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RESUMO 

A eutanasia e um tema intrigante e causa dor de polemicas na nossa sociedade. 
Um tema que merece cada vez mais ser discutido, tendo em vista a propria evolucao 
do direito patrio e os pacientes que acometidos de doencas incuraveis agonizam nas 
suas casas e nos leitos dos hospitais. Apesar da polemica que envolve o tema a 
mesma ja vem sendo praticada por diversos povos durante toda a historia da 
humanidade. A eutanasia se caracteriza como sendo a morte provocada por um ato 
comissivo, ou omissivo, de uma pessoa em seu semelhante, que se encontra em 
uma situacap em que sua vida nao tern mais valor, diante da enfermidade incuravel 
e da iminendia da morte, tendo como escopo abreviar as agonias que advem desse 
mal. Diante dos avancos tecnologicos que surgem cada dia, modificando o modo de 
vida da sociedade, surge a necessidade de procura a questoes como: deve ser 
concedido o direito de morrer aos pacientes em estado terminal. O presente trabalho 
tern como objetivos: mostrar toda evolucao historica da eutanasia; definir o que e 
eutanasia, diferenciar do suicido assistido, da distanasia e da mistanasia; discorrer 
sobre o posicionamento do nosso ordenamento juridico sobre o tema e apresentar 
sugestoes para a aplicacao diante do caso concreto. Os metodos utilizados serao o 
historico-evolutivo e o exegetico-juridico na interpretacao de alguns dispositivos 
legais. Na conclusao do trabalho argumenta-se pela pelo posicionamento favoravel a 
respeito da pratica da eutanasia e do suicidio assistido, como sendo viaveis, dentro 
do contexto dos principios da autonomia da vontade e dignidade da pessoa humana. 

Palavras-chaves: Eutanasia. Dignidade. Autonomia. Sugestoes. 



ASBTRACT 

Euthanasia is an intriguing theme and cause of controversy in our society. One issue 
that deserves increasingly being discussed in view of the evolution of the right home 
and the patients of incurable diseases agonize ill in their homes and beds in the 
hospitals. Despite the controversy surrounding the issue it is already being practiced 
by various peoples throughout the history of mankind. Euthanasia is characterized as 
a death caused by an act committee, or omission of a person in his similar, which is 
in a situation where their lives have no value, in the face of incurable illness and the 
imminence of death, and scope and shorten the agony that comes from this evil. 
Given the technological advances that occur each day, changing the mode of life of 
society, it is necessary to demand such matters as: the euthanasia should be 
legalized? This study aimed to: show all historical evolution of euthanasia; define 
what is euthanasia, differentiate the suicido assisted, and the dysthanasia 
mistanasia; discuss the positioning of our legal system on the issue and make 
suggestions for implementation before the case. The methods used will be the 
evolutionary history-and-exegetic in legal interpretation of some legal provisions. On 
completion of the work it is argued by the favorable position regarding the practice of 
euthanasia and assisted suicide as feasible, within the context of the principles of 
freedom of choice and dignity. 

Key words: Euthanasia. Dignity. Autonomy. Suggestions. 
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INTRODUCAO 

Nos ultimos tempos como as inumeras descobertas tecnologicas, surge a 

necessidade de regulacao por parte do direito de situacoes em que os limites do 

corpo sao desconsiderados e busca-se incontrolavelmente o prolongamento da vida 

humana. Essas situacoes devem ser amplamente estudadas e discutidas no meio 

social, como e o caso da eutanasia. 

O tema e de fundamental relevancia, pois todos os dias pessoas em perfeito 

estado de consciencia mental, sofrendo de doencas incuraveis e com insuportavel 

sofrimento, imploram que Ihes seja permitido morrer dignamente. Tao pouco se pode 

olvidar a dramatica situacao de familias que mantem nas respectivas residencias, 

doentes em estado vegetativo, acometidos de males degenerativos, que so se 

encontram vivos por que estao ligados a aparelhos ou alimentados por sondas. 

Estara presente na pesquisa o metodo historico-evolutivo, na medida em que 

se demonstrara o acompanhamento da eutanasia ao longo dos seculos. O metodo 

exegetico-juridico, tambem se fara presente, tendo sido utilizado na interpretacao de 

alguns dispositivos legais. O tema sera abordado de modo completo e objetivo 

seguindo uma sequencia logica. 

O primeiro capitulo discorrera sobre os aspectos gerais da eutanasia, para 

uma melhor compreensao do tema. Sera abordado a origem da eutanasia no mundo 

e no Brasil. Logo apos se fara a distincao entre eutanasia, distanasia, mistanasia e 

suicidio assistido se procedendo tambem a uma analise da eutanasia sob o ponto de 

vista etico. 

O segundo capitulo tratara da compreensao e aceitagao da eutanasia nas 

quatro maiores religioes do mundo: o judaismo, o islamismo, o budismo e o 
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cristianismo. No seu segundo topico trabalha-se a questao da eutanasia e o nosso 

ordenamento juridico vigente, do ponto de vista constitucional e penal. 

O terceiro capitulo deste trabalho enfatizara a problematica do direito de 

morrer do paciente em estado terminal, analisando em seu primeiro topico o que 

pode se entender por vida digna. Logo apos em seu segundo topico sera visto os 

principios da igualdade e autonomia frente a eutanasia. No seu terceiro topico se 

discorrera sobre a Lei de Ponderacao dos principios e sua utilizacao com relacao ao 

principio da indisponibilidade da vida humana. Por fim no ultimo topico serao 

levantadas propostas hermeneuticas que visam uma argumentaeao legal para a 

questao da eutanasia. 

Nao se tern, aqui, a pretensao de trazer respostas ultimas sobre a questao, 

sob pena de, o fazendo banalizar a materia tao importante, mas mostrar como o 

"direito de morrer" vem sendo e pode vir ser discutido. De modo a respeitar os 

principios que cercam o tema e, diante de uma postura critica, pode se ter a legitima 

esperanca de alcancar um direito verdadeiramente justo, sem deixar com isso, de 

ser um direito humano: o direito de morrer a propria morte. 



CAPlTULO 1 ASPECTOS GERAIS NO TOCANTE A EUTANASIA 

1.1 A Origem da Eutanasia 

1.1.1 A Origem da Eutanasia no Mundo 

A morte e um evento natural que atinge a todos os seres humanos, causando 

dor, medo e na maioria das vezes sofrimento. Por mais que a medicina moderna 

venha avancando em tecnologias que nos fagam ter uma vida cada vez mais longa, 

a morte sempre aparece como um fato natural da qual o homem nao pode fugir, 

tentando ao menos retarda-la. 

A morte e a indelevel certeza da condigao humana, embora quase sempre 

recalcada, constituindo intrinseca peculiaridade do Homo sapiens sapiens, o unico 

vivente que tern a consciencia de seu proprio fim (Freud, 1974). Sob uma 

perspectiva mais abrangente, seria diante da morte que o ser humano, tao avido na 

busca de certezas, poderia abrandar o seu desconforto e sua perplexidade diante de 

um mundo real com possibilidades tao remotas de verdade (Detienne, 1988; 

Siqueira-Batista, 2003) - afinal, o exito letal e a ultima e incontornavel fronteira, 

geralmente pensada em relagao ao outro e quase nunca em relagao a si. 

A morte esta longe de ser um tema de facil abordagem, sobretudo nos dias 

atuais. Muitas vezes tern sido vedada, nos mais distintos ambientes e lugares, a 

questao da morte como assunto de debate, tornando o assunto um genuino tabu, 

em relagao ao qual se adota a esquiva como atitude principal. 

Mas nem sempre foi assim, pois, desde a antiguidade, os povos tern tratado a 

respeito da morte, sendo a eutanasia uma pratica antiga e bastante conhecida dos 
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povos. E verdade que a aplicagao da eutanasia (boa morte) estava condicionada a 

aplicacao de alguns requisitos, sendo que a etica de tais culturas nao possuia uma 

grande influencia na vida em coletividade, mesmo assim a pratica da eutanasia 

determinava-se de acordo com a cultura, tradicao e costume de cada povo e nesse 

a mesma era realizada com autonomia. 

Diversos povos, como os ceitas, tinham por habito que os filhos matassem 

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

incuraveis eram levados a beira do rio Gandes, onde tinham as suas narinas e a 

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

Um dos primeiros registros historicos sobre a eutanasia, encontra-se na Biblia 

no primeiro livro de Samuel (capitulo 31, versiculos de 1 a 13). Saul o rei dos 

israelitas foi gravemente ferido na guerra, para furtar-se ao sofrimento atroz e a 

possibilidade de cair vivo nas maos dos filisteus, apressou a propria morte 

precipitando-se na sua espada. Nao obtendo exito na tentativa de suicidar-se, 

clamou que fosse naquele momento amenizado a sua dor e sofrimento, por isso 

ordena a seu soldado que ponha fim a sua vida, e este assim o fez. 

Na Grecia antiga a eutanasia era praticada nas criancas raquiticas, em velhos 

enfermos, doentes incuraveis e deficientes fisicos. Este tipo de eutanasia era 

praticado em larga escala como confessa Platao (NOGUEIRA, 1995, p. 43): 

Estabelecera em nossa republica uma medicina e uma jurisprud§ncia que 
se limitem ao cuidado dos que receberem da natureza corpos sao e alma 
formosa; 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. 

