a lei em evidencia adquiriu modificacoes, no sentido de 
conceder autorizacao para a pesquisa e consequente tratamento de doencas mais graves. Alem 
disso, promoveu-se alteracao com o objetivo de estudar de modo mais aprofundado a 
sistematica de desenvolvimento dos embrioes. 

Diante do notorio progresso cientifico que se consubstancia no Reino Unido, no que 
tange a tematica em destaque, e importante mencionar que, em virtude da legislacao nacional, 
e necessaria a medida de descartar os embrioes no periodo correspondente a quatorze dias 
apos sua fertilizacao, trata-se de um lapso temporal que deve ser estritamente obedecido. 

No tocante a producao de embrioes com fito exclusivo de promover experimentos 
medicos, vislumbra-se tal possibilidade na Gra-Bretanha, sendo imprescindivel nesse caso, a 
aquiescencia por parte dos progenitores. 

Na hipotese citada, todo um procedimento legal tern de ser obedecido, qual seja, a 
assinatura de uma declaracao na qual se expressa veementemente o consentimento dos 
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progenitores em conceder seus gametas feminino e masculino em prol da criacao de embrioes, 
cujo manejo direciona-se unicamente para fins de pesquisa. 

E valioso mencionar ainda que a manipulacao de embrioes com o desiderato de 
originar celulas ES para fins de pesquisa e fato regulamentado desde o periodo de 2001. 
Todavia, destaca-se que para o estudo ter respaldo legal necessaria se faz a obtencao de uma 
licenca, a qual e atribuido o titulo de Human Fertilisation as Embryology Authority, por parte 
do ente governamental competente. 

3.5.4 Alemanha 

Pode-se afirmar que na Alemanha, a exemplo do que ocorre com a legislacao 
francesa, tem-se um ordenamento juridico voltado para a vedacao do manejo e utilizacao 
cientifica com base em embrioes. De modo concreto a proibicao aclamada se efetiva por meio 
da lei intitulada Lei de Protecao do Embriao, cuja vigencia se processa desde o inicio de 1991. 

As restricoes impostas a manipulacao das CTE sao demasiadamente elevadas, sendo 
viavel somente o uso de embrioes para intervencoes que lhes propicie beneficios ou sejam 
capazes de contribuir para a sua implantacao no utero, com o objetivo de dar origem a filhos. 

O dispositivo legal vigente, por consequencia do ja descrito, aponta uma proibicao 
veemente a producao de embrioes para utilizacao em experimentos medicos. 

Contudo, e de primordial importancia mencionar que a legislacao a qual se faz 
reverencia apresenta uma contrariedade manifesta, posto que, ao passo que impoe sucessivos 
regramentos normativos, tendo em vista a restricao do uso do embriao, permite normalmente 
a utilizacao deste no contexto cientifico investigativo desde que advindo de outros paises.Esse 
posicionamento e muito criticado pelos estudiosos alemaes. 

3.5.5 Japao 

Segundo Segatto e Buscato (2007), em relacao ao desenvolvimento da pesquisa com 
celulas-tronco estima-se que o Japao se tornara o maior centro de pesquisa celular de todo o 
planeta. 
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O Japao dispoe de um robusto instituto de pesquisa intitulado Instituto Riken. A sua 

influencia e tao elevada que inumeras companhias farmaceuticas e medicas internacionais ja 
fincaram suas instalacoes em torno de tal instituto. 

Contudo, o investimento principal do pais em evidencia se concentra em celulas nao 
embrionarias, em virtude de nao acarretarem tantos dilemas de cunho moral. 

Portanto, observa-se que o Japao, apesar de todo avanco cientifico que apresenta, em 
virtude das muitas leis restritivas no que concerne a investigacao cientifica com CTE tern 
concentrado suas atencoes nas celulas-tronco que nao derivam do tecido embrionario. 

3.5.6 Estados Unidos da America 

E de mister relevancia destacar que em se tratando de politica de investimentos e 
progresso em pesquisa cientifica direcionada as celulas-tronco, os EUA possuem uma 
trajetoria respaldada por antagonismos e divisoes, sendo estes aspectos melhor compreendidos 
com base em uma breve analise sob a perspectiva historico-politica, tal qual se propoe 
adiante. 

Precipuamente vislumbrou-se um investimento substancial em relacao as pesquisas 
com celulas-tronco, nas suas modalidades mais comuns, quais sejam, celulas adultas, 
provenientes do cordao umbilical, entre outras. 

Podia-se afirmar que nos Estados Unidos a tematica da utilizacao das celulas-tronco 
embrionarias no tocante a perspectiva etica assumia uma conotacao marcada pela dupla 
moral, posto que, tal nacao, em virtude de razoes eticas, expressava visivel vedacao em 
relac5o a utilizacao de fundos publicos para pesquisas, contudo, demonstrava anuencia no que 
se refere ao emprego dos estudos mencionados no contexto privado. 

Por esta via, questiona-se qual verdadeiramente era o posicionamento americano no 
que diz respeito a essentia dos estudos com as CTE, independentemente do direcionamento 
de recursos que os sustentavam. 

Todavia, segundo preleciona Martinez (2005), ao tornar-se Presidente desta que se 
configura como uma das nacoes mais poderosas em todo o mundo, EUA, George W. Bush 
instituiu a criacao de um Conselho, cuja responsabilidade foi conferida ao bioeticista da 
Universidade de Chicago, Leon Kass, com fulcro de promover o monitoramento de todo o 
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estudo que envolve as celulas-tronco embrionarias e declarou abertamente sua decisao de nao 
subvencionar estudos de tal conotacao. 

