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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A eutanasia sendo um tema tao intrigante e causador de muita polemica onde quer que seja 

mencionada, independente de credo raca ou cor, ja fora praticada muitas vezes por diversos 

povos na historia da humanidade. Esta se caracteriza como sendo a morte provocada por um 

ato comissivo ou omissivo de uma pessoa em sue semelhante, que se encontra em situacao tal 

que nao mais presa por sua vida, sofrendo devido a uma enfermidade incuravel, tendo com 

escopo abreviar as agonias e dores que advem deste mal. Atualmente, em todo mundo. a 

eutanasia e discutida e questionada constantemente, muitas vezes sem se chegar a lugar 

nenhum, discussoes essas que englobam, humana, os possiveis constrangimentos causados a 

sociedade em decorrencia da pratica da eutanasia. Em alguns paises ainda nao se conseguiu 

chegar a um veredicto e ata o momento percebe-se uma acirrada guerra entre a sua legalizacao 

e a sua proibicao. Existem paises os quais, perante tal fato, as legislates existentes nao 

aplicam pena alguma a pratica da eutanasia, nao, configurando-a como crime, na legislacao 

brasileira ela e tida como homicidio, mas, tendo aquele que a pratica, a possibilidade de ter 

uma pena atenuada nos casos em que tal pratica venha embasada de "relevante valor moral". 

As opinioes a respeito do assunto sao das mais diversificadas, Os que sao favoraveis citam o 

direito que o individuo possui de escolher a respeito do que lhe convem e o que achar melhor 

para si. Os que a negam, prende-se no argumento de que nao cabera ao proprio homem, decidir 

sobre a sua vida ou a de seu semelhante, deliberadamente. 

Palavras-Chaves: humanidade, vida, agonias, dignidade, opinioes, homicidio. 
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INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esse trabalho tem como objetivo estabelecer as definicoes e os criterios legais relativos 

a eutanasia e a sua pratica, debatendo os pontos de vistas que divergem quanto aos aspectos 

eticos e juridicos no atual contexto legal brasileiro e estrangeiro. Demonstrando de forma 

singela a evolucao historica e os tipos de eutanasia existentes, procurando tambem estabelecer 

um parametro entre os argumentos levantados entre os pros e contras a praticas da eutanasia. 

Buscando ainda estimular o debate e agucar a revisao de alguns conceitos, citando os 

posicionamentos dos doutrinadores, mencionando os argumentos favoraveis e contrarios a 

eutanasia consoante a sua classificacao como a ativa e passiva, e seus reflexos no Direito 

Penal, Civil e Constitucional. 

0 estudo elaborado neste trabalho consistem em uma incursao ao universo do direito de 

matar e do direito de morrer, popularmente chamado de eutanasia. Apresentando o tema uma 

serie de controversias, duvidas e interrogacoes, trazendo em seu bojo a fatidica realidade da 

morte. 

Busca-se apresentar uma serie de dados, atraves de teorias favoraveis e contrarias a 

aplicacao da eutanasia que possibilitarao, sem esgotar o tema, a formacao de conceitos e 

conhecimentos acerca do assunto a ser enfocado, permitindo uma melhor analise etica e 

juridica do mesmo. 

No primeiro capitulo fora abordado os conceitos sobre a eutanasia, o verdadeiro sentido 

do termo, do vocabulo EUTANASIA, demonstrando as diversas opinioes dos doutrinadores a 

respeito, juntamente com o demonstrative de um sucinto historico da existencia da eutanasia 

nos diversos povos desde o inicio dos tempos. Em seguida demonstro os tipos catalogados de 

eutanasia e os seus respectivos conceitos. 
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No segundo capitulo pretendo enfatizar a influencia da etica para com o assunto, de 

modo que seja possivel melhorar a compreensao do tema e suas relacoes com a sociedade. 

Consta tambem neste capitulo a questao da bioetica, tema muito importante que versa a 

respeito de uma selecao de um grupo seleto de individuos que fossem perfeitos, esclarecendo 

qualquer duvida e respeito do seu conceito e de seu surgimento, tendo tal assunto grande peso 

neste estudo. Em seguida tratarei das questoes que se referem aos posicionamentos favoraveis 

e contrarios a eutanasia. 

No terceiro capitulo demonstra-se os posicionamentos juridicos brasileiros em tres 

esferas, a saber: civil, penal e constitucional. avaliando as penalidades impostas para a pratica 

por cada ramo, demonstrando com mais veemencia a questao relacionada ao direito 

constitucional, que trata o tema como relacao intima a dignidade humana. 

Por fim, o quarto e ultimo capitulo deste trabalho traca um demonstrative das diversas 

legislacoes existentes pelo mundo que tratam da eutanasia como sendo ou nao um direito 

possivel de ser exercido por aquelas pessoas que nao mais pretendem gozar do direito a vida, 

trazendo tambem um quadro atual a respeito do assunto em algumas nacoes que perm item ou 

que ja permitiram a eutanasia. 
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CAPITULOzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

A EUTANASIA 

1.1 Definicao De Eutanasia 

A eutanasia, em sentido estrito, pode ser definida como sendo a acao ou omissao 

destinada a provocar a morte de um ser humano com a finalidade de suprimir seu sofrimento, 

pondo fim a vida propria ou alheia. 0 termo eutanasia significa a morte deliberada causada a 

uma pessoa que sofre de uma enfermidade incuravel ou muito penosa, para suprir a sua agonia, 

o seu antonimo e distanasia, definida como morte lenta, ansiosa e com muito sofrimento. 

Juridicamente, compreende-se como sendo o direito de matar ou de morrer, em 

decorrencia de razao que venha a justificar tal ato, em regra, por medida de misericordia ou 

selecao natural, a eugenia. Segundo Morselli, "a eutanasia e aquela morte que alguem da a 

outrem, que sofre de uma enfermidade incuravel, em decorrencia da suplica feita por esta, para 

abreviar agonia muito grande e dolorosa" MENEZES (p.39, 19979) 

Para Pinam y Malvar "a eutanasia e aquele ato em virtude do qual uma pessoa da morte 

a outra, enferma e incuravel, ou aqueles acidentados que se encontram com dores crueis, a seu 

rogo ou requerimento e sob impulsos de exacerbado sentimento de piedade e humanidade" 

MENEZES (p. 39/40, 1997). 

Dessa forma, seja qual for a definicao da palavra eutanasia, e valido ressaltar que as 

muitas definicoes a respeito do tema sao embasadas de acordo com as concepcoes de cada 

autor, ou seja, conforme a sua formacao cultural, etica, moral,religiosa e juridica. 
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1.2 A Origem da Palavra Eutanasia 

E termo eutanasia possui origem derivada do grego, EU que significa (bom) e 

THANATOS significando (morte), popularmente e definida como, a boa morte, morte 

tranquila, morte doce, indolor. A expressao teve origem no seculo X V I I , quando o filosofo 

Ingles Francis Bacon utilizou-a como designacao de funcao medica, ao expressar-se: "o 

medico deve acalmar os sofrimentos e as dores nao apenas quando este alivio possa trazer a 

cura, mas tambem quando pode servir para procurar uma morte doce e tranquila". 

1.3 A Eutanasia na Historio dos Povos 

Diversos povos, como os celtas, por exemplo, tinham por habito que os filhos 

matassem os seus pais quando estes estivessem velhos e doentes. Na India os doentes 

incuraveis eram levados ate a beira do rio Ganges, onde tinham as suas narinas e a boca 

obstruidas com o barro. Uma vez feito isto eram atirados ao rio para morrerem. 

Na Biblia pode ser encontrada uma situacao que caracteriza a eutanasia, no segundo 

livro de Samuel. Assim, descreve-se o primeiro caso conhecido de eutanasia na luta entre 

filisteus e israelitas, por ocasiao da morte do rei Saul, de Israel, que quando ferido na batalha. 

lancou-se sobre a propria espada e, sem morrer, pediu a um amalequita que Ihe tirasse a vida 

(2 azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
 Samuel, capitulo 31 , versiculos 1 a 13). 

Entre os gregos, era de costume que aquelas pessoas classificadas como: monstros e 

deformados, em Esparta, eram atirados do alto do monte Taijeto. Embora Hipocrates (460-377 
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a.C.) sentenciasse no seu juramento: "a ninguem darei, para agradar, remedio mortal nem 

conselho que conduza a perdicao". 

Todavia, na Grecia, os cidadaos de mais de 60 anos eram envenenados ou aconselhados 

a faze-lo. Mas, ao contrario de Hipocrates, Herodoto afirmava que "quando a vida e muito 

opressiva para o homem, a morte se converte em refugio". 

O celebre filosofo Platao, em uma de suas obras mais conhecidas "A Republica". 

afirmava que: 

Estabelecera em nossa Republica 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. NOGUEIRA(p.43,1995) 

Por ordem do imperador e seu ex-discipulo Nero,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Seneca praticou a eutanasia. 

inicialmente atraves da sangria, depois ministrando sicuta, e finalmente, sufocando os 

enfermos numa sauna. 

Na antiga Roma, nao se enchergava o direito ao proprio corpo como um direito de 

propriedade, tutelando-se, porem, o corpo do individuo contra as agressoes alheias. Fustel de 

Coulanges, comentando o que se passava em Roma, observa: "O Estado tinha o direito de nao 

permitir cidadaos disformes ou monstruosos. Por conseqiiencia, ordenava ao pai a quern 

nascesse semelhante filho que o matasse". NOGUEIRA (p.43,1995). 

