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Resumo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Eutanasia apesar de ser um assunto polemico, ja foi praticada muitas vezes na 

historia humana. Ela e o morte provocada por outrem, em uma pessoa que sofre de 

enfermidade incuravel, para abreviar a agonia muito grande e dolorosa. 

Hoje, no mundo todo, a eutanasia e discutida. Em alguns paises nao ha aplicagao 

de pena, ja no Brasil ela e tida como homicidio, mas quando vier a entender "motivo 

de relevante valor morai" a pena e atenuada. As opinioes a respeito da eutanasia 

varia de fessoa para psssoa. Os favoraveis enfatizam o direito de escolha sobre o 

que achar melhor para si mesmo. Os contrarios alegam que nao cabe ao homem a 

decidir sobre a sua vida ou a de outras pessoas. Diante disto, este trabalho vem 

tratar da Eutanasia, extremamente discutida em congressos e simposio tanto da 

esfera Modica como i a esfera Juridica. Esta sera vista nesta obra em varios 

aspectos, dentre eles o juridico, social, religioso e sendo enfatizada ainda, a 

responsabilidade dos Medicos no tocante a este assunto. A eutanasia nao e uma 

pratica recente, como ja foi mencionado de forma supra, nem tampouco aparece 

com a idade moderna, mas podemos busca-lo no comeco da civilizagao, mais 

precisamente na Grecia e em Roma. A palavra "eutanasia" tern origem grega, e em 

uma definicao puramente etimologica, seria a boa morte, ou morte humanitaria. Alem 

do mais, serao discutidas nesta obra varias modalidades de eutanasia, as mais 

conhecid&s sao: a ativa, passiva, voluntaria, involuntaria e a nao voluntaria. Existirao 

outras praticas utilizadas entre muitos povos no decorrer da historia, que muito se 

parece com a eutanasia, porem, nao se constitui esta pratica, e sim, eugenia. Esta 

se caracteriza tanto pela sua finalidade pratica, quanto por sua crueldade. Na 

legislacac Patria do Brasil, a pratica eutanasica e considerada crime, mais conhecido 

como homicidio privilegiado, pois como todos nos sabemos a vida e um bem juridico 

indisponivel, resguardado pela nossa Constituigao Federal e pelo nosso Codigo 

Penal. Ja no tocante a responsabilidade dos Medicos e outros tipos de profissionais 

clinicos, o codigo de etca medica do Brasil, veda qualquer ato clinico que venha a 

tentar ceifar a vida do paciente. Caso o pratique, podera responder civil, penal e 

administrativamente. Serao apresentados tambem nesta obra os pontos de vista de 

algumas das principals religioes encontradas no mundo. Entre as pessoas da 

sociedade, mostraremos que ha uma divisao de pensamentos pros e contras. Enfim 

concluiremos que se as praticas eutanasicas forem legalizadas, trara muita 

inseguranca no meio social, e o papel principal da medicina que e de salvar vidas, 

perdera o seu verdadeiro sentido, mesmo sabendo que as vezes ela poderia ser 

necessaria. 
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INTRODUQAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Enquanto os conceitos e tecnicas medicas estao se aperfeicoando, deve-se 

esperar que os assuntos ligados com a medicina sigam o mesmo caminho. A 

eutanasia e um problema tao serio que nao pode ficar apenas em discussoes sem 

fundamento e conhecimento, por isso, colocamos em pauta pontos como a sua 

historia, suas formas de aplicacao, o que diz o nosso Direito, para que nos traga 

uma visao mais clara do que venha a ser a eutanasia e o melhor para a sociedade. 

Abordaremos nesta obra os mais diversos aspectos. Desde o juridico ate a 

responsabilidade dos medicos no tocante a este tema. Nota-se, hoje que a 

Eutanasia deixa de ser vista apenas como a simples possibilidade de ocasionar a 

morte a alguem, que esta sofrendo em funcao de determinada molestia. Estudiosos 

do mundo todo a reclassificam e a apresentam a esse novo cenario mundial, que, 

por sua vez, possui pouca ou nenhuma legislacao com referenda a tal tema, 

inclusive no Brasil. 

Encontraremos tambem, posicoes conflitantes quanto a sua pratica. 

Alegam os contrarios a tal pratica, principios religiosos, entendendo que, 

sendo a vida um dom divino, nao tern o Homem o direito de subtrai-la de alguem, e, 

alem do mais, dizem que o Homem foi feito a imagem e semelhanga de Deus, 

portanto qualquer ato contra a vida humana, e um ato contrario a Deus. Entendem, 

alguns ainda, que quanto maior for o sofrimento, maior sera o beneficio a alma 

humana. 
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Entendem os favoraveis a Eutanasia que sua utilizacao nao visa exterminar 

pessoas, mas, sim, amenizar sofrimentos inevitaveis e dolorosos. Acreditam que a 

vida, por ser sagrada e tambem por ser o maior bem que o Homem pode possuir, 

deve ser mantida, durante todo o seu transcurso, com a maior Dignidade possivel, 

ate o seu termino, com a morte, que tambem faz parte da vida e, por consequencia, 

tambem deve ser digna. 

»Para estas, entao, nao basta viver com dignidade, se ao final da vida essa 

nao Ihe e proporcionada. 

Assim sendo, verificar-se-a neste trabalho quais os motivos que impedem a 

positivacao da pratica de Eutanasia, ou o porque da nao positivacao. Em analise 

oposta surgem os motivos que possibilitam a discussao para a criacao de lei 

especifica sobre o tema, que deve oportunizar a Eutanasia uma pratica nao passivel 

de sancoes. 

Cumpre lembrar ainda, como sera visto posteriormente, que em nosso Codigo 

Penal, tal pratica e prevista como ilicito penal, com previsoes de sancoes. 

Corn tudo isso, na desesperada busca do conhecimento que cerca o mundo 

misterioso da Vida e da Morte, as ciencias de um modo geral, envolvem-se na dificil 

tarefa de delinear o transcurso da Vida Humana, que diante das descobertas 

ocasionadas pelo Homem, proporcionam um acirrado debate sobre a manutencao 

artificial da vida e o direito de morrer com Dignidade, fazendo-se enfase a teoria da 

morte encefalica, buscando-se dessa forma, uma resolucao ao impasse em torno do 

tema, satisfazendo as duvidas frente a positivacao de medidas concernentes a 

Eutanasia. 

De'-inearemos esta obra monografica da segunda forma: 
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No primeiro capitulo faremos uma explanacao sobre a origem da Eutanasia, 

deste os tempos mais remotos ate uma gradacao que leva aos dias de hoje. 

Adentraremos posteriorrnente com o conceito, abordando este de forma comparativa 

entre varios doutrinadores. Apos ter-se estendido pelos conceitos, que muitas vezes 

se divergem, como veremos posteriorrnente, analisaremos os tipos de Eutanasia, 

conforme seu tipo de agao e quanto ao consentimento do paciente. Apos estarmos 

mais entendidos sobre os tipos de eutanasia, faremos uma abordagem comparativa 

da eutanasia com outra forma de suicidio assistido, a Eugenia. Esta muitas vezes foi 

motivo de equivocos entre estudiosos deste tema muito polemico. 

No segundo paragrafo, analisaremos a eutanasia do ponto de vista juridico. 

Donde primeiramente fincaremos nossos estudos na Lei Magna, nossa Constituigao 

Federal, que da um embasamento para todas as outras formas de legislacao 

pertinentes no nosso pais. Discorreremos diante da esfera penal, analisando desde 

o que tange o Codigo Penal ate o Anteprojeto de Lei que tramita no Senado, cujo 

conteudo se mostra com o intuito de melhor penalizar os crimes que forem 

classificados como eutanasicos. Em outro subtopico trataremos dos crimes de 

eutanasia diante do Codigo Civil Brasileiro. 

No topico terceiro a eutanasia sera abordada, enfatizando-se a 

responsabilidade dos medicos e dos clinicos em geral diante do tema que deixa de 

abranger apenas as orbitas juridicas, entrando no posicionamento da medicina, 

sendo diretamente combatida pelo Codigo de Etica Medica. Tratar-se-a tanto da 

culpa penal como da culpa civil, sabendo-se que independem uma da outra. 

Na quarta parte, a sociedade vai mostrar-se as vezes contra e algumas 

vezes, porem raramente, a favor. Faremos uma abordagem da eutanasia para com a 
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familia, e os demais membros que compoem a populacao. Neste capitulo veremos 

que a eutanasia nao e apenas uma realidade nos paises da Europa. Observaremos 

que mesmo em proporcoes bem menores podem-se obter casos de eutanasia no 

Brasil, casos estes que poucas vezes chegam ao conhecimento do Estado, que e o 

responsavel pela punigao deste ilicito penal. Mesmo sabendo da minima quantidade 

de casos que chegam a imprensa, demonstraremos alguns casos que foram 

noticiados recentemente. 

Enfim, no quinto e ultimo capitulo, teremos uma observacao da eutanasia no 

que dista as grandes religioes do mundo, entre elas o cristianismo e a religiao 

mulcumana, no qual seus adeptos juntos somam mais da metade da populacao 

mundial. 

^Toda a pesquisa baseou-se em pesquisa bibliografica de doutrinas de 

renomados autores como Maria Helena Diniz, Damasio de Jesus, entre outros, 

artigos de revistas juridicas, alem de informacoes de sites da Internet. Com a 

metodologia empregada, o trabalho foi conduzido a uma abordagem geral do temas, 

para so e.';tao, com os conhecimentos adquiridos, concluir pela posicao contra ou a 

favor da legalidade. 
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CAPITULO 1 

ASPECTOS GERAIS NO TOCANTE A EUTANASIA 

1.1 Historico 

Na Antiguidade diversos povos, entre eles os celtas, por exemplo, tinham o 

costume de que os filhos matassem os seus pais quando estes estivessem muito 

doentes e velhos. Dentre outras civilizacdes podemos citar o caso da India antiga na 

qual tinharn o costume de atrair as pessoas, desta mesma sociedade, acometida de 

doencas incuraveis ate as margens do ho Ganges, e apos serem feitas a obstrucao 

de suas narinas e de sua boca com o barro das proprias margens do ho, que se 

dizia ser sagrado para eles, eram atirados a agua para morrerem. 

Muitos foram os casos na Antiguidade que poderiam ser comparados a 

pratica Eutanasica, porem a primeira Eutanasia considerada pelos historiadores e o 

caso do rei Saul, de Israel, que, gravemente ferido na guerra, para furtar-se ao 
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sofrimento atroz e a possibilidade de cair vivo nas maos dos filisteus, apressou a 

propria morte precipitando-se em sua espada, ou morrendo pela mao do amacelita 

ao qual, pedira insistentemente que Ihe cortasse o fio da vida. E o amacelita, movido 

por piedade, praticou a primeira eutanasia, de que ha positivo registro na historia. 

Nao se pode esquecer que os antigos praticavam a eutanasia contra as 

criancas raquiticas, contra velhos, enfermos, incuraveis, aleijados etc. Esse tipo de 

eutanasia era praticado em larga escala, como confessa Platao: "Estabelecera em 

nossa Reoublica uma medicina e uma jurisprudencia que se limitem ao cuidado dos 

que receberam da natureza corpo sao e alma famosa; e pelo que toca aos que 

receberam corpo mal organizado, deixa-los morrer e que sejam castigados com 

pena de morte os de alma incorrigivel".i 

O debate que provem dos valores sociais, culturais e religiosos no que tange 

a Eutanasia nao e deleite apenas dos dias de hoje, vem desde a Grecia antiga. 

Muitos gregos, como e o caso de Platao, Socrates e Epicuro tinham em seu 

discernimento que o sofrimento resultante de uma doenca dolorosa era uma 

justificativa para que se fosse cometido suicidio. Ao contrario dos gregos 

supracitados, Aristoteles, Pitagoras e Hipocrates, condenavam o suicidio, porem 

advogavam pela "morte serena". Desse pensamento greco-latino, se divorcia 

Hipocrates, que em seu juramento declarou: "eu nao darei qualquer droga fatal a 

uma pessoa, se me for solicitado, nem sugerirei o uso de qualquer uma deste tipo".2. 

Desta forma a escola hipocratica demonstra sua posicao contra o que hoje tern a 

denominacao de eutanasia e de suicidio assistido. 

1 NOGUEIRA, Paulo Lucio.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Em defesa da vida. Sao Paulo: Saraiva, 1995, p. 43. 
2 GOLDIN, Jose Roberto,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Breve historico da eutanasia, http://www.hcpa.ufrgs.br/gppg/euthist.htm. 

http://www.hcpa.ufrgs.br/gppg/euthist.htm
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Equipara-se ainda a pratica da eutanasia o gesto dos Cesares, voltando para 

baixo o polegar nos circos romanos, abreviando os sofrimentos dos gladiadores 

mortalmente feridos nos combates. Outro caso muito comum nas civilizacoes 

indigenas e o abandono dos seus filhos apos o nascimento quando os mesmos sao 

enfermos ou acometidos de doencas incuraveis. 