O presidente citado votou por duas vezes propostas para permitir o uso de recursos 
de cunho federal em estudos que envolviam as celulas-tronco embrionarias, e nas sucessivas 
ocasioes se pronunciou contrario a aprovacao de tais propostas. 

Consoante Segatto e Buscato (2007), a manifestacao presidencial retromencionada 
suscitou uma serie de criticas por parte de diversos estudiosos e pesquisadores ligados a 
biomedicina, evidenciando-se que tal pais estaria vivenciando uma verdadeira incerteza e 
retrocesso cientifico no que diz respeito as pesquisas desse segmento. 

Por outro lado, e valido destacar que, apesar da manifesta recusa do entao presidente 
dos EUA, George W. Bush, em promover a investigacao cientifica das celulas estaminais, 
alguns estados, a citar o estado da California, caminharam em sentido diverso no que 
concerne a realizacao de pesquisas a partir das celulas ja citadas. 

Na California, foi realizado um plebiscito sobre a implantacao dos estudos com 
celulas-tronco embrionarias no ano de 2004, cujo resultado a aprovou, sob o percentual de 
59% de votos favoraveis da populacao, consolidando a destinacao do valor de U$ 3 bilhoes de 
dolares em estudos com CTE ao longo de dez anos. 

Alem disso, a proposta que regulamenta as CTE na California tambem esta 
acompanhada do proposito de construir o Instituto Californiano de Medicina Regenerativa, 
cujas perspectivas sao de intensificar a pesquisa precisamente em relacao a doencas 
especificas para, assim, obter uma cura para seus efeitos. 

Portanto, a California destacou-se como o primeiro estado dos EUA a aprovar um 
projeto que envolve estudos com celulas-tronco embrionarias, com financiamento de verbas 
publicas. O projeto contou com um incidental apoio do governador da California, o ator 
Arnold Schawrznegger. 

Por outro lado, apesar de todas as dificuldades suscitadas pelas vedacoes de pesquisa 
impostas ao longo de todo periodo em que George W. Bush foi presidente dos EUA, um novo 
momento passa a ser vivenciado pela comunidade norte-americana. 

Atualmente, a realidade ora exposta comeca a sofrer alteracoes. Conforme D'andrade 
(2009), o investimento em pesquisas com celulas-tronco tern sido retomado e tal fato se deu 
por ocasiao da escolha do novo Presidente dos EUA, Barack Obama, que em suas iniciais 
acSes presidenciais (3 dias apos assumir o mandato) aprovou a proposta de manutencao do 
trabalho com celulas-tronco embrionarias com base em investimentos federals. 
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4 O POSITIVISMO DE HANS KELSEN E O NEOCONSTITUCIONALISMO 
FRENTE A TEMATICA DAS CELULAS TRONCO EMBRIONARIAS 

Apresentam-se no desenvolvimento da presente tematica de investigacao cientifica 
baseada nas celulas-tronco embrionarias no Brasil, duas correntes de pensamento de elevado 
respaldo no contexto juridico, quais sejam, o Positivismo e o Neoconstitucionalismo. 

Evidencia-se que o Positivismo teve sua importancia consolidada a epoca de sua 
criacao, instituindo um sistema marcado pelo entendimento solidificado na criacao de regras 
normativas especificas que abrangem diversas relacoes sociais existentes, sendo sua 
observancia uma necessidade para o efetivo funcionamento da Ordem Juridica vigente, 
segundo o entendimento de Hans Kelsen, cuja obra maior enfoca-se nesse trabalho. 

Por outro lado, aborda-se o Neoconstitucionalismo, cujos reflexos no contexto 
juridico se efetivam cada vez mais no dias atuais, configurando-se como um novo 
Constitucionalismo, no qual os principios constitucionais equiparam-se a dispositivos 
normativos. 

4.1 Introducao aos aspectos gerais da Filosofia do Direito 

Precipuamente e de fundamental importancia registrar que no Ocidente uma das 
vertentes integrantes da Filosofia do Direito que mais demonstrou influencia foi a gnoseologia 
(tambem conhecida como gnosiologia) que deriva do dialeto grego - cujo significado e 
conhecimento. 

Nesse interim, tem-se a epistemologia - que tambem advem do grego episteme - e 
representa, na Filosofia arrazoada por Platao, a esfera mais elevada do conhecimento. A 
gnosiologia e muito referida nos trabalhos apresentados por diversos filosofos e jurisconsultos 
dos mais distintos paises, tendo sua importancia consolidada em meio a Filosofia do Direito. 

A filosofia do Direito, consoante obtempera Adeodato (1998), e constituida de tres 
aspectos basicos e primordiais: os elementos cientifico, etico e metaflsico. O aspecto 
cientifico reporta-se a descricao de fenomenos, fatos, objetos, relacoes, alem do processo de 
estabelecimento de lacos conceituais entre os objetos analisados, insitos em uma teoria em 
certa medida coerente, sistematizavel, transmissivel. 
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Ja o aspecto etico relaciona-se ao desiderato pragmatico de direcionar o ser humano 

para viver o mais adequadamente possivel, segundo parametros que ele proprio elege em suas 
interacoes com seus semelhantes, contribuindo na resolucao de conflitos e na forma de agir no 
mundo. 

