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RESUMO 

Na presente pesquisa cientifica se analisa a anencefalia ante a interpretacao 

equivocada da definicao de morte e qual a forma mais adequada de se promover a 

dignidade do anencefalo. A investigacao teve como base os seguintes objetivos: 

abordar questoes indispensaveis a compreensao do tema, como a analise do 

princfpio da dignidade da pessoa humana, enfocando seu conceito, especie, 

natureza juridica e sua aplicabilidade; tratar do conceito de anencefalia e suas 

peculiaridades; elucidar a promocao da dignidade do anencefalo ante a 

interpretacao equivocada do conceito de morte. A pesquisa desenvolveu-se 

mediante a utilizacao do metodo de abordagem dialetico, e quanto ao metodo de 

procedimento, foi utilizado o monografico. No que se refere as tecnicas de pesquisa, 

valeu-se da bibliografica e da exegese-juridica. Fez-se importante salientar a 

relevancia da tematica escolhida, visto que a mesma suscita polemicas discussoes a 

respeito da legalizacao ou nao do aborto, no caso de feto portador de anencefalia, 

haja vista o entendimento de ser o anencefalo urn ser vivo e como tal, ter seu direito 

a uma existencia digna e respeitada, pois a dignidade e urn princfpio constitucional 

norteador de todo o ordenamento juridico patrio, como tambem encontra-se no topo 

da hierarquia das normas, possuindo grande amplitude na sua aplicacao e 

moldando-se ao caso concreto, como forma de assegurar a todos os individuos a 

tutela do Estado para promover a protecao de seus direitos fundamentals. 

Palavras-chave: Dignidade da Pessoa Humana. Morte. Anencefalia. 



ABSTRACT 

The present scientific research analyzes the anencephalie in according with the 

mistake interpretation of the definition of death and which the more adjusted form of if 

promoting the dignity of person with anencephalie. The inquiry had as base the 

following objectives: to approach indispensable questions to the understanding of the 

subject, as the analysis of the principle of the dignity of the human person, focusing 

its concept, species, legal nature and its applicability; to deal with the concept of the 

anencephalie and its peculiarities; to elucidate the promotion of the dignity of person 

with anencephalie in according with a mistake interpretation of the concept of death. 

The research was developed by means of the method dialetic, and the methods of 

procedure monographic. As techniques research was used the bibliographical and 

the exegese-legal. It's important mention the relevance of the chosen thematic, for 

excites quarrels controversies about the legalization or not of the abortion in the case 

of carrying embryo of anencephalie, for the understanding that the person with 

anencephalie is as one alive being, must have its right to a worthy and respected 

existence, therefore the dignity is constitutional principle that give direction for all the 

national legal system, as well is meets in the top of the hierarchy of the norms, 

possessing great amplitude in its application and molding it the concrete case, as 

form to assure to all the individuals the guardianship of the State to promote the 

protection of its fundamental rights. 

Key-Words: Dignity Human Person. Death. Anencephalie 
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1 INTRODU?AO 

0 Direito surge como forma de controle social, ao mesmo tempo que da 

necessidade de resolver os conflitos existentes na sociedade, deste modo, o homem 

sempre busca a solucao da lide. Atualmente, urn assunto que suscita grande 

polemica e a interrupcao da gravidez quando a anencefalia e diagnosticada, 

tomando como fundamento a promocao da dignidade do anencefalico ante a 

equivocada interpretacao da definicao de morte. 

A presente pesquisa traz como objetivo geral a compreensao da finalidade 

juridica em se proteger a vida dos anencefalos, bem como, aborda sua estreita 

relacao com a Etica, a Ciencia e a Religiao. 

De maneira mais especifica, o trabalho realizado tern como objetivo 

desmistificar a nocao de morte ante a anencefalia; promover a defesa da vida 

tomando como base o princfpio da dignidade da pessoa humana; e tambem mostrar 

urn posicionamento na tentativa de elucidar a questao da interrupcao da gravidez 

quando diagnosticada a anencefalia. 

Faz-se necessario salientar a relevancia da pesquisa para se chegar a urn 

consenso em relacao a vida do anencefalo, defendendo seu direito fundamental a 

uma existencia digna em detrimento ao direito de autonomia e liberdade da mulher 

de optar ou nao pela interrupcao da gestacao. Dai surge a preocupacao juridica em 

decorrencia da interpretagao equivocada do conceito de morte, pois o equivoco fere 

a dignidade do anencefalo, haja vista que devido a palavra anencefalia significar 

ausencia de cerebro, e comum o pensamento que o anencefalo nao possui atividade 

cerebral e, consequentemente, e morto. 

Para tanto, o trabalho foi estruturado em tres capftulos. No primeiro tratar-se-

a do princfpio da dignidade da pessoa humana, abordando sua historicidade, bem 

como o conceito, natureza juridica, especie e aplicabilidade. O capftulo seguinte por 

sua vez analisara o conceito de vida, enfocando a aquisicao da personalidade, 

apresentando a vertente cientifica, religiosa e juridica, bem como a nocao de morte 

e sua definicao juridica. Quanto ao terceiro capftulo, o mesmo tratara do conceito de 

anencefalia e suas peculiaridades, explicitando causas, diagnostico e caracteristica, 

abordando o posicionamento etico-cientffico para, posteriormente, esclarecer a 
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equivocada interpretacao da morte, como forma de defender e promover a dignidade 

do anencefalico em detrimento aos direitos de autonomia e liberdade da mae. 

Na presente investigacao cientifica utilizar-se-a do metodo exetico-juridico, 

bem como do dialetico como metodo de abordagem, o qual consistira em penetrar 

no mundo dos fenomenos atraves de sua acao reciproca, da contradicao inerente ao 

fenomeno e da mudanca dialetica que ocorre na natureza e na sociedade, como 

tecnicas de pesquisa para a coleta dos dados utilizar-se-a o metodo bibliografico. 

Na elucidacao da interpretacao equivocada da morte, haja vista que a 

anencefalia em seu conceito literario significa ausencia de cerebro, e comum o 

pensamento de que o feto anencefalico nao possui atividade cerebral que, por 

analogia, tomando como base a lei que regulamenta o transplante de orgaos no 

Brasil, define a morte como o termino da atividade cerebral, consequentemente, o 

anencefalico nao e dotado de vida. Na verdade, o anencefalo possui parcialmente 

urn cerebro, existindo atividade cerebral, ainda que rudimentar. Em se 

desmistificando esse entendimento se colocara abaixo fortes argumentos defendidos 

por partidarios da interrupcao da gravidez de fetos anencefalos, atingindo assim, a 

finalidade da pesquisa, cuja pretensao consiste em expor a discussao a protegao ao 

direito a vida e a dignidade do anencefalico. 
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2 DA DIGNIDADE HUMANA 

E a dignidade da pessoa humana princfpio basilar de urn ordenamento 

juridico, pois por meio daquele tem-se o alcance da efetividade dos direitos e 

garantias fundamentals do individuo 

2.1 DA HISTORICIDADE 

Nas antigas civilizagoes, o princfpio da dignidade da pessoa humana nao era 

entendido como se conhece hodiernamente, e mesmo ja existindo indicios a respeito 

desse princfpio, nao possufa forma positivada. A ideia de que a pessoa humana 

possui dignidade apresenta suas primeiras manifestacoes com a ideologia crista, 

baseando-se nos valores subjetivos inerentes ao homem. Conforme Gazzaneo 

(2007), a divisao da sociedade em classes trouxe uma nova visao do que seria 

dignidade, vista como uma caracterfstica diferenciadora dos indivfduos, onde se 

denotava posicao social ou economica. 

A filosofia estoica inovou o pensamento defendido pela ideologia classista, 

afirmando que o homem e urn ser absoluto, pois nao existe em funcao de outro. 

Portanto, todos os indivfduos sao iguais em dignidade, a qual esta diretamente 

ligada a liberdade pessoal. 

Segundo a visao de Costa (2007), na Idade Media, Tomas de Aquino foi o 

primeiro a utilizar a expressao dignitas humana. No nascer da Idade Moderna e do 

movimento Renascentista, o humanista italiano Pico de Mirandola concebeu a ideia 

da dignidade da existencia humana baseada no potencial intelectual que o homem 

possui em relacao aos outros seres e, dotado do livre-arbftrio, e capaz de moldar 

seu proprio destine 

Na expansao colonial espanhola, no seculo XVI, merece destaque Francisco 

de Vitoria, defensor dos direitos dos fndios, afirmando que todos os povos estao 

submetidos a lei divina e a lei natural, por isso se encontram unidos pelo vfneulo 

comum da natureza humana: a dignidade, como bem explica Cunha (2006). 
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Nos seculos XVII e XVIII, a ideia de dignidade da pessoa humana passou a 

ser analisada de maneira racional, deixando para tras a influencia do pensamento 

jusnaturalista. A nova concepcao de dignidade tern a natureza humana como 

pressuposto para que o homem seja possuidor de direitos e que estes sejam 

respeitados, partindo da ideia de que por ser a natureza humana uma caracteristica 

inerente a todos os homens, logo, todos sao iguais. 