No desenrolar do tempo a discussao sobre o tema prosseguiu ao longo da 

historia da humanidade, com a participacao de Lutero, Thomas Morus (Utopia), 

David Hume (On suicide), Karl Marx (Medical Euthanasia) e Schopenhauer. No 

seculo passado, o seu apogeu foi em 1895, na entao Prussia, quando, durante a 

discussao do seu piano nacional de saude, foi proposto que o Estado deveria prover 

os meios para a realizacao de eutanasia em pessoas que se tornaram 

incompetentes para solicita-la. 

Dentre todos os momentos, um teve sua repercussao de forma mais 

acaloradas quando a imprensa leiga do seculo XX, mais precisamente nas decadas 

de 20 e 40, trouxe a publico, relatos de situagoes que foram caracterizados como 

eutanasia neste periodo. 

Mu;t.as vezes a eutanasia foi confundida de forma grosseira com outras 

maneiras de suicidio assistido, como foi na Europa, em que a proposta buscava 

justificarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA z eliminacao ce deficientes, pacientes terminals e portadores de doencas 

consideradas indesejaveis. Nestes casos, a eutanasia era, na realidade, um 

instrumento de "higienizagao social", com a finalidade de buscar a perfeicao ou o 

aprimoranento de uma "raca", nada tendo a ver com compaixao, piedade ou direito 

para terminar com a propria vida. Diante desse momento foi que se iniciou em 

outubro de 1939 o programa nazista de eutanasia, sob o codigo "Aktion T 4". Este 
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programa tinha como principal objetivo eliminar as pessoas que tinham uma "vida 

que nao merecia ser vivida". Foi exatamente com esse programa que se 

materializou a proposta teorica da "higienizacao social". 

Diante de varios casos que ja foram vistos, enumeraremos de forma 

cronologica algumas atitudes tomadas em todo o mundo sobre este determinado 

tema: 

• Em 1968, a Associagao Mundial de Medicina adotou uma resolucao contraria 

a eutanasia. 

• Em 1973, na Holanda, uma medica geral, Dra. Geertruida Postma, foi julgada 

por eutanasia, praticada em sua mae, com uma dose letal de morfina. A mae havia 

feito reiterados pedidos para morrer. Foi processada e condenada por homicidio, 

com uma pena de prisao de uma semana (suspensa), e liberdade condicional por 

um ano. Neste julgamento foram estabelecidos os criterios para agao do medico. 

• Em 1980, o Vaticano divulgou uma Declaragao sobre Eutanasia, onde existe 

a proposta do duplo efeito e a da descontinuagao de tratamento considerado futil. 

• Em 1981, a Corte de Rotterdam revisou e estabeleceu os criterios para o 

auxilio a morte. Em 1990, a Real Sociedade Medica dos Paises Baixos e o Ministerio 

da Justiga estabeleceram uma rotina de notificagao para os casos de eutanasia, sem 

torna-la legal, apenas isentando o profissional de procedimentos criminais. 

• Em 1991, houve uma tentativa frustrada de introduzir a eutanasia no Codigo 

Civil da California/EUA. Neste mesmo ano a Igreja Catolica, atraves de uma Carta 

do Papa Joao Paulo II aos bispos, reiterou a sua posigao contraria ao aborto e a 

eutanasia, destacando a vigilancia que as escolas e hospitais catolicos deveriam 

exercer na discussao destes temas. 
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• Os Territorios do Norte da Australia, em 1996, aprovaram uma lei que 

possibilita formalmente a eutanasia. Meses apos esta lei foi revogada, 

impossibilitando a realizacao da eutanasia na Australia. 

• Em 1996, foi proposto um projeto de lei no Senado Federal (projeto de lei 

125/96), instituindo a possibilidade de realizacao de procedimentos de eutanasia no 

Brasil. A sua avaliagao nas comissoes especializadas nao prosperou. 

• Em maio de 1997 a Corte Constitucional da Colombia estabeleceu que 

"ninguem pode ser responsabilizado criminalmente por tirar a vida de um paciente 

terminal que tenha dado seu claro consentimento". Esta posicao estabeleceu um 

grande debate nacional entre as correntes favoraveis e contrarias. Vale destacar que 

a Colomb-a foi o primeiro pais sul-americano a constituir um Movimento de Direito a 

Morte, criado em 1979. 

• Em outubro de 1997 o estado do Oregon, nos Estados Unidos, legalizou o 

suicidio assistido, que foi interpretado erroneamente, por muitas pessoas e meios de 

comunicacao, como ten do sido autorizada a pratica da eutanasia. 

• Em novembro de 2000 a Camara de Representantes dos Paises Baixos 

aprovou, com uma parte do plenario se manifestando contra, uma legislacao sobre 

morte assistida. Esta lei permitira inclusive que menores de idade possam solicitar 

este procedimento. Falta ainda a aprovagao pelo Senado, mas a aprovagao e dada 

como certa. Esta lei apenas torna legal um procedimento que ja era consentido pelo 

Poder Judiciario holandes. A repercussao mundial foi muito grande com forte 

posicionamento do Vaticano afirmando que esta lei atenta contra a dignidade 

humana. 
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1.2 Conceitos 

Apos um breve relato historico sobre o tema, adentraremos em seus 

conceitos de forma propedeutica analisando as palavras de Ariovaldo Alves de 

Figueiredo que nos ensina um pouco, a partir do seu conceito de eutanasia, onde 

discorre sobre esta como sendo a morte, provocada por outrem, de uma pessoa que 

sofre enfermidade incuravel, para abreviar a agonia muito grande ou dolorosa. 

O significado da palavra Eutanasia ( gr. Eu, bem, e Thanatos, morte) pode ser 

visto literalmente como boa morte. Esta pratica visa de forma indolor ou sem 

sofrimento abreviar a vida de um doente terminal ou que esteja acometido de 

doenca grave reconhecidamente incuravel. 

O Dicionario da Lingua Portuguesa de Aurelio Buarque de Holanda Ferreira, 

traz o seguinte conceito: "eutanasia. [Do gr. euthanasia.] S. f. 1. Morte serena, sem 

sofrimento. 2. Pratica, sem amparo legal, pela qual se busca abreviar, sem dor ou 

sofrimento, a vida de um doente reconhecidamente incuravel. [Var. pros.: eutanasia. 

Anton.: distanasia ou distanasiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.]"3. Dai tira-se que: "distanasia. [De dis + thanasia, 

'morte', segundo o modelo de eutanasia] S. f. Med. Morte lenta, ansiosa e com muito 

sofrimento. [Var. pors.: distanasia. Anton.: eutanasia ou eutanasia.]" 

Do ponto de vista juridico, a eutanasia e definida como o homicidio praticado, 

por motivos de piedade, em doente desenganado ou portador de doenga incuravel. 

E o chamado homicidio piedoso ou morte por compaixao. A legislagao brasileira, 

3 FERREIRA, AureMio Buarque de Holanda,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Novo dicionario da lingua portuguesa, 2.a ed., I7. a imp., Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 735. 
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como veremos posteriorrnente, encara-o como qualquer outro homicidio, punindo-o 

de conformidade com as circunstancias. 

Mostraremos o ponto de vista de alguns autores: 

Para o jurista Helio Gomes (1969) e o direito que se pretende conferir a uma 

junta medica de dar a morte suave aos doentes que sofrem de dores insuportaveis, 

estejam atacados de doenga incuravel ou a desejem ou solicitem. 

Se analisarmos o vestigio contextual do ilustre Jurista supramencionado, 

notaremos que foi explicito afirmando: "o direito que se pretende conferir", o que vale 

dizer que nem mesmo a uma junta medica e dado o direito de suprimir a vida de um 

doente que sofre de dores insuportaveis, ou seja, acometido de doenga incuravel, ou 

que a deseje ou a solicite. 

Se conceituarmos a eutanasia de uma otica medico-legal, primeiramente 

notaremos uma condenagao que e fundamentada nos ensinamentos de Hipocrates, 

visto que ja em sua epoca (400 anos antes de Cristo), os medicos eram procurados 

por pessoas desejosas de morrer ou familiares de doentes em estado grave para 

que Ihes fosse administrado um medicamento capaz de abreviar-lhes a vida. Dai a 

razao de constar do Juramento de Hipocrates a sabia instrugao: "A ninguem darei, 

para agradar, remedio mortal, nem conselho que o induza a perdigao". 

Para Favero (1980): 

Ao medico assiste o direito, que e tambem um dever, de aliviar os que 

sofrem, suavizando-lhes as dores. £ uma das finalidades da Medicina que 

Ihe da uma emanacao de divindade, na expressao latina: divinum est opus 

sedare dolorem. O medico deve esmerar-se nesse proposito, em relacao 

aos sofrimentos de um agonizante, minorando-os bondosa e 

carinhosamente. 
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Interpretando as palavras de Favero (1980), concluimos que para ele 

eutanasia e aquela morte que alguem da a outrem que sofre de uma enfermidade 

incuravel, a seu proprio requerimento, para abreviar agonia muito grande e dolorosa. 

Ja na otica de Ricardo Royo-Vilanova e Morales (1928), eutanasia e o ato 

pelo qual uma pessoa poe termo a vida da outra, que sofre de enfermidade incuravel 

ou entao a aleijados padecendo dores crueis, atendendo as suas solicitacoes 

reiteradas, levadas puramente pelo espirito de piedade e humanidade. Ao 

analisarmos este jurista vemos que a sua interpretacao nao equidista dos outros, e 

de forma interpretativa, notamos que eutanasia para ele e a morte doce e tranquila, 

sem dores fisicas nem torturas morais, que pode sobrevir de um modo natural nas 

idades mais avancadas da vida, surgir de modo sobrenatural como graca divina, ser 

sugerida por uma exaltagao das virtudes estoicas, ou ser provocada artificialmente, 

ja por motivos eugenicos, ou com fins terapeuticos, para suprimir ou abreviar uma 

inevitavel, larga e dolorosa agonia, mas sempre com previo consentimento do 

paciente ou previa regulamentagao legal. 

Interpretando os dizeres do jurista Menezes (1977), notamos que para ele nao 

deve ser dada a nenhum paciente a impressao de que ele vai morrer, mas sim que 

se trata de um problema serio e que varias medidas foram ou serao tomadas para 

cura-lo. 

O medico deve ter condicoes para transmitir confianca ao doente e esperanga 

na propria vida. Obstante o ponto de vista de Menezes essa postura nao significa 

faltar com a verdade ou enganar o doente e ao analisarmos esta otica proposta pela 

autora derradeiramente mencionada, notaremos que a atitude de confianga do 

medico, pela palavra e pela agao, de que tudo esta sendo providenciado para o seu 
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tratamentc, e muitas vezes a mensagem mais importante para estimular o 

sentimento de esperanga, presente no seu subconsciente, ainda que em estado de 

incontido sofrimento, pois, o comportamento do medico junto ao doente nao se limita 

na atencso ao seu estado fisico, mas na compreensao do seu ser como um todo, 

formado de corpo e alma, seus valores pslquicos e sociais. 

Nao podemos subestimar a dignidade do doente simplesmente por este 

encontrar-se num leito de sofrimento, muitas vezes em completa dependencia dos 

que o assistem, incapaz mesmo de controlar suas fungoes fisiologicas. 

Dentre muitas razoes pela qual a filosofia medica repele a eutanasia, como 

direito de matar, mesmo sendo com o pretexto de dar ao doente uma boa morte, 

sem sofrimento, estao as seguintes: 

• Por ser contraria a supressao da vida. Os recursos medicos atuais permitem a 

utilizagao de medicamentos capazes de eliminar a dor e de amenizar o sofrimento 

do doente, sem a necessidade de suprimir-lhe a vida. A Medicina tern a possibilidade 

de proporrionar ao doente, em estado grave irreversivel, uma boa condugao para a 

grande viagem ao desconhecido, mas que seja dentro do horario, com amor ao que 

sofre e sem ferir a Etica.Medica. 

• Em relagao ao diagnostico. O medico pode enganar-se quanto ao seu proprio 

diagnostico e a capacidade racional do organismo acometido de doenga 

consideracia grave. Em principio nao deve desanimar enquanto houver um sinal de 

vida. 

• Em relagao ao prognostico evolutivo do processo morbido. O medico nao ode 

cons idera te absoluto ao prever a evolugao da doenga, o tempo de sobrevida do 

doente ou sua incapacidade para readquirir condigoes fisicas compativeis de 
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sobrevivencia. Com muito menos razao deve considerar-se como o direito de 

desferir c golpe derradeiro, administrando ao doente um medicamento com a 

finalidade de interromper a atividade biologica ou desligando o aparelho que Ihe 

mantem a vida. 

• Em relagao aos recursos disponiveis. A palavra incuravel tern um valor 

relativo diante dos progressos da ciencia. A cada instante a Medicina ganha novos 

recursos que podem vir de encontro a necessidades de um determinado caso 

especifico. 

Neste mesmo norte dista Favero quando cita o caso de um medico trances 

que apressou a morte da propria filha acometida de difteria, por nao conter de 

recursos medicos para conter a evolugao, entao inexoravel, da doenga, e minutos 

depois recebia a promessa do soro antidifterico que Roux acabara de descobrir. 

Apos observarmos o ponto de vista de diversos autores podemos criar um 

conceito mais atual para eutanasia como sendo a ocisao indolor e sem sofrimento 

que e administrada como prevengao da morte por causas naturais no curso de 

pacientes terminals ou acometidos de doengas graves. 