Por fim, observa-se o aspecto metafisico, o qual alude ser a Filosofia um meio de 
desenvolver questoes as quais e sabido que nao ha respostas definitivamente, todavia, 
inquietam um numero consideravel de pessoas. 

Segundo Adeodato (1998), nas ultimas decadas, o estudo da Filosofia e da Teoria 
Geral do Direito estava sendo extirpado dos curriculos da graduacao do Curso de Direito em 
todas as universidades do Brasil. 

Contudo, atualmente evidencia-se uma tentativa consideravel de restituir tais 
disciplinas ao contexto de estudo academico. A razao para a maior enfase que tern sido 
atribuida a Filosofia e as outras disciplinas propedeuticas que integram o Direito se 
fundamenta na necessidade de buscar uma resposta plausivel para a realidade do ordenamento 
juridico brasileiro, comumente marcado pela inoperancia de suas leis. Acredita-se que muitas 
das controversias suscitadas no contexto das ciencias sociais contemporaneas nao se 
consumariam se efetivamente os juristas e operadores do direito obtivessem um maior 
aprofundamento junto a filosofia do conhecimento. 

4.2 Prenuncio da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen. 

A Teoria Pura do Direito, tambem conhecida como Doutrina do Direito, foi 
formulada por Hans Kelsen e consubstancia-se como um programa para consideracao 
cientifica. 

Consoante destaca Kelsen (2003), o objeto da Teoria Pura do Direito e o direito 
positivo, cujo conteudo e melhor compreendido sob certos aspectos, que sao: o fato de o 
direito necessitar caracterizar-se como uma prescricao imposta por seres humanos; quer por 
meio de atos de vontade explicitos, quer mediante costumes e nao atraves de regras atribuidas 
a autoridades sobre-humanas, como Deus ou a natureza, por exemplo. 

Outro aspecto importante a ser destacado e que as prescribes normativas devem ser 
estabelecidas com destinacao aos seres humanos. Por essa via, entende-se que ao passo que o 
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direito positivo em suas prescribes determina certas condutas, deve tambem dispor 
habitualmente de forca coercitiva estruturada para garantir o seu cumprimento. 

E, por ultimo, apresenta-se o aspecto que relaciona o comportamento do direito 
positivo a um sistema de regras que, se tern de ser aceito pelos seus destinatarios, deve 
apresentar como caracteristica basilar a efetividade. 

Pode-se afirmar que a Teoria Pura do Direito divide-se em dois segmentos: o 
correspondente a Estatica Juridica, que e responsavel pelo estudo dos conceitos e normas 
juridicas em seu sentido especifico, avaliando institutos e a estrutura das normas, rumo a 
definicao de conceitos como direito, dever, obrigacao, pessoa juridica, permissao, entre 
outros. 

Por outro lado, tem-se a Dinamica Juridica que, por seu turno, lanca suas atencoes 
junto as relacoes hierarquicas integrantes da piramide normativa, a qual faz alusao Kelsen, e, 
de modo colorario, a elaboracao de novas normas. A Dinamica Juridica responsabiliza-se 
tambem pelo estudo das formas de transformacao de certa ordem juridica. 

Vale destacar que entre seus principals objetivos ao instituir a presente teoria, Kelsen 
conservava o proposito de originar uma ciencia juridica objetiva, que promovesse a descricao 
e explicacao das normas, abstendo-se em seus julgamentos dos criterios de Justica. 

Dessa forma, a Teoria Pura do Direito buscava promover a separacao do Direito e a 
moral, do direito e da justica, bem como das demais ciencias, por acreditar, por exemplo, que 
a concepcao de Justica, diferentemente do direito positivo, esta atrelada a uma ordem elevada, 
muitas vezes de carater absoluto, similar ao empirismo, como coisa em si transcendental. 

Nesse diapasao, pode-se estabelecer que tambem foi abordado pela teoria em 
destaque a identidade entre o Direito e o Estado, a reducao da pessoa fisica a pessoa juridica, 
a reducao do direito subjetivo a direito objetivo, e da autorizac&o ao dever e a negacao do 
carater de Direito International ao chamado Direito International Privado. 

A terminologia "pura", empregada para intitular a Teoria Pura do Direito, assim se 
efetivou com o desiderato de esclarecer que nessa obra buscou-se uma orientacao direcionada 
ao conhecimento do direito, de modo a excluir todos os aspectos que nao condizem com esse 
proposito juridico. 

Nesse contexto, a referida teoria configura-se como uma doutrina exclusivamente 
formada por componentes de cunho juridico, como ensina Gusmao (2001, p. 46): 

A Teoria Pura do Direito Kelseniana e uma doutrina elaborada exclusivamente com 
elementos juridicos. As condicoes logicas e os fundamentos de seus argumentos nao 
provem da razao pura, mas do proprio direito. Os unicos tracos kantianos que se 
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encontram em sua doutrina reduzem-se a consideracao logico-transcendental da norma 
fundamental, possibilitadora do conhecimento juridico sem recurso a elementos meta-
juridicos e o irredutivel dualismo de "ser" (realidade) e "dever ser" (valor). 

Na transcricao ora exposta, possivel e observar que um dos grandes pontos que 
marcam a Teoria Pura do Direito e o dualismo entre o "ser" e o "dever ser", de modo que 
Kelsen t5o somente reconhece "como e" e "o que e" o Direito, nao suscitando discussoes em 
relacao a ideia de "como seria" ou como "deveria ser" elaborado o Direito. O dever ser e 
melhor entendido como uma categoria do Direito, como ideia transcendental. 