De acordo com Pedroso (2008), o livre-arbftrio considerado como dignidade, 

e esta, por sua vez, sendo respeitada pelo soberano, foi a ideia de dignidade da 

pessoa humana concebida pelo jurista alemao Samuel Pufendorf. Nesta epoca, 

tambem merece destaque o filosofo Emanuel Kant, afirmando que a dignidade e 

parte integrante da autonomia etica do homem. 

No decorrer da historia, a Segunda Guerra Mundial foi o marco para a 

positivacao do princfpio da dignidade da pessoa humana; devido as atrocidades 

cometidas na guerra e levando em consideracao as concepcoes a respeito da 

dignidade, sentiu-se a necessidade de formular urn conceito legal, e este foi 

consagrado em algumas Constituicoes, mas de modo especial, face a uma 

conjuntura internacional, tal conceituacao melhor se expoe pela Declaracao 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, que versa sobre valores e direitos de 

todos os povos. 0 princfpio da dignidade da pessoa humana esta disposto no artigo 

1° da Carta supracitada, que diz: "Todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos. Sao dotadas de razao e consciencia e devem agir em relacao 

umas as outras com espfrito de fraternidade". 

No que diz respeito ao princfpio da dignidade da pessoa humana, faz 

necessario a realizacao de uma breve analise historica ante as Constituicoes 

Brasileiras, como bem mostra Baltazar (2006). 

A Constituicao Polftica do Imperio do Brasil de 1824, trouxe como principals 

caracterfsticas a instituicao das formas unitaria e monarquica de governo; a adocao 

da Religiao Catolica como religiao oficial do Imperio; quadripartir o poder politico em 

Poder Executive Legislative Moderador e Judicial; instituir o Tribunal do Juri com 

atribuicoes penais e civis; bem como a existencia do sufragio censitario, haja vista 

que para votar e ser votado faz-se necessario uma comprovacao de renda, atingindo 

determinado valor. 

A Carta Magna posterior a de 1824, foi a Constituicao da Republica dos 

Estados Unidos do Brasil de 1891, trazendo em seu bojo a instituicao da forma 
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federativa de Estado e republicana de governo; a aplicacao da triparticao dos 

poderes, passando a inexistir o Poder Moderador; o sufragio, apesar de derrubada a 

comprovacao de renda, continuava a ser censitario, pois negava o direito de voto 

dos mendigos e analfabetos; previu-se expressamente o Habeas Corpus; e, a 

decretacao de Estado laico, haja vista que a Religiao Catolica nao mais foi instituida 

como religiao oficial, sendo livre qualquer forma de culto. 

Outrossim, conservando o mesmo nome da anterior, a Lei Maior de 1934 

trouxe como principals caracteristicas a constitucionalizagao dos direitos sociais; a 

criacao do mandado de seguranca e da acao popular; o estabelecimento de dois 

mecanismos de reforma constitucional, a revisao e a emenda; mas continua 

existindo a vedacao aos votos dos mendigos e analfabetos. 

Neste perlodo, inicia-se o Estado Novo, marcado pelo golpe de Estado 

liderado pelo Presidente Getulio Vargas que insistia em manter-se no poder, 

trazendo na Constituicao dos Estados Unidos do Brasil de 1937, a reducao dos 

direitos individuals, desconstitucionalizando o mandado de seguranca e a acao 

popular; a nomeacao dos Prefeitos Municipals passou a ser feita pelo Governador 

do Estado; trouxe expressamente a possibilidade do Presidente da Republica 

interferir nas decisoes do Poder Judiciario; bem como, continua a manter a vedacao 

do voto aos mendigos e analfabetos. 

A entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi urn ponto crucial para por 

em crise o regime ditatorial brasileiro, fazendo com que o Brasil adentrasse num 

processo de redemocratizacao. Destarte, e com essa nova roupagem que sera 

abordada a Constituicao dos Estados Unidos do Brasil de 1946, assinalando a 

reducao das atribuicoes do Poder Executivo; a constitucionalizacao do mandado de 

seguranca; a propriedade foi condicionada a sua funcao social; e o voto dos 

analfabetos continua proibido. 

A Magna Carta posterior a de 1946, foi a Constituicao do Brasil de 1967, 

trazendo como pontos principals a concentracao de poderes na Uniao, privilegiando 

o Poder Executivo em face aos outros poderes; adotou como base da estrutura de 

poder a Seguranca Nacional; a reducao da autonomia dos Municfpios; a criacao de 

uma acao de suspensao de direitos polfticos e individuals; a permanencia dos 

analfabetos sem direito a voto. 

A Constituicao Brasileira de 1967 sofreu grandes alteracoes por forca da 

Emenda Constitucional de 1969, esta ultima sendo encarada como uma nova 
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Constituicao. As tres principals alteracoes promovidas pela citada Emenda 

Constitucional foram o estabelecimento de eleicoes indiretas para o cargo de 

Governador do Estado; a ampliacao do mandato presidencial para cinco anos; e a 

extincao das imunidades parlamentares. 

O Brasil reconheceu a importancia da dignidade da pessoa humana e a 

trouxe, elencando sob forma de princfpio, na Constituigao Federal de 1988, visto que 

o perfodo que a antecedeu foi marcado pela destituicao infamante do Estado em 

relacao aos direitos dos indivfduos. A presente Carta Magna, tambem dispos sobre a 

criacao do Superior Tribunal de Justica; deu origem aos remedios constitucionais 

como o mandado de seguranca coletivo, o mandado de injuncao e o habeas data; 

bem como, assegurou ao analfabeto o direito a voto. 

Conforme a breve analise historica das Constituicoes Brasileiras, faz-se 

necessario enfatizar a presenca expressa da Dignidade da Pessoa Humana 

enquanto princfpio, apenas na Constituicao Federal de 1988. 

2.2 QUESTAO DE PRINCiPIO 

Os princfpios sao normas norteadoras de urn ordenamento juridico, sua 

incidencia tern maior amplitude que em relacao as regras, pois a aplicabilidade 

destas tern como base a teoria do "tudo ou nada", ou seja, no conflito existente entre 

regras se aplica uma ou outra, bem como na sua integralidade. Entre princfpios nao 

ha conflitos e sim colisao, de modo que, diante de urn caso concreto dois princfpios 

podem ser usados na medida de seu aproveitamento, moldando-se ao caso em 

questao, conforme palavras de Gomes (2005). 

No tocante a funcao dos princfpios, nao apenas serve de norma de 

interpretagao como tambem possuem a funcao de preencher qualquer lacuna que o 

sistema jurfdico venha a apresentar, podendo o juiz valer-se de sua interpretacao 

analogica para aplica-lo a urn caso concreto. 

Quanto a sua hierarquia os princfpios podem ser constitucionais e 

infraconstitucionais ou ainda, princfpios internacionais. Diante desse grau de 

subordinacao, encontram-se no topo os princfpios constitucionais que figuram como 
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guias para o ordenamento jurfdico patrio, possuindo supremacia incontestavel; ja os 

princfpios infraconstitucionais emanam de regras legais, sendo submissos aos 

constitucionais. 

Ante o exposto, tem-se que o princfpio da dignidade da pessoa humana, de 

acordo com Rocha (2009), inseriu-se no constitucionalismo contemporaneo e com a 

sua adocao: "se estabeleceu uma nova forma de pensar e experimentar a relacao 

sociopolftica baseada no sistema juridico; passou a ser princfpio e fim do Direito 

contemporaneamente produzido e dado a observancia no piano nacional e no 

internacional". 

O conceito de dignidade humana e abordado por varios doutrinadores, a 

citar Moraes (2003), trazendo como essencia o direito a vida, saude, moradia 

adequada, trabalho digno, lazer, educacao, seguranca e igualdade entre todos os 

seres humanos, de modo que seja proibida qualquer tipo de perseguigao religiosa ou 

racista, resguardando a liberdade de cada indivfduo. 

Quanto ao conceito proprio de dignidade da pessoa humana para fins 

constitucionais, utilizando-se da terminologia empregada por Reale (1996, p. 277), 

constata-se, historicamente, a existencia de, tres concepcoes, quais sejam: 

individualismo, transpersonalismo e personalismo. Assim, caracteriza-se o 

individualismo de acordo com o citado autor (ibidem), o entendimento de que cada 

homem, cuidando dos seus interesses protege e realiza, indiretamente, os 

interesses coletivos; seu ponto de partida, portanto, e o indivfduo. Tal juizo da 

dignidade da pessoa humana, por demais limitados, compreende urn modo de 

entender os direitos fundamentals. 