Na Idade Media, o Direito Canonico equiparava o suicidio ao homicidio por constituir 

um crime contra Deus, de tal modo que o Concilio de Praga (563 D.C.) aplicava a sancao 

penal ao cadaver do suicida, proibindo atos religiosos em sua memoria. Este devia ser 

suspenso pelos pes e arrastado pelas ruas, com o rosto no chao. 
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Os guerreiros medievais carregavam consigo uma lanca pontiaguda - a misericordia -

com o intuito de darem fim sem sofrimento a vida dos seus companheiros gravemente feridos 

nos campos de batalha. 

Foi somente com o surgimento do movimento humanista e da teoria iluminista do 

seculo XVI I I , principalmente a partir de Montesquieu e Beccaria, que ficou demonstrado o 

absurdo logico em definir o suicidio como crime. 

Conforme doutrinava Beccaria em sua famosa obrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Dos Delitos e das Penas": "O 

suicidio e um delito que parece nao poder admitir uma pena propriamente dita ja que ela so 

pode recair sobre os inocentes ou sobre um corpo frio, insensivel e sem vida". Nao causando 

nenhuma impressao nos vivos, sugeria-se com isso que as penas fossem pessoais.O grande 

filosofo Nietzche, postulando a criacao de uma raca de homens "super-homens" 

(Ubermensch), defendia que os individuos doentes apresentavam-se como um grande perigo 

para a humanidade. Por sua vez, Napoleao mandou matar, piedosamente, pelo opio, todos os 

soldados contaminados pela peste para que esta nao atingisse os demais, o que foi prontamente 

recusado pelo seu medico chefe, Dr. Degenettes, que se negou, alegando que, pelo juramento 

hipocratico, era dever primordial do medico, o de conservar a vida. 

A polemica culminou, nos tempos modernos, com a proposta apresentada por, S. D. 

Williams, em 1870, de que os anestesicos deveriam ser usados intencionalmente para terminar 

a vida de determinados pacientes. Isto desencadeou, entre 1870 e 1936, um intenso debate 

sobre etica e eutanasia (ou suicidio medicamente assistido), principalmente nos EUA e no 

Reino Unido, o qual ate hoje ainda persiste em praticamente todas as sociedades ditas 

civilizadas. 

No seculo XX, esta discussao teve um de seus momentos mais acalorados entre as 

decadas de 20 e 40. Foi enorme o numero de exemplos de relatos de situacoes que foram 
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caracterizadas como eutanasia, pela imprensa leiga, neste periodo. O Professor espanhol, 

Jimenez de Asua, catalogou .sozinho. mais de 34 casos. 

No Brasil, na Faculdade de Medicina da Bahia,no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, 

inumeras teses foram desenvolvidas neste assunto entre 1914 e 1935. Na Europa. 

especialmente, muito se falou de eutanasia associando-a com eugenia. Esta proposta buscava 

justificar a eliminacao de deficientes, pacientes terminals e portadores de doencas consideradas 

indesejaveis. Nestes casos, a eutanasia era, na realidade, um instrumento de "higienizacao 

social", com a finalidade de buscar a perfeicao ou o aprimoramento de uma "raca", nada tendo 

a ver com compaixao, piedade ou direito para terminar com a propria vida. 

Na Inglaterra, o Dr. Millard por volta de 1931 criou uma Lei para Legalizacao da 

Eutanasia Voluntaria, que muito foi discutida ate 1936, quando a Camara dos Lordes a 

rejeitou. Esta proposta serviu, posteriormente, de base para o modelo holandes. Durante os 

debates, em 1936, o medico real, Lord Dawson, revelou que tinha "facilitando" a morte do Rei 

George V, utilizando morfina e cocaina. 

O Uruguai, em 1934, incluiu a possibilidade da eutanasia no seu Codigo Penal, atraves 

da possibilidade do "homicidio piedoso". E possivel que esta legislacao uruguaia seja a 

primeira regulamentacao nacional sobre o tema. Vale salientar que esta legislacao continua em 

vigor ate o presente. A doutrina do Prof. Jimenez de Asua, penalista espanhol, proposta em 

1925, serviu de base para a legislacao uruguaia. 

Em outubro de 1939 foi iniciado o programa nazista da eutanasia, sob o codigo "Aktion 

T 4". O objetivo inicial era eliminar as pessoas que tinham uma, "vida que nao merecia ser 

vivida". Este programa materializou a proposta teorica da "higienizacao social". 

O Papa Pio XI I , em 1957, aceitou a possibilidade de que a vida possa ser encurtada 

como efeito secundario a utilizacao de drogas para diminuir o sofrimento de pacientes com 
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dores insuportaveis. Desta forma, utilizando o principio do duplo efeito, a intencao e diminuir 

a dor, porem o efeito, sem vinculo causal, pode ser a morte do paciente. 

Na Holanda, em 1973, a medica geral, Dra. Geertruida Postma, ao praticar a eutanasia 

em sua mae com uma dose letal de morfina, foi julgada. A mae sofrendo muito 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 acao do medico. 

No ano de 1980, o Vaticano divulgou uma Declaracao sobre Eutanasia. onde existe a 

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

Em 1981, a Corte de Rotterdam revisou e estabeleceu criterios para o auxilio a morte. 

Em 1990, a Real Sociedade Medica dos Paises Baixos e o Ministerio da Justica estabeleceram 

uma rotina de notificacao para os casos de eutanasia, sem torna-la legal, apenas isentando o 

profissional de procedimentos criminals. 

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

California/ Estados Unidos. Neste mesmo ano a Igreja Catolica, atraves de uma Carta do Papa 

Joao Paulo I I aos bispos. reiterou a sua posicao contraria ao aborto e a eutanasia, destacando a 

vigilancia que as escolas e hospitais catolicos deveriam exercer na discussao destes temas. 

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 

avaliacao 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 
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claro consentimento". Esta posicao estabeleceu um grande debate nacional entre as correntes 

favoraveis e contrarias. Vale destacar que a Colombia 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 tendo 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 favoravel a pratica da eutanasia. 

a repercussao mundial foi muito grande com forte posicionamento do Vaticano afirmando que 

esta lei atenta contra a dignidade humana. 

A eutanasia tornou-se legalizada pelo Senado holandes em 10 de abril de 2001. 

seguindo uma decisao concordante das camaras baixas, ambas por maioria, apesar da forte 

oposicao da opiniao publica. Esta lei permite inclusive que menores de idade possam solicitar 

este procedimento. A referida norma apenas torna legal um procedimento que ja era 

consentido pelo Poder Judiciario holandes. 

1.4 Tipos de Eutanasia 

Nao e tarefa das mais faceis estabelecer uma classificacao clara para a eutanasia, capaz 

de fixar um criterio logico e permitir um tratamento sistematico. A classificacao se embasa de 

acordo com os motivos e os meios empregados na sua execucao do ato, bem como a pessoa 

que a realiza. 

Quanto ao tipo de acao: 
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Eutanasia ativa -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nessa forma, considera-se o modus procedendi. E ativa quando o 

agente pratica atos que irao culminar na morte de outra pessoa, ex: ministra substantia capaz 

de provocar a morte instantanea e indolor, consiste no ato deliberado de provocar a morte sem 

sofrimento do paciente. por fins misericordiosos; 

Eutanasia passiva ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA indireta - obviamente, a modalidade passiva opoe-se a ativa. O 

medico deixa de efetuar algum ato que possa prolongar, por meios artificiais e extraordinarios. 

a vida do enfermo. Da-se quando a morte do paciente ocorre, dentro de uma situacao terminal, 

ou porque nao se inicia uma acao medica ou pela interrupcao de uma medida extraordinaria (p. 

ex: nao colocar ou retirar o paciente de um respirador); pode tambem ser chamada eutanasia 

por omissao. 

Eutanasia voluntdria - caracteriza-se esta modalidade quando a morte e provocada em 

atendimento a uma vontade do paciente; 

Eutanasia involuntdria - ocorre quando a morte e provocada contra a vontade do 

paciente; 

Eutanasia nao voluntdria - caracteriza-se pela inexistencia de manifestacao da posicao 

do paciente em relacao a ela; 

Eutanasia de duplo efeito - da-se quando a morte e acelerada como uma conseqiiencia 

indireta das acoes medicas, que sao executadas visando o alivio do sofrimento de um paciente 

terminal. 

Esta classificacao, quanto ao consentimento, visa estabelecer, em ultima analise, a 

responsabilidade do agente, neste caso, o medico. 

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: 
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Eutanasia homicidiozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - quando alguem pratica atos com o fim ultimo de terminar com a 

vida de um paciente. Existem duas especies eutanasia-homicidio: a realizada por medico e 

eutanasia-homicidio realizada por familiar. 

Eutandsia-suicidio - quando o proprio paciente e o executante. Esta talvez seja a ideia 

precursora do Suicidio Assistido. Finalmente, o Prof. Jimenez de Asua, em 1942, propos que 

existem, a rigor, apenas tres tipos ASUA (p.476/477,1942). 

Eutanasia libertadora - e aquela realizada por solicitacao de um paciente portador de 

doenca incuravel, submetido a um grande sofrimento; 

Eutanasia eliminadora - caracteriza-se por ser realizada em pessoas, que mesmo nao 

estando em condicoes proximas da morte, sao portadoras de disturbios mentais. Justificada 

pela "carga pesada que sao para suas familias e para a sociedade"; 

Eutanasia econdmica - seria a realizada em pessoas que, por motivos de doenca. ficam 

inconscientes e que poderiam, ao recobrar os sentidos sofrerem em funcao da sua doenca. 