4.2.1 A influencia anti-ideologica peculiar da Teoria Pura do Direito 

A Teoria Pura do Direito acentua em seus termos que o Direito como norma se 
confirma sob modo de uma realidade espiritual e nao natural. 

A influencia Anti-ideologica a qual se faz referenda nessa teoria e proveniente da 
relacao estabelecida por Hans Kelsen no tocante ao Direito e a Moral. 

De acordo com Kelsen (2003), ao trabalhar a teoria em destaque, pode-se 
compreender que as doutrinas regidas por elementos ideologicos possuem notorias intencoes e 
efeitos politicos, uma vez que toda ideologia tern sua raiz fincada na vontade, nao no 
conhecimento. 

Em sentido diverso se propoe a Teoria Pura do Direito, ao se desvencilhar de um 
contorno ideologico, comportando-se unicamente como uma verdadeira Ciencia do Direito. 

4.2.2 Escalonamento do Sistema Juridico 

Evidencia-se que o escalonamento do sistema juridico consubstancia-se como um 
sistema de normas juridicas, tambem reconhecido como uma conexao criadora, no qual uma 
pluralidade de normas da origem a uma unidade, um sistema. 

Nesse diapasao, e importante compreender que a norma fundamental corresponde a 
uma regra primordial, com base na qual sao formuladas as normas do ordenamento juridico, a 
criacao da estabilidade essencial da producao juridica. 
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Com efeito, Kelsen (2003, p. 96) menciona a respeito da Norma fundamental que: 

As normas como: "Nao deves mentir", "nao deves enganar", "deves cumprir tuas 
promessas", e assim por diante, provem de uma norma fundamental da veracidade. 
A norma fundamental: "deves amar aos outros", conduz a outras normas: "nao deves 
causar dano a outro", "deves auxilia-lo na necessidade", e assim por diante. Qual 
seja a norma fundamental de determinado sistema moral nao vem ao caso. O que 
interessa e saber que as varias normas de moral ja estao contidas numa norma 
fundamental, assim como a particular esta contida na geral e que, por isso, todas as 
normas morais particulares sao provenientes da norma fundamental geral por meio 
de uma operacao racional, isto e, por uma deducao a partir de particular. A norma 
fundamental tern aqui um carater material-estatico. 

Na citacao anterior vislumbra-se que, segundo os apontamentos da Teoria Pura do 
Direito, as normas trazem em sua estrutura o conteudo referente a norma fundamental, ou 
seja, no ordenamento juridico as normas, quando da sua criacao, devem obedecer 
rigorosamente a todo o procedimento legal de elaboracao que lhes e exigido, nao obstante, 
buscam fundamento de existencia na Norma Fundamental, que no Brasil corresponde a 
Constituicao Federal. 

Portanto, sob o pensamento positivista Kelseniano, e possivel entender que apesar do 
embasamento das normas se perfazer sempre na Lei Fundamental (ideia da Piramide 
Normativa), nao se considera permitido, consoante o entendimento em evidencia, que 
principios normativos universais sejam auferidos para fundamentar juridicamente a aplicacao 
ou nao de determinada norma ou lei. 

4.3 O Pos-Positivismo no contexto de ponderacao dos principios constitucionais 

O Pos-Positivismo ou Neoconstitucionalismo caracteriza-se como um verdadeiro 
renascimento constitucional que estabelece uma nocao de justica intrinseca ao fenomeno de 
aplicacao do direito. 

No Brasil a influencia do Pos-Positivismo teve maior visibilidade com a 
promulgacao da Constituicao Federal, consolidando fortemente o conceito que se tinha de 
Estado Democratico de Direito. 

Vale destacar que o precipuo desiderato do pos-positivismo e atravessar as fronteiras 
impostas pela legalidade estrita, e, ao mesmo tempo, nao preterir o Direito tal qual ele se 
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apresenta. Trata-se de uma busca pelo estabelecimento de uma leitura moral do Direito sem, 
contudo, tomar como embasamento esferas metafisicas. 

E devido afirmar que a corrente pos-positivista instituiu tres mudancas significativas, 
que muito influenciaram no contexto do Direito Constitutional, a citar o reconhecimento de 
forca normativa a Constitui9ao, a expansao da jurisdi9ao constitutional e, por ultimo, 
altera96es na interpreta9ao constitucional. 

Quanto as inova96es ora expostas ao Neoconstitucionalismo em rela9ao a 
Constitui9ao, ha quern se manifeste de modo distinto a tal afirma9ao, a exemplo de Lassale 
(2001), que em seu posicionamento nao considera o reconhecimento da for9a normativa a 
Constitui9ao como uma efetiva modifica9ao trazida pela corrente em estudo. Segundo ele, o 
comportamento da Constitui9ao revela-se sob carater eminentemente politico, de modo que 
constitui uma agrega9ao de fatores reais do poder que conduzem uma na9ao. 

Salienta-se que, diferentemente do que e arrazoado pela Teoria Pura do Direito, 
anteriormente discorrida, o Pos-Positivismo se concentra na persecu9ao da Teoria da Justi9a, 
trata-se de uma corrente em cujas ideias, que sao ricas e heterogeneas, e observada a 
atribui9ao de normatividade aos principios, bem como a sua defini9ao sob forma de valores e 
regras; a restitui9ao da razao pratica e da argumenta9ao juridica; a constitui9ao de uma nova 
hermeneutica constitucional e o desenvolvimento de uma teoria de direitos fundamentals, 
conciliada a importancia atribuida ao fundamento da dignidade humana. 