Estes serao, antes de tudo, direitos inatos e anteriores ao Estado 

(compreendendo resquicios do Direito Natural) e impostos como limites a atividade 

estatal que deve, pois, abster-se, o quanto possfvel, de se intrometer na vida da 

sociedade. Redunda, ainda, como adverte Canotilho (1993, p. 362), num 

balizamento da compreensao e interpretacao da materia Direito e, a fortiori, da 

propria Constituicao. Assim, interpretar-se-a a lei como o fim de salvaguardar a 

autonomia do indivfduo, preservando-o das interferencias do Poder Publico e, alem 

disso, num conflito indivfduo versus Estado, privilegia-se aquele. 

Ja com o transpersonalismo, de acordo com Costa (2007), tem-se o 

contrario, isto e, realizando-se o bem coletivo, o bem do todo, e que se 

salvaguardam os interesses individuals; inexistindo harmonia espontanea entre o 
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bem do indivfduo e o bem do todo, devem preponderar, sempre, os valores 

coletivos. Nega-se, portanto, a pessoa humana como valor supremo. Em sfntese, a 

dignidade da pessoa humana realiza-se no coletivo. 

Na distincao dos direitos do homem dos direitos de cidadao, aqueles nada 

mais seriam que os direitos do indivfduo afastados do homem social. Por 

consequencia logica, sera a tendencia na interpretacao do Direito que restringe a 

liberdade em favor da igualdade, que se inclina a identificar os interesses individuals 

com os da sociedade, que privilegia o bem comum do bem particular. 

Para o personalismo, conforme disposto pelo doutrinador ja mencionado, 

terceira corrente em analise, ha a rejeicao a concepcao individualista, assim como a 

concepcao coletivista; o personalismo nega seja a existencia da harmonia 

espontanea entre indivfduo e sociedade, numa preponderancia daquele sobre esta, 

seja a subordinagao daquele aos interesses da comunidade. Marcante nesta teoria, 

em que se busca, a priori, a compatibilizacao, a inter-relacao entre os valores 

individuals e valores coletivos, e a distincao entre indivfduo e pessoa. Se ali, exalta-

se o individualismo, o homem abstrato, aqui, destaca-se que ele nao e apenas uma 

parte, como uma pedra-de-ediffcio no todo, ele e, nao obstante, uma forma do mais 

alto genero, uma pessoa, em sentido amplo - o que uma coletividade jamais pode 

ser. 

Para Moraes (2003, p. 1904), "o direito a vida e a saude, entre outros, 

aparecem como consequencia imediata da dignidade da pessoa humana como 

fundamento da Republica Federativa do Brasil." Sendo a dignidade humana, como 

se ve, inerente a personalidade humana que eleva aos nfveis da existencia, onde faz 

do indivfduo urn homem, urn ser. E dessa forma portanto, a afirmagao do proprio 

indivfduo quanto ser, sem a intervencao dos poderes publicos que devem se abster 

de agir. 

Como se percebe, o princfpio da dignidade da pessoa humana pode ser 

entendido de varias maneiras, dependendo da analise da condicao de vida e dos 

valores sociais que cercam aquele indivfduo, devendo existir uma delimitacao 

atraves da norma constitucional, pois desta forma, este princfpio aplica-se de acordo 

com a necessidade da questao, moldando-se ao caso. 

Assim corresponde, pela analise realizada a uma compreensao do ser 

humano na sua integridade ffsica e psfquica, como autodeterminacao consciente, 

garantida moral e juridicamente, conforme palavras de Garcia (2004), pois possui 
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um significado muito amplo e seu valor e de extrema relevancia, ja que norteia todo 

um ordenamento juridico, encontrando-se no topo da hierarquia das normas. Toda 

pessoa humana possui dignidade e essa caracterfstica e propria da natureza 

humana, fazendo com que cada indivfduo seja fmpar. 

O reconhecimento dos direitos da personalidade como categoria de direito 

subjetivo e recente, foi a Declaragao dos Direitos de 1789 que impulsionou a defesa 

dos direitos individuals e a valorizacao da pessoa humana. 

O Codigo Civil Brasileiro disciplina os direitos da personalidade em seus 

artigos 11 a 21, mas a Constituicao Federal e quern mais se ocupa com essa 

materia, trazendo de maneira expressa a tutela dos direitos e garantias 

fundamentals, fazendo com que a lei puna qualquer acao atentatoria. 

Como acentua Diniz (1995, p. 117), a importancia desses direitos e a 

posicao privilegiada que vem ocupando na Lei Maior sao tao grandes que sua 

ofensa constitui elemento caracterizador de dano moral e patrimonial indenizavel, 

provocando uma revolucao na protecao jurfdica pelo desenvolvimento de acoes de 

responsabilidade civil e criminal. 

Com isso, os direitos da personalidade sao reconhecidos por sua dupla 

dimensao: axiologica, pela qual se materializam os valores fundamentals da pessoa, 

individual ou socialmente considerada; e a objetiva, pela qual se conferem direitos 

assegurados legal e constitucionalmente. 

Deste modo, os direitos da personalidade sao direitos comuns da existencia, 

porque sao simples permissoes dadas pela norma jurfdica, a cada pessoa, de 

defender um bem que a natureza Ihe deu, de maneira primordial e direta. 

2.3 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

O princfpio da dignidade da pessoa humana e norteador para toda a ordem 

constitucional brasileira, pois encontra-se disposto no rol dos princfpios 

fundamentals, mas sua aplicabilidade estende-se por toda a Carta Magna, visando 

suprir as necessidades de cada cidadao, desde a garantia de uma vida digna ate o 
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acesso a justica. Tanto e que encontra-se esculpido na Constituicao Federal em seu 

artigo 1°, inciso III, para o qual: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tern como fundamentos: 
[•••] 

III - a dignidade da pessoa humana; 
[•••] 

Para Alexandrino (2009, p. 33): 

A dignidade da pessoa humana como fundamento da Republica Federativa 
do Brasil consagra, desde logo, nosso Estado como uma organizacao 
centrada no ser humano, e nao em qualquer outro referential. A raz§o de 
ser do Estado brasileiro nao se funda na propriedade, em classes, em 
corporacoes, em organizacoes religiosas, tampouco no proprio Estado 
(como ocorre nos regimes totalitarios), mas sim na pessoa humana. Sao 
varios os valores constitucionais que decorrem diretamente da ideia de 
dignidade humana, tais como, dentre outros, o direito a vida, a intimidade, a 
honra e a imagem. 

O Brasil por ser um Estado Democratico de Direito, ou seja, um Estado que 

visa garantir a liberdade, o respeito pelos direitos humanos e pelos direitos 

fundamentals, estende o princfpio da dignidade da pessoa humana a todos os ramos 

do Direito, onde a Constituicao Federal, em seu artigo 5°, traz importantes garantias 

do Estado no desenvolvimento de sua funcao punitiva, a citar: a) vedacao a qualquer 

tratamento desumano ou degradante; b) proibicao de jufzo ou tribunal de excecao; c) 

princfpio da legalidade; d) assegura a individualizagao da pena; e) profbe as penas 

de morte, de carater perpetuo, de trabalhos forcados, de banimento e crueis; f) 

garante a distincao de estabelecimento para cumprimento de pena de acordo com o 

delito cometido, a idade e o sexo; g) assegura aos presos o respeito pela integridade 

fisica e moral; h) assegura a permanencia dos filhos das presidiarias em perfodo de 

amamentacao; i) assegura aos litigantes direito a ampla defesa e contraditorio; j) 

vedacao a obtencao de provas por meios ilfcitos; I) diz que qualquer pessoa nao 

sera considerada culpada sem sentenca penal condenatoria. 

Ai se denota a preocupacao do legislador em respeitar o princfpio em 

estudo, ante a atividade punitiva do Estado, como meio de zelar pela seguranca da 

coletividade e pela nao depreciagao do indivfduo. 
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A premissa em analise tambem informa a ordem economica, estando 

disposto no artigo 170, caput, da Carta Politica o qual embora fundamentada na livre 

iniciativa, deve promover a valorizacao do trabalho humano, como forma de garantia 

de uma existencia digna ao cidadao. 

Na ordem social, o princfpio da dignidade e basilar para o planejamento 

familiar, pois conforme observa-se no artigo 226, § 7° da Constituicao Federal, o 

planejamento familiar e de livre decisao do casal, competindo ao Estado propiciar 

recursos educacionais e cientfficos para o exercfcio desse direito, vedada qualquer 

forma coercitiva por parte de i n s t i t u t e s oficiais ou privadas, tomando como base o 

princfpio da dignidade humana e da paternidade responsavel. 