Estas ideias bem demonstram a interligacao que havia nesta epoca entre a eutanasia e a 

eugenia, isto e, na utilizacao daquele procedimento para a selecao de individuos ainda aptos ou 

capazes e na eliminacao dos deficientes e portadores de doencas incuraveis. 

Por fim, encontramos ainda tipos como a eutanasia criminal (eliminacao indolor de 

pessoas socialmente perigosas), eutanasia experimental (ocasiao indolor de determinados 

individuos, com o fim experimental para o progresso da ciencia), eutanasia solidaristica (a 

ocasiao indolor de seres humanos no escopo de salvar a vida de outrem) e a eutandsia-suicidio 

assistido (o auxilio ao suicidio de quern ja nao consegue realizar sozinho a sua intencao de 

morrer). 
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CAPITULO 2 

ASPECTOS E T I C A DA EUTANASIA 

2.1. Ponto de Vista Etico 

A etica e uma caracteristica inerente a todo ser humano, encontrando-se incrustada no 

sue subconsiente , ha em todos nos pelo menos um conceito proprio do que seja etica; porem 

sua explicacao e, contudo, tarefa bastante dificil.-Tentar defini-la seria nos privar de toda a 

amplitude de seu significado que pode ainda evoluir com o desenvolvimento do pensamento 

humano. 

Provem os primeiros estudos envolvendo a etica, dos filosofos gregos, cerca de 500 e 

300 A.C. periodo em que surgiram muitas ideias, definicoes e teorias que nos acompanham ate 

os dias de hoje. Entre os varios pensadores desta epoca, podemos afirmar que Socrates, Platao 

e Aristoteles foram os responsaveis pelas grandes e incriveis analises e reflexoes sobre o agir 

do homem. sobre o que seria etica. 

Etimologicamente, o termo etica deriva do gregozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ethos que significa o modo de ser de 

cada individuo, o carater. Designa a reflexao filosofica sobre a moralidade, ou seja, acerca das 

regras e codigos morais que norteiam a conduta humana. Seu objetivo e esclarecer e 

sistematizar as bases do fato moral e determinar as regras e os principios abstratos da moral. 

Neste caso, a etica e uma criacao consciente e reflexiva de um sabio sobre a moral, que e, por 

sua vez, criacao espontanea e inconsciente do homem. 



19 

Pode ser entendida como uma reflexao sobre os costumes ou sobre as acoes humanas 

em suas diversas manifestacoes, nas mais diversas areas. 

Podera tambem ser compreendida como sendo a existencia pautada nos costumes 

considerados corretos, ou seja, aquele que se inserir aos padroes vigentes de comportamento 

numa classe social, de determinada sociedade e que caso nao seja seguido, e passivel de 

coacao ao cumprimento por meio de punicao. Em resumo, tem-se a etica como o estudo das 

acoes e dos costumes humanos ou a analise da propria vida considerada virtuosa. 

E possivel, ainda, considera-la como a parte da filosofia que tern como objeto, o dever-

ser no dominio da acao humana. Distingue-se da ontologia cujo objeto e o ser das coisas, 

propoe-se, portanto, a desvendar nao aquilo que o homem de fato e, mas aquilo que ele "deve 

fazer". Seu campo e o do juizo de valor e nao o do juizo de realidade, ou da existencia. Estuda 

as normas e regras de conduta estabelecidas pelo homem em sociedade, procurando identificar 

sua natureza, origem, fundamentacao rational. Em alguns casos, conclui por formular um 

conjunto de normas a serem seguidas; em outros, limita-se a refletir sobre os problemas 

implicitos nas normas que de fato foram estabelecidas. 

Dessa forma, a etica estuda o comportamento moral dos homens em sociedade, ou seja, 

estuda uma forma especifica de comportamento humano, analisa o comportamento dos 

medicos enquanto profissionais na pratica das atividades medicas. O campo da etica preve 

deveres e direitos para os medicos, estando ordenados no Codigo de Etica medica os principios 

fundamentals, os direitos do medico e as vedacoes. 

As nocoes decorrentes de acoes advindas de uma ou mais opcoes entre o bom e o mau. 

ou entre o bem e o mal, relacionam-se com algo a mais: o desejo que todos tern de serem 

felizes, afastando a angustia, a dor; dai, ficarmos satisfeitos conosco e recebemos a aceitacao 

geral. 
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Para que exista a conduta etica, e necessario que o agente seja consciente, ou seja, que 

possua capacidade de discernir o bem e o mal. A consciencia moral possui a capacidade de 

discernir entre um e outro, avaliar, julgando o valor das condutas, e agir conforme os padroes 

morais. Por isso, e responsavel pelas suas acoes e emocoes, tornando-se responsavel tambem 

pelas suas consequencias. 

Esses valores podem ser entendidos como padroes sociais ou principios acatados e 

mantidos por pessoas e pela sociedade. dentre outros. Assim, cada um adquire uma percepcao 

individual do que lhe e de valor; portanto,possuem pesos diferenciados, de modo que. quando 

comparados, se tornam mais ou menos valiosos. Tornam-se, sob determinado enfoque. 

subjetivos, uma vez que dependerao do modo de existencia de cada pessoa, de suas conviccoes 

filosoficas, experiencias vividas ou ate, de crencas religiosas. Do que foi dito, as pessoas, a 

sociedade, as classes, cada qual tern seus valores, que devem ser considerados em qualquer 

situacao. 

A consciencia se manifesta na capacidade de decidir diante de possibilidades variadas. 

decorrentes de alguma acao que sera realizada. No processo de escolha das condutas, avaliam-

se os meios em relacao aos fins, pesasse o que sera necessario para realiza-las, quais acoes a 

fazer, e que consequencias esperar. 

Assim, para poder deliberar, realizar constantemente as escolhas, e condicao basica a 

liberdade. Para isso, nao se pode estar alienado, ou seja, destituido de si, privado por outros, 

preso aos instintos e as paixoes. Ocupa-se a etica biomedica com aqueles temas morais que se 

originam na pratica da medicina ou na atividade de pesquisa biomedica. Surgiu a partir de um 

movimento que tern por finalidade a conciliacao da medicina com os interesses eticos e, ao 

mesmo tempo, humanisticos. Os homens que fazem parte deste movimento tentam, com uma 

visao critica, examinar os principios gerais eticos e o modo como estes principios se aplicarao 

a ciencia contemporanea e a pratica da medicina. 
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A medicina atual, na medida em que avanca na possibilidade de salvar mais vidas, cria 

inevitavelmente complexos dilemas eticos que permitem maiores dificuldades para um 

conceito mais ajustado do fim da existencia humana. Alem disso, o aumento da eficacia e a 

seguranca das novas modalidades terapeuticas motivam tambem questionamentos quanto aos 

aspectos economicos, eticos e legais resultantes do emprego exagerado de tais medidas e das 

possiveis indicacoes inadequadas de sua aplicacao. O cenario da morte e a situacao do paciente 

terminal sao as condicoes que ensejam maiores conflitos neste contexto, levando em conta os 

principios, as vezes antagonicos, da preservacao da vida e do alivio do sofrimento. 

Desse modo: disfarcada, enfraquecida e desumanizada pelos rigores da moderna 

tecnologia medica, a morte vai mudando sua face ao longo do tempo. A cada dia que passa 

maior e a cobranca de que e possivel uma morte digna e sem sofrimento, as familias ja 

admitem o direito de decidir sobre o destino de seus enfermos terminais torturados pelo 

sofrimento fisico, para os quais os meios terapeuticos disponiveis nao conseguem atenuar. 

Os medicos, com o passar dos anos, vam sendo influenciados a seguir os passos dos 

moribundos e a agir com mais espirito e compaixao, orientado por uma nova etica fundada em 

principios sentimentais e preocupada em entender as dificuldades do final da vida humana; 

uma etica necessaria para suprir uma tecnologia dispensavel. Neste instante, e possivel que a 

medicina venha rever seu ideario e suas possibilidades, tendo a "humildade" de nao tentar 

"veneer o invencivel". 

Apesar do avanco da ciencia, se observarmos mais atentamente a realidade sociologica 

atual nas comunidades de nossa convivencia cultural, certamente vamos entender a 

complexidade e a profundeza do tema. Casabona, sobre isso, afirma que : 

Em de deixar-se assentado que a realidade se apresenta com uma complexidade 

muito superior, que dificulta a valorizafao da oportunidade da decisao a tomar. 

Afirmacoes como 'incuravel', 'proximidade de morte', 'perspectiva de cura'. 

'prolongamento da vida', etc., s3o posicoes muito relativas e de uma referenda em 
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muitas ocasioes, pouco confiaveis. Dai a delicadeza e a escrupulosidade necessarias 

na hora de enfrentar-se com o caso concreto. CASABONA (pi28,1985). 

No Brasil, alem das responsabilidades civil e penal que podem decorrer da realizacao 

da eutanasia pelo medico, tambem sancao de natureza administrativa surge de tal ato, a ser 

imposta pelo Conselho de Etica Medica do respectivo CRM, pela infracao disciplinar 

esculpida nas seguintes normas: 

0 CODIGO BRAS1LEIRO DE ETICA MEDICA (Aprovado pela Resolucao CFM 

n°. 1.246/88 e divulgado pelo Diario Oficial da Uniao de 26 de Janeiro de 1988, pag. 