Por outra via, em rela9ao as notorias contribui96es concedidas pelo pos-positivismo 
junto a interpreta9ao constitucional, podem-se elencar, consoante os ensinamentos de Avila 
(2004), as colisoes entre normas constitucionais, a pondera9ao de interesses, o 
reconhecimento da importancia dos principios e a considera9ao dos postulados normativos 
aplicativos, que se consubstanciam como metanormas ou normas estruturantes da aplica9ao 
de principios e regras. 

Vele frisar que e da al9ada de competencia do Supremo Tribunal Federal averiguar a 
constitucionalidade das leis que entram em vigencia no ordenamento patrio. Tal fato pode ser 
claramente ilustrado atraves do exame de constitucionalidade, promovido pela ADIn n°. 
3.510-0/600, no tocante ao julgamento da utiliza9ao das celulas-tronco embrionarias, a qual se 
faz referenda. 

Nesse interim, observa-se que no caso pratico do exame de constitucionalidade do 
Art. 5° da lei n°. 11.105/05 foi imprescindivel aos representantes do Texto Maior, a utiliza9ao 
do metodo neoconstitucional, aliado as inova96es que esse instituiu em todo o contexto do 
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Direito. Tal abordagem demonstrou-se notoria no que tange ao firmamento de suas decisoes 
com base no aspecto principiologico. 

Importante se faz mencionar que, por intermedio do Neoconstitucionalismo, possivel 
se tornou ao Poder Jurisdicional analisar os requisitos constitucionais essenciais minimos, 
caracterizados sob o vies de Direitos Fundamentals e o fundamento da dignidade da pessoa 
humana. 

Destarte, identifica-se que diante do confronto argumentative que foi travado entre a 
defesa da inconstitucionalidade e constitucionalidade do dispositivo legal correspondente a 
utilizacao das celulas-tronco embrionarias, realizada foi a fundamentacao de tais defesas 
basicamente em principios e fundamentos iguais, qual seja a inviolabilidade do direito a vida 
e o fundamento da dignidade humana; contudo, cada um de seus defensores tomou por 
direcao uma vertente distinta, que se moldasse a efetiva garantia de suas alegacoes. 

As contribuicoes que foram suscitadas pelo pos-positivismo sao imensuraveis, posto 
que algumas caracteristicas especificas da Constituicao foram melhor evidenciadas em toda 
dimensao juridica. 

Precipuamente faz-se mister destacar a posicao hierarquico-normativa superior da 
Constituicao no tocante as demais normas que integram o compendio juridico, de modo que 
as normas constitucionais se configuram como uma especie de lex superior que recolhe o 
fundamento de validade em si propria, o que corresponde a autoprimazia normativa. 

Outro aspecto a ser observado e a predominancia do elemento normae normarum, ou 
seja, as normas da Constituicao constituem uma verdadeira fonte de elaboracao juridica para 
outras normas, a citar: leis, estatutos, regulamentos, entre outros. 

Alude-se tambem que o fato de as normas constitucionais desfrutarem de 
superioridade normativa reporta a ideia que a multiplicidade de atos dos poderes publicos 
resguarda consonancia com a Constituicao. 
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5 CONCLUSAO 

O trabalho desenvolveu nocoes gerais sobre a tematica da investigacao cientifica 
com base em celulas-tronco embrionarias (CTE) no Brasil, regulada pelo artigo 5° e 
paragrafos da Lei n° 11.105/05. 

Inicialmente constatou-se que alem das celulas-tronco embrionarias existe uma 
variedade de formas para a obtencao de celulas-tronco, quais sejam: as celulas-tronco adultas, 
que possuem a capacidade de originar diversos tecidos do corpo humano, manifestando 
expressiva eficacia no tratamento de doencas como hipertensao arterial, necrose ossea, 
derrame, cirrose hepatica, entre varias doencas. 

Vale destacar que a manipulacao desse tipo de celula-tronco para fins de pesquisa 
nSo sofre qualquer restricao legal, sendo amplamente permitida. 

Nesse interim, acentuou-se que as celulas-tronco se subdividem em celulas-tronco 
adultas, celulas provenientes do cordao umbilical, celulas da medula ossea, celulas da polpa 
dos dentes deciduos, de forma que as retromencionadas fontes de celulas-tronco possuem 
entre si uma particularidade, a potencialidade limitada de diferenciacao de seus componentes 
celulares em determinados tecidos. 

Por outro lado, estima-se que as celulas embrionarias, atraves de um processo 
denominado diferenciacao celular, tern a capacidade de se converter em distintos tecidos do 
corpo humano, sendo provavel sua diferenciacao em cerca de 216 tecidos e orgSos , dos quais 
destacam-se ossos, nervos, musculos, entre outros. 

E valioso estabelecer que a grande celeuma existente na regulamentacao das celulas-
tronco embrionarias consiste na imprecisao do ordenamento juridico em delimitar o periodo 
inaugural da vida humana. 

Muitas sao as opinioes existentes no proposito de demarcar o instante efetivo do 
inicio da vida para os seres humanos. Entre as correntes de maior relevancia observou-se a 
acepcao Religiosa, que se ramifica no Pensamento da Igreja Crista; na visao dos Budistas; na 
concepcao do Hinduismo e no modo de pensar do Islamismo, apresentando cada religiao uma 
consideracao peculiar. 

