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RESUMO 

No presente trabalho abordam-se as pesquisas utilizando celulas-tronco retiradas de 
embrioes humanos. E discutido os assuntos mais polemicos, tais como a origem da 
vida, os avancos tecnologicos, bem como a falta de legislacao eficiente para 
regulamentar estas pesquisas. Para compreensao da dimensao abrangente do tema, 
primeiro se fez uma abordagem geral do principio constitucional da vida e o da 
dignidade da pessoa humana, estes como pilares fundamentals de uma sociedade 
equilibrada. Um estudo sobre as correntes doutrinarias que determinam o inicio da vida 
foram importantes para melhor compreensao do tema, ja que as pesquisas com 
embrioes humanos representam a destruigao dos mesmos e consequente ferimento do 
direito constitucional a vida e da dignidade da pessoa humana, em todos os seus 
aspectos. Nao foi esquecido de se fazer uma analise do ordenamento juridico brasileiro, 
mostrando desde a evolugao das pesquisas que envolvem embrioes humanos no inicio 
dos anos 70, passando pelo surgimento dos bebes de proveta, o surgimento do 
genoma e da engenharia genetica dele decorrente. Procura-se demonstrar o 
surgimento da manipulacao genetica advinda juntamente com o surgimento da 
biotecnologia, onde se viu a necessidade da criacao de medidas reguladoras, e dai o 
surgimento da Lei de Biosseguranca. De uma analise da referida lei, considera-se os 
aspectospositivos e negativos, sobretudo demostrando o que a lei de biosseguranca 
deixa a desejar. Os principios eticos, envolvendo a bioetica e o biodireito, foram 
abordados, adequando a interpretacao dos mesmos como norteadores para os 
problemas juridicos. Por fim, foi feita uma comparacao de nosso ordenamento juridico, 
com a legislacao de outros paises, analisando criterios e requisitos importantes nao 
existentes em nosso Direito. 

Palavras-chaves: Origem da vida, Dignidade da pessoa humana, Celulas-tronco 
embrionarias, Biotecnologia, Lei de Biosseguranca. 



ABSTRACT 

This paper addresses the research using stem cells taken from human embryos. It is 
discussed the more controversial issues, such as the origin of life, technological 
advances and the lack of effective legislation to regulate such research. For 
comprehensive understanding of the size of the theme, the first was a general 
constitutional principle of life and human dignity, such as fundamental pillars of a 
balanced society. A study of the doctrinal currents that determine the beginning of life 
were important for better understanding of the topic, as research with human embryos 
are the same and the consequent destruction of the constitutional injury to life and 
human dignity in all aspects. It was not forgotten to do an analysis of our legal system, 
showing the evolution from the research involving human embryos in the early 70s, 
through the creation of babies to test the emergence of the genome and genetic 
engineering by it. It seeks to demonstrate the emergence of genetic engineering 
originated with the emergence of biotechnology, where they saw the need for regulatory 
measures, hence the emergence of the Law on Biosafety. From an analysis of that law, 
it is the aspectospositivos and negative, showing on what the law of biosecurity leaves 
to be desired. Ethical principles, involving bioethics and biolaw were addressed, 
adjusting their interpretation as guidelines for legal problems. Finally, a comparison was 
made of our legal system, with legislation of other countries, analyzing requirements and 
criteria important not exist in our law. 

Key words: Origin of life, dignity of human beings, embryonic stem cells, biotechnology, 
the Biosafety Law 
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INTRODUQAO 

A busca pela cura de doengas sempre foi urn grande desejo do ser humano e 

continua sendo ate os dias atuais. A evolugao da tecnologia, bem como as novidades 

trazidas pelas ciencias biomedicas trazem hoje a possibilidade de ver esse objetivo 

alcangado, trazendo tratamento e cura para doengas ate entao consideradas 

incuraveis. 

O presente trabalho de conclusao de curso tern por finalidade mencionar, 

descrever e discutir essas novas tecnicas, tendo como maior enfoque as pesquisas e 

experiencias envolvendo as chamadas celulas-tronco embrionarias. Serao abordadas 

tambem, as polemicas e discussoes envolvendo o tema, bem como o que a legislagao 

vigente traz a respeito. 

A problematica com relagao a esse tema tern inicio com o desejo humano da 

busca pela cura e tratamento de doengas ate entao consideradas incuraveis. Com o 

surgimento da engenharia genetica, embrioes fertilizados in vitro, antes utilizados 

exclusivamente como meio de reprodugao, passaram a ser manipulados em laboratorio 

com o intuito de pesquisas cientificas. 

Em meio a essas pesquisas, surgem as tecnicas e experimentos envolvendo 

celulas-tronco embrionarias humanas, o que tern gerado muitas polemicas em todo 

meio social. Alguns defendem o avango dessas pesquisas, afirmando que as celulas-

tronco, retiradas de embrioes humanos, podem trazer a cura de varias doengas, bem 

como auxiliar em varios tratamentos, ou reconstituir tecidos humanos perdidos. Outros, 

porem, sao terminantemente contrarios, com a justificativa de que tais pesquisas 
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esbarram nos principios constitucionais da vida e da dignidade da pessoa humana, 

alem de ferir principios eticos, filosoficos, religiosos e morais. 

Alem da divergencia de opinioes em todos os segmentos da sociedade, falta em 

nosso pais uma legislacao mais abrangente e eficiente, para que sejam solucionadas 

questoes polemicas sobre o uso de tais embrioes em pesquisas cientificas. A nossa 

legislacao se limita a estabelecer normas de seguranca e mecanismos de fiscalizacao 

de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, criando a Lei de 

Biosseguranca (Lei 11.105/05, de 24 de margo de 2005). Nesta mesma lei, em apenas 

urn artigo, foi regulamentada as pesquisas envolvendo celulas-tronco embrionarias, o 

que nao foi suficiente e acabou por trazer mais problemas, ao inves de solucionar os ja 

existentes. 

O objetivo principal do presente trabalho e proporcionar reflexoes sobre as 

tecnicas envolvendo celulas-tronco embrionarias em pesquisas, a dificuldade dos 

operadores do Direito ao adentrar em assunto tao polemico, alem de discutir as lacunas 

do nosso ordenamento juridico, a constitucionalidade do mesmo diante da nossa 

Constituicao Federal e as necessidades urgentes de mudanga em na legislagao 

infraconstitucional. 

Para alcangar o maior numero possivel de informagoes e desenvolver o tema 

adequadamente, fez-se uso dos metodos exegetico-juridico, historico-comparativo e de 

pesquisas bibliograficas em livros, revistas e pesquisas na Internet sobre as questoes 

mais discutidas e que sao objeto de polemicas em todo o meio juridico. Os principals 

focos discutidos sao em relagao ao direito a vida do embriao, a dignidade da pessoa 

humana, quando se da o inicio da vida, as normas trazidas pelo ordenamento juridico, 

as tendencias e legislagoes de outros paises atraves do direito comparado e varios 
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entendimentos a nfvel mundial sobre o assunto. Nao esquecendo dos pressupostos da 

bioetica e do biodireito, analisando os seus principios norteadores, que servem como 

guia na aplicacao da lei e no desenvolvimento das ciencias juridicas envolvendo 

descobertas cientificas, principalmente no que se relaciona a pesquisas e experiencias 

envolvendo o ser humano. 



CAPITULO 1 O DIREITO A VIDA 

Diante da importancia do direito a vida, que se apresenta como garantia dos 

demais direitos inerentes ao ser humano, e importante observar cuidadosamente o 

momento onde esta tern inicio. Para isso, e necessario analisar o que a Constituicao 

patria nos traz a respeito do assunto, comparando com as posicoes doutrinarias 

decorrentes das diversas teorias do momento onde se inicia a vida humana. 

1.1 Conceito Juridico de vida 

O direito a vida, previsto em nossa Constituicao Federal, constitui o bem mais 

fundamental do ser humano, pois sem ele nao e possivel se falar nos demais direitos. 

Sendo assim, conforme assevera Pedro Lenza (2008, p. 595) o direito a vida "abrange 

tanto o direito de nao ser morto, privado da vida, portanto, o direito de continuar vivo, 

como tambem o direito de ter uma vida digna quanto a subsistencia." 

Alexandre de Moraes (2004, pp. 65-66) afirma em sua doutrina que: 

0 direito a vida e o mais fundamental de todos os direitos, ja que constitui-se 
em pre-requisito a existencia e exercicio de todos os demais direitos [...] A 
Constituicao Federal, e importante ressaltar, protege a vida de forma geral, 
inclusive a uterina. 
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Observa-se que o direito a vida constitui o maior de todos os direitos, sem vida 

nao ha que se pensar em exercicio dos demais direitos inerentes ao homem em sua 

condigao de pessoa em se tratando do meio juridico em que vive. 

E necessario ressaltar ainda, que o ordenamento juridico brasileiro protege a 

vida em todas as suas fases, inclusive a vida uterina, a quern a lei confere desde a 

concepcao os direitos do nascituro. 

Sendo assim, o direito a vida deve ser intimamente ligado ao direito de 

conservacao da vida. E indiscutivel que do direito a vida surgem outros direitos 

disponiveis ao ser humano, podendo este gerir a sua vida a sua vontade, nao podendo 

dispor do seu direito fundamental a propria vida. 