1574SecaoI) 

"Art. 6°. - O medico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando 

sempre em beneficio do paciente. Jamais utilizara seus conhecimentos para gerar 

sofrimento fisico ou moral, para o exterminio do ser humano ou para permitir e 

acobertar tentativa contra a dignidade e integridade". 

E vedado ao medico: 

art. 66- Utilizar, em qualquer caso, meios destinados a abreviar a vida do paciente, 

ainda que a pedido deste ou de seu responsavel legal". 

Infere-se, assim, que a eutanasia ativa, alem de configurar ilicito penal, e uma violacao 

aos principios eticos medicos, essa pratica, qualquer que seja seu sentido e seus argumentos 

consistemn uma subversao a toda a doutrina hipocratica, pois distorce o exercicio da medicina. 

cujo compromisso e voltar-se sempre para o bem do homem e da humanidade, prevenindo 

doencas, tratando dos enfermos e minorando o sofrimento, sem discriminacao ou preconceito 

de qualquer natureza. 

Quanto a suspensao dos meios artificials de manutencao da vida, estando o individuo 

na situacao comprovada pelo exame clinico e pelos meios complementares especificos e 

idoneos, com parada total e irreversivel das funcoes encefalicas, nao ha que se falar em 

eutanasia, pois a morte, nessas condicoes, ja ocorreu. Resta apenas repassar esse conceito a 

sociedade e exigir que os criterios utilizados nesse tipo de diagnostico sejam idoneos e 

incapazes de qualquer outro interesse. Isso e muito importante, nao so por razao de seguranca 
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jurfdica, mas como forma de disciplinar a inclinacao pessoal, resguardar o interesse publico e 

manter a ordem social. 

Ademais, o sofrimento por mais que comova, nao e o bastante para atraves dele, medir-

se a gravidade de uma enfermidade. e tampouco nos autoriza a decidir em termos de vida ou 

morte. E um fato extremamente pessoal, que nao pode servir como recurso definitivo em uma 

decisao. Em tema de saiide cabe ao profissional tentar salvar o paciente quer queira ou nao, 

porquanto o Codigo de Etica Medica dos Conselhos de Medicina do Brasil, sao taxativos no 

capitulo IV, quando tratam das ""Relacoes com o paciente". 

Art. 30. "O alvo de toda atencao do medico e o doente, em beneficio do qual devera 

agir com o maximo de zelo e melhor de sua capacidade profissional". 

Art. 31. "O medico tern o dever de informar o doente quanto ao diagnostico, 

prognostico e objetivos do tratamento, salvo se as informacoes puderem causar-lhe 

dano, devendo ele, neste caso, presta-las a familia ou aos responsaveis". 

Art. 32. "Nao e permitido ao medico abandonar o tratamento do doente, mesmo em 

casos cronicos ou incuraveis, salvo por motivos relevantes" FRANCA (p. 

215.1975). 

Segundo Romanese, "o profissional da medicina estando diante de uma recusa de 

tratamento, deve procurar convencer seu paciente. Nao conseguindo, e havendo necessidade 

imperiosa e inadiavel de sua intervencao, resta-lhe apenas um meio: intervir contra a vontade 

dos interessados" FRANQA (p.65,1975). 

2.2. A influencia da Bioetica 

Platao, ja naquela epoca, defendia em sua doutrina filosofica. o ponto de partida do 

pensamento classico, a intervencao do Estado visando a eugenia atraves do controle das 
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relacoes sexuais e da procriacao, era contra o aborto (considerado crime) e ja condenava a 

escravidao. 

E evidente que seculos se passaram e a humanidade evoluiu. As novas tecnicas 

cientificas dao ao homem atualmente um poder jamais visto e, para que esse poder seja 

exercido corretamente, muitas discussoes acerca dos valores morais e eticos deveram 

acontecer. 

Hoje se fala de clonagem, congelamento de embrioes, inseminacao artificial, venda de 

orgaos humanos, etc. Coisas que naquela epoca Platao, apesar de sua magnifica capacidade 

intelectual, nao imaginava que algum dia fosse existir. 

O termo Bioetica foi utilizado, pela primeira vez, nos Estados Unidos, pelo medico 

oncologista e professor da Universidade dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Wisconsin, Van Rensselder Potter, 

A Bioetica, para Potter, descrevia o entendimento do mesmo de como a ciencia deveria 

atuar na sobrevivencia contra diferentes ameacas a vida, chegando a essa conclusao a partir de 

suas pesquisas sobre o Cancer. "Esta doenca nao e apenas uma enfermidade fisica, mas uma 

manifestacao das ameacas do ambiente em que vivemos". Dai a necessidade de uma ciencia da 

sobrevivencia" JUNGES(p. 16.1999). O que de certa forma, comungava com a proposta 

apresentada na Carta dos Direitos do Enfermo. Decisoes politicas, muitas vezes, ignoram o 

conhecimento biologico global, colocando em perigo o futuro da humanidade e, certamente, o 

futuro dos recursos biologicos a seu service Exige-se uma educacao biologica e etica do 

genero humano para compreender a relacao do ser humano com o universo. 

Precisamos, segundo Potter, "de uma ciencia da sobrevivencia do ser humano, que 

possa proporciona uma melhor qualidade da vida. A Bioetica responde a esta necessidade" 

JUNGES (p. 18,1999) 

A questao relacionada com o conhecimento medico e sua utilizacao, frente ao paciente. 

estava sacramentada, passando-se a discussao voltada para valores humanos como a chave 
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hermeneutica do progresso das ciencias, da qualidade da vida e das ciencias ambientais. Dessa 

forma, o termo Bioetica passou a ser utilizado para todos os pontos de referenda que 

adviessem da vida. Nao bastava apenas a descoberta, mas sim, como utiliza-la a servico da 

forma mais etica, em beneficio do homem. 

No Brasil encontram-se as seguintes instituicoes: Sociedade Brasileira de Bioetica 

(Sao Paulo); Nucleo de Estudos voltados para a Bioetica (Brasilia); Nucleo de Estudos da 

Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul; Intituto Camiliano de Pastoral da 

Saude e Bioetica das Faculdades Integradas Sao Camilo (Sao Paulo). 

Alem das instituicoes citadas, percebe-se um numero crescente de obras que sao 

publicadas regularmente sobre a Bioetica, tanto no Brasil como fora dele, demonstrando a 

importancia de tal tema junto as comunidades cientificas de grande parte do mundo. 

Aprofundando o estudo voltado para a Bioetica, passa-se a descrever o seu significado 

etimologico:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bio significa vida; etica o mesmo que ethos, que quer dizer modo de ser. 

Para Mario Lopes,A Bioetica e o estudo sistematico da conduta humana nas areas das 

ciencias da vida e dos cuidados com a saude, a medida que tal conduta e examinada a luz dos 

valores e principios morais. 

Sendo pois o estudo sistematico das dimensoes morais - incluindo visao. decisao. 

conduta e normas morais - das ciencias da vida e dos cuidados com a saude, utilizando uma 

variedade de metodos eticos num contexto interdisciplinar. De forma sucinta, portanto, pode-

se conceituar a Bioetica como etica aplicada a vida. 

A Bioetica apresenta tres caracteristicas proprias, quais sejam: 

I - Nasce em um ambiente cientifico. como uma necessidade sentida pelos proprios 

profissionais da saude, em seu sentido mais amplo, de proteger a vida humana e seu 

ambiente; 



26 

I I - Possui carater interdisciplinar. pois congrega profissionais da area medica. teologos, 

sociologos, juristas, psicologos, filosofos, etc; 

I I I - E, por ultimo, e um ramo do conhecimento humano, que se apoia mais na razao e no 

bom juizo moral de seus investigadores 

2.3 Eutanasia Pros e Contras 

Igualmente aos problemas enfrentados pelo aborto, e pela pena de morte, a discussao a 

respeito da eutanasia e muito remota, instigante e muito polemica. As opinioes nao so se 

diversificam em quantidade, mas tambem, em qualidade, pois observa-se que mentes ilustres, 

doutrinadores respeitaveis, situam-se em polos oposto. Sao argumentos profundamente 

analisados, tanto os favoraveis quanto os contrarios. Inicialmente, levantemos as opinioes, 

numa sintese, daqueles que sao favoraveis. 0 embasamento oferecido varia diretamente as 

formas admitidas. 

Vamos dividir os que admitem e apresentam argumentos favoraveis em dois grupos: o 

grupo dos radicals e o dos moderados. 

Os radicals: 

a- Toda vida gravemente destorcida por padecimento fisico ou moral nao possui mais 

valor; 

b- Representara gravame injusto para a familia e para a sociedade, por exemplo, ocupar 

leitos hospitalares; 

c- Sendo a situacao irreversivel, nao ha por que lutar contra, quando as proprias forcas da 

ciencia mostram-se impotentes; 

d- O interessado tern direito a morte digna; 
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Os mais moderados acrescentariam a tudo isso certos condicionamentos, como: 

a- O consentimento do interessado ou do membro da familia; 

b- A certeza da proximidade e inevitabilidade da morte atestada por um profissional 

habilitado. 

Esta corrente de pensamento e batizada pelo Dr. Erik Frederico Gramstrup, como, 

"teoria Hedonista" podendo ser resumida em um unico principio: o de que a vida humana so 

mereceria apreco se esta proporcionasse muito prazer, para a propria pessoa e ou para a 

comunidade. 