Atraves de suas palavras, ele postulava que a medicina deveria se preocupar 

com os individuos bem de corpo e espirito, deixando a morte tomar conta dos 
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fisicamente mais fracos, por que para estes a morte representava algo muito mais 

benefico do que para a sociedade. Logo no pensamento platonico a vida possuia um 

carater estritamente funcional, onde o homem deveria possuir uma utilidade social e 

nao ser um obstaculo ao progresso da sociedade. 

Um marco importante da pratica da eutanasia, ocorreu no Egito quando, 

Cleopatra e Marco Antonio fundaram uma "Academia" com o intuito de estudar 

formas que proporcionassem mortes menos dolorosas e sofridas. Mostrando com 

isso que a morte dos membros de sua civilizacao representava um momento 

importante, merecendo ser tratado com o devido valor, sendo inclusive materia de 

estudo, como cita Ramos (2003, p. 97-98). 

Na Cidade-Estado de Esparta, devido a sua cultura e espirito belico, a 

eutanasia era pratica comum em pessoas que nao tivessem mais utilidade para a 

politica estatal, por exemplo, eriancas nascidas com ma formacao eram lancadas do 

alto do monte taijeto, pelo fato de serem imprestaveis para a guerra, conforme 

entendimento de Ramos (2003, p. 97). 

Enquanto que na Cidade-Estado de Atenas, onde a organizacao politico-

social era voltada para a formacao cultural e educacional do cidadao, atraves do 

conhecimento, a ordem para eliminar os anciaos originava-se do Senado, sendo 

promovido um banquete especial, no qual era ministrado uma bebida venenosa 

chamada de conium maculatum, segundo afirma Genival Veloso de Franca1. 

Na antiga Roma, o direito ao proprio corpo nao era enxergado como um 

direito de propriedade, tutelando-se, porem, o corpo do individuo contra agressoes 

alheias. A eutanasia era ordenada pelos cesares nos circos romanos, com a 

finalidade de proporcionar ao gladiador ferido, uma morte com menos sofrimentos e 

1 Disponivel em <HTTP//www.pbnet.com.br/openline/gvfranca> acesso em 26 de julho de 2007. 

http://www.pbnet.com.br/openline/gvfranca
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retira-Ihe a desonra da derrota. Os que eram condenados a crueificacao, tomavam 

um liquido que produzia sono profundo, abreviando a agonia de uma morte lenta e 

cruel, como bem coloca Ramos (2003, p. 98). 

Na Bfblia o Evangelho de Marcos no capitulo quinze, existe um fato 

importante referente a crueificacao de Jesus, estando ele prestes a morrer um dos 

guardas Ihe oferece uma esponja com vinagre. Isto antes de ser um gesto de pura 

crueldade, ao contrario, seria uma forma mais poderosa de diminuir as dores e o 

sofrimento, visto que a bebida oferecida era conhecida como vinho da morte, 

causando no crucificado sono profundo e prolongado. Do relatado acima, notamos a 

tentativa de pratica da eutanasia em Jesus. Conforme informacoes de Genival 

Veloso de Franca. 

Os eslavos e escandinavos tambem apressavam a morte de seus pais 

quando estes sofriam de mal incuravel, irreversivel, segundo Menezes (1977) existia 

a pratica de um costume chamado "despenar" (privar de pena de sofrimento), 

atribuida a populagao rural de colonias sul-americanas. Tal costume consistia na 

morte dada a alguem que padecia muito, por um amigo que agia piedosamente. Nao 

se tratava apenas de um simples costume, era dever de um bom amigo e quern se 

negava a faze-lo era reputado impiedoso e covarde. 

No periodo da Idade Media as informacoes a respeito da eutanasia sao muito 

escassas. Sabe-se que, no periodo das guerras era comum aos soldados utilizarem 

um punhal pequeno e afiado, denominado "misericordia", com o qual se livravam dos 

sofrimentos os mortalmente feridos. Ocorreram inumeras epidemias e pestes 

durante a Idade Media. Era bastante comum a pratica da eutanasia desses tempos, 

uma vez que as doencas se alastravam com maior facilidade, devido ao grande 

estado de miseria em que se encontrava a populagao durante o periodo de 
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decadencia do feudalismo. 

Na Idade moderna vale lembrar o pedido feito por Napoleao ao cirurgiao 

Degenetles, na campanha do Egito, de matar com opio soldados acometidos de 

peste, respondendo este que a isso se negava por que a funcao do medico nao era 

matar e sim curar. A historia nos diz que o objetivo de Napoleao era matar os 

enfermos irremediavelmente perdidos e moribundos, a fim de que nao caissem vivos 

em poder dos turcos. 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o mundo viu a eliminagao 

de pacientes terminals, doentes incuraveis, portadores de deficiencia fisica serem 

eliminados na Alemanha Nazista, sob o pretexto da "higienizagao social", nao tendo 

nada a ver com compaixao, piedade ou direito de aliviar a propria morte. 

Destacamos o fato de que muitas dessas praticas executadas pelos povos, 

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

meios utilizados para configuracao dos mesmos. A eutanasia e uma forma de morte 

suave, sem dor, dada por alguem que tern compaixao das dores do enfermo. Assim 

podemos concluir que, por exemplo, nao constituiram eutanasia as atrocidades 

cometidas pelos alemaes durante a Segunda Guerra Mundial, mas sim configurando 

eugenia. 

Segundo o ponto de vista de Nogueira (1995), a 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. O proprio Platao declarava em seus 

discursos que deveria haver uma selecao dos melhores homens e mulheres, 

aconselhando os magistrados que procurassem promover o enlace entre eles para 
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que gerassem sempre especies aperfeigoadas. 

O estudo comparative desses dois temas e de suma importancia, pois, deve-

se saber diferenciar o que e eugenia do que realmente e a eutanasia. A eugenia e 

um absurdo e um atentado ate contra o proprio direito natural do homem de 

sobrevivencia. Em nenhum momento deste trabalho defende-se a pratica da 

eugenia, por isso e necessario distinguir a verdadeira eutanasia com o livre 

consentimento do paciente da matanga de seres humanos, sob o pretexto de um 

suposto controle social. 

1.1.2 A Origem da Eutanasia no Brasil 

Em tempos primitivos o Brasil tambem conheceu a eutanasia. O historiador 

Mathius (apud Bittencourt, 1939), em estudos realizados sobre os silvicolas detectou 

entre eles a pratica da eutanasia. Segundo o referido historiador, algumas tribos 

deixavam a morte seus idosos principalmente aqueles que ja nao participavam das 

festas, cagas, etc. Pois para estes indigenas o "viver" para eles significava participar 

de festas, cagar, pescar, logo, estando eles sem condigoes de praticar tais agoes 

nao teriam nenhum estfmulo para a vida. Na visao dos membros da tribo a morte 

viria como uma bengao, pois a vida tinha perdido todo seu significado sem aquelas 

atividades. 

A eutanasia alem de ser praticada pelos indigenas, tambem foi muito 

praticada durante o periodo colonial. Durante este periodo assolava a populagao a 

tuberculose, doenga ate entao sem cura e que conduzia a um estado patologico 

crescente ate ocasionar a morte. Os poetas do romantismo nos relatam alguns 

exemplos de doentes de tuberculose que pediam e deixavam-se morrer mais 
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rapidamente, ja que a morte era curta. 

No nosso Brasil atual ainda existe a pratica da eutanasia so que nao 

divulgada. Isso faz sentido, pois, o nosso Codigo Penal tipifica a eutanasia apenas 

para fins de atenuacao da pena, de acordo com o caso concreto, nao desfigurando o 

crime de homicidio. 

Assim e totalmente logico que muitas pessoas proporcionem a morte boa a 

seus parentes e amigos, sem que tal fato seja divulgado, pois, caso seja divulgado 

poderao responder criminalmente pelo crime de homicidio. Existem noticias que ate 

medicos praticam a eutanasia no Brasil a pedido e suplica dos pacientes 

irremediavelmente doentes e sem perspectivas de cura. 

Resultados obtidos por meio de pesquisas publicadas na revista periodica 

"Residencia Medica", em junho de 1984, mostram que as maiores causas da 

eutanasia sao o cancer e a AIDS, seguidos da raiva. Ainda diz 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. 

Por fim registre-se que a eutanasia continua sendo praticada na atualidade, 

seja na obscuridade ou na cultura de alguns poucos povos como expoe Paganelli 

(apud Coelho, 2000, p. 33): 

E oportuno lembrar que esse costume da eutanasia, ainda e praticado 
atualmente, por alguns povos como, por exemplo, os batas e os 
neocaleddnios. Por ultimo, os povos cacadores e errantes, matavam seus 
pares velhos, doentes, para que os mesmos nao ficassem abandonados a 
sorte e as feras, nem tao pouco fossem trucidados pelos inimigos, e uma 
atitude era vista pelo carinho e atencao que diz, pensavam a seus entes 
queridos, sendo que tal atitude foi largamente imitada pelos indios 
brasileiros. 
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1.2 Distingao e Classificagao da Eutanasia, Ortotanasia, Distanasia, Mistanasia e 
Suicidio Assistido 

Nos dias atuais a eutanasia pode ser definida de forma bastante ampla, pelo 

sistema que procura dar morte sem sofrimento a um doente incuravel. Em sua 

etimologia a palavra eutanasia, significa "boa morte". Logo temos a eutanasia como 

sendo, na forma literal uma boa morte ou morte serena. 

Para melhor elucidamos a conceituagao da eutanasia volvemos aos 

ensinamentos de Franca (1994, p. 420) que diz: "eutanasia quer dizer morte 

piedosa, morte benefica, facil, doce, sem sofrimento, sem dor, boa morte, crime 

caritativo (crime caridoso), ou simplesmente, direito de matar". Grifo nosso. 