Ainda na ordem social, o direito a dignidade tambem e assegurado a crianca 

e ao adolescente, pois dispoe o artigo 227, caput, do mesmo diploma legal, que a 

promocao de tal direito constitui uma obrigacao da famflia, da sociedade e do 

Estado, conforme se depreende do dispositivo mencionado in verbis: 

Art. 227 E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a crianca e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a saude, a 
alimentacao, a educacao, ao lazer, a profissionalizacHo, a cultura, a 
dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, 
alem de coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminacao, 
exploracao, violencia, crueldade e opressao.(grifos nossos) 

Outro importante ramo abarcado pela dignidade da pessoa humana foi o 

Direito Internacional; por forca da Emenda Constitucional n° 45/2004, os Tratados de 

Direitos Humanos elevaram-se a categoria de emendas constitucionais, como 

elenca o artigo 5°, § 3°, da Constituicao Federal: 

Art. 5° [...] § 3°. Os tratados e convencoes internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por tres quintos dos votos dos respectivos membros, ser§o 
equivalentes as emendas constitucionais. 
[•••] 

Garcia (2004) reafirma a ligacao do princfpio da dignidade da pessoa 

humana com os Direitos Humanos, pois para a mencionada autora o homem, na sua 

condicao humana, e um ser universal, portanto, os Direitos Humanos decorrem da 

condigao humana, possuindo tais direitos em carater universal, aplicando-se ao ser 

humano onde se encontre, bem como a tudo que detiver a qualidade humana. 
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Ve-se, ante o exposto, que a dignidade da pessoa humana e a reafirmacao 

expressa do valor da pessoa humana como fundamento de uma ordem juridica, pois 

sintetiza, em si, todos os direitos humanos fundamentals. 
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3 DO DIREITO A VIDA 

A vida e um valor inerente a pessoa humana, sem a vida a pessoa nao existe. 

A necessidade das pessoas se agruparem faz com que exista uma relacao de 

dependencia, seja material, moral, espiritual, afetiva ou intelectual, pois desde que a 

vida foi entendida como um valor, a mesma passou a ser respeitada de acordo com 

a cultura de cada etnia. 

Mesmo assim, nao havia qualquer positivacao para resguarda-la como uma 

direito. Depois de varios seculos, a vida passou a ser protegida como bem juridico. 

Nos dias atuais, o direito a vida ganha espaco na Magna Carta, estando inserido no 

rol de direitos e garantias fundamentals, como dispoe o seu artigo 5°, caput. 

3.1 CONCEITO E NOQOES GERAIS 

O que e a vida? Para muitos, a vida e um estagio vivido pelo espirito, outros 

ja acreditam que a vida consiste num lapso temporal entre nascer e morrer. Mas 

diante de tantos conceitos, surge uma duvida: onde comeca a vida? Essa pergunta 

vem sendo discutida ao longo dos anos e tentando responde-la, surgem varias 

correntes. 

O Brasil e um Estado laico, ou seja, um Estado sem religiao oficial onde e 

livre a pratica de qualquer culto ou crenca, como bem elucida o artigo 5°, inciso VI, 

da Constituicao Federal: "e inviolavel a liberdade de consciencia e de crenca, sendo 

assegurado o livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a 

protecao aos locais de culto e suas liturgias." 

Mesmo sendo um Estado laico, a grande maioria dos brasileiros sao 

catolicos e isso faz com que a Religiao Catolica exerca grande influencia sobre o 

ordenamento juridico patrio, mas outras religioes nao podem ser desprezadas, tendo 

em vista a abordagem das principais teorias do inicio da vida sobre a vertente 

religiosa. 
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A posicao da Religiao Catolica em relacao ao infcio da vida, e que esta 

comeca com a fertilizacao, ou seja, no momento em que o espermatozoide fecunda 

o ovulo. A Igreja acredita que o utero materno e apenas o local onde o ovulo 

fecundado encontra os meios necessarios para se desenvolver. Ainda de acordo 

com esta concepcao, se a vida ja nao existisse, a implantacao no utero seria em 

vao, conforme Ribas (2008). 

Conforme o que acaba de ser dito, a Igreja Catolica prega e defende com 

intransigencia a vida humana desde a fecundacao, condenando quaisquer praticas, 

inclusive contraceptivas, que coloquem em risco a vida ja concebida. Alem de 

defender a vida desde sua concepcao, a mesma levanta-se contra a realizacao de 

pesquisas com celulas-tronco, utilizando o mesmo argumento pelo qual condena o 

uso de meios contraceptivos. 

Pois afirma existir um impedimento moral de se usar um ser humano em 

fase inicial de vida para realizacao de pesquisa genetica. Ressalta ainda que esse 

ser que acaba de ser concebido e dotado de dignidade e esta e a mesma dignidade 

humana presente em um adolescente, impedindo que o mesmo seja morto com o 

fim de retirarem seus orgaos para transplantes. 

Ja o Judafsmo acredita que a vida tern infcio no quadragesimo dia de 

gestacao, pois e a partir desse periodo que o feto comeca a assumir forma humana. 

Destarte, antes de decorrer esse tempo de quarenta dias, o impedimento voluntario 

da gravidez nao pode ser considerado homicfdio, sendo portanto favoravel a 

realizacao de pesquisas com celulas-tronco, bem como, ultrapassando o periodo de 

quarentena, permite o aborto em caso de estupro ou quando existe risco de vida 

para a mae, conforme preleciona Hellern (2000). 

Para o Hindufsmo, a vida comeca na fertilizacao, pois acreditam que e neste 

momento que o espfrito encontra-se com o corpo, passando a constituir um ser, 

portanto, que deve ser tratado como humano. De acordo Hellern (2000), com este 

pensamento, os hindus se posicionam contra pesquisas geneticas que envolvam 

celulas-tronco e tambem em relacao ao aborto, salvo nos casos que a gravidez gere 

risco de vida para a mae. 

Ja o Budismo apresenta a mais diversa posicao dentre as religioes citadas; 

acreditam seus seguidores que a vida esta presente em todas as coisas. Portanto, a 

vida humana nao teria infcio ou fim, e um processo contfnuo e ininterrupto, que 

depende das varias outras formas de vida, como a agua, as plantas, dentre outras. 
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As correntes budistas nao acordam sobre o aborto e pesquisas geneticas com 

embrioes, conforme dispoe Hellern (2000). 

Por sua vez, o Islamismo apregoa que a vida comeca por volta de cento e 

vinte dias apos a fecundacao. Os mulcumanos acreditam que Ala sopra o espirito no 

feto e a partir desse momento passa a ser considerado um ser humano dotado de 

vida. Os islamicos nao sao favoraveis ao aborto, mas muitos o aceitam caso a mae 

corra risco de vida. Quanto a realizacao de pesquisas com celulas-tronco 

embrionarias, os mulcumanos ainda nao tomaram uma posicao definitiva, mas a 

tendencia e a aprovacao, afirma o autor mencionado. 

Alem da Religiao, a Ciencia tambem apresenta suas correntes, levando em 

consideracao varios fatores como a formacao do cerebro, a individualizacao do ser 

ou ate, a capacidade do feto de tornar-se independente do utero materno. 

A primeira corrente vinculada ao pensamento cientifico e a da Visao 

Genetica, cuja opiniao e a mesma adotada pela Igreja Catolica. Esta corrente afirma 

que a juncao do ovulo com o espermatozoide forma um conjunto genetico unico, ou 

seja, um indivfduo dotado de direitos, conforme expoe Narloch (2005). 

Para uma outra (a corrente neurologica) o mesmo conceito que foi adotado 

para definir a morte deve ser usado para conceituar a vida, ou seja, os cientistas 

partidarios desta visao afirmam que se a vida termina com a parada cerebral, entao 

a vida deveria comecar quando o cerebro se forma. De acordo com o mencionado 

autor (2005), a visao ecologica adota o criterio de independencia do utero materno, 

esta corrente afirma que o infcio da vida se da no momento em que o feto possui 

seus pulmoes totalmente formados e consequentemente, adquire capacidade para 

sobreviver fora do utero da mae. 

Por sua vez, a corrente embriologica afirma que a vida se da com a 

individualizacao humana, ou seja, quando cessa a divisao celular e o embriao 

adquire forma de um corpo unico, atingindo assim a fase de neurula. Alem disso, a 

corrente embriologica e adepta de que a vida viabiliza-se com a nidacao, pois e com 

a implantacao do ovulo fecundado na parede uterina que o embriao encontra 

condicoes favoraveis para o seu desenvolvimento, segundo dispoe Narloch (2005). 

Mesmo com as varias concepcoes da Ciencia acima abordadas, existe uma 

parcela de cientistas que nao discutem o infcio da vida humana, estes cientistas sao 

partidarios da Visao Metabolica, para a qual a vida e um processo contfnuo, onde o 
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ovulo e o espermatozoide por si so ja sao possuidores de vida, sendo irrelevante o 

estabelecimento de um marco initial, acrescenta o autor mencionado. 

O Direito tambem apresenta seu posicionamento em relacao a protecao do 

bem jurfdico vida, tentando estabelecer um ponto de partida para se acionar a tutela 

estatal. 

O Codigo Civil Patrio afirma que a pessoa adquire personalidade juridica a 

partir do nascimento com vida, resguardando, de acordo com a Constituicao 

Federal, os direitos do nascituro. 

A grande discussao da seara juridica e o instante em que este ser vivo 

passa a receber do Estado a protecao de seus direitos. Para tanto, existem tres 

teorias: a Natalista, a Concepcionalista e a Mista. 