1.3 Tipos de Eutanasia 

1.3.1 Quanto ao tipo de agao: 
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• Eutanasia ativa ou positiva - quando realizada ativamente, seja pela 

administragao de medicamento em dose excessiva, capaz de inibir os processos 

vitais, seja pela retirada ou interrupgao de aparelho mantenedor da vida, ainda que 

vegetativa. de um doente em tratamento, por fins de misericordia. 

• Eutanasia passiva ou negativa - quando feita pela omissao deliberada de 

utilizar recursos que provavelmente prolongariam a vida do doente, porque nao se 

inicia uma acao medica ou pela interrupgao de uma medida extraordinaria, com o 

objetivo de minorar o sofrimento, mas que seriam inoperantes para restituir-lhe a 

saude. Esta modalidade compreende duas formas: 

a) Ortotanasia - Do grego Orthos, natural, e Thanatos, morte. E a morte 

considerada natural porque ocorre sem a utilizagao de recursos terapeuticos 

capazes ce modificar a evolugao do processo patologico considerado irreversivel. As 

atengoes ao doente convergem simplesmente no sentido de proporcionar-lhe certo 

conforto e minorar-lhe o sofrimento e a dor. 

b) Distanasia - Do gr. Dis, mal, dificuldade, sofrimento, e Thanatos, morte. E a 

morte dificil, angustiada, agonica, lenta, dolorosa, que ocorre sem qualquer ajuda 

assistencial. Corresponde ao antonimo da eutanasia e nela nao sao utilizados 

recursos terapeuticos visando prolongar a vida ou diminuir a dor e o sofrimento do 

doente. 

• Eutanasia de duplo efeito: quando a morte e acelerada como uma 

consequencia indireta das agoes medicas que sao executadas visando o alivio do 

sofrimento de um paciente terminal. 
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1.3.2 Quanto ao consentimento do paciente: 

O medico nao pode atender a solicitacao do doente para que a morte Ihe seja 

antecipada, mesmo em casos de males muito traumatizantes e reconhecidamente 

incuraveis, pois tern um unico compromisso perante a Medicina, o de defender a 

vida a qualquer custo e em qualquer circunstancia. Os recursos medicamentosos 

atuais possibilitam suavizar as dores, mesmos mais atrozes, da pessoa enferma, 

permitindo ao medico suavizar-lhe o sofrimento sem interromper o curso da vida. 

Por outro lado, perante a Lei Natural, o ser humano nao tern o direito de 

dispor do proprio corpo, senao dentro dos limites da propria vida, a qual constitui 

sempre um bem, mesmo nas condicoes mais precarias. 

Eutanasia voluntaria: quando a morte e provocada atendendo a uma vontade 

do paciente. 

Eutanasia involuntaria: quando a morte e provocada contra a vontade do 

paciente. 

Eutanasia nao voluntaria: quando a morte e provocada sem que o paciente 

tivesse manifestado sua posicao em relagao a ela. 

Esta classificagao, quanto ao consentimento, visa estabelecer, em ultima 

analise, a responsabilidade do agente, no caso o medico. 

Historicamente, a palavra eutanasia admitiu varios significados. Destacamos, 

a titulo de curiosidade, algumas classificacoes : Eutanasia subita (morte repentina); 

Eutanasia natural (morte natural ou senil, resultante do processo natural e 

progressive do envelhecimento); Eutanasia teologica( morte em estado de graca); 
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Eutanasia est6ica(morte obtida com a exaltagao das virtudes do estoicismo); 

Eutanasia terapeutica( faculdade dada aos medicos para propiciar um morte suave 

aos enfermos incuraveis e com dor); Eutanasia Eugenica e economica( supressao 

de todos os seres degenerados ou inuteis); Eutanasia legal(aqueles procedimentos 

regulamentados ou consentidos pela lei) 

No Brasil, tambem em 1928, o Prof. Ruy Santos, na Bahia propos que a 

eutanasia fosse classificada em dois tipos, de acordo com quern executa a acao: 

Eutanasia-homicidio (quando alguem realiza um procedimento para terminar com a 

vida de um paciente); Eutanasia-homicidio realizada por medico; Eutanasia-

homicidio realizada por familiar; Eutanasia-suicidio ( quando o proprio paciente e o 

executante). Esta talvez seja a ideia precursora do Suicidio Assistido. 

1.4 Eutanasia e Eugenia 

Como ja foi dito anteriormente, muitas das diversas praticas executadas pelos 

povos, nao constituem eutanasia, ora pela finalidade pratica, outrora pela crueldade 

nos meios utilizados para configuragao dos mesmos. 

Reportando-se aos conceitos apresentados no inicio de nossa dissertagao, 

concluimc-s que a eutanasia e uma forma de morte suave, sem dor, dada por alguem 

que se comove e se compadece com as dores do enfermo Sabendo-se disso jamais 

poderiamos afirmar que constituem eutanasia as atrocidades cometidas pelos 

alemaes, mais precisamente por Hitler, mas sim configurando como eugenia. O que 

falta a esta ultima, e que se constitui trago diferenciador daquela, e o movel piedoso 
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que conduz a eutanasia e um meio que, quando empregado, proporcione a "morte 

suave, doce". 

Ao interpretarmos o ponto de vista de Nogueira (1995), notamos que para ele 

Eugenia e o estudo dos meios que, sob o controle social, podem melhorar ou 

deteriorar fisica ou intelectualmente a qualidade da raca nas geracoes futuras. A 

eugenia tern como objetivo unico a melhoria constante da raca humana. Como a 

eutanasia, a eugenia tambem era conhecida na Idade Antiga. Platao preocupava-se, 

e declarava em seus discursos, com a selecao dos melhores homens e melhores 

mulheres, e aconselhava aos magistrados que procurassem promover o enlace 

entre eles (melhores homens e melhores mulheres) para que gerassem sempre 

especies aperfeigoadas. 

O estudo comparativo entre estes dois temas (Eugenia X Eutanasia) e de 

suma importancia, pois, muitas vezes, a pretexto de discutir a eutanasia, autores 

modernos propoem verdadeiros pianos de eliminagao coletiva de seres humanos 

portadores de anomalias fisicas e/ou mentais. 

Na Segunda decada do seculo XX o penalista alemao Carlos Binding e o 

psiquiatra Alfredo Hache publicaram um folheto intitulado "A Autorizagao Para 

Exterminar As Vidas Sem Valor Vital", no qual interpretava que os doentes graves e 

os portadores de anomalias mentais deveriam ser eliminados, promovendo-se, 

assim, uma limpeza da sociedade, no qual o trecho mais polemico que foi visto apos 

uma breve interpretagao foi o que ele afirma que nao encontra nem do ponto de 

vista religioso, nem social, e muito menos juridico ou moral, argumentos que 

neguem a autorizagao de destruir esses seres humanos, arremedo de verdadeiros 

homens, que provocam o desgosto em todos os que os veem. 
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A autenticidade deste pensamento constitui uma das maiores farsas da 

historia da humanidade, uma das provas mais contundentes contra esse 

pensamento e que anos depois do langamento desta obra milhares de pessoas 

foram eliminadas a pretexto de purificacao da raga humana (ariana). 

Nos dias atuais muitas sao as correntes divergentes, que nao compartilham 

das ideias dos cientistas supracitados, a comegar pelo titulo da obra, uma vez que 

nao acham que existam vidas sem valor vital. E obedecendo ao mesmo rumo de 

raciocinio das correntes divergentes, e tido por pensamento que o Estado que 

defende a eugenia, na forma exposta acima, esta simplesmente pretendendo tirar de 

suas costas o peso da responsabilidade que deveria ter para com os deficientes 

fisicos e mentais, proporcionando-lhes a morte, ao inves de oferecer-lhes vida digna, 

educagao, saude, etc. 

Em estudos efetuados, foi observada uma materia na qual discorria sobre 

eutanasia o Dr. Otacilio de Oliveira Andrade, Delegado de Policia Civil de Sao Paulo, 

na qual a'irma achar que esta e correlata a eugenia, na esfera que ambas tern por 

consequencia e visam o exterminio "legal" de seres humanos. Esse rumo no qual 

dista o pensamento do ilustre delegado nao existe, por ser entendido que na 

eutanasia o objetivo e justificar a sua pratica exclusivamente respaldada no movel 

piedoso, que inexiste na eugenia.4 

4 Folha de Sao Paulo, 27 de margo 1998 "folhamundo" pag.14. 
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2.1 Eutanasia no Ambito Constitucional 
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Diante de todos os artigos que foram abordados neste trabalho sobre 

Eutanasia, na sua grande maioria, notamos um posicionamento baseado em 

fundamentos essencialmente religiosos, politicos, eticos, sociais ou economicos, 

independente dos posicionamentos, contra ou a favor. Mesmo sabendo do direito a 

vida que e constitucionalmente garantido a todos, um direito supremo, dificil se faz 

de encontrar estudos que disponham sobre o tema da Eutanasia, abrangendo 

aspectos do individuo, da pessoa como titular unica de direitos individuals, 

inalienaveis e garantidos mundialmente, pois ter-se-a de analisarmos sob a otica de 

direito pessoal hierarquicamente superior a qualquer outro, e o individuo como titular 

desse direito, tambem hierarquicamente superior ao Estado e a sociedade. 

O homem, como todas as especies se reproduzem, instinto natural de 

perpetuacao da especie, logo a vida humana e consequencia de uma lei da 

natureza, como tal uma consequencia de Direito Natural. O tema desde logo 

conformadora de qualquer lei positiva. Ja no que dista o nosso ordenamento juridico, 

podemos considera-lo como um verdadeiro hino a vida e a dignidade humana. 

Nossa lei Magna proclama o direito a vida cabendo ao Estado assegura-lo em uma 

dupla acepcao, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e digna 

quanto a subsistencia. Segundo Morais (2001): "O direito a vida e o fundamental de 

todos os direitos, ja que se constitui em pre-requisito a existencia e exercicio de 

todos os demais direitos". 

Diante do que ja foi exposto, nao se pretende advogar o direito de morrer, 

mas sim o respeito a liberdade da pessoa em decidir sobre direitos proprios e 
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inerentes a ela. A Eutanasia, divorciada das paixoes humanas e sociais, porem sob 

o aspecto juridico; a vida, como direito e garantia fundamental e a dignidade da 

pessoa humana, como fundamento da Republica Brasileira e do Estado democratico 

de Direito 

O direito a vida, a mais valiosas garantia individual prevista na legislacao, 

devera ser dado pelo biologo, cabendo ao jurista simplesmente dar-lhe o 

enquadramento legal, afinal na visao biologica, a vida se inicia com a fecundacao do 

ovulo pelo espermatozoide, resultando o zigoto ou ovo. Nossa constituicao preserva 

a vida desde a gravidez. Dista a constituicao no seu Artigo 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 (... grifos 

meus)". 

Como poderemos ver com o desenrolar desta obra que nos dias atuais, com 

todos os avancos cientificos e tecnologicos, o conceito de vida e morte ainda e 

campo de inumeros debates apaixonados. Porem nao cabe a medicina ou a doutrina 

juridica definirem, quer por tendencias academicas ou maioria de votos, o conceito 

de vida, eis que cada individuo tern o seu conceito particular que deve ser 

respeitado enquanto tratar-se da inviolabilidade da Pessoa Humana e a protecao do 

Sujeito de Direito. Mesmo sabendo de tudo isto, ainda ha barreiras. Barreiras estas 

que se atribuem a hipotese da Eutanasia Voluntaria, analisada sob a otica do direito 

individual e constitutional. A forca do argumento em favor da Eutanasia voluntaria 

esta na combinacao do respeito a liberdade e autonomia do titular da vida que se 

pretende findar e na racionalidade desta decisao. Nesta luta tenta-se o 

reconhecimento de uma morte digna, entendendo esta como aquela que nao 



prolonga a vida por meios artificiais, onde a vida se escapa lentamente apenas por 

puro apego ao corpo fisico. Nao e apenas a morte em si, mas a forma e as razoes 

que se tern para morrer, pois assim como se tern o direito de viver com dignidade, 

porque nao se ter o direito de morrer dignamente. 

A intervengao legislativa criando um regime juridico se revela necessaria, nao 

so para compatibilizar os autores da atuacao cientifica, mas tambem evitar a 

possibilidade de autonomia sobre sua vida a todo o ser humano, cedendo ao estado 

a negacao total ao dever de garantir o direito individual da pessoa em dispor 

livremente de sua vida. 

No Brasil temos uma legislacao omissa que legislou sobre o acessorio e 

evitou o principal. Por enquanto sobre o assunto existe o projeto de lei n. 125/96 

tramitando no Senado Federal. 

Das palavras discorridas por Volnei Ivo Carlin (1997) retiramos o seguinte: 

O homem tern o direito de aceitar a morte pacificamente, podendo 

abandonar os dogmas e tabus que idolatram a vida como unico bem 

supremo e absoluto, pois nem sempre este valor esta acima de outros, 

retirar de um ser humano sua dignidade, em nome de um direito absoluto, 

nao e muito diferente do que sentencia-lo a propria morte, em vida. 5 

2.2 Codigo Penal e Eutanasia 

No que tange a Eutanasia e o Codigo Penal Brasileiro em vigor discorreremos 

adiante. E valido saber que o nosso codigo penal nao especifica o delito, Eutanasia. 