Mais a frente, voltar-se a questao se a eutanasia constitui um direito de matar 

ou o direito que o paciente (em estado terminal ou acometido de uma doenca 

incuravel) tern de escolher a sua propria morte dispondo assim da sua propria vida. 

Por enquanto cumpre-se diferenciar a eutanasia, a distanasia, a mistanasia e o 

suicidio assistido, pois estes tres denominacoes sao comumente confundidas umas 

com as outras, por parte da maioria da populagao. 

Nos dias atuais, a nomenclatura eutanasia vem sendo utilizada como a agao 

medica que tern por finalidade abreviar a vida de pessoas. E a morte de uma pessoa 

que se encontra em grave sofrimento decorrente de doenga grave, sem perspectiva 

de melhora, produzida por medico com o consentimento daquela. A eutanasia 

propriamente dita e a promogao do obito. E a conduta por meio da agao ou omissao 

do medico, que emprega ou omite, meio eficiente para produzir a morte em paciente 

incuravel e em estado de grave sofrimento, diferente do curso natural, abreviando-

Ihe a vida. Como nos diz Pinan (apud Bizatto, 1990, p. 10): 
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E aquele ato em virtude do qual uma pessoa da morte a outra, enferma e 
parecendo incuravel, ou a seres acidentados que padecem de dores crueis 
a seu rogo ou a seu requerimento e sob impuisos de exacerbado 
sentimento de piedade e humanidade. 

Existem inumeros criterios de classificagao da eutanasia e diversas polemicas 

quanto a isso, mas basicamente podemos classificar a eutanasia tendo em vista dois 

elementos a agao e o consentimento. 

Quanto ao tipo de agao e classificada como ativa, passiva ou indireta e de 

duplo efeito. A eutanasia ativa e caracterizada pela preparagao antecipada da morte 

de uma pessoa para libera-la de sofrimentos considerados inuteis, dado que a sua 

vida se encontra em um ponto terminal e irreversivel. Outros a definem como ato 

deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente, por fins 

misericordiosos. Alguns autores afirmam que ainda e considerada ativa, quando o 

agente ministra substancia capaz de provocar a morte instantanea e indolor em 

pacientes com doenga em fase de estado terminal e irreversivel. 

A eutanasia passiva e o oposto da ativa e tambem pode ser chamada de 

eutanasia por omissao, ortotanasia ou paraeutanasia. Caracteriza-se pela 

interrupgao dos cuidados medicos ou farmacologicos ao doente, a fim de que a sua 

vida seja abreviada por si mesmo, sem se tentar por outros meios mante-lo vivo. 

Assim a morte do paciente ocorre dentro de uma situagao de terminalidade ou por 

que nao se inicia uma agao medica ou pela interrupgao de uma medida 

extraordinaria, com a finalidade de aliviar o sofrimento. 

A eutanasia de duplo efeito ocorre quando a morte e acelerada como uma 

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

sofrimento de um paciente terminal. 

Quando o consentimento do paciente a eutanasia pode ser de tres tipos: 

voluntaria, involuntaria e nao-voluntaria. A voluntaria e quando a morte e provocada 
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atendendo a vontade do paciente. E justamente este tipo de eutanasia que defende-

se neste trabalho, assim como o suicidio assistido, como se vera mais a frente, 

deve-se sempre respeitar a vontade do paciente em estado terminal. A involuntaria e 

provocada quando a morte e provocada contra a vontade do paciente. A nao-

voluntaria ocorre quando a morte e provocada sem que o paciente possa manifestar 

a sua vontade perante ela, se concorda ou nao com o procedimento. 

Do lado oposto da eutanasia, encontramos a distanasia. Como se disse na 

eutanasia o ato medico tern por finalidade acabar com a dor e a indignidade na 

doenca cronica e, no morrer, eliminar o portador da dor. A preocupaeao primordial e 

com a qualidade de vida humana na sua fase final. A distanasia, por sua vez, 

dedica-se a prolongar o maximo, a quantidade de vida humana, combatendo a morte 

como o grande e ultimo inimigo. E uma morte dificil, angustiada, agonica, lenta e 

dolorosa. 

Em artigo publicado na Revista do Conselho Federal de Medicina, Martin 

(1998, p. 171-192) tece profundas consideracoes aos termos eutanasia e distanasia, 

no sentido de que a primeira provoca a morte antes da hora e, quanto a segunda, 

ensina que: 

A distanasia erra por outro lado, nao conseguindo discernir quando 
intervencoes terapeuticas sao inuteis e quando se deve deixar a pessoa 
abracar em paz a morte como desfecho natural de sua vida (...). A 
distanasia, que tambem e caracterizada como encarnicamento terapeutico 
ou obstinacao, ou futilidade terapeutica, e uma postura ligada 
especificamente aos paradigmas tecnocientifico e comercial-empresarial da 
medicina (...). os avancos tecnoldgicos e cientfficos e o sucesso no 
tratamento de tantas doencas e deficiencias humanas levaram a medicina a 
se preocupar cada vez mais com a cura de patologias e a colocarem em 
segundo piano as preoeupacSes mais tradicionais com o cuidado do 
portador de patologias. 

A mistanasia, ou eutanasia social, e a morte miseravel, fora e antes da hora, 

geralmente esta e ocasionada devido a uma nao atuagao do estado em prestar um 
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atendimento necessario e eficaz do ponto de vista medico, se tornando ate um 

problema de saude publica, como nos diz Martin (1998, p. 171-192): 

Nada tem de boa, suave ou indolor. Dentro da categoria de mistanasia, 
pode-se focalizar tres situacSes: primeiro, a grande massa de doentes e 
deficientes que, por motivos politicos, sociais e economicos, nao chegam a 
ser pacientes, pois nao conseguem ingressar efetivamente no sistema de 
atendimento medico; segundo, os doentes que conseguem ser pacientes, 
para, em seguida, se tornar vitimas de erro medico e, terceiro, os pacientes 
que acabam sendo vftimas de ma-pratica por motivos economicos, 
cientificos ou socio-poltticos. A mistanasia e uma categoria que nos permite 
levar a serio o fenomeno da maldade humana. 

Proximo da eutanasia, encontramos a figura do suicidio assistido, contudo 

nao sao figuras equivalentes, de acordo com Ribeiro (1999, p. 77): 

Na eutanasia, o medico age ou omite-se. Dessa acio ou omissao surge, 
diretamente, a morte. No suicidio assistido, a morte nao depende 
diretamente da acao de terceiros. Ela e consequencia de uma ac§o do 
prbprio paciente, que pode ter sido orientado, auxiliado ou apenas 
observado por esse terceiro. 

Cumpre, por fim, destacar que a eutanasia so se evidencia se a pessoa 

estiver com vida. Tal assertiva parece, a primeira vista algo logico. Mas a grande 

dificuldade muitas vezes e o diagnostico preciso a respeito nao so do fato do 

paciente ser qualificado como terminal ou portador de doenca incuravel, mas do 

proprio momento da morte. De acordo com o Conselho Federal de Medicina em sua 

resolugao n° 1.480/97 a morte biologica e identificada como a morte encefalica. 

1.3 A Eutanasia do Ponto de Vista Etico 

Trata-se aqui da eutanasia sobre o ponto de vista da ciencia que estuda os 

costumes da populagao. A palavra etica tem seguinte significado, ethos, em grego e 

mos, em latim, correspondem ao modo de ser, costume. De acordo com Silva (apud 
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RAMOS, 2003, p. 60) etica e: 

A ordenacao destinada a conduzir o homem de acordo com uma hierarquia 
de bens, uma tabua de valores, um sistema axiologico de referenda, 
tornando-o cada vez mais homem, cada vez mais aquele ser que a natureza 
dotou de consciencia e espiritualidade. 

Assim a etica e um conjunto de valores que conduzem o homem a agir de 

acordo com o comportamento moral da sociedade em que esta inserido. A etica foca 

o seu estudo nao no que o homem e, mas sim, no agir do homem, no como ele deve 

ser e como deve agir em determinadas situacoes. A etica e os valores que se 

encontram dentro de uma sociedade estao diretamente ligados a experiencia 

humana dos sentimentos e comportamentos que se concretizam ao longo dos 

tempos e assim influenciaram os ditames das normas juridicas e morais. 

A etica tambem pode ser compreendida como sendo a existencia do homem 

pautada nos costumes considerados corretos, ou seja, aquele que deve se inserir 

nos padroes sociais de comportamentos considerados corretos de determinada 

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

punicao. Em resumo tem-se a etica como o estudo das agoes e costumes humanos 

ou analise da propria vida considerada virtuosa. 

Disso podemos abstrair que a etica estuda o comportamento moral do homem 

em sociedade, ou seja, estuda uma forma especifica de comportamento humano, 

analisa entre outras situagoes, o comportamento dos medicos enquanto 

profissionais na pratica das atividades medicas. O campo da etica preve direitos e 

deveres para os medicos, estando orientados pelo Codigo de Etica Medica, nos 

seus principios e vedagoes. 

Mas a etica como toda a ciencia esta em constante transformagao, os valores 

que uma sociedade da a determinada agao hoje, dificilmente dara este mesmo valor 
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amanha, por isso, a etica acompanha as mudancas ocasionadas no seio social. O 

valor dado a determinadas agoes e algo muito inserto de subjetividade do agente 

que a pratica. 