1.2 O Direito a Vida na Constituicao Federal 

A Constituicao Federal brasileira assegura o direito a vida, colocando-a em 

primeiro lugar no rol dos direitos e garantias fundamentals. A lei garante a todos o 

direito a vida, como garantia universal e ilimitada para o exercicio dos demais direitos, 

sem distingao de qualquer natureza. 

A Carta Magna garante o Direito a vida a todos os brasileiros, como tambem aos 

estrangeiros residentes no Brasil no caput de seu artigo 5* 

Art. 5°. Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade. 
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Sendo assim, a vida nao pode ser violada seja por qualquer meio. Nesse 

contexto, o professor Jose Cretella Junior (1988, pp. 182-183), em comentario ao 

dispositivo mencionado, assim leciona: 

Bastaria que se tivesse dito o "direito" ao inves de 'a inviolabilidade do direito a 
vida'. Se "vida e um direito", garantido pelo Estado, esse direito e inviolavel, 
embora nao "inviolado"[...j O direito a vida e primeiro dos direitos inviolaveis 
assegurados pela Constituigao. "Direito a vida" e expressao que tern, no 
minimo, dois sentidos, (a) o "direito de continuar vivo, embora se esteja com 
saude" e (b) "direito de subsistencia": o primeiro, ligado a seguranga fisica da 
pessoa humana, quanto a agentes humanos ou nao, que possam ameacar-lhe 
a existencia; o segundo, ligado ao 'direito de prover a propria existencia, 
mediante trabalho honesto. 

Tem-se em vista que a Constituigao Federal, ao garantir a todos o direito a vida, 

garante alem do direito de continuar vivo, o direito de vida digna. A dignidade da pessoa 

humana deve sempre ser preservada, no sentido de que cada um possa guiar o seu 

proprio caminho, provendo a sua propria existencia, desde que utilize para isso meios 

honestos de sobrevivencia. 

No mesmo sentido, Maria Helena Diniz (2001, pp. 22-24) afirma: 

O direito a vida, por ser essencial ao ser humano, condiciona os demais direitos 
da personalidade. A Constituigao Federal de 1988, em seu art. 5°, caput, 
assegura a inviolabilidade do direito a vida, ou seja, a integralidade existencial, 
consequentemente, a vida e um bem juridico tutelado como direito fundamental 
basico desde a concepcao, momento especifico, comprovado cientificamente, 
da formagao da pessoa. Se assim e, a vida humana deve ser protegida contra 
tudo e contra todos, pois e objeto de direito personalissimo. O respeito a ela e 
aos demais bens ou direitos correlatos decorre de um dever absoluto 'erga 
omnes', por sua propria natureza, ao qual a ninguem e licito desobedecer[...] 
Garantido esta o direito a vida pela norma constitucional em clausula petrea, 
que e intangivel, pois contra ela nem mesmo ha o poder de emendar[...] tern 
eficacia positiva e negativa[...] A vida e um bem juridico de tal grandeza que se 
deve protege-lo contra a insania coletiva, que preconiza a legalizacao do 
aborto, a pena de morte e a guerra, criando-se normas impeditivas da pratica 
de crueldades inuteis e degradantes[...] Estamos no limiar de um grande 
desafio do seculo XXI, qual seja, manter o respeito a dignidade humana. 
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Tendo em vista o que foi afirmado, percebe-se que a tutela jurisdicional do direito 

a vida e de importancia fundamental tendo em vista que condiciona a existencia dos 

demais direitos relativos a pessoa humana. Este direito esta garantido atraves de 

preceito constitucional assegurado por clausula petrea. O Estado garante o direito a 

vida atraves de seu ordenamento juridico, desta forma proibe a morte provocada seja 

qual for o estagio em que se encontre. 

A vida humana, enquanto bem juridico tutelado pelo Estado, deve estar protegida 

contra todo e qualquer ato da coletividade que tenha em vista a eliminagao da mesma 

seja para qualquer finalidade. Desta forma, deve-se criar meios de se proteger este 

bem juridico de forma a adequar a sua protecao ao meio de vida em que vivemos. 

Desta forma, e importante observar as licoes de Alexandre de Moraes (2004, p. 

66), no que se diz respeito tambem a dignidade da pessoa humana: 

A Constituicao Federal proclama, portanto, o direito a vida, cabendo ao Estado 
assegura-lo em sua dupla acepcao, sendo a primeira relacionada ao direito de 
continuar vivo e a segunda de se ter vida digna quanto a subsistencia[...] O 
inicio da mais preciosa garantia individual devera ser dado pelo biologo, 
cabendo ao jurista, tao somente, dar-lhe o enquadramento legal. 

Jose Joaquim Gomes Canotilho (2000, p. 225), ao falar sobre a Constituigao 

Portuguesa, pondera que: 

Outra esfera constitutiva da Republica Portuguesa e a dignidade da pessoa 
humana (artigo 2.). O que e ou que sentido tern uma Republica baseada na 
dignidade da pessoa humana? A resposta deve tomar em consideracao o 
principio material subjacente a ideia de dignidade da pessoa humana. Trata-se 
do "principio antropico" que acolhe a ideia pre-modema e moderna da "dignitas-
hominis" (Pico della Mirandola) ou seja, do individuo formador de si proprio e de 
sua vida segundo o seu projecto espiritual ("plastes et fictor"). 
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E continua, citando a importancia do individuo enquanto pessoa humana dentro 

da organizagao politica do Estado: 

Perante as experiencias historicas de aniquilacao do ser humano (inquisicao, 
escravatura, nazismo, stalinismo, polpotismo, genocidios etnicos) a dignidade 
da pessoa humana como base da Republica significa, sem transcendencias ou 
metafisicas o reconhecimento do 'homo noumenon', ou seja, do individuo como 
limite e fundamento do dominio politico da Republica. Nesse sentido, a 
Republica e uma organizacao politica que serve o homem, nao e o homem que 
serve os aparelhos politico-organ izatorios. 

Enquanto defendem animais e plantas, o homem esquece de seu valor enquanto 

fundamento do Estado. Ignorar a valoragao que o homem possui ao praticar atos que 

produzam efeitos sobre a sua propria pessoa, seja direta ou indiretamente sobre ela, e 

reduzir a pessoa a condigao de coisa, retirando dela toda a sua dignidade. 

O Estado ao servir o homem, criando meios de protegao e manutengao de sua 

dignidade, valoriza-o enquanto fim e nao como meio para a obtengao de sua 

organizagao politica. Desta forma a dignidade humana passa a ser a finalidade ultima 

do Estado. 

Conclui o mestre Canotilho (2000, p. 225) afirmando que "a dignidade da pessoa 

humana exprime a abertura da Republica a ideia de comunidade constitucional 

inclusiva pautada pelo multiculturalismo mundividencial, religioso ou filosofico." 

Sendo assim, a dignidade da pessoa humana, como principio supremo deve ser 

observado por todas as nacoes, sob pena de relegar a especie humana, a condigao de 

irracionalidade, tendo como consequencia o tratamento do homem como objeto, como 

mero instrumento ou meio e nao fim em si mesmo, merecedor da dignidade que Ihe e 

conferida. 
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1.3 Inicio da Vida Humana 

A vida humana se inicia a partir do nascimento com vida e se encerra com a 

morte. Porem, a lei resguarda direito do nascituro, ou seja, do ser humano ja concebido, 

mas que ainda nao veio a luz. O que se questiona e o momento do inicio da vida, se o 

nascituro e ou nao pessoa no momento de sua concepgao. Existem tres correntes em 

relagao a materia abordada, sao elas a teoria natalista, a teoria concepcionista e a 

teoria pre-concepcionista (GAGLIANO e PAMPLONA FILHO, 2006). 

A questao que se desenrola entre essas tres teorias e o momento em que se 

inicia a capacidade, e como consequencia, a personalidade juridica. 

1.3.1 Teoria Natalista 

A teoria natalista afirma que o nascituro somente adquire a personalidade 

juridica apos o nascimento com vida (FIUZA, 2004). 

0 Codigo Civil adotou a teoria natalista, mencionando em seu art. 2° que a 

personalidade tern inicio com o nascimento com vida: "A personalidade civil da pessoa 

comega do nascimento com vida, mas a lei poe a salvo desde a concepgao os direitos 

do nascituro." 

Seguindo este conceito, constata-se que a posigao do nascituro e de um mero 

expectador de direitos, essa expectativa e a de possibilidade ou simples esperanga de 
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se adquirir um direito. Sendo assim, nesta teoria o nascituro nao e considerado como 

pessoa. 

Neste contexto, cabem as palavras de Cesar Fiuza (2004, p. 114) quando diz: 

0 nascituro nao tern direitos propriamente ditos. Aquilo que o proprio legislador 
denomina "direitos do nascituro" nao sao direitos subjetivos. Sao, na verdade, 
direitos objetivos, isto e, regras impostas pelo legislador para proteger um ser 
que tern a potencialidade de ser uma pessoa e que, por ja existir pode ter 
resguardados eventuais direitos que vira adquirir ao nascer. 