Esta modalidade de delito nao pode ser caracterizada como sendo um crime proprio, 

5 CARLIN, Volnei Ivo.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Deontologia juridica 6t ica e just iga. Florianopolis: Obra Juridica Ltda., 1996. 
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pois este nao e privativo dos medicos, podendo ser tambem realizado por qualquer 

outra pessoa, tornanao-se dessa forma um crime comum. Mesmo estando 

implicitamente abrangida pela nossa legislagao, esta modalidade e crime, pois 

constitui um fato ilicito, tipico e culpavel, que se encontra sua tipificacao na parte 

especial do nosso codigo penal no seu Art. 121, paragrafo 1°, que dista o seguinte: " 

Art. 121. Matar alguem: § 1° Se o agente comete crime impelido por motivo de 

relevante valor social ou moral, ou sob o dominio de violenta emocao, logo em 

seguida a injusta provocacao da vitima (...)". Nao a que se negar que se trata de um 

tipico homicidio doloso, porem a doutrina o classifica no rol dos homicidios 

privilegiados. 

Mui'os autores expoem motivos de relevante valor social ou moral, como e o 

caso estudado, motivo que em si, e aprovado pela moral pratica como, por exemplo, 

a compaixao ante irremediavel sofrimento da vitima acometida de doenga incuravel 

ou em estado terminal. 

Apos termos feito esta explanagao sobre o codigo vigente, nos referirmos ao 

anteprojeto de lei que tramita no senado, a respeito do tema ora tratado. 

Diante do nosso estudo para confecgao deste trabalho, em analise a revista 

consulex, destacamos uma materia onde se questionava que o fato de desligar os 

aparelhos de um paciente terminal cuja morte e iminente e inevitavel podera ser 

considerado um ato legal no pais ainda neste ano. A permissao para a pratica da 

eutanasia passiva, ou morte por compaixao, esta prevista no artigo 121, paragrafo 

4°, do novo projeto que reformula o Codigo Penal brasileiro. 

Nesta mesma fonte de pesquisa temos o depoimento do eminente ministro 

Luiz Viceri-:e Cernicchiaro, que formula as seguintes afirmagoes: 
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Nao se deve insistir inutilmente na vida de uma pessoa quando a medicina 

mais pode fazer (...) a proposta da comissao para o novo Codigo Penal 

enquadra a eutanasia na categoria de exclusao de ilicitude. 

As alteracoes basicas propostas no Anteprojeto consubstanciam-se, portanto, 

nas seguintes inclusoes: 

Art. 121 § 3° - Se o autor do crime e conjuge, companheiro, ascendente, 

irmao, ou pessoa ligada por estreitos lacos de afeicao intima, e agiu por 

compaixao, a pedido da vitima, imputavel e maior de dezoito anos, para 

abreviar-lhe sofrimento fisico insuportavel, em razao da doenga grave e em 

estado terminal, devidamente diagnosticado. Pena - Reclusao de tres a seis 
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4° - Nao constitui crime deixar manter a vida de alguem por meio artificial, 

se previamente atestada por dois medicos, a morte como iminente e 

inevitavel, e desde que haja consentimento do paciente, ou na 

impossibilidade, de ascendente, descendente, conjuge, companheiro ou 

irmao. 

Em uma analise doutrinaria ao paragrafo 3°, pode-se entender como um novo 

tipo penal que tern por espeque o fato de a acao do sujeito ativo do ilicito ter tido por 

motivo uma causa nobre - a compaixao (onus subjetivo da conduta ilicita) -, ter 

decorrido de pedido da vitima, imputavel e maior (elementos objetivos 

correlacionados ao sujeito passivo), e tenha tido por escopo, tambem, o abreviar 

sofrimento fisico insuportavel, em razao da doenga grave (elementos igualmente 

objetivos diretamente vinculados ao sujeito passivo para cuja concrecao nao 

concorreu o agente), e nao como causa especial de diminuicao de pena. 

Ja o § 4°, cria uma causa de exclusao da antijuridicidade que somente incide 

se: a) a vida de alguem estiver a ser por mantido meio artificial; b) os estados 

morbidos, iminentes e inevitaveis, houver sido previamente atestado por dois 

medicos; c) haja consentimento do paciente(o que pressupoe capacidade e 
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expressar o necessario consentimento, quando entao a incapacidade de expressa 

da vontade podera ser suprida por ascendente, descendente, conjuge, companheiro 

ou irmao. 

Mas como poderiamos interpretar tamanha imensidao como e o caso de 

"Relevante valor social ou moral". De forma pejorativa poderiamos compara-las a 

outras tantas, largamente utilizadas, ora pelo legislador ora pela propria Doutrina, 

das quais menciono, apenas para relembrar: "mulher honesta", "homem medio", "ato 

obsceno", "sentimento medio de pudor", "bom costumes", etc. 

Em que pese a preocupagao doutrinaria de procurar fixar elementos objetivos 

para a afen'cao dos conceitos que insitos em tais expressoes, nao e facil a obtencao 

de um consenso a respeito do que se possa entender por "relevante valor social ou 

moral". Isso se tenta amenizar com a ajuda da Doutrina que vem em socorro do 

interprete para esclarecer: Aos olhos de Damasio de Jesus (1991): 

O motivo de relevante valor social ocorre quando a causa do delito diz 

respeito a um interesse coletivo. A motivacao e ditada em face de um 

interesse que diz respeito a todos os cidadaos de uma coletividade. O 

motivo de relevante valor moral ja diz respeito a um interesse particular. 

Outra questao que pode ficar confusa com a aprovagao do anteprojeto e a 

respeito da aplicagao da atenuante generica consignada na alinea "a" do inciso III, 

do artigo 65 do Codigo Penal (parte geral) aos casos de eutanasia enquadraveis na 

nova figura penal cogitada no § 3° do artigo 121, considerando-se o disposto no § 1° 

desse mesmo artigo; e como se devera resolver a questao, tendo-se em conta que o 

§ 1° do artigo 121, tal como se acha em vigor, estabelece uma causa especial de 
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diminuicao da pena, para o agente que cometa o crime impelido por relevante valor 

social ou moral, ou sob o dominio de violenta emogao, logo em seguida a injusta 

provacao da vitima. Nesses casos, ao tratarmos de forma especifica com Eutanasia, 

como Incidirao os dois beneficios, a atenuante generica contida na alinea "a" do 

inciso III do artigo 65, da Parte Geral do Codigo, e a causa especial de diminuicao 

de pena a que se reporta o § 1° do artigo 121. 

Conseguiremos melhor chegar a uma solucao se observarmos as aplicacoes 

das penas "in concreto". 

A incidencia das atenuantes genericas ha de ocorrer sempre; afinal a lei e 

incisiva quando preconiza que elas sempre atenuam a pena (CPB - artigo 65, 

"cabeca") Ja no tocante a causa especial de diminuicao de pena a que alude o § 1° 

do artigo 121, incidira apenas em hipoteses outras em que o homicidio nao se 

enquadre na figura tipica nova: a supressao da vida, a pedido da vitima, que tenha 

por movel a compaixao, e que colime fazer cessar sofrimento fisico insuportavel, 

decorrente de doenga grave. 

Segundo Santo Agostinho in Epistola 204,5: CSEL 57,320: "Nunca e licito 

matar o outro: ainda que ele o quisesse, mesmo se ele o pedisse sequer quando o 

doente ja nao estivesse em condigoes de sobreviver". 

Ja na otica de Joao Paulo II, Enciclica Evangelium Vitae, n° 65: 

Quando a morte se anuncia iminente e inevitavel, pode-se em consciencia 

'renunciar a tratamentos que dariam somente um prolongamento precario e 

penoso da vida, sem, contudo interromper os cuidados normais devidos ao 

doente em casos semelhantes' (...) A renuncia a meios extraordinarios ou 

desproporcionados nao equivale ao suicidio ou a eutanasia; exprime, antes, 

a aceitacao da condigao humana defronte a morte. 6 

6 SS. Joao Paulo II, Enciclica Evangelium Vitae, n° 65-. 
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2.3 Eutanasia e o Codigo Civil 

Alguns paises como e o caso da Argentina e a Alemanha, distam nos seus 

codicfbs materias sobre o tema desta obra. No primeiro pais mencionado isso se da 

no Art. 1084, ja no outro pais no Art. 844, ambos falam sobre indenizacoes pelo 

dano sofr.do. O alemao possui uma excecao: alude ao tempo provavel de vida da 

vitima para orientar a fixacao do montante e a obrigagao de se indenizar o dano 

sofrido por quern contratara servicos ao falecido. Mas como trata civilmente a 

eutanasia a nossa legislacao, no tocante a indenizagao. O codigo Civil Brasileiro 

dista sobre a indenizagao nos casos de homicidio no seu Art. 948 que a seguir 

reproduzimos: 

Art. 948. No caso de homicidio, a indenizagao consiste, sem excluir outras 

reparagoes: 

I - No pagamento das despesas com o tratamento da vitima, seu funeral e o 

luto da familia; 

II - na prestagao de alimentos as pessoas a quern o morto os devia, 

levando-se em conta a duragao provavel da vida da vitima. 7 

Se fizermos a interpretagao ao pe da letra desses textos teriamos uma 

margem de uma excessiva restrigao no que tange a responsabilidade do agente. 

Levando-se em consideragao o estado atual de evolugao, podemos afirmar os 

seguintes principios, devidamente pesquisados: 

7 CODIGO CIVIL BRASILEIRO, ed. Saraiva, 2003. 
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1- Qualquer pessoa que tenha sofrido prejuizo tern agao de reparagao, 

conforme o Titulo III do CC (dos atos ilicitos). A concubina, por exemplo, que prove o 

dano emergente da morte do companheiro; 

2- O texto do artigo 948 abarca, apenas, hipoteses especiais em que a 

necessidade de demonstrar o dano e atenuada, ou ate mesmo dispensada; 

3- O dano moral e indenizavel como dista no nosso Codigo Civil ratificando-a 

ainda, corn aura de Lei Maior, a Constituigao Federal de 88, com todas as letras, no 

seu artigo 5°, V. 

Foi diante de todos esses termos que ficaram definitivamente superadas as 

criticas a pretensao de ressarcimento baseadas na suposta "torpeza" de intengoes. 

Nao se pretende, claro, tratar a dor como mercadoria, mas proporcionar, aos 

atingidos meios economicos que propiciem a eles o lazer necessario a mitigagao de 

seu sofrimento. Sem falar, ainda, na imposigao de pena privada que, aliada as 

sangoes criminais, configura-se como fator juridico dissuasorio que pende sobre a 

cabega do eventual homicida. 

Outra eficacia dessa sangao civil, que nao pode passar despercebida, e a de 

tranquilizar os suditos do ordenamento juridico, que tern por imprescindivel a 

retribuigao do mal causado. 0 Codigo venezuelano, no seu artigo 1196, in fine, ja 

autorizara expressamente o juiz a conceder reparagao pela dor sofrida por parentes, 

afins ou pelo conjuge. Por isso, concordamos com o Dr. Erik Frederico quando 

afirma que andou bem nosso constituinte. 

Nossa jurisprudencia tern hesitado quanto a concessao de indenizagao por 

morte de Mho menor. Descabidamente. E ela nao se funda, como se pretendeu, na 

eventual capacidade de trabalho do filho, mas na construgao anteriormente 
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defendida. Este ponto de vista esta ultrapassado devido a Sumula 491 do STF, que 

ja pacificou a materia. 

Pelo disposto na CF de 88, a pretensao, jungida ao dano moral, e hoje 

imprescritivel. Nao mais ha razao para se discutir se a expressao "alimentos" usada 

pelo Codigo Civil remeteria a prescrigao quinquenal ou nao. Deixou de haver prazo 

extintivo. 

Pelo exposto, erronea seria a decisao que denegasse indenizagao sob o 

fundamento de que ao autor nao assistia direito aos alimentos. 
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CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3 

MEDICINA E EUTANASIA 

3.1 Responsabilidade do Medico Diante da Eutanasia. 

Muitos sao os casos de eutanasia espalhados pelo mundo, casos como o de 

um medico, conhecido por "Dr. Morte", que dava morte a seus pacientes diante das 

cameras, caso este que se assemelha a muitos outros observados no mundo. Esse 

caso ficou conhecido em todo o mundo, pois alem de filmar seu gesto, entregou 

essa fita para que fosse exibida nas televisoes do mundo, o que propiciou uma 

audiencia de 15,6 milhoes de televisores transmitindo esse gesto, so nos Estados 

Unidos, sem contar o resto do mundo. 

Diante deste absurdo televisionado mundialmente, colocou-se em pauta este 

assunto tao discutido e tao resistido mundialmente resistido em todo o mundo, uma 
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vez que a conduta do medico Dr. Jack Kevorkian, ao dar a morte com uma injegao 

letal ao Sr. Thomas Yourk, de 52 anos de idade, possuidor de uma doenga 

degenerafiva que paralisava todos os musculos do corpo. Mas sua notoriedade nao 

foi conquistada com esse ato, mas sim, quando em 1988, ele criou uma maquina 

que ajudava pessoas & suicidarem-se, objetivando a aplicagao da eutanasia para 

aqueles que a desejassem, somando atualmente mais de 130 pacientes que fizeram 

uso dessa maquina por ele inventada. 