Os valores podem se entendidos como pad roes sociais ou principios 

acatados e mantidos por uma determinada sociedade. Assim cada um adquire uma 

percepcao final do que e de valor. Tornam-se, subjetivos pois, dependera do modo 

de existencia de cada pessoa, de suas conviccoes filosoficas, experiencias vividas 

ou ate, de suas crengas religiosas. 

No processo de escolha das condutas, avaliam-se os meios em relagao aos 

fins, quais as agoes a fazer e que consequencias esperar. O homem deve realizar 

as suas escolhas conscientemente, esta e a condigao basica da liberdade. Para isso 

nao se pode estar alienado, destituido de si ou preso a paixoes. 

A etica biomedica trata com aqueles temas morais que se originam na pratica 

da medicina ou na atividade de pesquisa biomedica. Surge assim um movimento 

que tem por finalidade a conciliagao da medicina com os interesses eticos e, ao 

mesmo tempo, humanisticos. Os profissionais que fazem parte deste movimento 

tentam, com uma visao critica, examinar os principios gerais eticos e o modo como 

estes principios se aplicaram a ciencia contemporanea e a pratica da medicina. 

A medicina atual, na medida em que avanga 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. O cenario 

da morte e a situagao do paciente terminal sao condigoes que suscitam maiores 

conflitos nesse contexto, levando em conta os principios, as vezes antagonicos, da 

preservagao da vida e do alfvio do sofrimento. 

A questao da morte vai mudando a sua face ao longo do tempo, a cada dia 
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que passa maior e a cobranca de que e possivel uma morte digna e sem sofrimento, 

em alguns paises como a Holanda, as familias admitem o direito de decidir sobre o 

destino de seus enfermos terminals torturados pelo sofrimento fisico, que os meios 

terapeuticos disponiveis nao conseguem atenuar. 

Os medicos com o tempo s§o influenciados a agir com mais espirito e 

compaixao, orientados por uma nova etica fundada em principios sentimentais e 

preocupada em entender as dificuldades da final da vida humana; uma etica 

necessaria para suprir uma tecnologia dispensavel. Neste instante cabe a medicina 

ter humildade e nao tentar veneer o invencivel. 



CAPlTULO 2 ASPECTOS JURfDICOS E RELIGIOSOS DA EUTANASIA 

Antes de adentrar na questao da eutanasia vista sob o enfoque dos principios 

fundamentais da pessoa humana, tais como a dignidade e a liberdade, e necessario 

um estudo a respeito da eutanasia no ordenamento juridico brasileiro sobre como a 

mesma e vislumbrada diante das grandes religioes do mundo como o judaismo, o 

islamismo, o budismo e o cristianismo, uma vez que e notoria a influencia da religiao 

no campo do comportamento humano. 

2.1 A Eutanasia e o Ponto de Vista de Compreensao da Morte nas Grandes 
Religioes do Mundo 

Nao se pode negar que a religiao tem muita influencia nos homens, pois e ela 

que traz ao individuo mensagens de salvacao. Oferece balsamo nas situacoes de 

sofrimento e angustia, indica determinados caminhos para o homem proceder 

retamente e responsavelmente durante toda a sua existencia, afirmando que ao agir 

de acordo com os ensinamentos de Deus, tera felicidade duradoura e eterna. 

Segundo Hellern (2000, p. 33) a religiao se pode ser conceituada como o poder 

sobre-humano, na qual o homem acredita e se sente dependente. Portanto nao ha 

como se olvidar sobre a pertinencia em se abordar a questao da morte nas maiores 

religioes do mundo como sera feito a partir de agora. 

2.1.1 O Judaismo 

A religiao judaica e a mais antiga tradigao de fe monoteista. Ela estabelece 

regras de conduta para seus seguidores, regras estas que se fundamentam nas 
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interpretacoes da Escritura Sagrada, como tambem em outros principios morais. 

Alem da Torn (conjunto de livros que forma o Antigo Testamento), os judeus tambem 

tinham regras que foram sendo transmitidas oralmente, a denominada "lei falada", 

esta deve ser interpretada de acordo com as condicoes reais da vida em diferentes 

lugares e epocas. Contudo com a dispersao do polvo judeu pelo mundo surgiu o 

medo de que estas leis se perdessem, foi entao que estas leis foram registradas e 

transcritas para o Talmud. Este livro e muito usado pelos rabinos para orientar os 

fieis em situacoes concretas. 

A tradicao judaica encara diretamente a morte. O "Hallacha", sistema legal 

judeu, cria uma estrutura para informar ao paciente que se encontra proximo a morte 

a gravidade de sua situacao, ao mesmo tempo em que leva em consideracao a 

esperanca. 

De acordo com a interpretacao do capitulo 20 do segundo livro de reis o judeu 

deve, quando iminente a morte, por ordem a sua vida, pois, quando Ezequiel 

adoeceu a ponto de quase morrer, Isaias veio a ele e disse "ponha a sua casa em 

ordem, pois morrera e nao vivera". 

A questao da definicao da morte e muito discutida entre os bioeticistas judeus 

contemporaneos. A medicina moderna traz o criterio da morte encefalica como 

verdadeiro, mas para os escritos do judaismo tradicional, o homem so e considerado 

morto quando existe uma parada cardiorespiratoria. Por isso, muitos rabinos 

conservadores acreditam que o criterio tradicional deve ser interpretado literalmente, 

enquanto que para alguns rabinos mais liberals, a morte encefalica e que constitui 

fundamento para se desligar o paciente do respirador. 

A tradicao hebraica e contraria a eutanasia, contudo distingue entre o 

prolongamento da vida do paciente que e obrigatorio, do prolongamento da agonia 
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que nao o e. Para os judeus, a eutanasia ativa e tida como franco assassinato, pelo 

que e definitivamente proibida. 

Cumpre salientar que a decisao quanto o desligamento dos aparelhos nao 

viria da propria pessoa, mas das autoridades rabinicas que usariam suas 

capacidades para interpretar as Leis judaicas, relacionando-as ao caso concreto e 

chegando a uma decisao. Diante do que foi visto do judaismo notamos que mesmo 

nos casos de extremo sofrimento, a eutanasia nao e aceita. Mesmo no caso em que 

a cura nao pode ser conseguida, o cuidado com o paciente e exigido ate o final da 

vida. Mas no caso do medico que esta convencido de que o seu paciente esta em 

estado terminal e pode morrer em ties dias, pode suspender as manobras de 

prolongamento da vida e tambem o tratamento nao-analgesico. Em resumo a 

eutanasia ativa e proibida, enquanto que, a eutanasia passiva e aceita em certas 

condicoes. 

2.1.2 O Islamismo 

A palavra arabe islam significa submissao. O homem deve se entregar a Deus 

e se submeter a sua vontade em todas as areas da vida. Esta religiao surgiu apos o 

cristianismo, sendo a ultima e mais jovem das grandes religioes. 

O principal documento que trata do valor da vida e tambem sobre a eutanasia 

e a Declaracao Islamica dos Direitos Humanos, que tem como fonte o corao e a 

suna (tradicao dos ditos a acoes do profeta Maome). A Declaracao Islamica foi 

elaborada por pessoas de notorio saber e juristas mulcumanos, alem de pessoas 

que representam diversas correntes do pensamento islamico. 

Segundo nos diz Hellern (2000, p. 85), ao tratar do direito a vida, a declaracao 
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afirma que esta e sagrada e inviolavel e, por isso mesmo, deve ser protegida em 

todos os seus aspectos. A nao ser sob a autoridade da lei nenhuma pessoa deve ser 

exposta a lesoes ou a morte. Afirma ainda o documento que o corpo humano tem 

carater sagrado, tanto durante a vida como apos a morte. 

De acordo com os islamicos, os direitos humanos provem de Deus, sendo 

revelados no corao e, independente de qualquer punicao legal que eventualmente 

venha a ser imposta a possiveis infratores, os direitos humanos sao uma 

confirmacao religiosa e moral. 

O Codigo islamico de Etica Medica traz o juramento do medico, estando este 

obrigado a proteger a vida humana em todos os seus estagios e sob qualquer 

circunstancia, fazendo o maximo para liberta-la da morte, doenca, dor ou ansiedade. 

Para o islamismo a vida e dom de Deus e o medico aparece como instrumento de 

Deus para aliviar o sofrimento das pessoas, por isso deve defender a vida em todas 

as circunstancias. 

O Codigo de Etica Medica, segundo Pessini (1999, p. 87), assim no diz: 

A vida humana e sagrada e nao deve ser tirada voluntariamente, exceto 
nas indicacoes 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 e 
cientificamente certo que a vida nao pode ser restaurada, entao e uma 
futilidade manter o paciente em estado vegetativo utilizando-se de medidas 
heroicas ou preserva-lo por congelamento ou outros metodos artificials. O 
medico tem como objetivo manter o processo da vida e nao o processo do 
morrer. Em qualquer caso ele nao tomara nenhuma medida para abreviar a 
vida do paciente. Declarar uma pessoa morta e responsabilidade grave que 
em ultima instancia e do medico. Ele apreciara a gravidade do seu 
diagnostico e o transmitira com toda a honestidade, e somente quando 
estiver certo disto. Ele pode dirimir qualquer duvida buscando conselho e 
utilizando-se dos modernos instrumentos cientificos. Em relacao ao 
paciente incuravel, o medico fara o melhor para cuidar da vida, prestara 
bons cuidados, apoio moral e procurara livrar o paciente da dor e da 
afligao. 

De tudo que foi visto acima, pode-se concluir que o islamismo condena e a 
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eutanasia ativa. Contudo, traz certa simpatia com relagao a eutanasia passiva, uma 

vez que condena a adocao de medidas heroicas para manter, a todo custo, a vida 

de alguem com morte iminente. 