Esta posicao contraria em firmemente a teoria concepcionista quanto ao inicio da 

personalidade juridica. 

1.3.2 Teria Concepcionista 

A teoria concepcionista defende que no momento da concepgao os direitos do 

nascituro comegam, ou seja, nesse momento e adquirida a capacidade de direito. 

Ha entendimentos de que essa teoria e subdividida em: teoria verdadeiramente 

concepcionista, e a teoria da personalidade condicional. A teoria verdadeiramente 

concepcionista atribui a personalidade a partir da concepgao, enquanto a teoria 

concepcionista da personalidade condicional atribui a personalidade no momento do 

nascimento, porem, conta-se a partir do dia da concepgao. Neste caso, observando a 

teoria concepcionista da personalidade, conta-se o momento da capacidade a partir da 
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concepgao, porem com a condigao de haver o nascimento. (GAGLIANO e PAMPLONA 

FILHO, 2006) 

Defendendo esta teoria, a Convecao Americana sobre Direitos Humanos, da qual 

o Brasil e signatario, traz em seu artigo 4Q. 

Art. 4°. Direito a vida: 
1. Toda pessoa tem 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 de sua vida arbitrahamente. 

O Brasil reconhece a vida desde o momento da concepgao, inclusive sendo 

signatario dessa convengao, conforme foi salientado. 

1.3.3 Teoria Pre-concepcionista 

A teoria pre-concepcionista e uma inovacao trazida em funcao dos avangos 

tecnologicos das ultimas decadas. Nosso sistema juridico, como tambem nossa 

doutrina ainda nao sofreram as mudangas necessarias para trazerem a seara do Direito 

tal teoria. 

Esta teoria afirma que a capacidade de direito ocorre mesmo antes da nidagao. 

Assim, mesmo antes de estar no ventre materno, o fato do ovulo ser fecundado por um 

espermatozoide basta para que seja considerado um sujeito de direitos (FIUZA, 2004). 

A efetivagao desta moderna teoria implicaria em uma drastica mudanga, tanto 

em nosso ordenamento juridico como em nossos preceitos culturais. Outro ponto 
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importante estaria na dificuldade de se estabelecer o momento da fecundacao in utero, 

o que inviabilizaria o momento da atribuicao da personalidade juridica. 



CAPITULO 2 DESENVOLVIMENTO CIENTJFICO: BIOTECNOLOGIA 

O desenvolvimento cientifico, bem como as novas descobertas nos campos das 

pesquisas envolvendo embrioes humanos para pesquisas em laboratories, tern trazido 

muita polemica, sobretudo no meio juridico. 

Neste capitulo, e mostrado o que o desenvolvimento cientifico trouxe para a 

sociedade, tanto em melhorias, quanto em problemas decorrentes destas. As pesquisas 

envolvendo celulas-tronco embrionarias humanas serao melhor explicadas com o intuito 

de ter uma abordagem sobre o assunto. 

Para isso, foi feita uma analise desde a origem dos primeiros experimentos em 

laboratories, ate chegar nos dias atuais. As disciplinas orientadoras do biodireito sao 

apresentadas de maneira melhor compreender a regulamentacao necessaria no mundo 

do direito. 

2.1 Biotecnologia 

A biotecnologia e a evolugao da biologia utilizando-se de meios tecnologicos com 

a finalidade de ser utilizada especialmente na agricultura, ciencia dos alimentos e na 

medicina. A Convengao sobre Diversidade Biologica da Organizagao das Nagoes 

Unidas - ONU, possui uma das muitas definigoes de biotecnologia, afirmando que: 

"Biotecnologia define-se pelo uso de conhecimentos sobre os processos biologicos e 
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sobre as propriedades dos seres vivos, com o fim de resolver problemas e criar 

produtos de utilidade." 

Definindo-se amplamente, a biotecnologia pode ser considerada o uso de 

organismos vivos ou parte deles, para a produgao de bens e servigos. Por outro lado, 

partindo do principio da biotecnologia moderna, temos o uso da informagao genetica, 

incluindo tecnicas de DNA (Acido Desoxirribonucleico) recombinante. 

2.2 Evolugao Historica 

A evolugao da medicina, bem como da ciencia como um todo, trouxe inovagoes 

na area da reprodugao humana assistida. Juntamente com essa evolugao, vieram as 

controversias, discussoes e implicagoes de modo geral. 

Ao longo do tempo, os cientistas desenvolveram, e vem desenvolvendo ate hoje, 

meios de solucionar problemas utilizando-se de conhecimentos geneticos para chegar a 

possiveis resultados nunca antes chegados. Esses metodos, nem sempre sao eficazes 

e seguros, principalmente no tocante a experimentos envolvendo a integridade do 

proprio homem. 

No tocante a reprodugao humana assistida, na decada de 70 varias equipes se 

dedicaram pela fertilizagao in vitro humana, principalmente na Inglaterra, Australia e 

Estados Unidos. No final da decada de 70 foi possivel a realizagao do nascimento dos 

bebes de proveta. Ao longo dos avangos cientificos, o nascimento de bebes de proveta 

passou a ser algo considerado natural. 
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No Brasil todos os metodos de fertilizagao artificial sao utilizados. A fertilizagao 

artificial e reconhecida pela Declaragao Universal dos Direitos do Homem como um 

direito de todos, um direito a igualdade e a dignidade da pessoa humana, sobretudo na 

possibilidade de se formar uma familia. 

Com o passar dos anos as tecnicas de reprodugao assistida avangaram 

significativamente, abrindo inclusive a possibilidade de aperfeigoamento das mesmas. 

O surgimento da engenharia genetica permitiu a manipulagao dos genes humanos, 

entao os embrioes, antes utilizados para o fim especifico de reprodugao, passaram a 

ser utilizados com intuito de pesquisas cientificas. 

A manipulagao dos genes, atraves do desenvolvimento de experimentos em 

laboratories, e capaz de provocar alteragSes no patrimonio genetico, transferir o 

patrimonio hereditario de um individuo para outro, fazer surgir novas combinagoes 

geneticas, ou mesmo a possibilidade da cura de algumas doengas. Sendo assim, 

pesquisas sao realizadas neste meio, trazendo preocupagoes para a humanidade. 

Entre as biotecnologias criadas para o "beneficio" da humanidade esta o advento 

das pesquisas envolvendo celulas-tronco embrionarias, que poderiam se diferenciar em 

diversos tipos de celulas, e uma vez especializadas, vao constituir os tecidos e orgaos. 

Como se ve ao longo da historia, a ciencia avanga em um ritmo assustador, nao 

se podendo dizer o mesmo do Direito, que na maioria das vezes nao consegue 

acompanha nem de perto essa evolugao. As emendas constitucionais, bem como 

alteragoes nas legislagoes infraconstitucionais nao sao suficientes para acompanhar o 

desenvolvimento cientifico, tendo em vista que o direito e o reflexo de nossa sociedade. 

Para haver evolugao no mundo do direito, e necessario previamente uma evolugao no 

meio social. 
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2.3 Celulas-tronco humanas 

As celulas-tronco sao celulas que possuem a melhor capacidade de se dividir 

dando origem a celulas semelhantes as progenitoras. Essa capacidade de se 

diferenciar em outros tecidos tern chamado a atengao dos cientistas. 

Dentre os varios tipos de celulas-tronco, as celulas-tronco dos embrioes tern a 

melhor capacidade de se transformar, num processo tambem conhecido por 

diferenciacao celular, em outros tecidos do corpo, como ossos, nervos, musculos e 

sangue. Devido a essa caracteristica, as celulas-tronco embrionarias tern sido utilizadas 

em todo o mundo para pesquisas cientificas com o intuito de curar doengas. 

Podemos classificar as celulas-tronco em celulas-tronco adultas, que podem ser 

retiradas da medula ossea, da epiderme e tambem do cordao umbilical; e celulas-tronco 

embrionarias, que sao as que compoem o interior do embriao entre o quinto e o setimo 

dia de vida apos sua concepgao. 

O que se discute e se os embrioes utilizados nessas pesquisas devem ter 

resguardo juridico, ja que sao considerados seres humanos, devendo ter a devida tutela 

de nosso ordenamento juridico. O embriao e uma vida, deve ser considerado um ser 

humano desde a concepgao para fins de protegao jurisdicional. 

A genetica confirma que no momento da concepgao, que e a penetragao do 

espermatozoide no ovulo, forma-se o zigoto, uma nova entidade biologica que comega 

a operar imediatamente como unidade, com conteudo genetico diferente da mae e do 

pai, fruto da fusao dos 23 cromossomos do pai com os 23 cromossomos da mae e ja 

tendo todas as caracteristicas biologicas geneticas como cor de pele e olhos, tipo 
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sanguineo etc. Este novo ser tern caracteristicas que o diferenciam de uma simples 

cultura de celulas. 

Sendo assim, deste ponto surge uma enorme controversia, pois no caso em tela 

a manipulagao do embriao apos sua concepgao implicara na morte ou destruigao do 

nascituro em potencial. 

£ necessario uma explanagao acerca dessa polemica, ja que, como foi dito 

antes, o direito a vida constitui o maior direito, e portanto o maior bem da propria 

humanidade. 