Passaremos agora aos argumentos que norteiam o pensamento contrario a pratica da 

eutanasia. O principio fundamental e de natureza filosoficae religiosa, ao homem nao e 

permitido usar mal o livre-arbitrio, o homem nao podera dispor da propria vida que e um bem 

supremo. 

Desse modo a simples dor nao e suficientemente aceitavel como argumento para o 

exterminio de si mesmo ou de outrem. Outro aspecto de que nao podemos fugir aponta para os 

problemas dos encargos sociais gerados pelo enfermo. 

Quanto aos argumentos da eugenia, muitos doutrinadores a entendem como absurda, a 

ideia que faz pressupor que um grupo ou determinados individuos sentissem serem superiores, 

na posicao de semideuses, com o poder para definir que determinadas peculiaridades retiram 

de um ser a sua humanidade. O nazismo, mancha na historio da humanidade, foi conseqiiencia 

direta deste pensamento. 

Muitos doutrinadores sao contrarios a eutanasia, mas se posicionam a favor da ortotanasia, que 

como ja foi mecionada anteriormente e a morte dolorosa, sofrida eagonisante. 
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CAPITULO 3 

A EUTANASIA NO DIREITO BRASILEIRO 

3.1. Ambito Civil 

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

dispusesse a respeito da responsabilidade civil. Quando falamos em atos ilicitos, nao nos custa 

lembra que este caracteriza-se como sendo: toda acao humana, omissiva ou comissiva, 

voluntaria ou involuntaria, contraria ao direito, FIUZA (p. 160, 2003), em outras palavras, sera 

toda conduta contraria e que ultrapasse um imperativo juridico. Podemos tambem nos lembrar 

de que fato ilicito pode gerar efeitos civis e penais, alem de outros, mas restringiremos a 

apenas os civis. 

Notamos em nossa pesquisa que, quando se fala em responsabilidade civil, os autores 

sao unanimes quantos aos elementos necessarios para que haja a responsabilidade pela pratica 

da eutanasia. 

Enfocamos, superficialmente, as responsabilidades o campo civil. 

O novo Codigo Civil Brasileiro traz texto de lei expresso sobre a materia - no artigo 

948 .1, I I , que reproduzimos: 

"No caso de homicidio, a indenizacao consiste, sem excluir outras reparacoes:" 
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I-no pagamento das despesas com o tratamento da vitima, seu funeral e o luto da 

familia; 

I I -na prestacao de alimento as pessoas a que o morto os devia, levando-se em conta a 

duracao provavel de vida da vitima. 

Quanto a responsabilidade civil do medico, para que se configure, quando se cogita a 

pratica a eutanasia, e necessario que surjam alguns pressupostos caracterizadores como : 

a- comportamento proprio, ativo ou passivo; 

b- que tal comportamento viole o dever de atencao e cuidado proprios da profissao medica, 

tornando-se antijuridico; 

c- a conduta deve ser imputada subjetivamente ao medico, a titulo de culpa ou dolo; 

d- que haja um resultado danoso. material ou moral; 

e- relacao de causalidade entre o ato medico e o dano sofrido. 

Configurando-se todos esses comportamentos por parte do profissional da medicina 

com relacao ao tratamento, fica assim comprovado o nexo causal que determinara a obrigacao 

de indenizar. A aplicacao de sancao civil sera cabivel a todo aquele que praticar a eutanasia, 

nao so ao medico sera aplicada tal penalidade, sendo que este tern a seu favor uma 

circunstancia atenuadora, possuem os medicos a obrigacao de esgotar todos os meios 

necessarios a fim de obter a cura do enfermo. mas muitas vezes isto nao acontece, assim sendo. 

goza o medico de uma clausula tacita de irresponsabilidade, na proporcao da margem de erro 

que e tolerada pela imperfeicao da propria ciencia. 

0 Art.927 do novo Codigo civil brasileiro reza: 
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"Aquele que, por ato ilicito (art,s 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo". 

Percebe-se desta forma que a pratica da eutanasia tambem recebe reprovacao no ambito 

do direito civil, onde cabera aquele que a cometeu, ressarcir na forma da lei os seus 

descendentes ou ascendentes da vitima do delito. 

3.2. Ambito do Direito Constitucional 

Para o estudo da eutanasia no ambito do direito constitucional, faz-se necessario o 

entendimento do Principio da Dignidade da Pessoa Humana. Vejamos o significado da palavra 

Dignidade para Placido e Silva. "Dignidade deriva do latin, dignitas (virtude, honra, 

consideracao) em regra se entende a qualidade moral, que, possuida por uma pessoa, serve de 

base ao proprio respeito em que e tida" SILVA (p.267,2000). 

Em nossa Constituicao Federal, em seu artigo inicial no inciso I I I , descreve a seguinte 

redacao: "A Republica Federativa do Brasil, formada pela uniao indissoluvel dos Estados e 

Municipios e do Direito Federal, constitui-se em Estado democratico de Direito e tern como 

fundamentos: (...)III - a dignidade da pessoa humana"; Tem-se, entao, a Dignidade como um 

dos principios que regem a nossa Carta Magna. 

Pela visao do doutrinador Jose Afonso Silva, vejamos o significado de tal principio: 

"Dignidade da Pessoa Humana, e um valor supremo que atrai o conteudo de todos os direitos 

fundamentais do homem, desde o direito a vida, concebido como referenda constitucional de 

todos os direitos fundamentais" SILVA (p. 109, 2000). 
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Enriquece tal postura, a doutrinadora Maria Helena Diniz, ao afirmar que, "e o 

principio moral de que o ser humano deve ser tratado como um fim e nunca como um meio" 

DINIZ (p.133,1999). 

Dessa forma, e correto afirmar que a Dignidade Humana nao oportuniza uma mera 

disposicao legal, mas sim uma imposicao legal, onde as esferas; Federal, Estadual e Municipal, 

devem ter uma atuacao, impositiva, para a sua implantacao. Kant descreveu Dignidade de 

Pessoa Humana, com o seguinte significado, "age de tal maneira que use a humanidade, tanto 

na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca 

simplesmente com meio". 

Assim, tern dignidade algo, quando esse algo nao tern preco, quando nao pode ser 

trocado por outro equivalente, que nao possui similitude, ou melhor, a pessoa e fim em si 

mesma, porque nao tern valor pecuniario e nao pode ser usada como meio, para alcancar outro 

fim. Essencialmente, por que, em todo ser humano, a diferenca para outras criaturas e uma 

realidade moral; em outras palavras, a pessoa tern dignidade, porque e fundamentalmente 

capaz de auto-realizacao. 

A dignidade especial do ser humano nao consiste em viver como um exemplar da sua 

especie, mas a cada ser humano e dada uma tarefa especifica e proporcionada: ser do ponto de 

vista moral e pela forca da sua liberdade um ser humano bom. O significado da vida humana 

nao e estar bem, mas ser bom. A dignidade humana fundamenta-realmentese no fato de a 

pessoa ser essencialmente moral. 

Entende-se dessa forma que cada ser humano e unico. E pessoa por ter caracteristicas 

proprias em si, e insubstituivel, por ter valor em si, isto e, goza de dignidade. A dignidade, por 

sua vez, nao admite privilegios, e tao pouco e atribuido ou outorgado, mas sim uma 

caracteristica do ser humano. Nasce de forma independente a qualquer condicao social imposta 

ao seu humano. 
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Nao se atribui a ser humano algum, mais dignidade que a outro ela serve para incluir na 

sociedade todo ser humano e nao para excluir alguns que nao interessam. 

A Dignidade da Pessoa Humana nao fica exposta a possibilidade de algum tipo de 

condicao, sendo que tal categoria levanta exigencias eticas, por que o ser humano e pessoa, 

dessa forma, unica e insubstituivel. 

Junto a Dignidade da Pessoa Humana, a Constituicao Federal, faz mencao ao direito a 

Vida: Art. 5° "Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residente no Pais a inviolabilidade do direito a vida" (...). 

Encontra-se na obra do Doutrinador Alexandre de Moraes, uma observacao que se faz 

necessaria para o entendimento da abrangencia do citado artigo constitucional. 

"A Constituicao Federal proclama, portanto, o direito a vida, cabendo ao Estado assegura-lo 

em sua dupla acepcao, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a Segunda 

de ter a vida digna quanto a subsistencia" MORAIS (p.51,1997). Entendendo-se que o Estado 

deve assegurar ao individuo o direito de continuar vivo, e de proporcionar dignidade ao ser 

humano. Importante, nesse caso, e relacionar o direito a vida como uma obrigacao do Estado, e 

nao uma imposicao do Estado, sendo que a questao relacionada a dignidade e fator obrigatorio 

para a manutencao da vida humana. 

A lei procurou adaptar-se a realidade brasileira, ate porque o legislador deve ser um 

registrador habil e capaz de enxergar as necessidades populares,sendo assim um confessor da 

alma geral, um visionarioNao duvidemos, se, num espaco de tempo curto, o judiciario tiver 

que decidir e ao final concordar, em que os individuos possuam assegurado o direito a hora da 

morte. 

Ao hermeneuta cabera a aplicacao da lei e este nao podera deixar escapar as realidades 

sociais de cada momento e que exigem dele um posicionamento justo e legal. 



Se necessario for, tern o paciente e /ou seus familiares, o direito de recorrer ao 

judiciario para ver garantido o seu direito de morrer. Alias, "as pessoas humanas tern direitos 

anteriores e superiores a toda lei positiva. Estes direitos derivam da natureza humana racional e 

livre, segundo o que preceitua o Codigo de Malines, no art. 66" CIFUENTES (p.37, 1971). 