Ja no que tange a acepcao Biologica, foi possivel evidenciar distintos 
posicionamentos concernentes ao periodo delimitador do inicio da vida humana, como a 
Ecologica; a qual afirma ser a capacidade de sobrevivencia do feto no ambiente extra-uterino 
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o aspecto imprescindivel para auferir o marco inicial da vida, perfazendo-se tal limite por 
volta da vigesima e a vigesima quarta semana de gravidez. 

Em relacao a Metabolica compreendeu-se que, em sua individualidade, o 
espermatozoide e o ovulo sao equiparaveis a caracterizacao de ser humano, portanto, nao se 
consubstancia um periodo propriamente inicial da vida humana. 

De acordo com a visao da Embriologia, a vida tern inicio por volta da terceira 
semana de gravidez, que elenca em sua conceituacao o criterio referente ao estabelecimento 
da individualidade humana, posto que nos doze dias subsequentes a fecundacao o embriao 
apresenta-se apto a sofrer processo de divisao e, por consequencia, dar origem ao ser humano. 

Sob a optica da Genetica, registrou-se como momento inaugural da vida humana o 
encontro da combinacao de genes do espermatozoide com o ovulo, ocasionando o surgimento 
de um novo ser, ja detentor de uma multiplicidade de direitos. 

No tocante a concepcao da Neurologica, atribuiu-se ao ensinamento da vida o mesmo 
utilizado para a morte. Assim, se para essa corrente e ajustado o estado de morte humana 
como a finalizacao da atividade eletrica cerebral, de modo analogo e contrario se dispoe sobre 
a vida, consubstanciando sua precipua delimitacao como o inicio de tal atividade. 

Por ultimo, constatou-se a opiniao disposta pela acepcao juridica, na qual se elencou 
a Teoria Concepcionista, que determina iniciar-se a personalidade no momento da concepcao, 
que representa a fusao dos gametas masculinos e femininos. Por esta via, tal definicao 
defende a equiparacao dos direitos inerentes a pessoa aos embrioes pre-implantatorios. 

De acordo com a Teoria Concepcionista Condicional, o nascituro possui direitos sob 
condicao suspensiva, de forma que sua personalidade se completa por meio de seu nascimento 
com vida. Portanto, se o Codigo Civil atribui tal condicao ao nascituro, segundo a 
compreensao da referida teoria, tambem se atribui esse pensamento a configuracao legal do 
embriao. 

Observou-se tambem a existencia da teoria natalista, por meio da qual se admite que 
o inicio da personalidade civil evidencia-se a partir do nascimento com vida, nao sendo 
cogente, destarte, a aufericao de determinados aspectos no periodo em que o novo individuo 
se encontra no ventre materno. Essa teoria vincula o reconhecimento de direitos a ocasiao na 
qual o novo individuo desvencilha-se do alento protetor de sua progenitora, bem como 
mantem suas atividades vitais. 

Nesse diapasao, apresentou-se tambem os principios essenciais da Bioetica que 
norteiam todos os estudos efetivados nesse segmento. Enumeram-se como principios basilares 
da Bioetica o principio da Beneficencia, que consiste na ponderacao por parte do profissional 



53 
dos riscos e beneficios, tanto atuais como potenciais, individuals ou coletivos existentes em 
uma medicacao ou experiencia, competindo ao medico ou pesquisador avaliar o melhor 
medicamento ou experimento a ser utilizado, com fulcro de prevenir danos aos pacientes. 

Quanto ao Principio da Justica, e estabelecido ser exigivel equidade em relacao a 
distribuicao de bens, beneficios e ate mesmo o rateio do onus que envolve a implementacao 
de programas de saude publica. 

No tocante ao Principio da Autonomia, possivel e asseverar que este principio tern 
origem recente e configura-se como um autogoverno, ou seja, se esta no campo da 
discricionariedade de uma pessoa decidir a respeito da adocao ou nao de determinado 
tratamento de saude, deve pronunciar sua decisao. 

Ao ser mencionada a questao legal no que tange a materia das celulas-tronco 
embrionarias no Brasil, salientou-se que, anteriormente, a lei responsavel por determinar as 
suas previsoes era a Lei n°. 8.974/95. 

Todavia, tal norma ja nao correspondia aos anseios juridicos suscitados pelo 
crescimento no campo da biomedicina e da terapia celular moderna, havendo a necessidade 
premente de uma reformulacao em toda a sua estrutura. 

Desse modo, teve surgimento o dispositivo legal referente ao art. 5° da Lei n°. 
11.105/05, cujos incisos e paragrafos retratam determinadas ressalvas para a utilizacao dos 
embrioes. 

As ressalvas impostas pela norma representam verdadeiros requisitos para a pratica 
da investigacao cientifica de embrioes. Os requisitos a serem observados sao: manejo de 
embrioes excedentes de processo de fertilizacao humana in vitro, congelados por periodo 
superior a 3 anos, a comprovacao de realmente ser excedentarios os embrioes, ou seja, seus 
progenitores devem manifestar expressa recusa em utiliza-los para fins de procriacjio, sendo, 
portanto, imprescindivel a concessao da aquiescencia dos progenitores no sentido de autorizar 
o uso dos embrioes para fins de pesquisa. 

Atribuiu-se ainda como requisito para a realizacao de pesquisa com CTE a 
necessidade das instituicSes de pesquisa e servicos de saude que realizam estudo com esse 
tipo celular submeterem a apreciacao e aprovacao dos comites de etica e pesquisa seus 
projetos de estudo. 