2.4 Pesquisas envolvendo celulas-tronco embrionarias 

O desenvolvimento cientifico, bem como recentes avangos tecnologicos, tern 

criado novas possibilidades de interferencia na vida humana, o que pode representar 

uma vantagem ou contrariamente um risco ou grave prejuizo. 

Com a evolugao tecnologica e cientifica, tem-se buscado cada vez mais a cura 

de doengas, consideradas ate entao praticamente incuraveis. Uma das alternativas 

encontradas para essas curas, e o uso de celulas-tronco retiradas de embrioes 

humanos, com o objetivo de constituir tecidos e orgaos danificados. Acontece que ao 

retirar estas celulas-tronco, o embriao e completamente eliminado, destruindo assim 

uma vida. 

As pesquisas envolvendo celulas-tronco retiradas de embrioes humanos nos traz 

hoje esta incerteza. Nao e possivel prever se essas intervengoes nos trarao beneficios 
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ou prejuizos. Alem do mais, e possivel a obtengao desses tipos de celulas de uma outra 

maneira, quais sejam atraves da medula ossea, da epiderme e ate mesmo do sangue 

recolhido do cordao umbilical. Mesmo existindo essas possibilidades, os estudiosos sao 

categoricos ao afirmar que esses tipos alternativo de celulas sao "menos plasticas", 

portanto, incompativeis com a realizagao almejadas por esses cientistas. 

Para este tipo de pesquisas ou experiencias sao utilizados embrioes congelados, 

advindos de tecnicas de fertilizagao in vitro. Os embrioes resultantes do processo de 

fertilizagao in vitro sao criopreservados, ou seja, sao colocados em tubos de nitrogenio 

a uma temperatura de -196°C. Esse processo permite que as celulas sejam 

conservadas por um tempo indeterminado, para assim serem utilizados posteriormente 

para fins de reprodugao assistida ou pesquisas cientificas. Sendo este ultimo caso o 

nosso objeto de estudo. 

No Brasil, foi aprovada em 2005 a Lei de Bioseguranga, onde, entre outros 

assuntos, permite para fins de pesquisa e terapia, a utilizagao de celulas-tronco 

embrionarias obtidas de embrioes humanos produzidos por fertilizagao in vitro. Esta lei 

trouxe muita polemica, vez que traz a tona uma discussao sobre os efeitos que ela 

podera trazer, ja que se trata da vida humana e do sacrificio de milhares delas. 

Tendo feita essa abordagem, surgem varias indagagoes. O embriao nao 

representa um ser individualizado, com carga genetica propria, nao se confundindo nem 

com a do pai, nem com a da mae, portanto uma nova vida? Ao se destruir embrioes 

para o fim de pesquisa, nao seriam vidas humanas que estariam sendo destruidas? 

Nao seria uma especie de homicidio em massa a destruigao desses embrioes? 
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Seria muito diffoil especificar se esse tipo de obtengao de celulas-tronco seria o 

mais conveniente, ja que e possivel obte-las atraves de outros metodos, seja atraves da 

medula ossea, epiderme ou cordao umbilical (celulas-tronco adultas). 

Ao destruir os embrioes usados para retirar as celulas-tronco seriam vidas 

humanas que estariam sendo destruidas, configurando assim uma especie de 

homicidio, ja que se trata de um ser individualizado e que nosso ordenamento juridico 

assegura direitos ao nascituro, ou seja, aquele que ainda vai nascer. 

2.5 A Bioetica e o Biodireito 

A bioetica pode ser conceituada como a relacao do ser humano com o 

ecossistema e a vida em nosso planeta. A bioetica nasceu da necessidade de se 

estabelecer uma ligacao entre ciencias biologicas e valores morais. Era necessario 

constituir uma nova etica baseada na sobrevivencia da humanidade em um ambiente 

saudavel (PESSINI, 2004). 

Apos as experiencias que utilizavam cobaias humanas durante a Segunda 

Guerra Mundial, e com a posterior derrota do nazismo, foi necessaria a instituigao de 

um ordenamento que limitasse as experiencias e praticas cientificas com relagao aos 

seres humanos. 

Para que fosse preservada a dignidade da pessoa humana diante das 

descobertas cientificas, bem como para que fossem estabelecidos criterios validos para 
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o desenvolvimento de pesquisas, surgiu a bioetica. A bioetica hoje, seria uma especie 

de etica biomedica, em se tratando dos campos em que se desenvolvem pesquisas. 

Maria Helena Diniz (2001, p. 12) assim define: 

A bioetica seria, entao, um conjunto de reflexoes filosoficas e morais sobre a 
vida em geral e sobre as praticas medicas em particular. Para tanto abarcaria 
pesquisas multidisciplinares, envolvendo-se na area antropologica, filosofica, 
teleologica, sociologica, genetica, medica, biologica, psicologica, ecologica, 
juridica, politica, etc., para solucionar problemas individuals e coletivos 
derivados da biologia molecular, da embriologia, da engenharia genetica, da 
medicina, da biotecnologia, etc., decidindo sobre a vida, a morte, a saude, a 
identidade ou integhdade fisica e psiquica, procurando analisar eticamente 
aqueles problemas, para que a biosseguranca e o direito possam estabelecer 
limites a biotecnociencia, impedir quaisquer abusos e proteger os direitos 
fundamentals das pessoas e das futuras geragoes. 
A bioetica consistiria ainda no sentido da moralidade da conduta humana na 
area das ciencias da vida, procurando averiguar o que seria licito ou cientifica e 
tecnicamente possivel. 

A bioetica hoje serve de disciplina norteadora para o biodireito e para a 

legislagao que envolve o tema. A humanizacao no cotidiano das praticas medicas, bem 

como nas pesquisas ou experimentagoes cientificas que utilizam seres humanos e 

assegurada de forma a que haja preocupagao com as consequencias etico-morais que 

possam advir. 

Sendo assim, as descobertas tecnologicas das areas da medicina e da biologia 

devem atender os preceitos eticos e morais da bioetica, de forma que seja respeitado o 

fundamento primeiro do Estado Democratico de Direito que e a dignidade da pessoa 

humana, prevista em nossa Constituigao Federal. 

A preocupagao com a etica diante das descobertas e pesquisas cientificas vai 

aumentando a medida que a ciencia avanga, interferindo na sociedade, provocando 

polemicas. Por consequencia disso, a bioetica e o biodireito vem hoje tomando 
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importancia fundamental, sendo inclusive incluidas nos curriculos de grandes 

faculdades em todo o Brasil. 

Importante salientar que o biodireito nao pode ser confundido com a bioetica. O 

biodireito e um ramo do direito que surge por consequencia imediata da biogenetica. 

Este novo ramo do Direito surge para resguardar principalmente o direito a vida e um 

novo ramo que surgiu em razao das inovacoes trazidas e dos avangos da biotecnologia. 

Ao se falar em biodireito, podemos destacar a observagao de Matilde Carone 

Salaibi Conti (2004,13): 

Quando falamos em Biodireito, estamos falando no estudo da engenharia 
genetica, na inseminagao medicamente assistida, nos transplantes de orgaos, 
na eutanasia, no controle da dor e das mas formacoes congenitas, nas maes 
substitutas, na fecundacao in vitro, nas hospices, nas clonagens e em varias 
outras realidades da vida sob areferencia da etica [...] 
Se a Etica e o estudo do comportamento do homem, a Bioetica e 
consequentemente o estudo desse comportamento moral em relacao as 
ciencias da vida. 

Desta forma, esta mais do que claro a relagao do biodireito com a bioetica, 

principalmente quando se tern em vista temas relacionados com a interferencia na vida 

humana atraves de pesquisas e experimentos. 

Sob esse ponto de vista, sobre a importancia do biodireito como forma de 

reestruturagao do ordenamento juridico patrio, cabe observar a licao de Maria Helena 

Diniz (2001, p.8): 

A realidade demonstra que os avangos cientificos do mundo contemporaneo 
tern enorme repercussao social, trazendo problemas de dificil solucao, por 
envolverem muita polemica, o que desafia a argucia dos juristas e requer a 
elaboracao de normas que trazem respostas e abram caminhos satisfatorios, 
atendendo as novas necessidades ora surgidas e defendendo a pessoa 
humana da terrivel ameaca da reificagao. 
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Com isso, como direito nao pode furtar-se aos desafios levantados pela 
biomedicina, surge uma nova disciplina, o Biodireito, estudo juridico que, 
tomando por fontes imediatas a bioetica e a biogenetica, teria a vida por objeto 
principal, salientando que a verdade cientifica nao podera sobrepor-se a etica e 
ao direito, assim como o progresso cientifico nao podera acobertar crimes 
contra a dignidade humana, nem tracar, sem limites juridicos, os distintos da 
humanidade. 
Faz-se necessaria uma "biologizacao" ou "medicalizacao" da lei, pois nao ha 
como desvincular as "ciencias da vida" do direito. Assim, a bioetica e o direito 
caminham pari passu na dificil tarefa de separar o joio do trigo, na colheita dos 
frutos plantados pela engenharia genetica, pela embriologia e pela biologia 
molecular, e de determinar, com prudencia objetiva, ate onde as "ciencias da 
vida" poderao avancar sem que haja agressoes a dignidade da pessoa humana, 
pois e preciso evitar que o mundo desague numa crescente e terrivel confusao 
diabolica, em que os problemas sejam "solucionados" pelo progresso 
tecnologico. 