A Constituicao Federal de 1988, garante a inviolabilidade do direito a vida. cabendo ao 

Estado assegura-lo em sua dupla acepcao, sendo a primeira relacionada ao direito de continuar 

vivo e a segunda de se ter vida digna quanto a subsistencia. 

A integridade fisica pode ser definida como um "modo de ser fisico da pessoa. 

perceptivel mediante os sentidos" OLIVEIRA (p.26,1994). E direito essencial da pessoa, por 

ser este um direito de personalidade que consiste no direito que cada um tern de nao ter seu 

corpo atingido por atos ou fatos alheios. 

O direito a vida diz respeito a propria existencia do individuo, enquanto o de 

integridade corporal, ou, de integridade fisica, consiste na incolumidade fisica da pessoa e em 

sua saude, nao se reduzindo assim a simples incolumidade anatomica e externa do corpo 

humano. Esse direito e abrangido tambem pelo direito a saude ou o direito de nao ser 

contagiado por outrem. (E o direito ao pudor, denominado por Messineo, uma vez que deve ser 

garantida e preservada a personalidade humana) saude, doenca e medicina constituem a triade 

que invade nosso direito na atualidade. 

Quanto a natureza do direito em pauta, muito se discutiu. Chegou-se mesmo a dizer que 

esse direito constituir-se-ia em um direito de propriedade. 

Ultimamente, este ponto de vista nao vem encontrando apoio entre os autores, que nao 

mais aceitam a ideia de que cada um de nos possui um direito de propriedade sobre o proprio 

corpo. 

Um dos principals argumentos dos opositores a teoria da propriedade sobre o proprio 

corpo esta no fato de que o proprietario de uma coisa tern o poder de disposicao sobre a 
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mesma, amplamente. Assim, na qualidade de proprietario de seu corpo, teria o individuo 

amplo poder de disposicao sobre o mesmo, podendo mutila-lo, ou destrui-lo, estando tambem, 

consequentemente, autorizada a extrema diminuicao permanente da integridade fisica que se 

traduziria na perda da propria vida. Estaria, desse modo, autorizado ao suicidio, e tambem a 

eutanasia. 

Nao se confunde, pois, o direito a integridade fisica com o poder de disposicao que o 

proprietario possui em relacao a coisa que lhe pertence, objeto de seu direito. Nao possui o 

individuo, em relacao ao proprio corpo, um ius utendi, um ius fruendi e um ius abutendi como 

possuiria em relacao a um bem de sua propriedade. 

Conforme vimos, existe o elo entre o direito a vida e o direito a integridade fisica, no 

que concerne ao tema deste trabalho - a eutanasia. Assim, mesmo que o individuo enfermo 

em estado terminal decida, conscientemente, pela eutanasia, pelo exposto, percebemos que o 

ato sera ilicito, dentro do nosso Direito. O que dira se autorizado por terceiros. 

3.3. No Ambito do Direito Penal 

A eutanasia tern como escopo abreviar a vida de quern esta irremediavelmente 

condenado por uma doenca que lhe causa um sofrimento insuportavel. O consentimento ou a 

suplica da vitima e carater essencial para que se caracterize o fato. 

Com isso, no Brasil, em virtude da vida ser um bem juridico indisponivel, a eutanasia 

apresenta-se como crime, punida como homicidio privilegiado, em decorrencia da presenca de 

relevante valor moral na conduta do agente (CP, art. 121, §1°). 
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Segundo o Codigo Penal vigente, "tres sao as hipoteses de homicidio privilegiado: a) o 

agente ter cometido o crime impelido por motivo de relevante valor social (atinente a interesse 

coletivo); b) impelido por motivo de relevante valor moral (relativo a interesse particular) e c) 

sob dominio de violenta emocao".DELMANTO (p. 197, 1986). 

Nestes casos, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terco, tendo em vista os 

motivos determinantes do crime ou o por que do delito. Nao basta o motivo de valor social ou 

moral, que deve ser considerado em harmonia com os padroes da sociedade. Faz necessario 

que seja relevante. 

A eutanasia e repelida pelo Codigo Penal Brasileiro, de 1940, conquanto goze o 

homicida de tratamento privilegiado. A pena e especialmente atenuada. 

A exposicao de motivos do Codigo Penal oferece, como exemplo de homicidio 

privilegiado, o eutanasico ou piedoso e justifica essa postura, por que o motivo em si mesmo e 

aprovado pela moral pratica, pela compaixao ante o quadro de sofrimento da vitima. 

Embora nao classificassem o suicidio como crime, os Codigos Criminals Brasileiros, 

tern classificado a eutanasia como crime de terceiros, isto e, a ajuda, inducao ou instigacao ao 

suicidio constitui o delito, cominando a pena de reclusao, apesar de ter sido objeto de alguns 

estudos de anteprojetos em legislacoes anteriores que visavam a reduzir a pena ou excepcionar 

o delito em determinadas circunstancias. 

Na realidade, o que o legislador deseja punir nao e o comportamento do suicida, e sim, 

o de terceiro que auxilia, induz ou instiga a vitima a cometer o ato. Entretanto, o que se 

observa e a progressiva ampliacao das modalidades de colaboracao ao suicidio, pois se o artigo 

196 do Codigo de 1830 punia como crime, apenas, o auxilio ao suicidio, ja o artigo 299 do 

Codigo de 1890 pune tambem o induzimento, enquanto o artigo 122 do Codigo de 1940 (atual) 

nomeia como nucleo do tipo as tres formas, isto e, o auxilio, o induzimento e a instigacao. 
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Apesar de se tratar de um crime material, isto e, que so se consuma com o resultado 

final morte ou lesao corporal do sujeito passivo, o capitulado no artigo 122 nao admite 

tentativa, "trata-se de hipotese em que o legislador condiciona a imposicao de pena a producao 

do resultado (morte ou lesao corporal de naturezagrave)". A simples conduta de induzir, 

instigar ou prestar auxilio para que alguem se suicide, nao vindo a ocorrer o resultado morte ou 

lesao corporal de natureza grave, nao constitui crime. Cuida-se de delito material, de conduta e 

resultado, em que o legislador condiciona a imposicao de pena a sua producao. "Se nao ha 

ocorrencia de morte ou lesao corporal de natureza grave, o fato e atipico" JESUS(p.323,1991). 

Tambem, sendo um crime doloso tipico (ou eventual), nao admite a forma culposa. 

Exige, portanto, o exame de corpo de delito (CPP, artigo 158), tratando-se de crime de acao 

publica incondicionada. 

Em diversas legislacoes, tentou-se a exclusao da ilicitude da pratica de eutanasia do 

Codigo Penal. Todavia, nao lograram exito os anteprojetos apresentados neste sentido, pois 

nao obtiveram a aprovacao legislativa. Portanto, o legislador ateve-se ao principio de que e 

sagrada a vida, embora acolhesse a reducao da pena prevista de seis a vinte anos nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do 

artigo 121 do Codigo Penal, no § 1° do mesmo artigo, que contempla o homicidio privilegiado, 

vejamos novamente: "Se o agente comete o 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, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terco".JESUS (P.292,1991). 

Por outro lado, como foi relatado, o diploma legal de 1940 define, com base na sua 

Exposicao de Motivos, o que considera ser motivo de relevante valor social ou moral: "O 

motivo que, em si mesmo, e aprovado pela moral pratica como, por exemplo, a compaixao 

ante irremediavel sofrimento da vitima (caso do homicidio eutanasico) GOMES (p. 168,1999) 

A lei penal brasileira atual nao acolhe, portanto, o chamado "homicidio piedoso", haja 

vista ser a vida um direito indisponivel conforme assegura a Magna Carta (artigo 5°), ao qual 
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nao se pode renunciar. Portanto, o ordenamento juridico atual nao confere as pessoas o direito 

de morrer, sendo inclusive licito o uso de violencia para impedir o suicidio (CP, artigo 146, 

§3°, II). Todavia, nao existindo crime no ato do suicidio propriamente dito,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA contrariu sensu, de 

acordo com a teoria monista adotada pelo Codigo vigente, conforme dispoe o artigo 30 do CP, 

nao deveria existir tambem comunicabilidade em relacao ao agente que auxilia, induz ou 

instiga ao suicidio. 

Alem disso, sendo o estado de necessidade uma excludente da antijuridicidade 

reconhecida pela lei (CP, artigo 23, I), o sujeito ativo do crime pode alegar esta circunstancia 

em sua defesa. Tal fato foi inclusive aceito, desde que haja consentimento expresso do 

paciente, pelo Anteprojeto da Parte Especial do Codigo Penal de 1984, o qual 

indubitavelmente representa um avanco significativo no tratamento dado ao tema polemico da 

eutanasia passiva ou ortotanasia. Afirma textualmente a redacao final do artigo 121, §4° do 

referido Anteprojeto: "Nao constitui crime deixar de 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 doente ou, na sua impossibilidade, de ascendente, 

descendente, conjugue ou irmao". 

O ilustre Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro assinala que o Anteprojeto distingue dois 

tipos de eutanasia: a ativa e a passiva1. Sendo dado o tratamento supracitado a eutanasia 

passiva, ou seja, exclusao de ilicitude quando obedecidas as condicoes do art. 121, § 4°. 

O Anteprojeto cuida expressamente sobre a eutanasia ativa no art. 121, § 3°, 

prescrevendo pena abrandada, de 2 a 5 anos de reclusao (a pena minada ao homicidio, previsto 

no art. 121 do Anteprojeto e de 6 a 20 anos de reclusao). 