2.1.3 OBudismo 

O budismo foi fundado na India por Siddharta Gautama, entre 480 e 400 a.C, 

que apos iluminado aos 35 anos, passou a ser conhecido com o titulo honorifico de 

"budda" (o iluminado). Buda e o desperto, estado a que todos devem aspirar e 

realizar. Muitos documentos budistas se referem a buda como sendo o "grande 

medico" que cuida das doencas do espfrito. 

O budismo tem como objetivo a iluminacao, chamada de nirvana, que pode 

ser traduzida como um estado de espirito e perfeicao moral. Este estado pode ser 

alcancado por qualquer ser humano que viva de acordo com os ensinamentos de 

buda. O budismo nao tem um ser superior, melhor dizendo, eles nao tem um Deus. 

Buda foi um ser humano e nao um Deus, ou Deus. Portanto o budismo nao e uma 

religiao de Deus, mas uma via nao-teista. Muitos dentre os ocidentais encaram o 

budismo como filosofia de vida e nao como propriamente uma religiao, mesmo por 

que o budismo nao entra na questao da existencia ou nao de um Deus criador. 

Os preceitos e ensinamentos eticos budistas sao principios racionais. 

Acreditam que a salvacao e iluminacao sao conquistadas pela meditagao. Sendo ela 

a que remove impurezas e Husoes. 

O budismo nao ve a morte como fim da vida, mas como uma transigao. 

Acreditam no karma e no renascimento. Portanto por nao enxergarem a morte como 

o fim da vida, a leitura que os budistas tem e que essa agao nao se afigura como 
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meio de escape. Mas o budismo nao pune o suicidio, desde que a pessoa esteja 

com a sua mente limpa. 

Mesmo nao punindo o suicidio, o budismo nao aceita auxilio, nem incentive 

Contudo a situacao de auxilio passa a ser moralmente aceitavel no caso de "morte 

digna", quando a morte e iminente, e mais, se o motivo for a compaixao. 

Um caso importante foi levado a corte suprema de Nagoya no Japao, relativo 

ao direito de morrer: um jovem, atendendo as suplicas do pai, que se encontrava em 

estado terminal, colocou veneno em um copo de leite para, logo em seguida 

persuadir sua mae a dar ao paciente. Segundo o professor Leo Pessini (1999, p. 87-

88): 

No julgamento corte identificou seis condicSes que devem ser preenchidas 
para se ter permissao legal para a pratica da eutanasia: 1) a enfermidade e 
considerada terminal e incuravel pela medicina atual e a morte e iminente; 
2) o paciente deve estar sofrendo de uma dor intoleravel, que nao pode ser 
aliviada; 3) o ato de matar deve ser executado com o objetivo de aliviar a 
dor do paciente; 4)o ato deve ser executado somente se o proprio paciente 
fez um pedido explicito 5) cabe ao medico realizar a eutanasia, caso isto 
nao seja possfvel sera permitido receber ajuda de outra pessoa; 6) a 
eutanasia deve ser realizada utilizando-se dos metodos eticamente 
aceitaveis. 

Contudo a decisao da Corte de Nagoya foi no sentido de que, no caso em 

questao, apenas os quatro primeiros requisitos estiveram presentes, o que culminou 

com a condenacao do jovem a quatro anos de prisao, uma pena considerada leve, 

haja vista que homicidios de ascendentes no Japao podem ser punidos com prisao 

perpetua ou ate com pena de morte. No caso especifico, a Corte entendeu que 

houve uma que o que houve foi uma profunda vontade do filho em honrar seu dever 

para com o pai. 

Os budistas concordam acerca da utilizagao de drogas para o allvio da dor. No 

Japao existe uma entidade, denominada Associagao para a Morte com Dignidade, 
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que sugere exatamente isso: a utilizagao de remedios, ainda que esses venham a 

/ acelerar a morte do paciente. 

Por fim, resta dizer que os homens foram instruidos por Buda para que nao 

fizessem qualquer piano sem contar com a morte, pois ela e inevitavel e nao 

respeita ninguem. Segundo Buda, nao ha paz duradoura enquanto ela ainda esta no 

corpo, de modo que ninguem devia confiar uma vida sustentada por coisa tao incerta 

como aspirar expirar. 

Ha uma parabola muito popular, do Grao de mostarda, que trata 

especificamente sobre a inevitabilidade da morte. E a historia de uma mulher que 

leva o filho nos bracos, tendo o mesmo acabado de falecer. Na esperanca de ver 

recobrados os sentidos do filho, ainda nao acreditando que este ja se encontrava 

morto, a mae suplica a Buda que Ihe indique um antidoto para tal "doenga". Buda a 

instrui para que percorra toda a cidade, indo de casa em casa, em busca de graos 

de mostarda. Segundo o iluminado, as sementes fornecerao o antidoto para a 

doenga. Mas, adverti-ihe que deveria aceitar somente a semente de mostarda da 

casa onde nunca havia morrido ninguem, quer fosse pai, mae, irmao, filho, criado ou 

animal. Apos revirar a cidade, a mulher descobre que nem uma so casa pode ser 

achada em que jamais se houvesse experimentado a morte de um de seus 

membros. Em tempo, enxergou a verdade, no sentido de que a morte e inevitavel, 

razao pela qual nao tinha motivos para lamentagoes. Aliviada das angustias da falsa 

esperanga e das dores desnecessarias, dirigiu-se ao local apropriado para cremar o 

corpo seu filho. 

Eis a essencia do ensinamento Budista, expressa em um sermao do famoso 

mestreZen do seculoXIII, Dogen (apud, KUBER-ROSS, 1975, p. 105-106): 

Para encontrar a libertacao voce deve comecar a considerar a vida e morte 
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como identicas ao Nirvana, nao detestando a primeira nem cobicando a 
ultima. E enganador pensar que simplesmente nos movemos do nascimento 
a morte. Do ponto de vista budista, o nascimento e um ponto entre o 
antecedente e o seguinte; dai pode ser chamado 'ausencia de nascimento'. 
O mesmo se apiica a morte e a 'ausencia de morte'. Na vida nada mais 
existe que vida, na morte nada mais que morte: estamos nascendo e 
morrendo a cada momento. 

2.1.4 O Cristianismo 

O cristianismo e a religiao que, de maneira geral, mais caracteriza a 

sociedade ocidental. Basta constatar que a dois mil anos aparece na literatura, 

historia, filosofia, arquitetura e arte dos paises europeus. Sem contar que e fato 

notorio que a Biblia e o livro mais lido do mundo. 

A visao crista da humanidade apresenta pontos importantes que valem ser 

citados: 1) atribui posicao de destaque ao ser humano, muito embora a Biblia tenha 

afirmado que as pessoas foram feitas de po, e a ele retornarao; 2) o homem foi 

criado a imagem Deus, de onde se tira a conclusao que tem um lugar todo especial 

na criacao; 3) o ser humano e um ser social, eis que nao foi criado para viver com 

Deus, mas para existir em comunhao com outros; 4) o ser humano tem livre-arbitrio, 

pode decidir a respeito do seu destino, contudo, agindo contrariamente a vontade de 

Deus esta caindo em pecado. 

Existem varias tradicoes cristas expressivas, embora seja o catolicismo 

romano o detentor de maior expressao no estudo da eutanasia e do morrer, haja 

vista o vasto material ja publicado sobre o assunto. 

A Declaracao sobre Eutanasia, datada de 5 de maio de 1980, da Sagrada 

Congregacao para a Doutrina da Fe, e um importante documento e assim, conceitua 

eutanasia: "Por eutanasia, entendemos uma agao ou omissao que, por sua natureza 

ou nas intencoes, provoca a morte afim de eliminar toda dor. A eutanasia situa-se 

portanto, no nivel das intencoes e no nivel dos metodos empregados". 
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A condenagao da eutanasia e clara, afirmando ser ela "violagao da lei divina, 

de uma ofensa a dignidade humana, de um crime contra a vida, e de um atentado 

contra a humanidade". A vida humana, por sua vez, e entendida como sendo o 

fundamento de todos os bens, a fonte e a condicao necessaria de toda a atividade 

humana e de toda a convivencia social. E vista nela tambem, um dom do amor de 

Deus, que o homem tem o dever e a responsabilidade de conservar e frutificar. 

Mas a mesma Declaracao sobre a eutanasia, aperfeicoando um pouco mais a 

distincao ja feita pelo Papa Pio XII, entre os "meios ordinarios e extraordinarios" em 

relagao ao emprego de cuidados ao paciente, passa a adotar a terminologia de 

"meios proporcionados e meios nao proporcionados". Segundo Martin (1999, p. 

189): 

Por esta distincao se entende que ha um dever basico de cuidar da saude, 
mas deve existir uma proporcionalidade entre os meios usados para isto e 
os resultados previsiveis. Principalmente quando nao ha mais possibilidade 
de se recuperar de uma doenga - e quando ja se iniciou o processo de 
morrer - 'e licito, em consciencia, tomar a decisao de renunciar a 
tratamento que daria somente um prolongamento precario e penoso da vida 
sem, contudo, interromper os cuidados normais devidos ao doente em 
casos semelhantes. 

A igreja declara ser a eutanasia um dos sintomas mais alarmantes da cultura 

da morte, que avanga sobre tudo nas grandes cidades, caracterizadas por uma 

mentalidade de eficiencia com os seus problemas, segundo a qual uma vida 

firremediavelmente incapaz nao tem mais nenhum valor. 