Apos fazermos rnencao destes fatos, torna-se desnecessario dizer que o 

referido medico divide seu tempo, tanto em salvar vidas, como tambem em ajudar 

quern queira perde-las, e ainda encabegando uma campanha em favor da eutanasia. 

E valido saber que o Dr Morte responde a processos criminais que a justiga Ihe 

move, uma vez que praticou atos previstos na legislagao criminal da maioria dos 

paises civilizados, que entendem ser crime dar a morte, por qualquer motivo, a 

alguem. 

Na legislagao brasileira nao e diferente, pois nossos codigos proibem tal 

conduta. Entende o legislador, tratar-se de homicidio, com penas que variam de 6 a 

30 anos, com possibilidade de redugao de 1/6 a 1/3; tal redugao tern espago, pois se 

entende que estamos diante de um homicidio privilegiado, onde o privilegio aparece 

em razao de relevante valor moral, no caso presente, a piedade que aflora em razao 

do sofrimento alheio. 

Ainda hoje estamos acompanhando os trabalhos da Comissao de Reforma do 

Codigo Penal, a qual prepara um projeto de lei, a fim de modernizar nossa legislagao 

criminal e como nao poderia deixar de ser, o tema eutanasia foi amplamente 

debatido e novas orientagoes sao verificadas conforme observamos a seguir. 
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O anteprojeto em tramitacao estabelece que a eutanasia sera prevista com 

essa denominagao, o que ja e uma novidade, pois pela lei vigente o enquadramento 

do tema era feito na vala comum do homicidio, dando-lhe tratamento mais benefice 

pela forma privilegiada. 

Tambem pelo anteprojeto, alem da previsao especifica da eutanasia, verifica-

se que a pena cominada para tal delito torna-se menor, o que vem demonstrar uma 

boa vontade do legislador com o tema, todavia, ainda proibindo tal conduta. 

Embora a eutanasia continue a ser considerado crime pela Comissao de 

Reforma do Codigo Penal, ha que se observar a distincao formulada pelo legislador, 

quando toca no tema sob o angulo da ortotanasia, a qual pretende ver afastada do 

campo penal. 

Para facilitar o entendimento, prioritariamente, estabeleceremos a distincao 

entre eutanasia e a ortotanasia, vale dizer, entre a eutanasia ativa e a eutanasia 

passiva, ou ainda, entre a distanasia e ortotanasia. 

Distanasia significa o prolongamento do momento da morte do paciente, 

atraves do uso de metodos reanimatorios, ja a ortotanasia e a morte natural 

decorrente da interrupgao de tratamento terapeutico, cuja permanencia seria inutil 

em se tratando de quadro clinico irreversivel. 

Apos uma simples distingao, observa-se que o legislador, em sintonia com as 

aspiragoes da moderna medicina e inclusive da Igreja, torna a ortotanasia permitida, 

o que tern parecido a Comissao, aos juristas e a sociedade, como uma forma de 

resgate da dignidade no momento final, ou seja, a verificagao da morte digna. 

Desta forma, fica sempre como pano de fundo dessa discussao, a conduta 

daquele que da a morte, do agente, que pode ser qualquer pessoa, mas que 
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comumente, podera ser um medico, pelo conhecimento que detem ou pela facilidade 

que dispoe. 

Hoje independente de como concorreu para a morte de alguem, o medico 

cometera homicidio, devendo o julgador perquirir para a verificagao do movel desse 

profissional e em razao dessa motivagao, escolher se tal conduta, embora criminosa, 

fora contemplada com forma mais benevolente de tratamento penal, reconhecendo-

se o homicidio privilegiado ou, ao contrario, se revelado motivo que justifique 

tratamento mais severo, qualificando o homicidio, desencadeando uma pena ainda 

mais severa. 

No crime de eutanasia o agente podera ter verificado seu crime pela forma 

comissiva (conduta passiva), ou pela forma omissiva (nao conduta), agindo ou 

deixando de agir quando deveria, todavia resultando na mesma pena, se verificado o 

movel do agente. 

Na pratica, podera ainda estabelecer outro enquadramento ao gesto 

eutanasico, pois poder-se-ia estar diante de uma conduta que tenha auxiliado ou ate 

instigado o suicidio, com penas que variam de 2 (dois) a 6 (seis) anos de reclusao, 

pena que pode ser duplicada se o gesto foi por motivo egoista. 

Concluimos entao que o medico, ao praticar a eutanasia, poderia estar 

atendendo pedido de seu paciente para Ihe dar a morte, ou dar-lhe a morte sem 

consulta-lo em virtude do paciente estar impossibilitado de manifestar vontade (ex: 

estado de coma), tanto num exemplo quanto noutro, esse medico respondera por 

homicidio e o tratamento que Ihe sera destinado depende do movel do agente, ou 

ainda, fornecer para que o proprio paciente encontre a morte pelo suicidio, estando 

prevista sua conduta como auxilio ao suicidio. 
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Por derradeiro, registre-se que atrelado ao tema em comento, outro se torna 

obrigatorio, que estuda a retirada de orgaos humanos para transplante, pois uma 

das resistencias verificadas na aceitagao da eutanasia reside exatamente numa 

velada desconfianca do individuo ser visto por um medico sem escrupulos, como 

verdadeira "prateleira de orgaos humanos, prontos para o transplante", desconfianca 

que se intensifica quando dos escandalos que a midia revela, pelo desvio de corpos 

inanimados ou pelo desrespeito a fila dos receptores de orgaos para transplantes. 

Nao fugindo do tema ora abordado, ha que se encontrar um meio termo, uma 

conciliagao entre juristas e medicos, para a definicao do conceito de morte, tarefa 

dificilima, que tern apresentado suas dificuldades, pois ha descompasso, entre a 

morte verificada judiciaimente e a morte estabelecida no campo medico, vejamos a 

seguir. 

A partir do momento que o medico estabelece que o paciente esta morrendo, 

nao estando o destinatario de cuidados, nem morto, nem vivo, momento inclusive no 

qual Ihe sao retirados alguns orgaos, para o jurista, nao existe esse processo de 

morte, mas sim a morte, como momento, apresentando todas as consequencias de 

ordem judicial para esse fenomeno. Esse descompasso gera profunda desconfianca, 

quando, no caso concreto, ainda nao se verificou a morte juridica, todavia, verificada 

a morte pelo criterio medico, autorizador da retirada de orgao. 

Diante de tudo, a pergunta que nao quer calar e: Se estar-se-ia retirando 

orgao de oessoas, que embora fossem declaradas clinicamente mortas, estas, para 

o jurista ainda encontravam-se vivas? Esta resposta sera muito preocupante para 

as geragoes e geragoes que haverao de vir. 
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Por fim, presta-se esta reflexao escrita sobre a responsabilidade dos medicos 

para estimular o pensamento, a pesquisa e a solucao dessas questoes que vao 

interferir na vida dos medicos, porquanto analisada sua conduta profissional a luz da 

lei no palco da esfera judicial. Para que nao haja surpresas, que exista 

esclarecimento suficiente sobre o tema e suas diversas vertentes, tanto para juristas, 

como para o medico, em beneficio final do leigo. 

3.2 Culpa Civil e Culpa Penal 

Como nosso tema e a eutanasia, nao poderiamos deixar de consultar 

literatura que dispusesse a respeito da responsabilidade civil de um medico. Quando 

falamos em atos ilicitos, podemos tambem nos lembrar de que fato ilicito pode gerar 

efeitos civis e penais, alem de outros (administrativos, tributaries). 

Analisando o ponto de vista de Iturraspe notamos que para ele a conduta do 

medico pode ser ativa ou passiva, por acao ou omissao, e, quando danosa, pode 

gerar responsabilidade civil e/ou penal. 

Ambas tern pontos coincidentes. Pressupoem resultado danoso para o bem 

juridico considerado, a saude do paciente, a acao ou omissao desviada dos deveres 

de cuidado e a relagao de causalidade. 

Na otica de outro escritor famoso, Casabona, se faz necessario apontar as 

distingoes entre elas: A culpa penal se caracteriza por sua tipicidade, a conduta 

proibida deve encontrar-se descrita na lei penal - o que nao ocorre com o mesmo 

rigor na culpa civil; As consequencias de uma e outra sao distintas: culpa penal 

pressupoe cominagao de uma pena, enquanto a civil gera o direito de reparagao ou 
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recomposicao do dano; No terreno da responsabilidade, a penal e estritamente 

pessoal, enquanto a civil podera estender-se a outras pessoas; 

A responsabilidade civil do medico, para que se configure, pressupoe: 

• Comportamento proprio, ativo ou passivo; 

• Que tal comportamento viole o dever de atencao e cuidado proprios da 

profissao medica, tornando-se antijuridico; 

• A conduta deve ser imputada subjetivamente ao medico, a titulo de culpa ou 

dolo; 

• Que haja um resultado danoso, material ou moral; 

• Relagao de causalidade entre o ato medico e o dano sofrido. 

Para Bittencourt (1939), os elementos sao: 

• Comportamento danoso; 

• Produgao de um dano; 

• Nexo causal entre conduta e dano; 

• Culpabilidade do autor do dano. 

Nos dias atuais tornou-se frequente, em alguns tratamentos medicos, 

mormente cirurgicos, a estipulagao de clausulas contratuais de irresponsabilidade ou 

de nao-indenizar. Evidente que nao possuem nenhuma eficacia no Direito Penal, 

uma vez que o jus puniendi do Estado e exercitado haja ou nao interesse do 

particular. 

Nas amplas pautas do Direito Civil e que a questao se apresenta mais 

acentuada. Questiona-se se seria valido que medico e paciente estabelecessem 
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pacto em que este, antes de iniciado o tratamento, renunciasse a exercitar qualquer 

agao civil de responsabilidade, ou apenas limitar o alcance de possivel indenizagao. 

Ao analisarmos o norte em que dista Segundo Aguiar Dias, nota-se que ele se 

refere ao dever dos medicos de empregar todos os meios a fim de obter a cura. A 

responsabilidade medica nasce de erro manifesto. Decorre dai que o medico, em 

certo grau, goza de uma clausula tacita de irresponsabilidade, na proporgao da 

margem ce erro tolerada pela imperfeigao da propria ciencia. 

Para os juristas estando a pessoa humana fora do comercio, nunca poderao 

ser validos os contratos que a tenham por objeto. Dai serem inoperantes clausulas 

de irresponsabilidade que violem direitos inalienaveis, como o direito. 

CAPITULO 4 

EUTANASIA A SOCIEDADE E OS PAJSES 

4.1 A Sociedade e a Eutanasia 

Como ja mencionado anteriormente a eutanasia costumava ser um problema 

social em sociedades primitivas em que se eliminavam os considerados inuteis, por 

exemplo, os recem-nascidos com malformagoes e as pessoas idosas. Esta pratica 

veio, no entanto, a minimizar-se com o aparecimento do Cristianismo. 
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Com o apoio do cristianismo, cessou-se quase que totalmente ate o seculo 

XX os casos de eutanasia, vindo esta a constituir um problema social a partir dos 

anos 30 deste seculo, com principal enfase na Alemanha. 

Mesmo com o caso da Alemanha nazista, o seculo XX foi considerado o 

seculo mais civilizado. No entanto, no que tange a eutanasia, isso se demonstra de 

forma contraria. Ao contrario do que era pregada ao longo do seculo XX, a eutanasia 

nao significa civilizagao, mas precisamente o contrario o que contraria o espirito. 

Partindo do ponto de vista social a pratica eutanasica desrespeita a dignidade 

do ser humano, pois a dignidade e independente de cor, de sexo, da capacidade de 

menta e fisica dos seres humanos. 

Ao contrario das sociedades da antiguidade, nossa sociedade atual se 

distingue pelo respeito da dignidade auferida pelo ser humano, nas quais, a vida de 

uma pessoa com deficiencia era depreciada. 

Os maiores apciadores da eutanasia poderiam afirmar que o ser humano 

morre para nao sofrer, porem isso e socialmente condenado, pois o ser humano nao 

perde a dignidade ao sofrer. E ainda e valido saber que atualmente a medicina 

oferece vias mais eficientes para aliviar a dor dos doentes terminals do que a propria 

morte. A sociedade apela a eutanasia, pois e portadora de uma mentalidade que 

tern como objetivo escapar e fugir a dor independente do custo. 

Se formos ver pelo lado dos efeitos, muitos sao estes que a Eutanasia traz 

para os elementos que constituem a sociedade. 

Ao enumerarmos os efeitos, um dos primeiros a ser notado seria o do medo. 

Medo que um doente tern que os seus parentes ou o seu medico Ihe diagnostiquem 

a eutanasia quando estiver inconsciente e nao poder exprimir a sua vontade. 
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A sociedade luta com o intuito de nao ser admitida a eutanasia, nem mesmo 

a pedido do proprio doente, isto seria perigoso, pois hoje seria a eutanasia 

voluntaria, mas o passo seguinte seria pedir a eutanasia para quern nao esta em 

condigoes de expressar a sua vontade, por exemplo, o deficiente mental, o doente 

inconsciente. 