Assim, de acordo com Diniz (1995), a Teoria Natalista defende que a 

personalidade civil da pessoa comega do nascimento com vida; ela trata o nascituro 

com mera expectativa de vida, sendo assim, tern poucas expectativas de direito. 

Essa e a concepgao adotada pelo Codigo Civil Brasileiro. Por sua vez a Teoria 

Concepcionista, embora minoritaria, acolhe a tese de que o infcio da personalidade 

civil se da desde a concepgao, ao passo de que tendo o nascituro direitos, deve ser 

considerado pessoa, uma vez que so a pessoa e sujeito de direitos, ou seja, so a 

pessoa tern personalidade jurfdica. Ja a Teoria Mista apresenta-se como uma 

solugao ecletica e sua aplicabilidade fica a criterio de cada pais que a adotar. 

Diante disso, adentra-se na personalidade, iniciando com a definigao de 

pessoa. Assim, persona, veio do latim e significa mascara de teatro, ou em sentido 

figurado, o proprio papel atribuido a um ator, isso porque na antiguidade os atores 

adaptavam uma mascara ao rosto, com um dispositivo especial que permitia emitir a 

voz. Entao, pessoa natural e o ser humano considerado como sujeito de direito e 

obrigagoes, por serem os entes criados pelo espfrito humano e possufrem ideias 

person ificadas 

A capacidade jurfdica adquire-se com o nascimento da pessoa, muito 

embora ja antes se possa vislumbrar protecao juridica para o nascituro. A 

capacidade de agao, porem, no sentido de exercer por si e plenamente os direitos e 

deveres correspondentes a capacidade jurfdica depende de circunstancias previstas 

no ordenamento que se atinge alcangando a idade. Enquanto essas circunstancias 

nao ocorrem, o exercfcio de alguns desses direitos e deveres, como um de 

representante que pode ser representado pelos tutores. 
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A capacidade plena e a possibilidade de exercer por si so atos da vida civil. 

Etimologicamente, nascituro significa "o que esta por nascer", e dispoe o art. 2° do 

Codigo Civil que "a personalidade civil da pessoa comeca do nascimento com vida; 

mas a lei poe a salvo, desde a concepcao, os direitos do nascituro". Ve-se que o 

Codigo Civil refere-se a personalidade civil da pessoa e procurou-se, baseado nos 

novos paradigmas institufdos pela genetica, a protecao tambem ao embriao, pelo 

tamanho da relevancia que a personalidade tern para o Direito, como sendo o 

homem, sujeito passivo de direitos e obrigacoes, predominando a teoria do 

nascimento com vida para ter infcio a personalidade, verificando-se o nascimento 

com vida por meio da respiracao. Pois comprovando-se que o recem-nascido 

respirou, entao houve nascimento com vida. Nesse campo, o Direito vale-se dos 

ensinamentos da Medicina. 

O Estatuto Civilista contentou-se, portanto, com o nascimento com vida. N3o 

exige que a vida seja viavel. Da-se o nascimento com a positiva separacao da 

crianga das vfsceras maternas, pouco importando que isso decorra de operagao 

natural ou artificial. A prova inequfvoca de o ser haver respirado pertence a 

Medicina. Se a crianga nascer com vida e logo depois vier a falecer, sera 

considerada sujeito de direitos. Tal prova, portanto, e importante, mormente para o 

direito sucessorio, pois a partir desse fato pode receber heranga e transmiti-la a seus 

sucessores. 

No que refere-se a problematica acerca da proibigao do aborto, na lei 

brasileira, havera a possibilidade apenas quando ocorrer estupro ou risco de vida a 

mae, porem, no que tange ao feto anencefalico a gravidez nao deve ser 

interrompida, haja vista que esta cercearia os direitos inerentes ao nascimento com 

vida. 

Ja a Convengao Americana de Direitos Humanos de 1969, mais conhecida 

como Pacto de Sao Jose da Costa Rica, da qual o Brasil e signatario desde 1992, 

invoca a protegao jurisdicional desde o momento da concepcao, como preceitua o 

seu artigo 4°, em seu inciso I: 

Art. 4° - Direito a vida: 
l-Toda pessoa tern o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve 

ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepcao. 
Ninguem pode ser privado da vida arbitrariamente. 
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Mesmo o Codigo Civil estabelecendo o criterio de nascer com vida para a 

aquisicao da personalidade juridica, o ordenamento juridico patrio nao permite a 

pratica abortiva, salvo nos casos da gravidez ser proveniente de estupro ou quando 

por em risco a vida da gestante, como mostra o artigo 128 do Codigo Penal: 

Art. 128 - Nao se pune o aborto praticado por medico: 
I - se nao ha outro meio de salvar a vida da gestante; 
II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto e precedido de 

consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. 

Diante do exposto, tem-se o esclarecimento de que o nascimento com vida 

da margem a varios direitos, por isso a pratica abortiva e proibida pelo Texto Maior, 

haja vista que cercearia todos os direitos inerentes a aquisicao da personalidade. 

3.2 A MORTE SOB O ENFOQUE JURJDICO 

A morte pode ser entendida de varias formas, alguns acreditam que a morte 

seja uma passagem para uma nova vida, outros acham que e a falencia do corpo, o 

encerramento da vida. Mas e importante nao perder de vista o laco que une o nascer 

e morrer, de tal modo que os conceitos de vida e morte caminham juntos. 

Segundo Pessini (1999, p. 87), em sua abordagem ao Codigo de Etica 

Medica, afirma que: 

A vida humana e sagrada e nao deve ser retirada voluntariamente, exceto 
nas indicacoes especificas de jurisprudencia islamica, as quais estao fora 
do dominio da profissao medica. 0 medico nao tirara a vida, mesmo quando 
movido pela compaixao. 0 medico, na defesa da vida, e aconselhado a 
perceber os limites e nao transgredi-los. Se e cientificamente certo que a 
vida nao pode ser restaurada, entao e uma futilidade manter o paciente em 
estado vegetativo utiiizando-se de medidas heroicas ou preserva-lo por 
congelamento ou outros metodos artificials. O medico tern como objetivo 
manter o processo da vida e nao o processo do morrer. Em qualquer caso 
ele nao tomara nenhuma medida para abreviar a vida do paciente. Declarar 
uma pessoa morta e responsabilidade grave que em ultima instancia e do 
medico. Ele apreciara a gravidade do seu diagnostico e o transmitira com 
toda a honestidade, e somente quando estiver certo disto. Ele pode dirimir 
qualquer duvida buscando conselho e utilizando-se dos modernos 
instrumentos cientificos. Em relacao ao paciente incuravel, o medico fara o 
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melhor para cuidar da vida, prestara bons cuidados, apoio moral e procurara 
livrar o paciente da dor e da aflicao. 

Nos dias atuais, o infcio da vida continua sendo uma incognita, do mesmo 

modo, a morte tambem ja foi abordada por esse questionamento. A evolucao da 

medicina trouxe varios beneffcios para a saude humana, dentre eles, a pratica do 

transplante de orgaos e seu consequente aperfeigoamento. Mas para se retirar um 

orgao de uma pessoa e enxerta-lo em outra, foi necessario adotar um conceito legal 

para a morte. 

Atraves da realizacao de pesquisas, varias hipoteses a respeito da retirada 

dos orgaos foram levantadas. Faz-se importante frisar a necessidade de retirar o 

orgao ainda existindo respiracao e circulacao, pois caso contrario, o orgao entraria 

em processo de necrose e isso inviabilizaria seu aproveitamento. 

Diante desse estudo, o criterio adotado pela ciencia medica e, 

consequentemente, pelo ordenamento jurfdico patrio foi a ocorrencia da morte 

cerebral, como pode-se visualizar no artigo 3°, caput, da Lei n° 9.434/97 (Remocao 

de Orgaos, Tecidos e Partes do Corpo Humano para fins de Transplante e 

Tratamento): 

Art. 3° - A retirada post mortem de tecidos, orgaos ou partes do corpo 
humano destinados a transplante ou tratamento devera ser precedida de 
diagnostico de morte encefalica, constatada e registrada por dois medicos 
nao participantes das equipes de remocao e transplante, mediante a 
utilizacao de criterios clinicos e tecnologicos definidos por resolucao do 
Conselho Federal de Medicina. 

Vale ressaltar que o ordenamento jurfdico brasileiro definiu a morte, mas 

veda qualquer incentivo ou pratica a morte provocada. A Magna Carta muito bem 

elucida essa questao quando proclama e defende o direito a vida, nao so no sentido 

de existir, mas de viver com dignidade. 

Moraes (2003, p. 62) enfatiza a acepgao trazida a luz da Constituicao 

Federal, pois para ele: "o direito a vida e o mais fundamental de todos os direitos, ja 

que se constitui um pre-requisito a existencia e o exercfcio de todos os demais 

direitos." 