Dessa forma, na pratica da eutanasia ativa, o comportamento e considerado criminoso, 

embora punido com pena menor. O art. 121, § 3°, descreve as condicoes que autorizam tal 

1 Revista Juridica Consulex, ano V - n° 114 -15 de outubro de 2001, p. 24. 
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enquadramento: se o autor do crime de homicidio for conjuge, companheiro, ascendente ou 

descendente, irmao ou pessoa ligada por estreitos lacos de afeicao a vitima, e agiu por 

compaixao, a pedido desta, imputavel e maior de dezoito anos, para abreviar-lhe sofrimento 

fisico insuportavel, em razao de doenca grave e em estado terminal, devidamente 

diagnosticados. 

No Estado de Sao Paulo, a lei n° 10.241, de 1999, permite ao usuario dos servicos da 

saude recusar tratamento doloroso ou extraordinario para tentar prolongar a vida. O dispositivo 

permissivo (art. 2°, XXIII) recebeu severa reprimenda do eminente Desembargador Alvaro 

Lazzarini, por admitir, em principio, a eutanasia. 

Por outro lado, o Codigo de Etica Medica, em seu artigo 66, e bastante claro quando 

veda ao medico a utilizacao, em qualquer caso, de meios destinados a abreviar a vida do 

paciente, ainda que a pedido deste ou de seu responsavel legal. 
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CAPITULO 4 

A EUTANASIA NO DIREITO COMPARADO 

4.1 Consideracoes Preliminares 

As diversas legislacdes estrangeiras preocupam-se, com bastante freqiiencia, do tema 

da eutanasia em seus respectivos codigos. Desta maneira, vemos que a pratica e vista como 

uma forma dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA homicidio privilegiado pela maioria dos povos latinos (Colombia, Cuba, 

Bolivia, Costa Rica, Uruguai), ou ate como uma ausencia de delito em outros, exceto por 

motivo egoistico (Peru), embora alguns adotem ainda uma postura extremamente 

conservadora, entre eles, a Argentina e o Brasil, que nao excluem o delito de figurar entre os 

tipos de homicidio, em suas diversas formas. No caso particular do Uruguai, o seu codigo, 

estabelece o perdao judicial nos seguintes termos do seu artigo 37: "Os juizes tern a faculdade 

de exonerar do castigo os individuos de antecedentes honestos, autor de um homicidio 

efetuado por meio de piedade, mediante suplicas reiteradas da vitima". 

Em contra pallida, as legislacoes europeias sao muito mais benevolentes, algumas 

chegam a isentando de qualquer pena os que praticaram tal fato (Russia, Codigo Criminal de 

1922), ora cominando penas atenuadas, como na Inglaterra, Suica, Holanda,, Austria, Italia, 

ainda que alguns outros nao a admitam formalmente (Grecia, Franca, Espanha e Belgica). Em 

Portugal, ha limitacao da pena de seis meses a tres anos, quando houver pedido do paciente 

(Codigo Penal Portugues, Artigo 134) e, de um a cinco anos, quando movido por compaixao, 
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violenta emocao, desespero ou outro valor social ou moral (Artigo 133). Nos Estados Unidos, 

a questao possui uma outra abordagem, vinha sendo deixada ao livre arbitrio das legislacoes 

estaduais, o que foi revisto por recente decisao da Corte Suprema norte-americana que 

estabeleceu ser a materia de competencia legislativa privativa da Uniao. No Canada, a lei n° 

145 introduziu, em 1990, a figura do curador publico designado livremente por qualquer 

cidadao, este possui poderes executaveis ainda em vida (ao contrario do testamento ), devendo 

ser ratificado perante o registro publico e homologado judicialmente, o qual se torna possuidor 

de um mandado para agir em determinadas circunstancias e dentro dos limites propostos pelo 

concedente. Este mandado cobre, por exemplo, a delegacao de consentimento de cuidados 

medicos e a administracao de bens, sendo revogavel a qualquer tempo, de acordo com os 

mesmos procedimentos formais. Ele tambem administra os bens das pessoas desconhecidas ou 

nao encontraveis pelos registros publicos. 

De forma mais clara e para uma melhor visao acerca da questao da Eutanasia, 

passaremos a verificar com maior riqueza de detalhes a eutanasia praticada em alguns destes 

paises: 

4.2. Eutanasia na Australia 

Em alguns territorios do norte da Australia, esteve em vigor, de 1° de M h o de 1996 a 

marco de 1997, a primeira lei que autorizava a eutanasia ativa, recebendo a denominacao de 

Lei dos Direitos dos Pacientes Terminals. 

Segundo noticia publicada na folha de Sao Paulo, o Parlamento Australiano, revogou a 

referida lei depois que quatro pessoas ja haviam morrido sob o seu amparo. 
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Lei esta que estabeleceu inumeros criterios e precaucoes ate permitir a realizacao do 

procedimento. Estas medidas, na pratica, inibem solicitacoes intempestivas ou sem base em 

evidencias clinicamente comprovaveis.Verificou-se tambem que alem de um roteiro a ser 

seguido, a lei determinava tres requisitos essenciais para que o interessado pudesse utilizar-se 

da Eutanasia: 

1°. O estado de saude do paciente deveria ser critico e atestado por tres medicos; 

2°. Os periodos de tempo devem ser extremamente respeitados; 

3°. Apos esse periodo, o paciente teria acesso a um equipamento, operado por computador, que 

consiste em um tubo que e ligado a veia do paciente e uma tecla SIM. Se o paciente 

pressionasse a tecla, recebia uma injecao letal."ALVES( p. 15, 1999). 

4.3 Eutanasia nos Estados Unidos 

No ano 1991, foi feita uma proposicao de alteracao do Codigo Civil da California 

(Proposicao 161), nao aceita em um plebiscito, constava em seu conteudo que uma pessoa 

mentalmente competente, adulta, em estado terminal poderia solicitar e receber uma ajuda 

medica para pro termo a sua vida. 0 objetivo seria o de permitir a morte de maneira indolor, 

humana e digna. E dava aos medicos, imunidade legal destes atos. 

Em abril de 1996, o juiz Stephen Reinhardt, do 9o, Tribunal de Apelacao de Los 

Angeles California, estabeleceu que a Constituicao Americana garante o direito ao suicidio 

assistido a todo paciente terminal. 

Em 26 de junho de 1997, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou as decisoes das 

comarcas e ratificou as leis dos Estados de Nova Iorque e Washington estabelecendo como 
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crime o fato de medicos ministrarem drogas a pacientes terminais em perfeito estado de 

lucidez, tendo como objetivo assistirem estes, em seu desejo de por termo as suas vidas. A 

suprema corte sustentou que nao haveria subsidios constitucionais que amparassem tais 

suicidios assistidos. 

A Suprema Corte proferiu a sentenca sobre os casos de Nova Iorque e Washington, em 

26 de julho de 1997. Foi declarado que o cidadao americano comum nao detem o direito 

constitucional para praticar o suicidio assistido por um medico. A votacao foi de nove votos a 

zero; uma unanimidade incomum. 

Desta forma, as leis de Nova Iorque e Washington sao consideradas constitucionais. 

Por outro lado, a Corte deixou subentendido que nao ha 

barreiras constitucionais que proibam a um Estado aprovar uma lei que permita o suicidio 

assistido por um medico. O Estado de Oregon seguiu exatamente essa conduta. Esse batalha, 

por conseguinte, devera ser travada em nivel estadual. 

A abrangencia da decisao da Suprema Corte foi muito limitada, tendo em vista que 

somente legislou sobre se o publico teria um direito generico quanto ao suicidio assistido. Tal 

caso se deve originalmente a seis pacientes terminais que a epoca padeciam de dores 

intrataveis, e que reivindicavam o acesso ao suicidio assistido.Contudo, no momento da 

audiencia, para a apresentacao dos argumentos legais a Corte, todos os seis pacientes haviam 

morrido. Ou seja, a Corte nao estava apta a decidir se os pacientes terminais deveriam ter o 

direito ao suicidio assistido, uma vez que a mesma legislara, somente em termos gerais, sobre 

o direito de socorrer a tal pratica. 
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4.4 Eutanasia na Holanda 

Na Holanda. a eutanasia tornou-se legalizada pelo Senado em 10 de abril de 2001. 

seguindo uma decisao concordante da camaras baixas, ambas por maioria, apesar da forte 

oposicao da opiniao publica. O fato de ja existir legalizacao a respeito nao significa que a 

eutanasia esteja totalmente liberada. 

Ao contrario: a eutanasia limita-se a um ato medico; em segundo lugar, a nova 

legislacao retoma os "criterios de minucia", publicados pelo governo em 1994, que haviam 

permitido uma pratica cada vez mais ampla da eutanasia, sem o risco de uma condenacao por 

homicidio. 

"A nova lei submete o ato da eutanasia a sete condicoes: a doenca do candidato deve 

ser incuravel e lhe trazer sofrimentos insuportaveis; o pedido do paciente deve ser voluntario e 

refletido; o paciente receber do medico, informacao completa sobre sua condicao; o medico 

deve consultar pelo menos um colega que concorde com uma intervencao; a assistencia ao 

falecimento ser minuciosamente preparada e organizada; a eutanasia, uma vez praticada, ser 

submetida a uma comissao composta por um magistrado, um medico e um especialista, que 

verifique se os criterios de minucia foram efetivamente respeitados; se nao, a comissao devera 

apresentar uma denuncia a justica penal"2. 