Destacou-se ainda que os requisitos expostos devem ser obedecidos 
cumulativamente, sob pena da ausencia de um deles comprometer todo o estudo que se 
pretende promover, alem de certa implicacao legal ser atribuida aos agentes que dessa forma 
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procedem, em conformidade com a sancao prevista na Lei n° 9.434, em seu artigo 15, cuja 
cominacao equivale a pena de reclusao de 3 a 8 anos e multa. 

Apesar do conjunto de ressalvas que foi instituido na lei que regula a investigacao 
cientifica com as celulas-tronco embrionarias, contra seu conteudo foi interposta uma Acao 
Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), pelo Procurador Geral da Republica (PGR), Claudio 
Fonteles, cessando os experimentos ja iniciados por forca da vigencia da Lei n°. 11.105/05. 

O Procurador Geral afirmou, no corpo textual da ADIn n°. 3.510-0/600, com base em 
determinados geneticistas e especialistas na area da biomedicina celular moderna, como 
Rafaello Abrita e Elizabeth Kipman Cerqueira, que o embriao ja configura um ser humano em 
potencial, de modo que sua utilizacao para fins de pesquisa corresponde a uma afronta a 
inviolabilidade do direito a vida, bem como ao fundamento da dignidade da pessoa humana. 

Segundo o posicionamento apresentado na ADIn n°. 3.510-0/600, as atencoes de 
estudo devem se concentrar no uso de celulas-tronco adultas, que nao ocasionam nenhuma 
interrupcao da vida humana, e cuja potencialidade pode ser aperfeicoada, gerando beneficios 
ao tratamento de muitas doencas de cura ainda nao existente. Tambem sugeriu-se a realizacao 
de uma audiencia publica para propiciar um melhor desenvolvimento de todos os aspectos que 
envolvem o manejo das CTE para, assim, promover um julgamento lidimo. 

Por outro lado, diversos estudiosos, fisiologistas e pesquisadores, atuantes no 
contexto da terapia celular, afirmaram que o embriao em si nao se configura como um ser 
humano em potencial e, portanto, passivel de desfrutar de garantias constitucionais como o 
direito a vida e ao fundamento da dignidade da pessoa humana. 

De acordo com o pensamento dos defensores da constitucionalidade da Lei n°. 
11.105/05, a mencionar a geneticista Mayana Zatz e o fisiologista Luiz Eugenio Mello, entre 
muitos outros, deve ser exaltado o principio da "vida", em defesa a investigacao cientifica 
com celulas-tronco provenientes de embrioes, como embasamento de estudo para possivel 
cura de enfermidades graves e incuraveis como as doencas degenerativas, o diabetes, a 
esclerose multipla, dentre uma gama extensa de doencas que, em virtude de seus maleficios, 
bem como de seu carater incuravel, ocasiona diuturnamente a morte de inumeras pessoas. 

A materia relativa a Lei n°. 11.105/05, cuja constitucionalidade foi questionada, teve 
apreciacao por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), atraves de extensas sessoes, debates 
e a realizacao de uma audiencia publica, conforme sugestao do Procurador Geral da 
Republica. 

A audiencia publica promovida pelo STF jamais havia ocorrido, representando tal 
acontecimento uma maior aproximacao entre os Guardioes da Constituicao e a sociedade 
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civil. Alem disso, suscitou um maior conhecimento de todos os beneficios e ressalvas que 
devem ser observadas no tocante a tematica em analise. 

Desse modo, os membros do STF em uma deliberacao acirrada, cuja votacao obteve 
6 votos favoraveis e 5 votos contrarios, decidiram pela constitucionalidade da lei que versa 
sobre a utilizacao das celulas-tronco advindas do embriao humano. 

Nos pronunciamentos dos Protetores da Constituicao, aqueles que concederam voto 
favoravel a constitucionalidade foram os ministros: Carlos Ayres de Brito, Celso de Mello, 
Elen Gracie, Joaquim Barbosa, Carmen Lucia e Marco Aurelio Mello. 

Em contra partida, e possivel observar os votos dos ministros Carlos Alberto 
Menezes Direito, Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Cezar Peluso e Gilmar Mendes, cujas 
manifestacoes nao foram favoraveis a constitucionalidade do art. 5° da Lei n°. 11.105/05, por 
entenderem que o presente dispositivo legal necessita de determinados ajustes. 

Alem da abordagem relativa a investigacao cientifica baseada em celulas-tronco 
embrionarias, fez-se o comparativo da mesma tematica no contexto international. Desse 
modo, algumas nacoes sao elencadas para tal analise. 

Inicialmente, promoveu-se um estudo em relacao a Franca, cujas leis sobre Bioetica 
vedam claramente a realizacao de experimentos com base em CTE. 

Em relacao a Espanha, observou-se que ha um sistema legal elevadamente 
burocratico, que impoe diversas imposicoes para a utilizacao dos embrioes para fins de 
pesquisa, o que dificulta no ambito pratico o manejo de tal material. Alude-se ainda que a 
nacao espanhola nao permite a producao de embriao com o proposito de realizar os 
experimentos cientificos mencionados. 

No tocante ao Reino Unido, constatou-se ser este um dos paises que maior 
desenvolvimento apresenta na seara de investigacao com CTE, denotando um consideravel 
progresso cientifico. 

No que tange a Alemanha, verificou-se que o seu ordenamento nacional direciona-se 
rumo a notoria restricao da pesquisa com celulas-tronco provenientes de embrioes. Contudo, 
importante e mencionar que a restricao concentra-se nos experimentos de embrioes 
produzidos em solo espanhol, nao havendo dificuldade alguma na investigacao cientifica 
promovida com embrioes provenientes de outros paises. 