Ve-se, portanto que o direito a vida e basilar para os demais direitos 

fundamentals, devendo ser respeitado em qualquer situacao, como bem expoe Silva 

(2001, p. 201), haja visto que de nada adiantaria a Constituigao assegurar outros 
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direitos fundamentais, como a igualdade, a intimidade, a liberdade, o bem estar, se 

nao erigisse a vida humana num desses direitos. Pois o respeito a dignidade e aos 

direitos humanos sao requisitos essenciais para a consolidacao de um Estado 

Democratico de Direito. 
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4. COMO O CONCEITO DE MORTE APLICADO ERRONEAMENTE F E R E A 
DIGNIDADE DO ANENCEFALO 

A anencefalia e uma ma-formacao congenita que tern infcio na gestacao, 

sendo uma lesao que ocorre na inducao dorsal, provocando uma ausencia parcial do 

cerebro do feto. Diante desse fato, nasce a celeuma da interrupcao ou nao da 

gravidez, suscitando questoes de extrema relevancia, como a protecao a vida do 

anencefalico. 

4.1 ANENCEFALO: CONCEITO E PECULIARIDADES 

A anencefalia inicia-se na gestacao, entre a terceira e quarta semana, pois e 

nessa fase que ocorre a formacao do sistema nervoso central do feto, iniciando-se 

com a organizacao do tubo neural. O processo de organizacao e de conclusao do 

tubo neural e um estagio de extrema fragilidade, pois varios erros podem ocorrer, 

gerando ma-formacoes, conforme explica Bercovici (2008). 

O erro na neurulacao primaria e considerado o estagio mais severo da 

organizacao do tubo neural, pois esse erro na neurulagao primaria desencadeia a 

craniorraquisquise total, que provoca inevitavelmente a morte fetal no infcio da 

gestacao. Ainda a respeito da gravidade das lesoes que ocorrem no fechamento do 

tubo neural, tambem chamado de inducao dorsal, encontra-se em segundo lugar a 

anencefalia, que em sua definicao literario significa ausencia de cerebro. Ja do ponto 

de vista cientffico, a anencefalia consiste numa alteracao na organizacao do sistema 

nervoso central que resultou de erro em fases do desenvolvimento fetal, de acordo 

com Barroso (2007). 

Faz-se necessario salientar que a anencefalia nao consiste na ausencia total 

do cerebro, mas na existencia de um cerebro incompleto onde os hemisferios 

cerebrais e os ossos cranianos (frontal, parietais e occipital) encontram-se 

ausentes, sendo preservados a medula espinhal e o tronco cerebral. A area 

cerebrovascular, que e peculiar aos anencefalos, corresponde a uma camada de 
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tecido conectivo vascular, onde estao presentes canais de sangue, glias, plexos 

coroides irregulares, colagenos, hemorragias e cistos, conforme assevera Barroso 

(2007). 

De acordo com Flaminio Favero (1980, p. 153), em 46% dos casos os 

hemisferios cerebrals inexistem, sendo os 54% restantes pouco desenvolvidos. O 

cerebro e ausente em 85% e o tronco cerebral em 75%, a area cerebrovascular e 

coberta por uma camada epitelial. 

Os portadores de anencefalia possuem caracterfsticas peculiares, 

apresentam pescoco curto, suas orelhas sao baixas e na maioria das vezes, a testa 

encontra-se ausente. O nariz e longo e aquilino, a boca e pequena, os globos 

oculares sao protuberantes e seus pavilhoes malformados, apresentam fenda 

palatina, anomalias das vertebras cervicais e, devido a alteracao do osso esfenoide, 

a base do cranio apresenta uma diminuicao, de acordo com Pinotti (2008). O 

anencefalo retribui estimulos vestibulares, dolorosos e auditivos, manifestando 

quase todos os reflexos primitivos presentes no neonato. O autor mencionado 

aponta as seguintes caracterfsticas da anencefalia: 

O reconhecimento do concepto com anencefalia e imediato. Nao ha ossos 
frontal, parietal e occipital. A face e delimitada pela borda superior das 
orbitas que contem globos oculates salientes. (Por isso mesmo, as criancas 
anencefalas sao, muitas vezes, descritas como parecendo ras.). O cerebro 
remanescente encontra-se exposto e o tronco cerebral e deformado. 

O diagnostico da anencefalia e possfvel e preciso ate mesmo na fase intra

uterine, em virtude da estrutura craniana do anencefalo ser inconfundfvel, 

apresentando grande depressao na parte superior e fazendo com que seja 

praticamente impossfvel o medico equivocar-se, vez que a estrutura craniana de um 

feto normal tern formato oval-circular. 

Os meios comumente utilizados para se chegar a esse diagnostico sao a 

ultra-sonografia e a averiguacao da dosagem de alfa-protefna, vez que esta protefna 

encontra-se em quantidade acima do valor de referenda padrao no caso de gravidez 

de anencefalo, sendo possfvel a realizagao desses exames a partir da 12 a semana 

de gestacao, preleciona Pinotti (2008). 

Quanto a causa da anencefalia, ainda e um misterio, mas muitas pesquisas 

vem sendo realizadas para se tentar chegar a origem do problema, mesmo ainda 
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nao se sabendo qual e a sua causa, conforme apresentado pelo mencionado autor, 

estima-se que a anencefalia esta diretamente ligada a infeccoes no periodo 

gestacional, hipertensao materna, intolerancia ao acido folico, dentro outros. 

No Brasil, aponta-se a carencia de acido folico durante o periodo gestacional 

como uma das causas da anencefalia e, possivelmente, a mais incidente delas. 

Mesmo existindo expressivo posicionamento de que a hipossuficiencia do acido 

folico seja a origem da anencefalia, acredita-se que existem varios fatores, sendo o 

fator genetico o que menos influencia, tendo como base a discordancia em gemeos 

univitelinos. 

Andalaft Neto (2008), apresenta seu posicionamento sobre as causas da 

anencefalia, para ele: 

Fatores nutricionais e ambientais podem influenciar indiretamente nesta ma-
formacao. Entre eles estao: exposicao da mae durante os primeiros dias de 
gestacao a produtos quimicos e solventes, irradiacoes, deficiencia materna 
de acido folico, alcoolismo e tabagismo. Presume-se que a causa mais 
frequente seja a hipossuficiencia de acido folico. 0 melhor modo de previnir 
esta ma-formacao e que toda mulher em idade fertil utilize diariamente acido 
folico tres meses antes da concepcao e nos primeiros meses de gestacao. 

Mesmo diante da possfvel origem da anencefalia e das caracterfsticas 

peculiares dessa anomalia, e importante ressaltar que apesar das dificuldades 

enfrentadas na gestacao e que perduram por toda a vida do anencefalo, nao pode-

se esquecer que os anencefalos sao seres humanos vivos. 

4.2 O ANENCEFALO SOB 0 ASPECTO RELIGIOSO, MEDICO E ETICO 

Como e cedico, Ciencia e Religiao nao se confundem e seus 

posicionamentos, na grande maioria dos casos, sao divergentes. Mas nem sempre 

essas duas correntes travam um embate, de modo que em determinados casos, 

Ciencia e Religiao partilham do mesmo entendimento, mesmo que estejam unidas 

apenas por uma analise etica. 

A religiao a ser destacada e a Catolica, em virtude de possuir uma maioria 

expressiva de praticantes no Brasil. A Igreja acredita na existencia de vida em um 
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feto anencefalo e e intolerante a ideia da interrupcao da gravidez, fundamenta seu 

posicionamento no artigo 5° da Constituicao Federal, afirmando que a interrupcao da 

gestacao por averiguacao da presenga de anencefalia fere o direito fundamental a 

vida. 

Nos casos em que o anencefalo chegou a nascer e veio a falecer logo em 

seguida, confirmando o que e sustentado pela Medicina, mesmo nessas situacoes, a 

Igreja confirma seu posicionamento, justificando sua atitude no fato de que os 

poucos minutos que a crianga passou viva, foram suficientes para aliviar toda dor e 

sofrimento. 

Deste modo, a Religiao Catolica considera mais importante proteger o direito 

a vida do anencefalo, caso venha a nascer, em detrimento de evitar a dor e 

sofrimento da mae, em virtude da complexidade da gestagao e do falecimento 

inevitavel do filho, baseando-se na ideia que o feto anencefalo e dotado de vida 

desde sua concepcao, mesmo que venha ou nao a nascer. 

No embate travado sobre a interrupgao da gravidez no caso de anencefalia, 

as opinioes sao divergentes. De um lado, a Igreja, defendendo o direito a vida do 

nascituro; do outro, os partidarios da legalizagao da antecipagao do parto, 

defendendo o direito de autonomia da mulher, no sentido de deliberar sobre o 

proprio corpo. Nesse conflito de direitos, a Igreja defende com intransigencia que o 

direito a vida do feto anencefalico se sobrepoe ao direito de autonomia da mulher. 

Por sua vez, a Medicina apos realizar varios estudos sobre a anencefalia 

relata a impossibilidade da realizagao de fungoes coordenadas pela parte superior 

do sistema nervoso central como a comunicagao, cognigao, emotividade e 

afetividade, mas devido o anencefalo possuir o tronco cerebral, possui fungoes 

vitais, ainda que algumas vezes de maneira parcial, como a respiragao e circulagao. 