Como se pode perceber a Igreja Catolica apresenta documentos sobre a 

questao da eutanasia, deixando clara a sua posigao contra a eutanasia ativa, no 

sentido de que se deve manter a todo o custo a vida do paciente por meios de 

recursos considerados na grande maioria das vezes heroicos. 



33 

2.2 A Eutanasia no Ordenamento Juridico Brasileiro 

2.2.1 A Eutanasia do Ponto Vista Constitucional 

Quanto ao nosso ordenamento juridico, podemos considera-lo como um 

verdadeiro hino a vida e a dignidade da pessoa humana. A Constituigao Federal 

proclama o direito a vida, cabendo ao Estado, assegura-lo em sua dupla acepcao, 

sendo a primeira relacionada ao direito de continuar vivo e o segundo refere-se ao 

aspecto de viver dignamente. Segundo Morais (2001, p. 62): "o direito a vida e o 

mais fundamental de todos os direitos, ja que se constitui um pre-requisito a 

existencia e exercicio de todos os demais direitos". 

O comeco da mais valiosa garantia individual 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 em um ovo ou zigoto. A vida viavel, portanto, comeca com a nidagao, 

quando se inicia a gravidez. Enfim a carta magna protege a vida de modo geral, 

inclusive a uterina. 

Assim mesmo que um doente em estado terminal e com muitas dores decida, 

conscientemente optar pelo caminho da eutanasia, percebe-se que o ato sera 

considerado ilicito, dentro do nosso ordenamento juridico, afinal a CF/88 e muita 

clara ao dispor no seu artigo 5°, caput: "Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem 

distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros 

residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a 

seguranca e a propriedade..." 

O direito a vida para alguns autores constitui a fonte primaria de todos os 
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direitos os outros direitos como diz Silva (2001, p. 201): "De nada adiantaria a 

constituigao assegurar outros direitos fundamentals, como a igualdade, a intimidade, 

a liberdade, o bem estar, se nao erigisse a vida humana num desses direitos." 

A vida segundo a nossa Carta Magna constitui um direito indisponivel e 

absoluto (salvo doutrina em contrario que se vera mais adiante), nao sendo 

permitido nem ao titular desse direito dispor do seu proprio corpo, nem a outrem 

havendo o dever coletivo de abstengao em lesar ou perturbar a vida de qualquer 

membro da sociedade. 

O direito a vida pode se expressar de tres formas: o direito a existencia, a 

direito a integridade fisica e o direito a integridade moral. O direito a existencia 

consiste na prerrogativa de permanecer vivo e defender a propria vida; e o direito de 

nao ter sua vida interrompida, salvo pela ocorrencia de uma morte natural e 

espontanea. 

Quanto a garantia de uma existencia digna, houve uma tentativa de incluir na 

Constituigao Federal a dignidade como pressuposto da existencia. E o que expoe 

Silva (2001, p. 201-202): 

O Anteprojeto da Comissao Provisoria de Estudos Constitucionais, dispos, 
no seu art. 6° ' Todos tem direito a existencia digna'. O re!at6rio da 
Comissao da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher, 
de autoria do Senador Jose Paulo Bisol, tambem consignava o direito a 
existencia digna, com providencias materiais como o mfnimo necessario ao 
seu exercicio (art. 3°, I), o qual nao figurava, sequer no projeto submetido ao 
plenario da Assembleia Nacional Constituinte. 

Esta concepgao embasada em uma existencia digna serviria para justificar o 

desligamento de aparelhos medicos que tivessem que mantivessem vivo o paciente 

de forma artificial. No entanto, essa abordagem trazia implicito o risco de justificar 

tambem o exterminio de portadores de deficiencia por ser possfvel considerar que 
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tais indivfduos nao tivessem uma vida digna. 

O direito a integridade fisica e garantido como um corolario do direito a vida, 

por que e por meio do corpo que se manifesta a vida humana. Assim ao agredir 

fisicamente uma pessoa, esta-se indiretamente atentando contra a vida desta. E por 

esta razao que a Constituicao Federal veda a tortura e o tratamento desumano ou 

degradante e Codigo Penal tipifica a lesao corporal como crime. 

O direito a integridade moral encerra a terceira forma de expressao do direito 

a vida, pois expressa o conjunto de elementos imateriais que compoem a vida 

humana, tais como a honra, o nome a boa fama e a reputacao do individuo. 

Cabe ainda dizer que o direito a vida comporta algumas excecoes. Sao casos 

que, se configurados, autorizam o individuo a tirar a vida de outrem em beneficio da 

propria. E o que ocorre na guerra, na legitima defesa e no estado de necessidade. 

2.2.2 O Codigo Penal e a Eutanasia 

Primeiro vale destacar que o nosso Codigo Penal nao especifica o delito 

denominado "eutanasia". Esta modalidade de delito nao pode ser caracterizada 

como crime proprio, pois este nao e privativo dos medicos, podendo ser tambem 

realizado por qualquer outra pessoa, tornando-se dessa forma um crime comum. 

Mesmo o nosso Codigo penal nao denominando a eutanasia como crime especifico, 

a mesma, esta implicitamente abrangida pelo mesmo diploma. Pois constitui um fato 

tipico, ilicito e culpavel, tipificado na parte especial em seu artigo 121, paragrafo 1° 

que diz o seguinte: 

Art. 121. Matar alguem: 
Pena - reclusao, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. 
§ 1° Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor 
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social ou moral, ou sob o dominio de violenta, logo em seguida a injusta 
provocacao da vitima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um tergo. 

Nao se pode negar que se trata de um tipico homicidio doloso, porem grande 

parte da doutrina o classifica no rol dos homicidios privilegiados. O motivo de grande 

valor moral podem ser, a compaixao e o sofrimento irremediavel sofrimento da vitima 

acometida de doenga incuravel ou em estado terminal. 

A questao a respeito do relevante valor social ou moral deixa margem para 

diversas interpretagoes. De forma pejorativa, pode se eompara-la, a outras tantas 

expressoes bastante utilizadas como, por exemplo, "homem medio", "ato obsceno"," 

sentimento medio de pudor". 

Uma omissao verificada no Codigo diz respeito a eutanasia na sua 

modalidade passiva (tambem conhecida como ortotanasia), onde o agente nao 

antecipa a morte da vitima por meio de uma agao, mas sim deixa de iniciar ou 

continuar um ato que prolongaria, alem do limite, a vida de um paciente que por si so 

morreria naturalmente, neste caso o agente responde pelo crime de omissao de 

socorro. 

Assim apos tais explicagoes, fica evidenciado que a legislagao penal 

brasileira, nao tipifica a figura denomina como eutanasia, ocorrendo para alguns 

autores a figura do homicidio privilegiado, enquanto que para outros em caso de 

compaixao frente o irremediavel sofrimento da vitima o juiz poderia conceder o 

perdao judicial ao agente infrator. Sendo no caso da eutanasia passiva, o agente a 

conduta do agente esta tipificada como omissao de socorro. 



CAPlTULO 3 A EUTANASIA E 0 DIREITO DE MORRER 

A eutanasia ainda e um tema muito pouco discutido no meio social, pois 

inumeras pessoas preferem mudar o foco de sua visao para outros assuntos que 

consideram por demais importantes. O Estado pouco tem se importado com a 

situacao de diversas pessoas que estao nos leitos dos hospital's, em estado terminal, 

pois os nossos politicos sabem que assuntos polemicos como a eutanasia nao 

atraem votos. Alem de todo o contexto religioso que ja foi abordado, nota-se que a 

opiniao da grande massa popular esta condicionada as suas experiencias de vidas e 

tabus que provavelmente ainda irao perdurar por muito tempo. 

Neste capitulo a eutanasia sera vista dentro de um sistema de valores e 

normas que procuram adaptar-se ao caso concreto do paciente terminal, partindo-se 

da analise de principios e regras inseridas no ordenamento juridico, como os 

principios a autonomia da vontade e da dignidade da pessoa humana, buscando 

demonstrar que todo o cidadao tem o direito de viver e nao a obrigacao de 

permanecer vivo, em condicoes consideradas pelo mesmo como indigna e 

respeitando assim o principio da autonomia da vontade. 

E muito egoismo por parte da sociedade querer determinar a partir de uma 

perspectiva valorativa aquilo que seria "bom" ou o "bem" dos outros vedando a estes 

o exato direito de decidirem, acerca daquilo que eles entendem como mais valioso, a 

sua concepcao de vida boa. Todos, sem excecao, tem direito a uma morte digna, 

por mais isto seja contrario as concepcoes de vida de cada um que faz parte da 

sociedade. 
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3.1 O Direito a Vida Digna 

A vida e um dos valores inerentes a pessoa humana. Sem a vida a pessoa 

nao existe como tal. O carater associativo das pessoas faz com que uns dependam 

dos outros, seja pelo aspecto material, espiritual, afetivo ou necessidades 

intelectuais, isto faz com que a vida tenha um determinado valor. A partir do 

momento em que se concebeu a vida como valor, passou-se a respeita-la de acordo 

com as caracteristicas culturais de cada povo. 

Mas foi somente depois de inumeros seculos que o direito a vida passou ser 

reconhecido e protegido como bem juridico, antes nao havia qualquer formalizacao 

para garantia do direito a vida. Com a evolucao chega-se aos dias atuais e o direito 

a vida digna ganha espaco na nossa carta magna estando entre os direitos e 

garantias individuals do cidadao. 