Diante do que foi visto, e necessario que se discorra sobre os quatro principios 

norteadores da ciencia da bioetica, quais sejam: principio da autonomia, principio da 

beneficencia, principio da nao-maleficencia e principio da justiga. 

Segundo o principio da autonomia, incluido na etica medica nos anos 70, e dado 

um privilegio maior ao papel desempenhado pelo medico, causando assim varias 

alteragoes na relagao entre medico e paciente. Nao era mais apenas sujeito (medico) e 

objeto (paciente). Hoje ambos sao sujeitos autonomos compartilhadores de todas as 

decisoes medicas. Este principio tambem e chamado de principio do respeito as 

pessoas, ou principio do respeito a autonomia. 

O principio da beneficencia tern como objetivo o bem do paciente, mais 

especificamente o seu bem-estar e os seus interesses. Esse principio cuida da 

promogao da saude, prevengao da doenga e tambem da busca que o bem sempre 

prevalega sobre o mal. E um dos mais antigos criterios medicos, tendo a sua origem em 

Hipocrates, pai da medicina, e que prevalece ate os dias de hoje, inclusive no 

juramento feito pelos medicos durante sua formatura. 
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O principio da nao-maleficencia e um elemento derivado do principio anterior. 

Deriva da maxima da etica medica "Primum nom nocare", ou seja, "nao causar danos". 

No geral, dificil e a compatibilidade desse principio com as solucoes medicas, que na 

atualidade e na realidade causam danos com o objetivo principal de alcancar 

resultados. 

Sobre o principio da justica e importante salientar a garantia a relagao equanime, 

justa e universal dos beneficios dos servigos da saude de maneira geral. Esse principio 

simboliza a obrigagao da distribuigao justa, impartial dos riscos e beneficios 

proporcionados pelos servigos da saude ao paciente. Esse principio busca toda 

atengao e cuidado na aplicagao dos sistemas e recursos de saude, para que nao 

ocorram injustigas sociais, alem da obtengao do melhor resultado utilizando-se de 

custos minimos. 

Sobre esses principios, tem-se a visao de Maria Helena Diniz (2001, p.15-16): 

O principio da autonomia requer que o professional da saude respeite a vontade 
do paciente, ou de seu representante, levando em conta, em certa medida, 
seus valores morais e crencas religiosas. 
Considera o paciente capaz de auto governar-se, ou seja, de fazer suas opcoes 
e agir sob a orientagao dessas deliberacoes, devendo, por tal razao, ser tratado 
com autonomia. Aquele que tiver sua vontade reduzida devera ser protegido. 
Desse principio decorre a exigencia do consentimento livre e informado e a 
maneira de como tomar decisoes de substituigao quando uma pessoa for 
incompetente ou incapaz, ou seja, nao tiver autonomia suficiente para realizar a 
acao de que se trate, por estar preso ou ter alguma deficiencia mental. 
O principio da beneficencia requer o atendimento por parte do medico ou do 
geneticista aos mais importantes interesses das pessoas envolvidas nas 
praticas biomedicas ou medicas, para atingir seu bem-estar, evitando, na 
medida do possivel, quaisquer dano. 
Baseia-se na tradigao hipocratica de que o profissional da saude, em particular 
o medico, so pode usar o tratamento para o bem do enfermo, segundo sua 
capacidade e juizo, e nunca para fazer o mal ou praticar a injustiga. 
O principio da nao - maleficencia e um desdobramento do da beneficencia, por 
confer a obrigagao de nao acarretar dano intencional e por derivar da maxima 
da etica medica: primum non nocare. 
O principio justiga requer a imparcialidade na distribuigao dos riscos e 
beneficios, no qual atina a pratica medica pelos profissionais da saude, pois os 
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iguais deverao ser tratados igualmente. Pode ser tambem postulado, atraves 
dos meios de comunicagao, por terceiros ou instituigoes que defendam a vida 
ou por grupos de apoio a prevengao da AIDS, cujas atividades exercem 
influencia na opiniao publica, para que nao haja discriminagoes [...]. 
A bioetica devera ter tais principios como parametro de suas investigagoes e 
diretrizes. 

Sendo assim, o biodireito, na solugao dos problemas advindos do uso da 

biotecnologia, deve utilizar-se de conceitos e principios bioeticos, para que se consiga 

solucoes justas e do ponto de vista etico aceitavel. No dia-a-dia, cada caso devera ser 

analisado isoladamente, aplicando o que melhor possa ser feito, tendo como base 

norteadora os principios bioeticos. 

2.6 Lei de Biosseguranca 

A Lei n° 11.105 (Lei de Biosseguranca) foi aprovada no Brasil em 24 de margo 

de 2005. Esta lei estabelece normas de seguranga e mecanismos de fiscalizagao de 

atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados, cria 

o Conselho Nacional de Biosseguranga, reestrutura a Comissao Tecnica Nacional de 

Biosseguranga, dispoe sobre a Politica Nacional de Biosseguranga, dentre outros 

assuntos. 

Esta lei, no que tange as pesquisas envolvendo celulas-tronco embrionarias, 

trouxe muita polemica, sobretudo por regulamentar o assunto em apenas um artigo: 

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

Na analise do artigo e importante observar que a lei foi cuidadosa na 

regulamentagao de alguns pontos, como por exemplo, ao permitir que as pesquisas 

sejam realizadas apenas com embrioes humanos inviaveis, sempre mediante o 

consentimento dos genitores e com aprovagao previa dos projetos por comites de etica, 

nao sendo permitido ainda, a comercializagao do material biologico utilizado. Por outro 

lado, e indiscutivelmente inaceitavel que no Brasil, um tema tao serio, que abrange 

infindaveis discussoes sobre aspectos eticos nas pesquisas cientificas, seja 

regulamentado por apenas um unico artigo. 

E importante ressaltar que o Codigo Civil Brasileiro, em seu art. 2°, "poe a salvo 

desde a concepgao os direitos do nascituro". Observa-se assim, que desde o momento 

da concepgao, o nascituro tern seus direitos resguardados, como ja foi visto antes. 

Cabe ainda lembrar que o direito a vida e resguardado em nossa Constituigao Federal, 

tendo inclusive a dignidade da pessoa humana como fundamento para o Estado 

Democratico de Direito. 

Ademais o Pacto de Sao Jose - tratado internacional do qual o Brasil e 

signatario - em seu artigo 4° , determina que: "Toda pessoa tern direito a que se 
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respeite sua vida. Este direito esta protegido pela lei e, em geral, a partir do momento 

da concepcao". 

Aplicando um ponto de vista biologico a lei, as palavras do jurista Alexandre de 

Moraes nos traz que (2004, p.66): 

O inicio da mais preciosa garantia individual devera ser dado pelo biologo, 
cabendo ao jurista, tao somente, dar-lhe o enquadramento legal, pois do ponto 
de vista biologico a vida se inicia com a fecundagao do ovulo pelo 
espermatozoide, resultando um ovo ou zigoto. Assim a vida viavel, portanto, 
comeca com a nidacao, quando se inicia a gravidez. 

E conforme adverte o biologo Botella Lluzia (apud BITTAR, 1989, p.41): 

0 embriao ou feto representa um ser individualizado, com uma carga genetica 
propria, que nao se confunde nem com a do pai, nem com a da mae, sendo 
inexato afirmar que a vida do embriao ou do feto esta englobada pela vida da 
mae. A constituigao, e importante ressaltar, protege a vida de forma geral, 
inclusive uterina. 

Observa-se que o embriao humano requer protegao juridica, pois se trata de um 

ser individualizado, com uma carga genetica propria. Assim, apos a fecundagao, 

determinam-se os caracteres do novo ser humano, surgindo, entao, a pessoa, 

enquanto sujeito de direito. Possui entao, as celulas embrionarias ja fecundadas, os 

chamados direitos da personalidade quais sejam direito a vida, a integridade fisica, a 

presungao de filiagao, alimentos, etc. Apenas tern seu direito restringido com relagao 

aos direitos patrimoniais como receber doagao ou heranca que dependem do 

nascimento com vida. 
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Desta forma, entende-se que ao permitir a pesquisa com as chamadas celulas-

tronco embrionarias, a Lei de Biosseguranga afronta expressamente o artigo 5° da 

Constituigao Federal, tendo em vista que o inicio da vida se da a partir da concepgao. 

A constitucionalidade dessa lei ja foi objeto de avaliagao no STF, sendo que 

todos os ministros votaram a favor das pesquisas. Porem, a decisao nao foi 

considerada unanime, porque cinco dos onze ministros impuseram algumas restrigoes 

quanto a autorizagao e aprovagao por Comite Central de Etica e Pesquisa. 

Mesmo pondo fim as discussoes sobre a constitucionalidade da lei, o assunto 

ainda e tema de varias polemicas, envolvendo ainda aspectos religiosos e biologicos. 