Devido a deficiencia supracitada peculiar ao anencefalo, a Medicina atesta a 

existencia de um impedimento natural absoluto de vida extra-uteri na. 

A Medicina tambem faz mengao a complexidade da gestagao e do parto, 

sendo comum a ocorrencia de polihidramnio (hipertensao que pode ocasionar 

desmaios e convulsoes), grande numero de contragoes que pode levar a uma 

hemorragia incontrolavel chamada de atonia uterina, dentro outras complicagoes. 

Em determinados casos, mesmo com o acompanhamento medico adequado, a 

gravidade e tao grande que e impossivel salvar a vida da mae, conforme dispoe 

Esgalha (2008). 
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Um argumento muito utilizado e o sofrimento ffsico e psicologico; fisico, no 

sentido da ocorrencia do que acaba de ser supracitado; psicologico, na ideia de que 

aquele filho tao esperado tern uma grande chance de nao nascer com vida, e caso 

nasca, que vira a obito poucas horas apos o parto. 

E foi levando em consideracao essas justificativas, que a Confederacao 

Nacional dos Trabalhadores da Saude (CNTS) impetrou a Arguicao de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n° 54 (ADPF n°54), como uma maneira 

de resguardar o direito a liberdade, a autonomia, saude e dignidade de suas 

pacientes, tentando oferecer a mulher, o direito a optar pela continuidade ou nao do 

processo gestacional. 

Atraves de resolucoes ou pareceres, o Conselho Federal de Medicina (CFM) 

tern se manifestado a respeito da interrupcao ou nao da gravidez nos casos de 

anencefalia. O Conselho Federal de Medicina, quando defende a pratica de 

transplantes de orgaos, vendo nos anencefalicos doadores em potencial, deixa claro 

a protecao a vida extra-uteri na dos fetos portadores de anencefalia, consagrando, 

por meio da Resolucao n° 1.752/04, a autorizacao da utilizacao de orgaos e tecidos 

dos anencefalicos para fins de transplante. 

Devido ao expressivo posicionamento dos profissionais da saude de que o 

feto anencefalico nao possui chance de sobreviver, a Medicina orienta o 

aproveitamento dos orgaos, tendo em vista que o indice de doadores de orgaos 

nessa faixa etaria e muito baixo. 

Ao analisar o contexto historico, e facil visualizar que a Etica sempre esteve 

envolvida em questoes que englobam justica, igualdade e respeito a dignidade. Mas 

para que esses direitos possa ser garantidos, e necessario fazer uma analise de 

cada posicionamento, reunindo os pontos que existem em comum. 

Os posicionamentos da Religiao e Ciencia sao conflitantes. De um lado, a 

preservagao do direito a vida do anencefalo, de outro, o direito da mae de preservar 

sua integridade fisica e psiquica, bem como, sua dignidade, autonomia e liberdade. 

Para que a Etica possa dar seu parecer, primeiro e necessario analisar os dois 

valores em conflito. 

Defende-se que deve ser considerado etico atribuir direitos constitucionais a 

mulher, como autonomia e liberdade de optar por levar ou nao a gravidez adiante, 

como afirma Franco (2006), pois: 
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Ao aceitar a manifestacao da gestante respeitou-se a autonomia de quern, 
livre e devidamente informada, deu a solucao que considerava mais 
adequada para si mesma e para seu grupo familiar. 0 princfpio da justica 
alude a proporcionalidade das contribuicoes das partes a equidade. No 
caso, desafortunadamente, a ciencia medica somente podia efetuar sua 
contribuicao para aliviar o dano de que padecia a gestante, uma vez que 
nada podia fazer, nem nesse momento, nem em qualquer outro para 
otimizar as possibilidades de sobrevida do nascituro. Sob este angulo, o 
justo e dar ajuda a unica pessoa que pode ser auxiliada. 0 princfpio da 
beneficiencia versa sobre a realizacao de um bem. Adotar a solucao 
reclamada por quern a pleiteia era autorizar um bem que nao apenas atingia 
a quern solicitava, mas tambem a todo um grupo familiar que, com ela, 
padecia. Desconsiderar seu pedido entraria em colisao com o principio da 
nao-maleficiencia, ja que Ihe causaria um sensivel prejuizo. A partir da otica 
do anencefalo, nao se violava o principio da nao-maleficiencia na medida 
em que o adiantamento do parto nao aumentava as possobilidades de um 
desenlace fatal que era uma consequencia inevitavel de sua gravissima 
patologia. 

Ainda nesse sentido, a Ciencia acentua o sofrimento ffsico e psfquico da 

mae de levar a gravidez adiante, mesmo sabendo que e inviolavel e, caso o feto 

anencefalo venha a nascer, devido a sua impossibilidade de sobrevida, a unica 

atitude digna seria a doagao de seus orgaos, menciona o mesmo autor que acaba 

de ser citado: 

Penaliza-la com a mantenca da gravidez para a finalidade exdusiva do 
transplante de orgaos do anencefalo significa uma lesao a autonomia da 
mulher em relacao ao seu corpo e a sua dignidade como pessoa. 

Deste modo, conforme foi dito em momento oportuno, a utilizacao de orgaos 

de anencefalos para fins de transplante nem sempre e possfvel, visto a falta de 

oxigenacao em virtude do pouco tempo em que o neonato se manteve fora do utero, 

sendo inviavel o prolongamento da gravidez com essa finalidade, como elucida 

Pedroso (2008). 

Para a Religiao, a morte e inevitavel para qualquer ser humano, nao 

podendo a brevidade da vida constituir argumento para se interromper a ordem 

natural, com o pretexto de amenizar o sofrimento materno. 

Diante do exposto, e perceptfvel o fato de que a Etica ainda nao se 

posicionou de forma definitiva a respeito do ponto de vista cientffico e religioso, mas 

e importante frisar que a vida possui um valor imensuravel e sua interrupcao ou nao 

e uma questao de grande complexidade. 
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Mas, enquanto a Medicina nao encontra argumentos suficientes para afirmar 

que o feto portador de anencefalia nao e um ser vivo, a Etica adota a posigao nao 

favoravel a interrupcao da gestagao de um feto portador de anencefalia. 

4.3 A PROMOQAO DA DIGNIDADE DO ANENCEFALO ANTE A NOQAO 
ERRdNEA DE MORTE 

Com efeito, varias pesquisas vem sendo realizadas a respeito da 

anencefalia, entretanto, tudo que foi analisado ate o momento foram as causas e 

diagnostico dessa anormalidade, ante a equivocada definicao de morte, trazendo a 

questao a luz do principio da dignidade da pessoa humana, de forma a se buscar 

uma nova nocao de anencefalia. 

Diante desse proposito, conforme dispoe Fachinelli (2006), e salutar 

ressaltar que os casos de gravidez em que a anencefalia e diagnosticada vem 

aumentando no Brasil; proporcionalmente, o numero de pedidos judiciais para 

interromper a gravidez vem crescendo, pois o aborto sem gerar sancao penal so e 

permitido no ordenamento juridico patrio, nos casos presentes no artigo 128 do 

Codigo Penal. 

Ao diagnosticar a anencefalia, muitas mulheres sao instruidas por seus 

medicos a interromper a gravidez, devido a grande probabilidade do feto nascer sem 

vida. A partir desse esclarecimento, essas mulheres encontram-se divididas: de um 

lado, ha a possibilidade de evitar o sofrimento de ver seu filho nascer sem vida, e de 

outro, a esperanca de poder ter o filho em seus bracos, ainda que por alguns 

instantes. 

Como fora abordado, e facil diagnosticar a anencefalia, pois esta possui 

caracteristicas peculiares. A anencefalia e uma ma-formacao resultante de falha no 

fechamento do tubo neural, ocorrendo a ausencia de ossos cranianos, bem como, 

os hemisferios e o cortex cerebral, de modo que o feto anencefalo nao possui 

fungoes superiores do sistema nervoso central. 

A anencefalia, a partir de sua definigao literaria que signifies "sem cerebro", 

foi difundida com este sentido, de modo que acredita-se equivocadamente que, por 

nao ter cerebro, consequentemente o anencefalo nao possui atividade cerebral. 
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Por analogia, como a Lei n° 9.434/97 (Lei de transplante de orgaos) adotou o 

criterio da cessao da atividade cerebral como definigao de morte, entao, e valido 

pensar que o anencefalo nao possui atividade cerebral, portanto, e morto. 

£ nesse entendimento que reside o grande equfvoco, visto que a anencefalia 

nao e a ausencia total do cerebro, e sim, uma ausencia parcial, de modo que o 

anencefalo possui atividade cerebral, ainda que rudimentar. Esta celeuma serviu de 

base para tentar legalizar o aborto dos anencefalicos. 