Alem disso, a lei institui uma "declaracao de intencao de eutanasia", de forma que 

qualquer pessoa possa pedir por escrito o recurso a eutanasia, em caso de se tornar incapaz de 

reclama-la (doenca mental, senilidade, coma, etc.). 

O texto da lei foi aprovado oficialmente em 10 de abril de 2001. mas. na pratica, a 

eutanasia ja era tolerada sob condicoes especiais desde 1997. Apenas no ano passado, houve 

2 REVISTA JURIDICA CONSULEX, a n o V - n ° 114-15 de outubro de 2001, p. 18. 
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2.123 casos oficiais de eutanasia na Holanda - 1.893 doentes de cancer pediram a um medico 

que terminasse com suas vidas, o que representa 89% do total das eutanasias realizadas no pais 

em 2000. Depois. aparecem pacientes com doencas neurologicas, pulmonares e 

cardiovasculares. 

"Nas semanas que precederam o debate da lei, o Senado recebeu mais de 60 mil cartas, 

a maioria delas pedindo que os parlamentares votassem contra a aprovacao da lei. 0 grupo 

contrario a eutanasia Cry for Life, por exemplo, juntou 25 mil assinaturas em um abaixo-

assinado". 

4.5 Eutanasia no Uruguai 

O Uruguai, talvez, tenha sido o primeiro pais do mundo a legislar sobre a possibilidade 

de ser realizada eutanasia no mundo. Em lo. de agosto de 1934, quando entrou em vigor atual 

Codigo Penal uruguaio, foi caracterizado o "homicidio piedoso", no artigo 37 do capitulo I I I , 

que aborda a questao das causas de impunidade. 

De acordo com a legislacao uruguaia. e facultado ao juiz a exoneracao do castigo a 

quern realizou este tipo de procedimento, desde que preencha tres condicoes basicas: ter 

antecedentes honraveis; ser realizado por motivo piedoso, e a vitima ter feito reiteradas 

suplicas. 

A proposta uruguaia, elaborada em 1933, e muito semelhante a utilizado na Holanda, a 

partir de 1993. Em ambos os casos. nao ha uma autorizacao para a realizacao da eutanasia. mas 

sim uma possibilidade do individuo que for o agente do procedimento ficar impune, desde que 
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cumpridas as condicoes basicas estabelecidas. Esta legislacao foi baseada na doutrina 

estabelecida pelo penalista espanhol Jimenez de Asua. 

Vale destacar que, de acordo com o artigo 315 deste mesmo Codigo, isto nao se aplica 

ao suicidio assistido, isto e quando uma pessoa auxilia outra a se suicidar. Nesta situacao ha a 

caracterizacao de um delito, sem a possibilidade de perdao judicial. 

4.6 Eutanasia na Franca 

De acordo com o Codigo Pena e a jurisprudencia Criminal Francesa a Eutanasia e 

punida como homicidio voluntario (assassinato) porque pressupoe no piano estritamente 

juridico a questao do consentimento da vitima. Seria esse consentimento real, livre e 

voluntario? 

Em segundo lugar, no piano da politica criminal, uma descriminalizacao da eutanasia 

apresentaria graves riscos de supressao, sob uma aparencia medica, de deficientes, de idosos 

ou de pessoas gravemente doentes, de quern seria dificil estabelecer a liberdade e realidade do 

consentimento. 

No piano medico, o criterio do carater incuravel de uma doenca permanente como 

questao que pode evoluir com os progressos da medicina; essa apreciacao. para por fim a vida 

de um individuo, nao pode ser entregue ao medico por se tratar de um ato muito grave. 

Nesse campo, nao podemos admitir "desculpa legal". Em contrapartida, quando um 

medico e objeto de perseguicoes judiciarias por ter praticado eutanasia, as Cortes Criminals 

francesas, apreciam as circunstancias da infracao e podem ser indulgentes com o medico, se as 

circunstancias do fato justificam o ato. 
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Assim e a legislacao francesa. Devemos constatar, no entanto, que existem certas 

correntes de ideias minoritarias em favor de uma flexibilizacao da legislacao, que tern como 

objetivo "justificar" o atentado a vida humana que a eutanasia representa. 

4.7 Eutanasia na Suica 

Na Suica o Direito Penal nao vislumbra diferenca entre a pratica da eutanasia por um 

medico ou nao. No entanto, um ato dessa importancia nunca e qualificado como assassinato. 0 

Codigo Penal (art. 114) institui como homicidio privilegiado o fato de uma pessoa; "cedendo a 

um pedido honroso, por exemplo a piedade", da morte aquele que faz "o pedido serio e 

inequivoco". Da mesma forma, o art. 115. CP, torna passivel de punicao a assistencia ao 

suicidio apenas se o autor agiu "movido por um motivo egoista". 

Enfim, aquele que abreviar o sofrimento de um doente agonizante, movido pala 

caridade, piedade ou sob efeito de confusao mental, estara agindo como previsto no art. 113, 

CP: assassinato passional, um outro tipo de homicidio privilegiado. 

Podemos concluir no que se refere ao Direito Penal suico, a eutanasia nao foge a lei 

penal; ela nao e beneficiada por uma clausula absolutoria, mas por uma circunstancia 

atenuante especial. Tal regulamentacao e criticada pelos medicos (a Academia Suica das 

Ciencias Medicas admite a eutanasia passiva) e por grupos de pressao, o que provocou no 

Parlamento em 1996, uma intervencao visando a introducao no Codigo Penal de uma 

disposicao com o seguinte teor: 

Nao ha assassinato no sentido do art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 1 4 ,  nem assistencia ao suicidio no sentido do 

art. 1 1 5 ,  quando as seguintes condicoes sao preenchidas": 
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I - A morte foi dada a uma pessoa a pedido serio e inequivoco do paciente; II - 0 

falecido padecia de uma doen9a incuravel, que tendo tornado um curso irreversivel 

com um prognostico fatal, ocasionava-lhe sofrimentos fisico ou psiquicos 

intoleraveis; 

III - Dois medicos diplomados e independentes um do outro, e em relacao ao 

defunto, certificaram-se previamente de que as condicSes indicadas no segundo item 

foram preenchidas; 

IV - A autoridade medica competente certificou-se que o paciente foi devidamente 

informado; 

V - A assistencia ao falecimento deve ser praticada por um medico com diploma 

federal, escolhido pelo requerente entre os medicos que o atendiam 

Foi instituido sobre essa base um grupo de trabalho que publicou, em 1999, um 

relatorio adotado pelo Governo, propondo o seguinte: 

- Manter o art. 114, CP: punibilidade daquele que, por compaixao a uma da pessoa e 

a seu pedido inequivoco, da fim a uma vida que padece sofrimentos inuteis 

(eutanasia ativa direta); 

Introduzir reformas no que diz respeito a eutanasia passiva (interrup9§o dos 

cuidados suscetiveis de prolongar a vida de um agonizante) e ativa indireta 

(administracao de substancias cujos efeitos secundarios podem reduzir a duracao da 

sobrevivencia). 
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CONSIDERACOES FINAIS 

Diante do exposto, pode-se afirmar, sem receio algum, que a Eutanasia e tao antiga 

como a vida em sociedade. 

0 homem preocupa-se muito e questiona-se sobre o seu destino final, mas fecha seus 

olhos ao se defrontar com termino de sua existencia, negando-se a aceitar a forma que ele 

ocorre e quando ele ocorre, assim sendo ele tenta abranda-lo o maximo possivel, uma vez que 

a estrada natural da existencia humana segue a seguinte rota: nascer, viver e 

consequentemente. morrer. 

Deste modo filio-me, em parte, a corrente que prefere a existencia da eutanasia como 

um direito inerente a todo ser humano. sendo este capaz de ser usufruido pelos que nao mais 

possuem uma vida digna e saudavel em sua plenitude em funcao de uma emfermidade 

gravissima, desde de que sejam obsevados certos principios os quais permitirao, sem injuntica, 

a vontade do enfermo ou quando este nao puder mais se expressar, de seus familiares. 

Deixo registradas as argumentacoes acima expostas para uma minuciosa analise 

visando uma possivel tomada de posicao por parte daqueles que se interessam pelo assunto. 

E bem verdade que este assunto e por demais atual e inerente a condicao do ser humano 

na medida em que o direito a vida. ou a morte, poe-se sob a otica de bens Indisponiveis que 

sao. 

Ate que pontos valores eticos, morais, juridicos e religiosos poderao influenciar na 

manutencao da "vida" de um moribundo, entre o querer e o poder de dispor de um quadro 

irreversivel? Por outro lado, sera sempre injusto punir, indistintamente, quern pratica eutanasia, 

sem se observar a analise das peculiaridades que envolvem, em cada caso concreto, o 

comportamento tipico, antijuridico e culpavel. 
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Frente as questoes, da dignidade e direito a vida, cabe destacar que o referido direito e, 

sem duvida uma obrigacao do Estado, porem sua interpretacao nao deve ser estendida como 

uma imposicao legal do Estado, cabendo, a esse, o dever de proporcionar dignidade ao ser 

humano, e viabilizar todos os meios que impecam qualquer ato que afronte a vida. 

Finalmente, apesar dos avancos tecnicos que a tematica encerra e dos diferentes 

posicionamentos dos diversos paises quanto a pratica da eutanasia, no ordenamento juridico 

brasileiro, em desfavor da eutanasia pesa o obice constitucional, consagrando entre os direitos 

fundamentais o direito a vida. 
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