Sob todos os pontos de vista ha um ponto em comum: a regulamentagao das pesquisas 

envolvendo celulas-tronco humanas afronta o direito a vida. 

Em entrevista a revista Cidade Nova, Dom Odilo Pedro Scherer, Arcebispo da 

Arquidiocese de Sao Paulo, ex-secretario geral da Conferencia Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), os limites estabelecidos pela Lei de Biosseguranga quanto a pesquisa 

com embrioes humanos nao asseguram o respeito a vida do embriao: 

Para obter celulas-tronco embrionarias humanas, e necessario matar o embriao. 
Nao importa se ele e produzido in vitro e se esta congelado ha mais de tres 
anos: continua sendo um ser humano. E se e assim, sua vida deve ser 
respeitada. 

Por esse motivo, se considera que a lei que libera o uso de embrioes humanos 

para a pesquisa com celulas-tronco embrionarias e inaceitavel, alem de ser contraria a 

Constituigao, onde se preve a protegao da vida humana desde a sua concepgao. "O 

fato de o Congresso ter aprovado essa lei nao a torna boa", critica Dom Odilo. 
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Dom Odilo teme ainda que a lei aprovada acabe desencadeando a produgao de 

embrioes para fins de pesquisa. "Quern controla as clinicas de fertilizagao in vitro? O 

ser humano vai virar mercadoria. Ja e um serio problema constatar que ha 'estoque' de 

embrioes porai" , alerta. 

Do pondo de vista biologico, a biologa Marlene Boccatto (2008) ressalta que 

quando se fala em celulas-tronco imediatamente se discute sobre o inicio da vida: 

Tanto em termos cientificos como religiosos, nao e possivel chegar a um 
consenso, e eu defendo a discussao nao da vida biologica, mas da vida com 
dignidade. Alem disso, devemos pensar que, os pre-embrioes ja existentes 
serao eliminados de qualquer maneira, entao por que nao utiliza-los para curar 
ou salvar uma vida? 

Sendo assim, mesmo do ponto de vista de que estes embrioes nao possam ser 

mais utilizados ou que seriam descartados de qualquer maneira, o que se discute e a 

garantia da dignidade da pessoa humana. 

Logo, fica claro que frente ao direito a vida, o art. 5° da Lei de Biosseguranga e 

inconstitucional, uma vez que o art. 5°, caput, da Constituigao Federal tutela como 

clausula petrea a vida. E ainda temos o agravante de que as pesquisas, por mais 

beneficas que sejam, sao desenvolvidas em cima de incertezas. 

Na elaboragao da lei, e indiscutivel que nao foram respeitados o direito a vida e a 

dignidade da pessoa humana. O legislador ignorou que o embriao e um ser dotado de 

vida e nao o igualou no ordenamento juridico como um ser humano, como foi feito com 

o nascituro. O embriao humano foi reificado, ou seja, foi igualhado a coisa, sob o ponto 

de vista de protegao jurisdicional. 
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A conclusao a que se chega e de que por mais debates e discussoes que 

existam, nunca ira se chegar a uma posicao unanime com relagao ao inicio da vida. 

Dessa forma, e indispensavel que se tenha uma posicao final sobre o uso de celulas-

tronco em pesquisas, o que se torna dificil, tendo em vista que o inicio da vida e o ponto 

principal para que se ponha fim a toda discussao ou controversia envolvendo as 

pesquisas com celulas-tronco embrionarias. 



CAPITULO 3 CELULAS-TRONCO EMBRIONARIAS: DIREITO COMPARADO 

Fazendo uma comparacao do art. 5° da Lei de Bioseguranga com a legislacao de 

outros paises sobre o assunto, pode-se demonstrar a deficiencia da lei brasileira no 

tratamento normativo das pesquisas com celulas tronco e, portanto, que a mesma nao 

esta em consonancia com os principios que regem a bioetica, principal base norteadora 

para o biodireito. 

Sera demonstrado o que o ordenamento juridico da Alemanha, Australia, Franca, 

Espanha e Mexico tern em comum, o que falta em nosso sistema juridico e as 

tendencias mundiais envolvendo pesquisas com celulas-tronco. 

3.1 Alemanha 

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, ressalta em seu 

voto no julgamento da ADIN 3.510, que questionava as pesquisas envolvendo celulas-

tronco embrionarias que a lei brasileira e deficiente no tratamento normativo das 

pesquisas com celulas-tronco. 

Afirma o Ministro que a Alemanha possui lei especifica, denominada 

Stammzellgesetz (StZG), que regula a importagao e utilizacao de celulas-tronco 

embrionarias humanas com finalidade de pesquisa. Neste caso, iremos a analise da 

referida lei. 
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Na Alemanha, a regulacao das pesquisas e experiencias cientificas envolvendo 

celulas-tronco humanas e bastante restritiva e possui limitacoes importantes quanto as 

celulas-tronco embrionarias passiveis de importacao e utilizacao em pesquisas 

cientificas. Para que haja tais pesquisas, e necessaria a importacao de embrioes, 

advindos de outros paises. 

Existe ainda a necessidade de aprovacao previa de cada pesquisa atraves da 

instituicao de agenda competente ligada ao Ministerio da Saude e comissao de etica 

formada por especialistas para apreciar e conceder tais autorizacoes previas. Ha 

exigencia de relatorio periodico com os resultados das experiencias envolvendo celulas-

tronco, tanto embrionarias, como tambem as adultas. Ha tambem sangoes penais e 

administrativas pertinentes quanto ao mau uso das celulas-tronco em pesquisas ou 

experiencias cientificas. 

Outro ponto importante e que somente e permitido utilizar em pesquisas, 

embrioes fecundados in vitro com o objetivo de gravidez, sendo que, neste caso, 

descartados por razoes nao fundadas em caracteristicas proprias a estes embrioes. 

As pesquisas devem ser motivadas por elevados objetivos, ou devem ser 

destinadas ao desenvolvimento de procedimentos terapeuticos, de diagnostico ou de 

prevencao aplicados a seres humanos, sempre observando a clausula de 

subsidiahedade. Ou seja, so podem ser realizadas pesquisas quando todas as 

hipoteses foram exaustivamente testadas com celulas de animais ou em experiencias 

com animais e somente podem ser realizadas com celulas-tronco embrionarias. 

E importante observar tambem que o ordenamento juridico alemao nao institui 

apenas um orgao competente ligado ao Ministerio da Saude para a concessao de 

licengas previas, como tambem cria a comissao de Etica Central para Pesquisas com 
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celulas-tronco, formada por expertos das areas de medicina, biologia, etica e teologia. 

Sendo assim, ha um melhor controle, alem da necessidade de dupla aprovacao previa 

para cada pesquisa. 

Gilmar Mendes afirma que a legislacao alema e extremamente restritiva quanto a 

atividade cientifica que utilize embrioes humanos. Apesar das reivindicagoes de 

cientistas quanto a mudancas na legislacao sobre as pesquisas com celulas-tronco, 

como tambem de discussoes e polemicas envolvendo tais pesquisas, ha consenso 

sobre a necessidade de se regular rigidamente essas pesquisas. 

3.2 Australia 

Continuando a analise, o Ministro Gilmar Mendes chama a atengao que na 

Australia, ao analisar a lei que trata do assunto (Research Involving Embryos Act 2002), 

percebe-se que o ordenamento daquele pais permite apenas a utilizagao de celulas-

tronco embrionarias consideradas inviaveis. Neste caso, a viabilidade do embriao e 

determinada com base na sua aptidao biologica para implantagao. A lei ainda exige 

consentimento dos responsaveis pelos embrioes dos quais sao derivados as celulas-

tronco, citando ainda formas validas de obtengao deste consentimento. 

O ordenamento juridico australiano institui tambem orgao para a emissao de 

licengas previas para realizagao de pesquisas envolvendo celulas-tronco embrionarias. 

Neste caso, assim como na legislacao alema, e necessario que se tenha a pesquisa 

aprovada previamente por orgao competente, determinando ainda que a licenga seja 
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limitada a um numero especifico de embrioes, que serao utilizados para alcancar os 

objetivos da pesquisa cientifica. 

Na Australia e exigida tambem a clausula de subsidiariedade, determinando que 

a utilizacao de celulas-tronco apenas e permitida para fins de pesquisa somente se nao 

existirem outros meios suficientes ou adequados, e que haja possibilidade de 

significativo avanco no conhecimento ou melhoria nas tecnologias para tratamento 

propostos no requerimento, que nao poderiam razoavelmente ser alcancados por 

outros meios. Todas as hipoteses de pesquisa envolvendo animais ou outros meios 

devem ser esgotados antes de qualquer intervencao em embrioes humanos. 

Sendo assim, a clausula de subsidiariedade, assim como na dogmatica alema, 

atende com responsabilidade a precaucao exigida na utilizacao de novas tecnologias 

das quais o ser humano ainda nao alcangou pleno conhecimento. 