Tiramos essa conclusao a partir dos proprios debates realizados a favor da 

legalizagao da eutanasia voluntaria que tendem a dar como exemplos os doentes 

terminais inconscientes, o que revela a intengao deste grupo social a favor da 

eutanasia de ir alem da eutanasia voluntaria. 

Reportando-me agora no tocante a instituigao da familia, o fato de um familiar 

decidir a aplicagao da eutanasia a outro familiar quando este estiver numa situagao 

de inconsciencia cria nas relagoes familiares um sentimento de inseguranga, medo 

que deveria ser um sentimento de solidariedade, amor e generosidade. 

Muitos podem ser as intengoes de um familiar, alem do de diminuir o 

sofrimento de um ente querido. Na decisao desse familiar em aplicar a eutanasia a 

outro familiar pode estar em jogo elementos economicos como herangas, encargos e 

incomodos e poupanga de custos. Atualmente isso ja se reflete porque cada vez 

mais os idosos sao abandonados em instituigoes que cobram elevados pregos ao 

familiar do idoso. 

Alguns movimentos da sociedade pensam que a eutanasia corresponde a um 

sentimento de compaixao por aquele que sofre. O ponto de vista da outra metade 

contra eutanasia, isso e uma inverdade, porque decidir, praticar ou ajudar a praticar 

a eutanasia pode-se julgar que se esta beneficiando aquele a quern praticou a 

morte, mas e um ato deploravel porque se esta a decidir o que e bom e o que e mau 
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para outrem. A primeira metade toma, por exemplo, os doentes em vida vegetativa, 

isto e, inconscientes com uma lesao celebral irreversivel, ligados a um respirador 

que nao podem decidir. Do pondo de vista desta metade, eles nao consideram a 

situagao desse paciente digna de um ser humano, e como ele nao conseguiria 

exprimir sua vontade de viver ou morrer, presumem que podem decidir por ele. Ai 

vem outra indagagao que se faz. E esta pessoa doente, inconsciente desprovida de 

dignidade? A resposta dos contra eutanasia e que nao, mas o fato de ter direito a 

vida da-lhe a dignidade de pessoa, de Ser Humano que por muito que esteja doente 

nao deixa de ser um Ser Humano nem a sua vida por mais dificil que seja nao deixa 

de merecer respeito. 

Diante de tudo que ja foi visto ate este momento, tem-se uma conclusao que 

os defensores da eutanasia consideram que o direito a vida deve se colocar num 

contexto de um "controle de qualidade" podendo variar de sociedade para sociedade 

fazendo com que se trate o corpo humano como um mero objeto. Mas a outra 

parcela da sociedade estao em oposigao direta, pois objetivam que o Ser Humano e 

o seu ccrpo nao podem ser encarados como um mero objeto. O corpo e o 

fundamento da dignidade da pessoa humana. 

A eutanasia pode ser vista aos olhos da sociedade contra como um 

sentimento de egoismo social. Os defensores da eutanasia consideram que os 

invalidos em situagoes extremas convertem as suas vidas, sem sentido, em 

situagoes gravosas para os familiares e amigos, mas, tambem para os cofres 

publicos, pois supoem altissimos custos em prestagoes para a seguranga social. 

Esse pensamento mediocre se torna inadmissivel, pois a morte de Seres Humanos 

para que nao sejam um peso para os familiares ou para melhorar as condigoes 
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economicas da coletividade seria uma manifestagao de totalitarismo, ou seja, o 

sacrificio do individuo em favor da coletividade como foi o caso do regime nazista na 

Alemanha, em que se eliminava os inuteis por razoes socioeconomicas. 

Ainda nos dias atuais podem-se ver campanhas a favor da eutanasia e com o 

objetivo de aumentar a aceitacao social desta. E exatamente diante deste clima 

social que o suicidio assistido prospera e foge do verdadeiro objetivo da eutanasia, 

que suponha ser o sacrificio a favor dos outros. 

4.1 A Eutanasia no Brasil 

Como ja foi mencionado de forma retro, o Brasil, nos seus tempos mais 

primitivos, conheceu a eutanasia. Segundo o historiador Von Marthius, citado em 

uma das obras de Lameira Bittencourt, escritor ja mencionado anteriormente, que 

trata dos silviculas, detectou entre estes a pratica da eutanasia. Segundo o referido 

historiador, algumas tribos deixavam a morte seus idosos, principalmente aqueles 

que ja nao mais participavam das festas, cagas, etc. Para esses indigenas, viver era 

poder participar de festas, de cagas e pescarias, logo, aqueles que nao pudessem 

mais corteja-los nessas agoes, nao teriam mais nenhum estimulo para a vida, desta 

forma seria como uma bengao divina a morte, uma vez que a vida sem o desfruto de 

tudo aquilo nao teria mais nenhum significado. 
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Uma outra forma mostrada de eutanasia no Brasil foi a epoca da colonizagao 

como consequencia da tuberculose, molestia que naquele momento nao tinha cura e 

que conduzia os individuos a um definhamento crescente ate que chegassem a 

morte. Isso nos foi mostrado atraves da nossa literatura, por exemplo, atraves de 

poetas do romantismo que, atacados de tuberculose, pediam e deixavam-se morrer 

mais rapidamente, ja que era certa a morte. 

Essas praticas eutanasicas nao foram utilizadas apenas nas epocas 

retromencionadas, mas tambem nos dias atuais, so que nao sao divulgadas. Isso se 

faz pelo fato da nossa legislagao penal, valer-se da eutanasia apenas para fins de 

atenuagao de pena, de acordo com o caso concreto, nao desfigurando, entretanto, o 

crime de homicidio (homicidio privilegiado). Desta forma, muitas pessoas 

proporcionam a chamada "boa morte" a amigos e familiares, sem que tal fato seja 

divulgado Sabe-se ainda que ate medicos, que tern como direito etico salvar vidas 

praticam eutanasia a pedido e suplicas de pacientes irremediavelmente doentes. 

Alguns indices obtidos atraves de pesquisas publicadas na revista periodica 

"Residencia Medica" mostram que as maiores causas da eutanasia sao o cancer e a 

AIDS, seguidos da raiva. Os dois primeiros justificam sua posigao pelo fato de que, 

regras gerais, nao trazem a morte instantanea. Diz ainda a citada revista que a fase 

terminal de um paciente canceroso ou aidetico vai, em media, de seis meses a dois 

anos, periodo este em que o paciente fica submetido a rigorosos tratamentos de 

combate a dor. 
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4.3 Casos Reais de Eutanasia no Brasil 

4.3.1 Sao Paulo. 

Na publicacao da Folha de Sao Paulo de 28 de Janeiro do corrente ano de 

2004, reportam casos onde um cirurgiao, Carlos Alberto de Castro Cotti, de Sao 

Paulo, relatou ter realizado varias eutanasias, inclusive involuntarias, em seus 

pacientes, desde 1959. 

1°Relato-1959: 

Neste relato retirado desta revista, um paciente com ictericia, que nao 

conseguia se alimentar e recebia alimentacao "artificialmente". O paciente tinha 

dores e recebia morfina. "Era um absurdo mante-lo vivo naquelas condicoes", 

afirmou o cirurgiao. 

2o Relato - 1964: 

Ja neste episodio, um paciente com metastases cerebrais, pulmonares e 

intestinais generalizadas. Quando as metastases osseas o atingiram a dor era 

"violenta". 

3o Relato - sem data especificada: 

Um paciente com carcinomatose, com bloqueio de rim. "Foi muito triste 

porque era meu amigo, aproximadamente 52anos". 

4o Relato - sem data especificada: 
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Uma paciente, com idade entre 65 e 68 anos, foi operada quatro vezes em 

dois anos. Na primeira vez foi feita uma jejunostomia. No inicio ela tinha 70 kg, apos 

a quarta cirurgia, quando teve uma perfuracao intestinal devida a carcinoma, teve 

uma peritonite, ja estava com apenas 25 kg. Nesta ocasiao o cirurgiao da paciente 

solicitou ao medico que relatou o fato, que fizesse uma injegao de " M l " (solugao a 

base de fenergan, morfina e outras substancias) na paciente. Isto foi feito na propria 

residencia da paciente, apos ter sido comunicado aos filhos. "Eu fui buscar a 

medicagao e nos dois colocamos no soro. Ficamos aguardando, conversando, por 

que nos resolvemos que deveriamos estender o mais que pudessemos o sono, 

porque a paciente estava muito consciente. E foi feito". Uma das reporteres 

perguntou se a paciente sabia e se havia concordado com o procedimento. A 

resposta foi a seguinte: "Ela sabia que nao podia mais ser operada, mas nao sabia 

que ia receber o" M1 ". Quern decidiu isso foi a familia." 

4.3.2 Rio de Janeiro. 

Na mesma edigao supramencionada, foi publicada uma reportagem onde ha o 

relato das eutanasias realizadas no hospital Salgado Filho, no Rio de Janeiro, pelo 

auxiliar de enfermagem Edson Isidoro Guimaraes, em 1999. Segundo o proprio 

Edson "eu fazia isto por compaixao, para aliviar o sofrimento dos pacientes, que 

podiam ser jovens ou velhos. O metodo utilizado consistia na injegao de cloreto de 

potassio ou no desligamento do equipamento que fornecia oxigenio aos pacientes". 
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Foram apuradas 153 ocorrencias deste tipo em seus plantoes, com as modes 

ocorrendo entre as duas e as quatro horas da manna. Destas, quatro foram 

comprovadas e assumidas pelo auxiliar de enfermagem, que foi julgado e 

condenado a 76 anos de prisao, em 19/02/2000. A sua pena ja foi reduzida duas 

vezes, primeiro para 69 anos e depois para 31 anos e oito meses. Havia o 

envolvimento de empresas funerarias que pagaram entre 40 e 60 dolares norte-

americanos por paciente encaminhado. 

CAPiTULO 5 

EUTANASIA X RELIGIAO 
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5.1 Ponto de Vista das Religioes em Relagao a Eutanasia 

5.1.1 Cristianismo 

Neste ultimo capitulo do nosso trabalho, veremos de forma objetiva a posicao 

das principals religioes: 

• Catolicismo Romano; 

Diante desta doutrina do cristianismo, analisaremos os documentos mais 

significativos. Esta foi a confissao religiosa que mais se preocupou e estudou a 

questao ora abordada nesta obra, ou, falando de outra forma, a que mais publicou 

diretrizes a respeito, abordaremos alguns deles 

Ao analisarmos esta doutrina crista, evidenciamos a Declaracao sobre a 

Eutanasia de 05/05/1980 da Sagrada Congregagao para a Doutrina da Fe, como o 

mais comoleto, no qual foram extraidos para este trabalho o que Ihe havia de mais 

importante e significativo. 

Ao estudarmos esta Declaracao, notamos que para ela eutanasia, e uma 

agio ou cmissao que, por sua natureza ou nas intengoes, provoca a morte a fim de 

eliminar toda a dor. A eutanasia situa-se, portanto, no nivel das intengoes e no nivel 

dos metodos empregados. Neste documento a eutanasia e condenada duramente 

por acred :tar que haja violagao da Lei Divina, de uma ofensa a dignidade humana, 

de um crime contra a vida e de um atentado contra a humanidade. Ja no tocante ao 

valor da vida humana, esta e vista como sendo o fundamento de todos os bens, a 
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fonte e a condicao necessaria de toda a atividade humana e de toda a convivencia 

social. Os crentes veem nela, tambem, um dom do amor de Deus, que eles tern a 

responsabilidade de conservar e fazer frutificar. 

Outro documento de fundamental importancia, porem, mais recente e a Carta 

Enciclica Evangelium Vitae, de Joao Paulo II, escrita no ano de 1995. Ela 

simplesmente realga e retoma a argumentacao da declaracao de 1980, enfocando 

este prob.ema como um dos sintomas mais alarmantes da "cultura da morte" que 

avanca, sobretudo, nas sociedades do bem-estar, caracterizadas por uma 

mentalidade eficientista que faz aparecer demasiadamente gravoso e insuportavel o 

numero crescente das pessoas idosas e debilitadas. Com muita frequencia, estas 

acabam por serem isoladas da familia e da sociedade, organizada quase 

exclusivamente sobre a base de criterios de eficiencia produtiva, segundo os quais 

uma vida rremediavelmente incapaz nao tern mais nenhum valor. 

Nesta enciclica podemos encontrar tambem posicionamento contrario a 

distanasis, mencionadr nesta como uma obstinagao terapeutica, ou futilidade 

medica. Distinta da eutanasia, e a decisao de renunciar ao chamado" excesso 

terapeutico ", ou seja, a certas intervengoes medicas ja inadequadas a situagao real 

do doente, porque nao proporcionadas aos resultados que se poderiam esperar e/ou 

ainda demasiado gravosas para ele e para sua familia. 

Uma flexlbilidade ao cuidado medico foi demonstrada pelo Papa Pio XII, em 

uma daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mas homilia, para com os gravemente enfermos ou moribundos, cujo 

conteudo pode ser interpretado como se a razao natural e a moral crista 

fundamentassem, ambas, o direito e o dever de em caso de doenga grave, procurar 

o tratamento para conservar a saude e a vida. Nao obstante, normalmente alguem 



56 

esta obrigado a empregar apenas os meios ordinarios - conforme as circunstancias 

de pessoas, tempos e cultura -, isto e, meios que nao impliquem onus extraordinario 

para si ou para outrem. Obrigacao mais severa seria por demais onerosa para a 

maioria das pessoas e tornaria muito dificil a consecugao do bem superior, mais 

importante. Vida, saude, todas as atividades temporais estao na realidade 

subordinadas aos fins espirituais. 