Com evolucao da medicina e os constantes avancos tecnologicos, ha varias 

correntes que abandonaram a concepgao de pensar a vida como simples ato de 

respirar. A discussao a respeito da garantia do direito a vida, nao raro estaciona-se, 

em relagao a sua qualidade e dignidade. Dai poder-se-ia questionar se, pacientes 

terminals tem direito de morrer em paz e com dignidade, ou devem sobreviver, 

mesmo que vegetativamente, ate a parada respiratoria ou a morte cerebral. 

Poucos talvez tenham tido a oportunidade de visitar uma Unidade de Terapia 

Intensiva, verdadeiramente e um lugar extraordinario e ao mesmo tempo 

inesquecivel. Nela encontram-se doentes em estados criticos, que so estao vivos 

por estarem ali. Vivos, mas cercados de aparelhos eletronicos, fios e tubos que 

entram e saem de orificios, pontos na pele e cavidades do paciente. Respiradores e 

marca-passos cardiacos ficam ligados todo o tempo, com batidas na mesma 
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frequencia. Alguns pacientes conscientes outros inconscientes. Determinados 

pacientes com lesoes provenientes de doencas degenerativas, cuja cura nao foi 

ainda encontrada pela medicina, e veem suas vidas se esvaindo, passo a passo, dia 

a dia. Em decorrencia dessas mesmas doencas ficam a depender da boa vontade 

do outrem. Necessitam de alguem para fazer toda a sua higiene pessoal, voltando 

ao tempo crianga, tendo de ser alimentada e vestida nem que seja por um avental 

para cobri-lhe o corpo magro. 

Nao se pretende dizer aqui que pessoas que estao em uma UTI, nao tenham 

chances de viver bem, alias, em muitos casos a UTI e o passaporte para a vida. A 

argumentagao que aqui se diz respeito e a pessoas que a titulo de exemplo, estao 

monitoradas, mas mesmo com todos os cuidados medicos, e aguardando 

recuperagao, estas estao na iminencia da morte, ou aquelas que vivem apenas por 

que estao ligadas a aparelhos, deixando de ser um ser humano autonomo, pois os 

mesmos ja fazem parte do seu corpo. 

Nas condigoes acima mencionadas, que nao sao tao raras assim, estar-se-ia 

o paciente desfrutando de uma vida digna. 

Vida nao e simplesmente a concepgao biologica, a sua riqueza significativa e 

de dificil apreensao, pois, a vida e algo dinamico e mais que um processo vital que 

se instaura com a concepgao. Segundo Silva (2001, p. 200) "a vida transforma-se, 

progride, mantendo sua identidade, ate que muda de qualidade, deixando, entao, de 

ser vida para ser morte". 

Sera que independentemente de sua qualidade, a vida humana deve ser 

sempre preservada a todo custo. E correto empregar todos os recursos tecnologicos 

para prolongar um pouco mais a vida de um paciente terminal, mesmo que o mesmo 

nao queira. E licito sedar a dor se de tal ato a consequencia sera o encurtamento da 
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vida. 

Como ja foi dito nao se pode privilegiar apenas o aspecto biologico da vida 

humana, negligenciando a qualidade de vida do individuo. A obstinacao em 

prolongar o mais possivel o funcionamento do organismo de pacientes terminals nao 

deve mais encontrar guarida no Estado de Direito, simplesmente, por que o preco 

dessa obstinacao e uma gama de sofrimentos gratuitos, seja para o enfermo, seja 

para os familiares deste. O prolongamento da vida so deve ser aceito ser oferecer a 

pessoa algum beneficio, algum valor, que faca com que a mesma encontre 

motivacao no seu viver, ou seja, traga dignidade a sua vida, pois mesmo na morte 

apesar de alguns nao aceitarem, as vezes por puro preconceito, a morte pode ser 

considera digna. 

A liberdade e a dignidade sao valores intrinsecos a vida, de modo que esta 

ultima nao deve, necessariamente, ser considerada bem supremo e absoluto, acima 

dos dois primeiros valores. Pois o que e a vida sem a dignidade ou a liberdade. 

Apenas o paciente em estado terminal de acordo com as suas experiencias no 

decorrer da vida pode afirmar a partir de qual momento a mesma deixou de ser 

considerada digna de ser vivida. 

3.2 O Principio da Igualdade Frente a Eutanasia 

O principio da igualdade serve de fundamento a democracia, sendo certo 

afirmar que um regime e mais ou menos democratico pela maior ou menor igualdade 

existente entre os cidadaos. O artigo 5° da nossa Constituigao Federal de 1988 

garante a inviolabilidade do direito a igualdade. Muito antes disso, a Declaracao dos 

Direitos do Homem e do Cidadao, de 1789, ja afirmava em seu artigo primeiro, que 
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os homens nascem livres e iguais em direito. 

Segundo Magalhaes (2000, p. 89-90), o mesmo estudando a igualdade 

juridica nos ensina que: 

Da mesma forma que as Declaracoes de direitos afirmam que os homens 
nascem livres, tambem afirmam que estes nascem iguais em direitos. Esta 
igualdade e a base solida sobre a qual se sustentarao as liberdades 
individuals. Nao havera jamais liberdade onde n§o haja igualdade (...). A 
igualdade a partir do pensamento de Rousseau e dos fil6sofos do seculo 
XVIII sera inseparavel da liberdade, pois sera a condicao fundamental para 
a realizacao desta. 

O principio da igualdade alem de base dos direitos individuals, fundamenta 

todos os direitos humanos, no momenta em que varios sao os preceitos 

constitucionais que tratam do assunto, podendo citar o artigo 3°, VI; o artigo 5° , I, 

XLII; o artigo 7°, XXX, XXXI, XXXII; e o artigo 14 - todos da Constituicao Federal. 

Mas a garantia da igualdade, muitas vezes, tem como consequencia o 

tratamento desigual em relacao as pessoas, assunto que e abordado por Ferreira 

Filho (1986, p. 581-582): 

O principio da isonomia oferece na sua aplicacao a vida inumeras e serias 
dificuldades. De fato, conduziria a inominaveis injusticas se importasse em 
tratamento igual para os iguais aos que se acham em igualdade de 
situacoes. A justica proclama tratamento igual para os iguais e pressupoe 
tratamento desigual para os desiguais. Ora, a necessidade de desigualar os 
homens em certos momentos para estabelecer no piano do fundamental a 
sua igualdade cria problemas delicados que nem sempre a razao humana 
resolve adequadamente (...). O legislador ha de estabelecer tratamento 
desigual para situacoes desiguais, mas se tratar desigualmente situacoes 
que nao sao desiguais, o que sucede quando beneficia desarrazoadamente 
determinadas categorias, incide em inconstitucionalidade. 

Eis um ponto de fundamental importancia: a ideia tratamento igual aos iguais, 

tratando desigualmente os desiguais. A pessoa humana sao reconhecidos direitos 

individuals, sociais, economicos e politicos, proprios de um Estado de Direito. Mas 

de que adianta o reconhecimento de todos esses direitos, se para muitos nao existe 
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a possibilidade de desfruta-los. Como garantir o principio da igualdade entre 

pessoas tao distintas, especificamente entre pessoas sas e sadias, que tem a vida 

atrelada, a saude do corpo e da mente, e aquelas que sofrem as consequencias de 

doencas varias, tendo a vida nesses casos, sido transformada em dever de 

sofrimento. 

Para que se possa garantir a igualdade nessas situacoes deve ser observado 

o seguinte aspecto, a vida so deve prevalecer como direito fundamental indisponivel, 

quando for possivel viver bem. No momento em que a saude do corpo nao mais 

conseguir assegurar o bem-estar da vida que se encontra nele, ha de serem 

considerados outros direitos, sob pena de violacao ao principio da igualdade. E que 

a vida passou ser dever para uns e direito para outros. A confirmacao dessa 

afirmacao e resultado das situacoes veridicas que vem acontecendo com 

frequencia, devido aos grandes avangos tecnologicos. 

A proposito do que foi dito acima, e oportuno apresentar um texto escrito pela 

Dra. Elisabeth Kubler-Ross (1998, p.308), psiquiatra americana, por longos anos, 

dedicada ao estudo da morte e ao processo de morrer. E, por uma coincidencia 

desagradavel, foi acometida por uma doenga grave que a deixou na cama, minando-

Ihe o exercicio de suas faculdades mais rudimentares: 

A morte em si e uma experiencia positiva e maravilhosa, mas o processo de 
morrer, quando prolongado como o meu, e um pesadelo. Vai minando todas 
as nossas faculdades, em especial a paciencia e a resistencia. Durante todo 
o ano de 1996, lutei com as dores constantes a as limitagoes impostas por 
minha paralisia. Dependo de cuidados alheios vinte e quatro horas por dia. 
Se toca a campainha da porta, n§o posso atender. E a privacidade? 
Pertence ao passado. Depois de quinze anos de total independencia, e uma 
ligao dificil de apreender. As pessoas entram e saem. As vezes minha casa 
parece a Grand Central Station. Outras fica quieta demais. Que tipo de vida 
e essa? Uma vida desgragada. 

Sera que a garantia do principio da igualdade em casos como esse, nao 
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dependeria da liberdade de escolha de cada um, apos acompanhamento medico e 

psicoterapico, de acordo com pensamentos e ideias do proprio paciente. No caso 

acima descrito, mesmo com afirmacoes de que sua vida era uma vida desgracada a 

Dra. Elisabeth em seu livro manifestou-se contrariamente a pratica da eutanasia, 

argumentando-se que as pessoas nao devem retirar as suas vidas quando 

prematuramente quando apenas estiverem sentindo dores ou desconforto. Segundo 

as convicgoes da medica as pessoas nao podem ser privadas das suas ultimas 

licoes. 