3.3 Franca 

Na Franca, as pesquisas envolvendo celulas embrionarias humanas sao 

permitidas, tendo como objetivo o progresso terapeutico, porem, como em outros 

paises, sao objeto de ampla e rigorosa regulamentacao. Sendo assim, a Agenda de 

Biomedicina Francesas passou a expedir, desde 2007, autorizacoes para pesquisas 

envolvendo celulas embrionarias humanas (Decret n. 2006-121). 

Ha tambem, na legislacao francesa, uma certa rigorosidade na medida em que, 

as pesquisas com celulas embrionarias sao permitidas apenas com vistas ao 
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tratamento de doengas particularmente graves ou incuraveis, podendo as pesquisas 

somente ser autorizadas pela Agenda de Biomedicina, pelo prazo maximo de cinco 

anos. 

A lei francesa tambem dispoe de uma clausula de subsidariedade, estipulando 

que somente serao permitidas as pesquisas com celulas embrionarias nos casos em 

que os progressos terapeuticos almejados nao puderem ser alcancados por um metodo 

alternativo de eficacia comparavel no meio cientifico. 

Gilmar Mendes chama a atencao para o fato de que existindo outros meios de se 

atingir os resultados buscados atraves de pesquisas envolvendo embrioes humanos, 

nao ha possibilidade de se obter previa licenca para realizagao de pesquisa cientifica. 

Essa e uma tendencia que vem sendo seguida por muitos paises em que ha prudencia 

e rigorosidade na obtengao de resultados cientificos envolvendo metodos duvidosos, ou 

muitas vezes considerados condenaveis. 

3.4 Espanha 

Na Espanha, o assunto requer uma atengao aprofundada, discutindo a lei sobre 

os valores e dignidade da pessoa humana, alem de trazer aspectos relevantes e 

rigorosos no tocante a utilizagao de celulas-tronco embrionarias em pesquisas 

cientificas. 

A Lei n° 14, de 03 de julho de 2007, que regula a pesquisa biomedica, ja ressalta 

em seu preambulo que: 
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Os avancos cientificos e os procedimentos e ferramentas utilizados para 
alcanca-los geram importantes incertezas eticas e juridicas, que devem ser 
convenientemente reguladas, com o equilibrio e a prudencia que exige um tema 
tao complexo que afeta de maneira tao direta a identidade do ser humano. 

A lei espanhola estabelece uma vasta gama de principios e garantias para a 

protegao dos direitos da pessoa humana e dos bens juridicos implicados na 

investigacao biomedica, estabelecendo limites do principio da liberdade de pesquisa na 

defesa da dignidade e da identidade do ser humano. Sendo assim, a lei tambem proibe 

a constituigao de pre embrioes e embrioes humanos exclusivamente com a finalidade 

de experimentacao, porem, permite a utilizacao de celulas-tronco embrionarias 

humanas com finalidade terapeutica ou de pesquisa cientifica. Neste caso, nao 

incluindo a criagao de um pre-embriao ou embriao humano para atender esta finalidade. 

Seguindo ainda esta linha, a lei ressalta que os embrioes humanos que tenham 

perdido sua capacidade de desenvolvimento biologico, bem como os embrioes ou fetos 

humanos mortos, podem ser doados para fins de pesquisa biomedica ou outros fins 

diagnosticos, terapeuticos, farmacologicos, clinicos ou cirurgicos. Observando sempre, 

que se tratam de embrioes inviaveis, portanto inutilizaveis em outros meios. 

A lei exige ainda que qualquer pesquisa deva ser cientificamente justificada, 

alem de que cumpra criterios de qualidade cientifica. Lembra ainda de que e necessario 

o consentimento expresso da pessoa que seja submetida a pesquisa, alem de previa 

informacao sobre as consequencias e riscos que poderao acarretar a sua saude. 

Por fim, a lei espanhola possui clausula de subsidariedade, exigindo que a 

pesquisa em seres humanos somente podera se realizar quando inexistir alternativa de 

eficacia comparavel. Importante ainda observar, que somente e permitida a pesquisa 
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quando esta nao implique riscos e molestias desproporcionais aos beneficios que 

possivelmente possam ser obtidos. 

3.5 Mexico 

No Mexico, a pesquisa envolvendo seres humanos devera se adaptar a 

principios cientificos e eticos que apresentem uma justificativa para a pesquisa, 

sobretudo no que se refere a sua possivel contribuicao para a solucao de problemas de 

saude e do desenvolvimento de novos campos de ciencia medica. 

Tambem se requer, para a realizacao de pesquisa, o consentimento expresso, e 

por escrito da pessoa que seja submetida a pesquisa, alem de previa informacao sobre 

as consequencias e riscos que poderao advir a sua saude. 

Em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes, ressalta que a legislacao mexicana, 

como exemplo de legislacao latina, traz um maior rigor no tocante a pesquisas 

envolvendo embrioes humanos, o que nao pode ser observado pela atual legislacao 

brasileira. A exemplo dos demais paises anteriormente referidos, adota igualmente o 

pressuposto da subsidiariedade, ao deixar expresso que tais pesquisas somente 

poderao efetuar-se quando o conhecimento que se pretende produzir nao possa ser 

obtido por outro metodo idoneo. 

Sendo assim, cumpre observar da analise das legislacoes estrangeiras citadas 

ate o presente, que ha uma rigidez no tocante ao uso de celulas embrionarias nos 

campos das pesquisas e experiencias cientificas. No tocante a elaboracao de leis que 
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tratem sobre o assunto, a regulamentagao das pesquisas e feita de forma responsavel, 

tendo em vista a incerteza e a inegavel interferencia na vida humana, o que a legislacao 

brasileira deixa muito a desejar. 

3.6 A legislacao brasileira e novas tendencias mundiais 

E inegavel perceber a deficiencia da legislagao brasileira na regulamentacao das 

pesquisas envolvendo celulas embrionarias humanas. Como se pode constatar, a 

legislagao de outros paises e extremamente rigorosa e, portanto, responsavel na 

regulamentagao do tema das pesquisas cientificas com embrioes humanos. 

Nossa legislagao nem ao menos preve qualquer norma que venha a regular as 

atividades desenvolvidas pelas clinicas de fertilizagao in vitro. Causa disso sao os 

exorbitantes bancos de embrioes congelados sem qualquer destinagao especifica. 

A Lei de Biosseguranga trata do tema em apenas um artigo, inserido numa lei 

que trata de tema distinto, qual seja, os Organismos Geneticamente Modificados, 

denominados de "transgenicos". A impressao que se tern, e a de que o artigo 5° da 

referida lei, visa apenas o preenchimento de uma lacuna que ha muito tempo existe em 

nosso sistema juridico. E possivel perceber, que enquanto no direito comparado o 

assunto e regulamentado por leis especificas, de forma a regular este assunto tao 

complexo, no Brasil o e tratado em apenas um artigo, em uma lei destinada a 

regulamentar tema diferente ao das pesquisas envolvendo embrioes humanos. Nosso 
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ordenamento juridico deixa assim, de abordar aspectos de importancia relevante ao 

tema. 

Enquanto as leis de outros paises criam requisitos de permissao previa para a 

realizacao de pesquisas envolvendo celulas-tronco, p. e., afirmando a lei espanhola em 

seu preambulo que devem ser "convenientemente reguladas, com o equilibrio e a 

prudencia que exige um tema tao complexo que afeta de maneira tao direta a 

identidade do ser humano", a lei brasileira, numa lacuna contundente, estabelece 

apenas que as instituicoes de pesquisa e servigos 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 em pesquisa. 

Importante observar que a legislagao, no direito comparado, estabelece uma 

clausula de subsidariedade, no sentido de apenas se permitir as pesquisas com 

embrioes humanos nas hipoteses em que outros metodos e meios cientificos nao se 

demonstrarem adequados para os mesmos fins. A clausula de subsidariedade e de 

extrema importancia, pois coloca sempre a interferencia na vida humana como ultimo 

meio para atingir a finalidade proposta em tais pesquisas e experiencias. Trata-se de 

um tratamento responsavel sobre o tema, ja que hoje existe a possibilidade do uso de 

celulas-tronco adultas, originadas de celulas do tecido epitelial e do cordao umbilical, 

dentre outros. 

As pesquisas com celulas-tronco adultas ja mostram um grande avango; a 

tecnologia e o desenvolvimento de tecnicas na utilizagao dessas celulas como meio de 

pesquisa tornara desnecessario no futuro o uso de embrioes humanos como principal 

meio de pesquisa para o tratamento e cura de doengas. 
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Sendo assim, o surgimento de meios alternatives, igualmente potenciais e menos 

gravosos, torna o uso de embrioes humanos em pesquisas uma alternativa condenavel 

do ponto de vista da bioetica. 

As tendencias mundiais apontam para o fim das pesquisas envolvendo celulas-

tronco embrionarias, restringindo a cada dia o uso de embrioes nessas pesquisas, de 

forma a adequar de modo satisfatorio o restrito uso que se tern hoje, diante dos meios 

alternatives que surgem a cada dia. 

No Brasil, a nossa realidade e outra. Enquanto o mundo todo restringe cada vez 

mais o uso de embrioes em pesquisas, nosso pais tende a cada vez mais liberar o uso, 

sem que haja permissao previa por Comite Central de Etica devidamente qualificado 

como nos outros paises. E necessario que exista o requisito da subsidariedade, de 

modo a que as pesquisas envolvendo embrioes humanos seja a ultima alternativa e nao 

a primeira delas. 