No ano de 1957 alguns teologos moralistas norte-americanos, na introducao 

as consideracoes sobre o "movimento pela eutanasia", diziam que este movimento 

esta imbuido dos mesmos principios, da mesma falta de estima pelo sentido e valor 

da vida humana, que caracterizaram a filosofia do Estado totalitario e que resultaram 

nos horrendos assassinios em massa de pessoas assim chamadas inuteis. Notamos 

que e uma reflexao mais aos acontecimentos mais recentes, referente e 

condicionada pelas atrocidades nazistas. 

Ainda no conteudo da declaragao de 1980, pode-se notar como uma 

preocupacao pelo doente, e nao pelo desejo de desfazer-se dele. A Declaragao 

afirma que as pessoas de hoje experimentam grande angustia acerca do sentido da 

velhice extrema e da morte e tambem comegam a perguntar-se se nao tern o direito 

de procurar para si ou seus companheiros uma "morte suave", que Ihes abrevie os 

sofrimentos e que a seu ver esteja mais de acordo com a dignidade humana. Alem 

disso, os pedidos dos doentes que desejam a propria morte devem ser entendidos 

como um caso de angustiado pedido de ajuda e amor. 

O centro da discussao deslocou-se da condenagao de atos imorais para 

exortagoes a compreender e engajar-se sinceramente na tarefa de proporcionar 

ajuda para que os pedidos para morrer se tornem desnecessarios. Para os 
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pacientes, os tratamentos medicos inuteis ou os metodos desproporcionados, que 

nada mais fazem mais que prolongar o processo de morte, nao sao obrigatorios. 

Nao se pode considerar suicidio assistido ou eutanasia a recusa ou a interrupcao de 

um tratamento doloroso e excessivo. Permitir a um paciente morrer, nao significa 

mata-lo. Sao dois atos essencialmente diferentes. Alem disso, os doentes na fase 

terminal podem solicitar e obter analgesicos necessarios para aliviar as dores e 

sofrimentos, ainda que, de forma nao-intencional, possam abreviar-lhes a vida. 

A distingao entre matar e deixar morrer, questionada por muitos bioeticistas 

contemporaneos, que nao veem distingao nenhuma, esta no coragao do debate 

sobre a eutanasia na perspectiva da tradigao moral catolica. Entende-se matar como 

sendo qualquer agao ou omissao que visa causar a morte, e deixar morrer como 

sendo a nao-aplicagao ou descontinuagao de um tratamento desproporcional e 

oneroso, de maneira que a natureza possa seguir seu curso. A tradigao catolica 

defende que existe uma diferenga moral entre, de um lado, nao utilizar um 

tratamento num paciente terminal quando nada mais pode ser feito para reverter 

significativamente a progressiva deterioragao de vida, e de outro, intervir 

diretamente, para provocar a morte do paciente. Somente esta ultima agao e 

proibida. 

• A adventistas do Setimo Dia. 

Esta igreja tern um posicionamento divergente entre eutanasia ativa e 

eutanasia passiva. Ela e de acordo com a interrupgao do tratamento, desde que haja 

um consenso informal favoravel, referente a eutanasia passiva (deixar morrer). Ja no 

que tange a eutanasia ativa, ela nao se posiciona de forma oficial. 

• Igrejas Batistas 
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Na otica desta igreja, defendem o direito de o individuo tomar suas proprias 

decisoes em relagao as medidas ou tratamentos que prolongam a vida; isso deve 

ser fortalecido atraves da elaboracao de instrugoes que deixem claro como o 

paciente quer ser tratado no final da vida. Condenam a eutanasia ativa como uma 

violagao da santidade da vida. 

• Mormons (Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Ultimos Dias) 

Segundo esta igreja, a pessoa que participa de uma pratica eutanasica, 

deliberadamente causando a morte de outra que esteja sofrendo de uma condigao 

ou doenga terminal, viola os mandamentos de Deus. E sabendo que a morte e 

inevitavel ela deve ser vista como uma bengao e intencionalmente parte da 

existencia eterna. Nao existe a obrigagao de estender a vida mortal por meios nao 

razoaveis. 

• Testemunhas de Jeova 

Para aqueles que seguem a esta igreja, a morte e iminente e inevitavel, as 

escrituras nao exigem que os meios extraordinarios (e onerosos) sejam utilizados 

para prolongar o processo do morrer. A eutanasia ativa e considerada um 

assassinato que viola a santidade da vida. 

• Pentecostal 

Para esta denominagao religiosa pode-se reconhecer informalmente varias 

medidas de suporte de vida que podem ser apropriadamente interrompidas em 

pacientes com doengas incuraveis, terminals ou em estado de coma vegetativo 

persistente. Demonstra uma forte oposigao em relagao ao suicidio assistido e a 

eutanasia ativa. 

• Reiormada (Presbiteriana) 
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Esta igreja, tambem muito conhecida como Evangelica, afirma que nao e 

necessario prolongar a vida ou o processo do morrer de uma pessoa que esta 

gravemente doente e que tern pouca ou nenhuma esperanca de cura. Permite a nao 

utilizacao ou interrupgao de sistemas de suporte de vida para que o paciente tenha 

uma trajetoria natural em diregao a morte. A vida nao deve ser prolongada 

indevidamente por meios artificials ou medidas heroicas, mas tambem nao deve ser 

diretamente abreviada. 

5.12 Budismo 

Fundada na India, por Siddharatha Gautama (480-400 aC), contando, hoje, 

com aproximadamente 500 milhoes de adeptos. Gautama, pessoa iluminada aos 35 

anos de idade e desde entao passou a ser conhecido como Budda. Esta palavra 

vem da raiz Buddh, que significa despertar, conhecer, ir as profundezas. Seus 

seguidores acreditam que a instancia autoritativa e a ordem dos monges, mesmo 

sabendo que Budda nao deixou sucessores e nao existe uma autoridade central em 

questoes de doutrina e etica. 

Para todos os budistas seu objetivo e a iluminacao (nirvana), que e um estado 

de perfeicao moral, que pode ser auferido por qualquer ser humano que siga aos 

ensinamentos de Budda. O budismo nao tern um ser superior, melhor dizendo, eles 

nao admiram a um Deus, pois, Budda nao foi Deus nem um deus, mas sim, um ser 

humano que atraves da meditacao obteve iluminagao completa e mostrou o caminho 
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do despertar espiritual e da liberdade. Diante disto tiramos a conclusao de que o 

budismo nao e uma religiao de Deus, mas uma via nao-ateista. Os budistas evitam 

entrar na questao de um criador de tudo. Eles encaram como uma filosofia de vida, 

acreditam que a salvagao e a iluminacao sao conquistadas pela remogao das 

impurezas e Husoes por meio de uma vida de meditagao. 

Os iaponeses vaiorizavam mais a paz da mente e a honra da vida do que 

uma vida longa. Eles nao se interessam se o corpo vive ou morre, mas se a mente 

pode permanecer em paz e harmonia consigo mesma. 

A palavra que corresponde a eutanasia em japones e de origem budista. 

A lei japonesa nao penaliza o suicidio; entretanto, considera um crime auxiliar 

um suicida ou incentiva-lo. Em situagoes normais, nao pode haver nada mais sabio e 

prudente :ue isso, pois a pessoa saudavel deveria ser incentivada a viver e fazer o 

maximo possivel com sua vida. Mas, nas situagoes em que se exige songenshi 

(morte com dignidade), o fato de uma pessoa estar enfrentando uma morte iminente 

e que faz com que seja moralmente aceitavel assisti-la em seu suicidio, em 

particular se o motivo for a compaixao. 

Para os japoneses existe o suicidio do samurai, que em outras palavras pode 

ser visto como uma forma de eutanasia, pois o codigo samurai incluia uma 

disposigao a esta. Nestes casos, o kaishakunin (assistente), permaneceria ao lado 

do samurai, enquanto este tranquilizava sua mente e se preparava para o suicidio. O 

kaishakunin tinha o papel de fazer a assistencia do suicidio, pois este era feito com 

um corte na regiao do abdomen e posteriormente o proprio suicida se decapitava. 

Caso a segunda parte nao fosse possivel ser feita sozinha, o kaishakunin tinha o 
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dever de cortar-lhe o pescoco para terminar com sua dor, dando-lhe o golpe de 

misericordia. 

A eutanasia muitas vezes era de fato o equivalente moral do suicidio samurai. 

As razoes para o suicidio do samurai eram: 

• Evitar a morte inevitavel por maos de outros; 

• Escapar de um periodo mais prolongado de dor insuportavel ou de sofrimento 

psicologico, pois nao podiam continuar a ser membros ativos e uteis para a 

sociedade. 

Sao justamente estas as situagoes em que atualmente se deseja a eutanasia: 

• Para evitar uma morte inevitavel por maos de outros; 

• Para evitar um longo periodo de dor ou de sofrimento, por nao poder ser mais 

um membro ativo e util para a sociedade. 

Mas como poderiamos fazer a distingao de suicidio e eutanasia na cultura 

budista? O budismo diferencia de acordo com a essencia da situagao da pessoa. E 

essencial saber se a pessoa sujeita a eutanasia esta consciente. Nao estando 

consciente, necessario se faz que tenha sido feito um testamento em vida. Por outro 

lado, uma vez que a consciencia se dissociou permanentemente do corpo, o 

budismo nao ve razao para continuar nutrindo ou estimulando o corpo, que nao e 

mais uma pessoa. 

Desde 1932, nunca foi aplicado um dos mais importantes precedentes legais, 

relacionacio as questoej, da morte e do morrer ate o momento. O caso e usualmente 

citado como sendo a "Decisao da Corte Suprema de Nagoya de 1962". Diz respeito 

a um jovem que atendendo ao pedido do pai em estado terminal, para poupa-lo da 
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dor e sofrimento, Ihe preparou leite envenenado para beber. Este jovem incentivou 

sua mae, que nao sabic- que o leite estava envenenado, a administra-lo ao marido. 

No julgamento, a corte identificou seis condicoes que devem ser preenchidas 

para se ter permissao legal para a pratica da eutanasia: 

• A onfermidade e considerada terminal e incurave! pela medicina atual e a 

morte e iminente; 

• O paciente deve estar sofrendo de uma dor intoleravel, que nao pode ser 

aliviada; 

• O ato de matar deve ser executado com o objetivo de aliviar a dor do 

paciente; 

• O ato deve ser executado somente se o proprio paciente fez um pedido 

explicito; 

• Cabe ao medico realizar a eutanasia; caso isto nao seja possivel, em 

situagoes especiais sera permitido receber assistencia de outra pessoa; 

• A eutanasia deve ser realizada utilizando-se metodos eticamente aceitaveis 

Sendo cumpridas essas condigoes, parece nao haver razao moral para se 

opor a pratica da eutanasia. Nesse caso, a Suprema Corte de Nagoya decidiu que 

os quatro primeiros criterios foram honrados, mas os dois ultimos nao. Devido a isso 

o jovem foi condenado a quatro anos de prisao. O codigo penal japones preve 

punigoes severas, pena de morte ou prisao perpetua, para o homicidio de 

ascendentes; contudo, no caso especifico, a Corte sentiu que o desejo de honrar 

seu dever filial de seguir as diretrizes verbalizadas pelo pai era evidente, e aplicou-

Ihe uma sentenga mais leve. 
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Outra questao muito discutida no Japao e a relagao entre as drogas que 

suprimem a dor e o prolongamento da vida e a aceleragao da propria morte. A 

Associagao para a Morte com Dignidade, sugere a administragao das drogas que 

suprimem a dor, mesmo que acelerem a morte do paciente. Para os budistas e 

desejavel o alivio da dor e a questao primordial nao e se a morte e acelerada ou 

nao. Quando fosse o caso da dor ser extrema, e so drogas fortissimas pudessem 

suprimi-la, tertam que decidir entre: 

• Nao fazer qualquer tratamento; 

• Administrar drogas contra a dor que so turvam ou confundem a mente do 

paciente; 

• Aplicar um tratamento que acelere o fim, mantendo iucida a mente. 

Diante deste caso, o budista colocaria em pratica a primeira situagao, onde 

seria usada a via mais natural: nao tentar qualquer tratamento. Caso a mente do 

paciente seja incapaz de concentrar-se ou de estar em paz por causa da dor, o 

budista ercolheria a terceira alternativa antes da segunda, porque a lucidez de 

conscience no momento da morte e muito importante para o budismo. 

A etica medica e contra a ideia de interromper a vida de uma pessoa, tendo a 

preference, prolongar os processos biologicos fisicos da vida, sem se preocupar 

com a qualidade mental dessa vida. E exatamente neste momento que a medicina 

ocidental materialista entra em confronto com o ponto de vista budista. Segundo a 

Corte Suprema de Nagoya, nao ha de que se atribuir ao medico a "responsabilidade" 

da morte do paciente, pois os pacientes potencialmente elegiveis para a eutanasia 

morreriam de qualquer forma em pouco tempo, e o medico nao tern culpa alguma. 
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Para os adeptos do budismo o que mais interessa e a concessao ou nao da 

pessoa da responsabilkiade por sua vida e destino. Para o principio deles, tudo que 

for feito contra a vontade do individuo que tern a decisao pessoal quanto ao tempo e 

a forma de morrer, ou seja, tudo que for feito de forma tal que venha a obscurecer a 

mente de quern esta morrendo ou para impedi-lo de fazer a escolha, constitui uma 

violacao de principios budistas. 