A corrente que levanta-se contra o aborto prega que a protecao dos direitos 

do homem e um dos maiores fins resguardados pela Constituicao Federal, estando 

essa protecao intimamente ligada a nocao de dignidade da pessoa humana, e 

porque nao dizer que a propria materialidade da Carta Magna tambem se relaciona 

com este principio, tendo em vista a impossibilidade de consagrar uma Constituicao 

que nao defenda os direitos do homem. 

De acordo com essa analise, tem-se que o principio da dignidade da pessoa 

humana e norteador do ordenamento jurfdico de um Estado Constitucional cuja base 

e social e democratica, transpondo teorias polfticas para atingir seu objetivo maior, a 

promocao da justica e a defesa do homem. 

A priori, a dignidade da pessoa humana surgiu no campo filosofico, 

resultando de mera reflexao, em seguida foi tida como valor inerente ao homem e, 

por ultimo, foi concebido seu conceito legal, servindo de principio guia para todo o 

ordenamento jurfdico patrio, como bem assevera Noronha (2006). 

O assunto a que se refere o princfpio da dignidade da pessoa humana tern 

como essentia o direito a vida, liberdade, igualdade e justica entre todos os seres 

humanos, primando pela isonomia, e assegurando a protecao a uma existencia 

digna. 

Destarte, encontra-se o ser humano no topo da piramide das finalidades 

decorrentes do princfpio da dignidade, pois e sua equiparacao a mero objeto e 

consequentemente sua degradacao como um ser dotado de vida que o principio da 

dignidade visa coibir. 

A dignidade compreende, pois, o auxflio e o desenvolvimento de condicoes 

necessarias para uma existencia digna, garantindo autonomia e independencia do 

ser humano e, ao mesmo tempo, resguardando-o de qualquer barreira que venha a 

obstar o desenvolvimento de sua personalidade, bem como, visa assegurar os 

direitos essenciais de cada pessoa. 
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A Magna Carta elevou o principio da dignidade da pessoa humana ao apice 

de sua hierarquia interna, tomando este principio uma norma juridica fundamental, 

caracterizando-se por sua imperatividade e coercitividade. 

Desta forma, as normas e os princfpios tern a coercitividade e a 

imperatividade como pontos comuns, mas esses pontos sao expressos der forma 

mais contundente em relacao aos princfpios, visto que os princfpios constitucionais 

sao normas jurfdicas de hierarquia superior. 

Em consequencia desse vfnculo aos princfpios constitucionais, a dignidade 

da pessoa humana, passa a ser fato imperativo em toda amplitude do Direito 

projetado na sociedade, deixando de ser mero objeto de discussao filosofica. 

A realizacao efetiva dos escopos da Constituicao no seio da sociedade e no 

cerne do sistema jurfdico e caracterizado pelo princfpio humanitario decorrente do 

Estado Social e Democratico de Direito. 

Apesar da sociedade brasileira ser organizada por uma Constituicao que tern 

como princfpio fundamental a dignidade da pessoa humana, nao e diffcil observar 

direitos como a liberdade, a autonomia e a vida sendo agredidos por condutas que 

tentam transformar em norma, ferindo princfpios maiores, como e o caso da mulher 

que recebe o diagnostico de anencefalia fetal e quer interromper a gestacao. 

Ao analisar o caso supracitado, fica evidente a concordancia existente entre 

o princfpio constitucional da dignidade da pessoa humana e o silencio do legislador 

penal que, ao nao permitir que a mulher interrompa uma gravidez da qual sabe que 

gerara um ser com ma-formagao e, talvez, com uma sobrevida rapida, se funda no 

direito de protecao a vida. 

O direito a liberdade e autonomia da mae gravida deve ser considerado ate 

o limite de nao adentrar no direito a vida do feto, visto que o direito a liberdade e 

autonomia da mulher nao pode se sobrepor a um direito fundamental inerente a 

condicao humana. 

Ao tentar legalizar o aborto para casos de ma-formacao fetal, como ocorre 

na anencefalia, princfpios que compoem a Lei Maior sao desrespeitados, ficando 

evidente a desvalorizacao do bem maior que e o direito a uma vida digna. 

O direito de permanecer vivo, de possuir condigoes adequadas para seu 

nascimento, bem como, de nao ser encarado como mero objeto de descarte, sao 

maneiras de proporcionar a dignidade ao feto anencefalo, pois caso o anencefalo 

seja visto como objeto do aborto, esse mesmo argumento poderia ser sustentado 
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para interromper a gravidez em qualquer caso de ma-formacao, inclusive, de bebes 

portadores de sindromes ou outra enfermidade. 

Outro argumento bastante utilizado pela parcela da classe medica adepta ao 

abordo no caso de anencefalia e a sobrevida rapida do feto. Mas essa afirmacao 

pode ser precipitada, visto que existem bebes anencefalicos que sobreviveram por 

um periodo muito superior ao estimado. 

Como e o caso da menina Marcela de Jesus Galante Ferreira, relatado por 

Saraiva (2008), nascida em Patrocinio Paulista, uma cidade interiorana do Estado de 

Sao Paulo. Marcela foi diagnosticada possuidora de anencefalia ainda durante a 

gestagao e sua mae alertada de todos os riscos e cuidados que a gravidez e o 

nascimento da crianga iam trazer. Mesmo assim, a mae de Marcela decidiu levar a 

gravidez adiante, e Marcela, nao so veio a nascer, como viveu por um tempo 

significativo para por em duvida a afirmagao de sobrevida defendida como verdade 

absoluta. Marcela permaneceu viva por 1 ano, 8 meses e 12 dias, vindo a falecer 

vitima de uma parada cardio-respiratoria consequente de uma grande aspiragao de 

leite, ou seja, a causa da morte de Marcela foi alheia a anencefalia. 

Para as maes que encaram a gravidez de um feto anencefalo e sua possfvel 

morte horas apos do parto como uma grande tortura, a mae de Marcela traz um 

relato emocionado, ao afirmar que cada segundo que passou ao lado de sua filha foi 

precioso, considerado um presente de Deus. 

Assim, resta considerar que a gravidez de fetos anencefalos deve ser levada 

adiante, assegurando o direito a vida e paralelamente, visando garantir a dignidade 

do ser humano em questao. 



38 

5 CONCLUSAO 

A presente pesquisa cientifica se constatou a compreensao da finalidade 

juridica em se proteger a vida dos anencefalos, abordando sua estreita relacao com 

a vertente etico-cientffica. 

Ainda se esclareceu que a nocao de morte adotada pelo ordenamento 

juridico patrio nao e sinonimo de anencefalia; e que ao promover a defesa da vida 

tomando como base o principio da dignidade da pessoa humana constitui um 

posicionamento na tentativa de elucidar a questao da interrupcao da gravidez 

quando diagnosticada a anencefalia. 

Diante do desenvolvimento da pesquisa verificou-se, devido a informacao 

equivocada que os anencefalos nao sao dotados de atividade cerebral e por isso, 

sua sobrevida e quase nula, e notorio um crescimento no numero de pedidos 

judiciais para interromper a gravidez de fetos anencefalos. 

Os principals defensores do aborto afirmam que os direitos de autonomia e 

liberdade da mulher devem ser respeitados, haja vista que a mae deve ter o direito 

de dispor sobre o proprio corpo. 

O estudo em questao trouxe como tematica principal a discussao a respeito 

da anencefalia, abordou-se seu conceito e peculiaridades, fazendo uma analise 

geral da nocao de vida e morte para, em seguida, elucidar a questao da interrupcao 

ou nao da gestagao de fetos anencefalicos. 

A hipotese levantada foi a defesa da vida do anencefalico, tendo como 

fundamento o principio da dignidade da pessoa humana, principio este norteador do 

ordenamento juridico patrio, haja vista a amplitude de sua aplicacao e a posicao 

hierarquica que ocupa em relacao as demais normas. A explicacao acerca do que e 

pessoa natural, da aquisicao da capacidade, bem como dos direitos da 

personalidade, tambem serviu de base para argumentar em defesa de uma 

existencia digna. 

Tem-se averiguado pela analise jurisprudencial e doutrinaria que a vida e um 

direito inerente a condicao humana e, como tal, deve ser respeitada e protegida. 

Tambem foi constatado que, ao contrario do que pensa uma maioria expressiva da 

classe medica, a morte advinda alguns instantes apos o parto, no caso dos 

anencefalicos, nao e absoluta, haja vista que, sao frequentes relatos de casos 



39 

concretos em que os bebes viveram por um tempo consideravel; essa constatacao 

poe abaixo o argumento da inviabilidade da vida desses seres. 

Na legislacao atual nao existe previsao legal para o aborto de fetos 

anencefalos, sendo consentido apenas nos casos em que a gravidez oferece grave 

risco a vida da mae e em caso da gravidez resultar de estupro. 

Assim, tem-se que a pesquisa realizada foi de fundamental importancia para 

o esclarecimento a respeito da problematica, tendo em vista que a nocao 

equivocada de morte poe em risco a vida e a dignidade de seres humanos, bem 

como que os direitos de autonomia e liberdade da mulher nao podem se sobrepor a 

defesa de um bem maior, a vida. 
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