O mundo esta evoluindo; o homem nao deve ser usado como meio para se 

conseguir um fim. Ele deve ser o fim, usando outros meios para atingir seus objetivos. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Esse trabalho de conclusao de curso permite concluir de imediato que o Direito, 

com seus diversos ramos e apesar da interconexao com as demais ciencias, nao 

consegue acompanhar os avancos das ciencias biotecnologicas. O desenvolvimento 

cientifico, com suas novas descobertas, avanca em um ritmo acelerado, nao 

acontecendo o mesmo com o Direito, que caminha a passos lentos, tendo em vista que 

e o reflexo da sociedade. 

Todos os dias surgem noticias de avangos na tecnologia, novas solucoes para 

antigos problemas. Em meio a estas noticias, podemos destacar as pesquisas 

envolvendo embrioes humanos, utilizando tecnicas de fertilizagao in vitro, tema este 

que foi visto de forma abrangente no presente trabalho. 

Em tempos passados, seria inimaginavel chegar a este nivel de 

desenvolvimento. Tudo comegou nos anos 70 com tecnicas fertilizagao in vitro, que 

tinha por objetivo a fecundagao humana em laboratorio dos chamados "bebes de 

proveta". O surgimento de novas tecnologias fez com que os embrioes, antes utilizados 

como meio de reprodugao humana assistida, fossem agora manipulados em laboratorio 

para a busca de cura de doengas, ceifando vidas humanas em favor do progresso e 

avango cientifico. O Direito, por sua vez, e incapaz de prever esta evolugao, inexistindo 

legislagao capaz de amparar os problemas decorrentes desses avangos tecnologicos. 

O ordenamento juridico e deficiente e a cada dia novos problemas decorrentes da 

evolugao humana surgem, deixando o Direito cada vez mais longe da realidade em que 

vive a sociedade. 
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Na elaboragao de novas leis envolvendo o tema, os legisladores deveriam levar 

em consideragao os principios constitucionais inerentes ao ser humano, dentre os quais 

o direito a vida e a dignidade da pessoa humana. Esses principios sao os pilares de 

sustentacao de uma sociedade estruturada, que tern como fundamento o respeito ao 

ser humano e ao seu bem estar. 

Os embrioes humanos possuem vida desde a sua concepgao; sendo assim, sao 

merecedores de protegao por parte do ordenamento juridico patrio, mesmo existindo 

posicoes divergentes quanto ao inicio da sua vida. 

No ordenamento juridico e inadmissivel a existencia de leis que afrontem o 

principio da vida e da dignidade da pessoa humana. Qualquer lei que venha a ferir tais 

principios deve ser considerada inconstitucional. A vida nao pode ser interrompida, nem 

desrespeitada, mesmo estando ela em seu inicio. 

Conforme foi salientado atraves do estudo das legislacoes de outros paises, ha 

uma tendencia que aponta para o fim das pesquisas envolvendo celulas-tronco 

embrionarias humanas, ate mesmo por que outros metodos alternatives surgem a cada 

dia. O Direito, por sua vez, deve acompanhar estas mudangas. Estes novos metodos de 

obtengao de celulas-tronco viaveis para pesquisa, seja atraves do cordao umbilical, da 

medula ossea, ou outro metodo, devem servir de justificativa para o progressivo fim das 

pesquisas envolvendo embrioes humanos. 

O requisito da clausula de subsidiariedade vem sendo aceito em legislagoes do 

mundo inteiro, restringindo as pesquisas com celulas-tronco somente a casos em que 

outros metodos e meios cientificos nao se demonstrarem adequados para a finalidade 

da pesquisa em questao. Inexiste em nosso ordenamento juridico tal clausula, sendo 

liberadas as pesquisas com celulas-tronco embrionarias para qualquer fim. 
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Chega-se assim a conclusao de que deve haver meios eficientes de controle 

envolvendo tais pesquisas no ordenamento juridico brasileiro. A falta de tutela e o 

desrespeito a vida encaminham a sociedade para o caos. A vida nao pode ser 

desrespeitada, tendo em vista que esta e um pre-requisito para a existencia de todos os 

demais direitos. 



REFERENCES 

ALEMANHA. Stammzellgesetz (StZG). Disponivel em: 
<http://bundesrecht.juris.de/stzg/index.html>. Acesso em 25 abr. 2009. 

AUSTRALIA. Research Involving Embryos Act 2002. Disponivel em: 
<http://www.austlii.edu.au/>. Acesso em 25 abr. 2009. 

BBC BRASIL, Tire suas duvidas sobre celulas-tronco. Disponivel em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2005/05/050520_troncoqaml.shtml 
>. Acesso em: 11 mar. 2009. 

BBC BRASIL, Cientistas obtem celulas-tronco de liquido amniotico. Disponivel em: 
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/story/2007/01/070108_stemcellsg.shtml>. 
Acesso em: 11 mar. 2009. 

BENITES, Marcello Riella. Vidas humanas em jogo. Revista Cidade Nova. Jan. e fev. de 
2005. 

BIOLOGIA, Portal. Artigos tecnicos e cientificos: Celulas-tronco. Disponivel em: 
<http://www.portalbiologia.com.br/biologia/principal/conteudo.asp?id=6710>. Acesso 
em: 13 abr. 2009. 

BITTAR, Carlos Alberto. O direito de familia e a Constituigao de 1988. Sao Paulo: 
Saraiva, 1989. 

BRASIL. Constituigao Da Republica Federativa do Brasil, de outubro de 1988. Brasilia, 
DF: Senado Federal, 2009. 

. Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002. Institui o Codigo Civil. Vade Mecum 
Saraiva. 8 a ed. atualizada e ampliada - Sao Paulo: Saraiva 2008. 

. Lei 11.105/05, de 24 de margo de 2005. Institui a lei de biosseguranga. 

http://bundesrecht.juris.de/stzg/index.html
http://www.austlii.edu.au/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/reporterbbc/story/2005/05/050520_troncoqaml.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/story/2007/01/070108_stemcellsg.shtml
http://www.portalbiologia.com.br/biologia/principal/conteudo.asp?id=6710


53 

CANOTILHO, Jose Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituicao. 4 a 

edicao. Coimbra [Portugal]: Livraria Almedina, 2000. 

CONTI, Matilde Carone Slaibi. Biodireito: a norma da vida. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. 

CREMERJ, Encontro da Bioetica. Anais Eletronico, Rio de Janeiro. Disponivel em: 
<http://www.ghente.org/temas/celulas-troco/ARTIGO%20ROLND_ BIOETICA.pdf> 
Acesso em: 12 fev. 2009. 

CRETELLA JUNIOR, Jose. Comentarios a Constituigao Brasileira de 1988. v. I, art. 1° a 
5°, LXVII. Rio de Janeiro: Editora Forense Universitaria, 1988. 

DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 12. ed. Sao Paulo: Saraiva, 1998. 
v. 7. 

. O Estado Atual do Biodireito. Sao Paulo: Saraiva, 2001. 

ESPANHA. lei n. 14, de 3 de julho de 2007. Disponivel em: 
<http://www.derecho.eom/legislacion/boe/categorias/1/Legislaci%C3%B3n%20espa%C 
3%B1ola.html>. Acesso em 28 abr. 2009. 

FIUZA, Cesar. Direito Civil: Curso Completo. 8. ed. ver., atual., ampl. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2004. 

FRANCA. Decreto n° 2006-121 de 6 de fevereiro de 20 06. Disponivel em: 
<http://www.legifrance.gouv.fr> Acesso em: 25 abr. 2009. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: 
Vol. 1, parte geral. 6. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2006. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 12 a . ed., ver, atual, ampl. Sao 
Paulo: Saraiva, 2008. 

http://www.ghente.org/temas/celulas-troco/ARTIGO%20ROLND_%20BIOETICA.pdf
http://www.derecho.eom/legislacion/boe/categorias/1/Legislaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola.html
http://www.derecho.eom/legislacion/boe/categorias/1/Legislaci%C3%B3n%20espa%C3%B1ola.html
http://www.legifrance.gouv.fr


54 

MENDES, Gilmar; Voto de Gilmar Mendes sobre pesquisas com celulas-tronco. 
Disponivel em: <http://www.jusbrasil.com.br/noticias/17940/leia-voto-de-gilmar-mendes-
sobre-pesquisas-com-celulas-tronco>. Acesso em: 15 abr. 2009. 

MEXICO. Lei geral de saude do Mexico. Disponivel em: 
<http://www.infolegis.com.br/legestrangpais.htm#mexico>. Acesso em: 28 abr. 2009. 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 16 a ed. Sao Paulo: Atlas, 2004. 

PESSINI, Barchifontaine. Os principios atuais da Bioetica. S. Paulo: Loyola, 2004. 

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/17940/leia-voto-de-gilmar-mendes-sobre-pesquisas-com-celulas-tronco
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/17940/leia-voto-de-gilmar-mendes-sobre-pesquisas-com-celulas-tronco
http://www.infolegis.com.br/legestrangpais.htm%23mexico