Os budistas acreditam no Karma e no renascimento, tendo assim uma 

profunda influencia nas suas atitudes em relagao a natureza vivente, fazendo com 

que os budistas nao distingam entre a vida humana e outras formas de vida. 

Ainda tratando deste assunto, para os budistas a questao do transplante de 

orgaos e moralmente refulgado, pois acreditam que a diminuigao gradual do calor 

corporal deve ser sentida no processo do morrer, e que apressar isso e remover 

orgaos de um corpo ainda quente nao e um fim de vida esperado. 

Por fim notamos o tamanho da enfase que e dada ao estado de consciencia e 

paz no momento da morte nao existindo ainda uma oposigao a eutanasia ativa e 

passiva, que podem ser aplicadas em determinadas circunstancias. 

5.1.3 Judaismo. 

Embora existam poucas discussoes que sejam especificamente de etica no 

judaismo nascente, a Biblia e o Talmud estao repletos de material com relevancia 

etica. Este ultimo e uma compilagao da halakhah (lei judaica, uma combinagao da lei 
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oral e escrita) e aggadha (estorias, lendas e contos historicos do judaismo 

nascente), de assuntos legais e rituais com discussoes teologicas e eticas. 

A questao de qunndo precisamente termina a vida humana e muito discutida 

entre os bioeticistas judeus contemporaneos. Para a medicina moderna, a morte 

encefalica e o criterio verdadeiro de morte, mas nos escritos do judaismo tradicional 

temos o criterio baseado na respiragao e parada cardiaca. A parte contraria acredita 

que para determinar a morte, esta deve ser interpretado literalmente, ou seja, a 

cessacao de reflexos espontaneos, batimentos cardiacos e respiragao. 

Qu?ndo observadas as evidencias a respeito do homicidio eutanasico, entre 

os judeus, nota-se que o doente terminal nao tern o seu fim apressado, 

independente de se ele estiver sentindo dores, e se poderia ser aliviada. Para eles o 

moribundo ainda e uma pessoa viva, mesmo sendo ele um paciente em estado 

terminal, mesmo diante de muita dor e de solicitagoes de acabar com tudo, esta 

pratica nao e permitida segundo o judaismo. Caso acontega o medico que objetivou 

a eutanasia respondera por crime de assassinate 

E valido salientar que a decisao nao viria da propria pessoa doente, mas sim, 

as autoridades rabinicas usariam suas capacidades para interpretar a Torah e 

relaciona-la a vida cotidiana, para chegar a uma decisao. 

Diante do que fo; visto sobre o judaismo, notamos que mesmo nos casos de 

estremo sofrimento, o homicidio eutanasico, na perspectiva judaica, nao pode ser o 

objetivo de nenhuma intervengao. Mesmo no caso em que a cura nao pode ser 

conseguica, o cuidado com o paciente e exigido ate o final da vida. 

Em resumo, a posigao judaica em relagao a eutanasia e de preservagao da 

vida ate que chegue o momento final. O medico serve, como um meio de Deus, para 
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preservar a vida humana, sendo-lhe proibido, arrogar-se a prerrogativa divina de 

decisao entre a vida e a morte de seus pacientes. A halakhah distingue entre o 

prolongamento da vida do paciente, que e obrigatorio, e o prolongamento da agonia, 

que nao o e. Se o medico esta convencido de que seu paciente seja goses (em 

estado terminal), e podera morrer em tres dias, pode suspender as manobras de 

prolongamento de vida e tambem o tratamento nao-analgesico. Em sintese, a 

halakhah proibe a eutanasia ativa, mas admite deixar morrer um paciente em certas 

condicoes. 

5.1 4 Islamismo 

Esta e a mais jovem e tambem a ultima das grandes religioes do mundo, e 

ainda foi a unica que surgiu depois do cristianismo (Maome - 570-632 dC). 

Islamismc significa (literalmente, significa "submissao a vontade de Deus"). Calcula-

se hoje que a populagao mugulmana mundial alcance a casa de um bilhao, quase 

um quinto da humanida 1e. 

No tocante a muitos casos, inclusive ao direito a vida, foi proclamada em 19 

de setembro de 1981, na sede da UNESCO, pelo Secretario-Geral do Conselho 

Islamico para a Europa ; a Declaracao Islamica dos Direitos Humanos que se baseia 

no Corao e na Suna (tradigao dos ditos e agoes do Profeta), e foi elaborado por 

juristas mugulmanos e representantes de movimentos e correntes de pensamento 

islamico, e ao interpretarmos esta, notamos que para esta Declaragao a vida 
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humana e sagrada e irwiolavel e devem ser envidados todos os esforgos para 

protege-la. Em particular, nenhuma pessoa deve ser exposta a lesoes ou a morte, a 

nao ser sob a autoridade da lei e durante a vida e depois da morte, deve ser 

inviolavel o carater sagrado do corpo de uma pessoa. Os crentes devem velar para 

que o corpo de um falecido seja tratado com a solenidade exigida. 

Na vista do islamismo, a pessoa humana e criatura de Deus e ainda seu 

representante na terra. Para eles respeito a pessoa e tao importante que a vida de 

uma unica pessoa e quase tao valiosa como a vida de todo o genero humano e de 

sua posteridade, come se mostra no verso do Suna supramencionada, que se 

alguem matar uma pessoa isto deve ser considerado como se tivesse matado todas 

as pessoas. E se alguem mantiver com vida outra pessoa e como se tivesse mantido 

com vida todas as pessoas. Ja no tocante ao suicidio Suna se mostra para que nao 

mateis a vos mesmos, pois, Deus procedera misericordiosamente convosco!. 

Diante da otica medica islamica e ainda do ponto de vista do Codigo Islamico 

de Etica Medica, o medico jura e deve proteger a vida humana em todos os estagios 

e sob quaisquer circunstancias, fazendo o maximo para liberta-la da morte, doenca, 

dor e ansiedade. 

Ja se nos referirmos as caracteristicas do medico, e dito que ele deve saber 

que a vida e de Deus, dada somente por Ele e que a morte e a conclusao de uma 

vida e o comego de outra. A morte e uma verdade solida e e o fim de tudo, exceto de 

Deus. Na sua profissao o medico e somente um soldado da vida defendendo-a e 

preservando-a da melhor forma que pode ser feita e com o maximo de sua 

habilidade. O papel do medico e o de ser um catalisador atraves do qual, Deus, o 
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curador, preserva a vida e a saude. O medico e simplesmente um instrumento de 

Deus para aliviar as doencas do povo. 

Ainda no Codigo Islamico de Etica Medica, sobre o valor da vida humana e 

eutanasia, pode ser notado que a vida humana e sagrada e nao deve ser tirada 

voluntariamente, exceto nas indicagoes especificas de jurisprudencia islamica, as 

quais estao fora do dominio da profissao medica. O medico nao tirara a vida, mesmo 

quando movido pela compaixao. O medico, na defesa da vida, e aconselhado a 

perceber os limites, e nao transgredi-los. Se for cientificamente certo que a vida nao 

pode ser restaurada, entao e uma futilidade manter o paciente em estado vegetativo 

utilizando-se de medidas heroicas de animagao 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 paoente. Declarar uma pessoa morta e uma 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 relagao ao paciente incuravel, o medico fara 

o melhor para cuidar da vida, prestara bons cuidados, apoio moral e procurara livrar 

o paciente da dor e afligao. 

Por fim, chegamos a conclusao que os islamicos tern a concepgao da vida 

humana como sagrada, aliada a limitagao drastica da autonomia da agao humana, 

proibem a eutanasia, bem como o suicidio. O medico e um soldado da vida. Os 

medicos nao devem tomar medidas positivas para abreviar a vida do paciente. Se a 
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vida nao pode ser resiaurada e inutil manter uma pessoa em estado vegetativo 

utilizando-se de medidas heroicas 

CONCLUSAO 

Feitas estas consideragoes, pode-se afirmar, sem receio algum, que a 

Eutanasia e tao antiga como a vida em sociedade, que ela nasce do primado de que 

a vida em seu termino deve ser cercada de cuidados e amenizagoes. 

O homem questiona sobre a sua finitude, mas nega-se a aceitar a forma e 

quando ela ocorrera, tentando abranda-la o maximo possivel, uma vez que a 

caracteristica da Vida e nascer, viver e consequentemente, morrer. 

Quanto as religioes, analisadas no presente trabalho, consagram a aceitagao 

de algum tipo de Eutanasia. E entende-se que, um dos fatores da nao positivagao da 

Eutanasia, implica em posturas religiosas. Essa nao pode ser aceita, devido estar 

claro em nossa Carta Magna a liberdade ao culto, subentendendo-se que o nao 
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culto, tambem e um direito. Nesse caso, nao pode nossa constituicao excluir as 

pessoas sem credo. 

Algumas religioes;, principalmente as cristas, entendem que a vida e um dom 

divino, que Deus a deu e somente ele tern o direito de tira-la. Posigao esta, no 

minimo, contraditoria, uma vez que o termino natural da vida ocorre em funcao de 

alguma enfermidade, e, dessa forma, a pessoa doente nao poderia sofrer nenhum 

tipo de iniervencao humana, pois estaria indo contra a vontade de Deus. Aceitar a 

um tratamento, seria o mesmo que rejeitar o chamado divino. 

A propositura da Eutanasia nao visa exterminar humanos, como ocorreu na 

Segunda Guerra Mundial - modalidade Eugenica - onde quern nao fosse da raca 

Ariana, nao merecia vivar, era impuro e inferior. A Eutanasia visa o respeito ao ser 

humano, evitando sofrimento e tortura ao seu termino. 

Frequentemente, estamos diante de noticias externando a falta de leitos 

hospitalarss, sendo que muitos estao ocupados por pacientes terminals, onde o 

Estado continua a fazer investimento, mantendo vivas, verdadeiras carcagas 

humanas em decomposigao, em estado agonizante e terminal. E, em alguns casos, 

constata-se que a sociedade que negou dignidade a esse paciente, quando em 

condigoes de efetivamente viver, hoje Ihe oferece tecnologia de ultima geragao para 

mante-lo vivo. E imports nte destacar que a vida humana nao merece economia, mas 

ao inves de gastar quantias altissimas em casos irrecuperaveis, o dinheiro poderia 

ser investido em outros ramos da saude publica. 

Nota-se a preocupagao quanto a possiveis questoes que envolvam as 

sucessoes de bens e direitos onde familiares, interessados na heranga, 

ocasionaham, conjuntamente com profissionais da area da saude, a morte de 
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alguem em beneficio proprio. Tal afirmacao nao merece consideragao, uma vez que 

mesmo nao estando positivada a Eutanasia, nada impede que profissionais e 

familiares, em comunhao de esforgos, obtenham tal resulcado, sem deixar qualquer 

resqulcio do crime praticado. Alem do mais, tal ato seria crime, pois estaria contra os 

principios da pratica da Eutanasia. 

As descobertas inovadoras devem ser utilizadas, sem duvida alguma, em prol 

da vida, e essa, em toda as suas peculiaridades. 

Atualmente, estamos diante do processo da morte, em passar por situagoes 

indignas para o ser humano, que, ironicamente, possui o direito a vida digna e a 

morte indigna. 

Sabendo-se , em ultimo momento, que nao foram encontrados subsidios para 

que a Eutanasia nao passe a ser um direito do Homem, apoiado no principio 

constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, tal normatizagao merece atengao, 

uma vez que nao sera imposta, mas, sim, possibilitada a quern tiver interesse, 

contribuindo, dessa forma, para a aplicabilidade da Constituigao Federal, que deve 

ser vista a partir de um novo paradigma - o da vida com bem individual e por cada 

um possivel de disponibilidade - e nao mais sob o paradigma da vida como bem 

divino e indisponivel, como o trato a constituigao patria. 

O estado deve proporcionar o Direito a vida, no tocante do viver digno, nao 

podendo o Estado omitir-se. 

A dignidade deve ser proposta pelo Estado no sentido de proporcionar Vida e 

garanti-la. 

Entretanto, a vida indigna e fato de total responsabilidade do Estado, nesse 

caso, o estado omisso. 
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Em casos de paciente terminais, o estado nao tern o Direito de impor uma 

condigao indigna ao paciente e/ou familiares, responsaveis, decidirem no tocante de 

seu termino, resguardando-se ao direito de continuar a usufruir a Vida digna, 

proporcionada pelo Estado. 

O Estado, enquanto provedor de Dignidade da Vida, deve direcionar todo os 

esforgos no combate a mazelas humanas, como e o caso de milhoes de famintos, 

moradores de rua e outros miseraveis em condigoes que atentam contra a Vida 

digna. 

O simples fato de o ser humano querer poupar-se de sofrimento, frente a 

morte inevitavel, nao deve ser visto como afronte a Constituigao Federal, no tocante 

do direito a Vida. 
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