Quanto ao Japao, elevado se apresenta seu crescimento cientifico em celulas-tronco, 
mas suas pesquisas tendem a se efetivar com base em celulas-tronco adultas, visto que 
celulas-tronco advindas de embrioes ainda suscitam uma expressiva polemica e inumeros 
receios em tal pais. 
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Apresentou-se ainda o comportamento dos EUA, que demarcam uma trajetoria 

imbuida de antagonismos e divisoes no tocante ao estudo com CTE. A nacao norte-americana, 
ao longo do governo do Presidente George W. Bush manifestou recusa substantial em realizar 
pesquisas nesse sentido. 

Contudo, essa conduta nao teve igual aceitacao em estados norte-americanos, como a 
California, cujo governador e o ator Arnold Schawrznegger, onde atraves de plebiscito a 
populacao decidiu pela viabilidade dos experimentos com CTE. 

Alem disso, atribui-se aos EUA a postura marcada por uma dupla moral, posto que, 
em seus termos legais a realizacao de programas de terapia celular com investimento privado 
era permitida, em contraposi9ao as restritivas veda9oes da mesma manipula9ao fundamentada 
em investimento governamental. 

Todavia, a situa9ao dos EUA no que tange a tematica em evidencia sofreu 
modifica96es. Com o inicio do mandato do novo presidente dos EUA, Barack Obama, as 
pesquisas foram aprovadas e passaram a desfrutar de maci9o investimento publico. 

E significativo enfatizar a teoria positivista como forma de fundamenta9ao para a 
constitucionalidade das celulas-tronco embrionarias, a Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, 
cujo conteudo estabeleceu que os dispositivos normativos devem ser prescri96es impostas 
atraves de seres humanos, que devem ser estabelecidas tendo como destinatario final os 
individuos e assevera ainda ser necessaria a institui9ao de um sistema de regras que possua 
efetividade junto aos dispositivos normativos. 

Salientou-se que os aspectos formadores da Teoria Pura do Direito consubstanciam-
se na influencia anti-ideologica e no escalonamento do sistema juridico (Piramide Normativa 
Hierarquizada). 

A influencia anti-ideologica e compreendida como uma nega9ao aos efeitos politicos 
que a ideologia acarreta, ja que toda ideologia, segundo o entendimento kelseniano, tern sua 
raiz fincada na vontade, nao no conhecimento. 

Enquanto o escalonamento do sistema juridico (Piramide Normativa Hierarquizada) 
assevera ser a norma fundamental uma regra primordial, com base na qual sao formuladas as 
normas do ordenamento juridico, a cria9ao da estabilidade essential da produ9ao juridica. 

Alem disso, foram aludidas as contribui96es juridicas propiciadas pela teoria 
kelseniana, a exemplo da identidade entre o Direito e o Estado, a redu9ao da pessoa fisica a 
pessoa juridica, a redu9ao do direito subjetivo ao direito objetivo e a nega9ao do carater de 
Direito International ao chamado Direito International Privado. 
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Por outro lado, desenvolveu-se no trabalho a corrente do Pos-Positivismo 

(Neoconstitucionalismo), que se configura no universo juridico como um verdadeiro 
renascimento constitucional, que anuncia uma nocao de justica intrinseca ao fenomeno de 
aplicacao do direito. 

A corrente pos-positivista aborda tres aspectos importantes no ambito do Direito 
Constitucional, quais sejam, o reconhecimento de forca normativa a Constituicao, a expansao 
da jurisdicao constitucional e, por ultimo, alteracoes na interpretacao constitucional. 

Alem disso, as suas maiores contribuicoes ao ordenamento patrio se consubstanciam 
em suas ideias, que atribuem normatividade aos principios, e os competem a possibilidade de 
definicao sob o enquadramento de valores e regras, a restituicao da razao pratica e da 
argumentacao juridica. 

Consideram-se tambem frutos importantes do pensamento pos-positivista a nova 
hermeneutica constitucional e o desenvolvimento de uma teoria de direitos fundamentals. 

Em uma analise conclusiva do art. 5° e §§ da Lei n°. 11.105/05, consoante a Teoria 
Pura do Direito, compreendeu-se que o dispositivo legal deve manter sua vigencia, nao 
devendo ser questionada sua constitucionalidade, pois as leis ocupam posicao hierarquica de 
submissao a Lei Fundamental (Constituicao) e, portanto, qualifica-se o instante de elaboracao 
das leis como unico periodo legitimado para defrontar sua compatibilidade com a Lei Maior. 

Destarte, conclui-se que consideraveis foram as inovacoes concedidas pela Teoria 
Pura do Direito a sua epoca. Todavia, levando-se em conta uma rigidez constitucional, sua 
aplicacao nao conduz a convergencia de sua adequacao como fundamentacao juridica 
plausivel. 

Alem disso, considera-se expressamente oportuna a aderencia a corrente 
Neoconstitucionalista como uma premissa junto a resolucao do aparente conflito de principios 
que se instaurou quando da discussao juridica suscitada pela interposicao da Acao Direta de 
Inconstitucionalidade n°. 3.510-0/600, consubstanciando um reconhecimento do progresso na 
hermeneutica constitucional do sistema juridico brasileiro, em harmoniosa consonancia com 
os imperativos da etica humanista e da justica material. 
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