A opiniao da Dra. Elisabeth e respeitavel, pois a mesma ao nao escolher a 

eutanasia, nao estava fazendo nada mais do exercitando o seu direito de escolha. 

Mas sera que, nao existem pessoas que passam pela mesma situacao, sendo que 

para elas o direito de escolha e mitigado a ponto de nao terem garantida a igualdade 

de tratamento, uma vez que sao possuidoras de outras concepcoes de acerca da 

dignidade da vida. Dai ter-se a necessidade da abordagem de outro principio 

constitucional o principio da liberdade de escolha (autonomia). 

3.3 0 Principio da Autonomia na Escolha do Morrer 

Considera-se autonomia, ou direito na liberdade de escolha, a capacidade ou 

aptidao que tem as pessoas de conduzirem suas vidas como melhor Ihe convier ao 

entendimento de cada uma delas. A decisao em recusar uma transfusao de sangue, 

a recusa a uma amputacao e a decisao de se continuar na pratica do tabagismo, 

juntamente com as respectivas consequencias, sao decisoes autonomas de pessoas 

que possuem capacidade para administrar os seus interesses como individuos, 

dentro da esfera particular em que outros nao podem, em principio adentrar. 
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A evolucao tecnologica fez com que a cidadania se deparasse com duas 

exigencias igualmente legitimas, mas logicamente em conflito: de um lado o 

particularismo das liberdades, preferencia e interesses pessoais, pertencentes ao 

campo de direitos de cada individuo e, de outro, o universalismo das necessidades e 

interesses eoletivos, pertencente ao campo dos direitos de todos os individuos. 

Por sua vez, as duas situacoes acima mencionadas provocaram o reestudo 

dos principios da autonomia e da justica, os quais sob o Direito, determinam o tipo 

de sociedade vigente: individualista, por um lado, coletivista, por outro. 

Como garantir a, efetividade do principio da autonomia a aquelas pessoas 

que sofrem as consequencias de varias doencas, tendo a vida nesses casos se 

transformado em dever de sofrimento. A resposta esta justamente na liberdade de 

escolha (autonomia), para os individuos que se encontram nessa situagao. E 

inadmissivel que o direito a vida, constitucionalmente garantido, transforme-se em 

dever de sofrimento e, por isso, dever de viver. 

O principio da indisponibilidade da vida precisa ceder a autonomia daquela 

pessoa que se encontra na fase terminal de sua existencia, em meio a agonias, 

sofrimento e limitacoes. Contudo nao ha como fugir da discussao de sobre qual seria 

a real vontade do individuo. Ha dificuldades em saber se alguem, em estado 

gravissimo e na iminencia de morte, teria condigdes de se auto-determinar 

racionalmente para se autorizar a sua propria morte. E se a exigencia fosse em 

relagao ao consentimento dos familiares, nao menos complicada seria a situagao de 

interesses inconfessaveis que poderiam fluir contra o paciente. Contudo essas 

premissas sao enfrentadas mais a frente nas proposigoes sugeridas. 
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3.4 A lei da Ponderagao e o Principio da Indisponibilidade da Vida Humana 

O nosso ordenamento juridico tutela a vida em todas as suas formas, atraves 

de um principio constitucional denominado indisponibilidade da vida humana, 

inserido no rol de direitos e garantias fundamentals do cidadao. Para alguns o 

principio da indisponibilidade da vida humana esta no apice da piramide hierarquica 

em relagao a todos os demais principios, pois segundo estes, do bem a qual 

denominamos "vida" derivam todos os outros bens. 

Esta hierarquizacao de principios nao deve existir, colocando-os como se 

fossem pesos distintos na mesma balanga. Mas sim, a questao trata-se de aplica-los 

ou nao. O que verdadeiramente ocorre e que um dos principios cede lugar a outro, 

dependendo das circunstancias norteadoras do caso concreto. E a ponderagao de 

principios prevalecendo o principio de maior peso na realidade fatica e juridica 

existente. 

Quando se esta diante de principios que levam a resultados contraditorios, 

nenhum deles deve ser considerado invalido e nenhum tem prevalencia absoluta 

sobre os demais. A Lei da Ponderacao de Principios e descrita por Alexy (1997, 

p. 163) e e expressa da seguinte forma: 

Cuanto mayor es el grado de la no satisfaction o de afectacion de um 
principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacion del outro 
(Quanto maior e o grau da nao satisfacao ou de afetacao de um principio, 
tanto maior tem de ser a importancia da satisfacao do outro). 

Na Lei de Ponderagao esta-se valorando principios, mas esta valoragao nao e 

generica e absoluta para todos os casos. Essa valoragao de principios ocorre diante 

de um caso pratico. Um bom exemplo encontra-se, inserido no nosso ordenamento 

juridico quando o principio da indisponibilidade da vida humana deixa de ser 
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aplicado no caso da ocorrencia do aborto sentimental. 

Assim nos diz o nosso Codigo Penal: "Art. 128 - Nao se pune o aborto 

praticado por medico: II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto e precedido de 

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

O aborto sentimental e aquele que pode ocorrer quando a gravidez tiver 

origem num ato de violencia contra a mulher, vitima neste caso de crime contra sua 

liberdade sexual, configurado basicamente pelo estupro. A lei penal em 

consideracao a integridade sentimental da mulher permite o aborto, dizendo que ele 

nao e punivel. 

No exemplo citado acima existem dois principios em conflito: o principio da 

indisponibilidade da vida humana e o principio da protegao a integridade sentimental 

da mulher. O nosso legislador optou por tutelar a integridade sentimental da mulher, 

em vez de proteger a vida do feto. Nota-se diante dessa postura que mesmo o 

direito a vida do feto, tornou-se disponivel em contra posicao ao principio da 

indisponibilidade da vida humana. Como se pode perceber a Lei da Ponderagao esta 

presente em nosso ordenamento juridico. 

O juiz possui uma tarefa de fundamental importancia para a aplicagao da Lei 

da Ponderagao de Principios, pois ao mesmo, incube o dificil trabalho de analisar o 

caso concreto, encontrando assim o principio que melhor se adapte a situagao. A Lei 

da Ponderagao de Principios recebe inumeras criticas partindo do pressuposto que 

os juizes de carne e osso sao incapazes de realizarem uma ponderagao racional e 

decidirem de acordo com seus proprios principios e objetivos pessoais, guiados por 

fatores externos. 

Apesar das criticas a Lei da Ponderagao de Principios, consiste em uma 

saida para o caso dos doentes em estado terminal sem nenhuma perspectiva de 
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vida, que almejam a realizacao da eutanasia ou do suicidio assistido, embora a 

nossa legislacao, como dito no capitulo anterior nao permita tal acontecimento. Os 

dois principios que estao em conflito sao: o principio da indisponibilidade da vida 

humana e o da autonomia. Partindo da concepgao de que nao existe vida sem 

liberdade e so o proprio paciente tem direito de afirmar a partir de suas experiencias 

de vida, o ponto em que a mesma perde o valor e o prazer, o principio da 

indisponibilidade da vida, dependendo da realidade fatica deve nao ser aplicado, 

fazendo com que o principio da autonomia venha a ter aplicacao no caso concreto. 

3.5 Proposicoes Sugeridas 

Diante das consideracoes feitas no decorre do trabalho, cumpre agora 

introduzir propostas hermeneuticas acerca da eutanasia ativa, passiva e do suicidio 

assistido. Toda via e importante advertir nao devem ser vistas como modelos 

fechados a serem seguidos em definitivo, o que se pretende aqui e o oferecimento 

de um esquema interpretative que se acolhido pelos nossos legisladores, teriamos 

uma argumentacao legal frente a questao da eutanasia. 

Como foi dito em topicos anteriores a vida constitui um bem juridico de 

titularidade social, nao individual, e o principio da indisponibilidade da vida e 

consequencia dessa assertiva. Nao obstante tal afirmacao o que se ve e o 

surgimento de outra corrente, contraria anterior, que afirma a disponibilidade da vida. 

Tendo como principais expoentes Jimenes Asua, Robert Alexy e Ronald Dworkin. 

Segundo estes, deve-se ter respeito ao principio da dignidade da vida de cada 

individuo. 

Durante toda a sua vida o individuo exerce situacoes subjetivas e traca 
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pianos de vida. Ora, se e assim em vida, por que nao se poder escolher a forma de 

como se quer morrer. Se a vida pertence ao individuo (cumpre lembrar que o 

ordenamento juridico nao pune a auto-lesao, como por exemplo, a tentativa de 

suicidio), por que nao ha de pertencer sua morte, ja que esta e parte integrante 

daquela. 

Varios paises como a Espanha, a Holanda e os Estados Unidos vem se 

manifestando a favor da morte, requerida por aqueles que ja nao encontram 

qualquer forma de prazer em viver, 

A eutanasia so podera ser realizada por medico, que e o profissional 

tecnicamente habilitado para a pratica. Entende-se que a eutanasia passiva, ou 

ortotanasia, pode ser traduzida como mero exercicio regular da medicina e, por isso 

mesmo, entendendo o medico que a morte e iminente, o que podera ser 

diagnosticado pela propria evolucao da doenga, ao profissional seria facultado, a 

pedido do paciente, suspender a medicacao utilizada para nao mais valer-se de 

recursos heroicos, que so tem o condao de prolongar sofrimentos (distanasia). 

Cumpre trazer a baila os dispositivos do Codigo de Etica Medica, 

especificamente seus artigos 46 e 47, inseridos no Capitulo IV (direitos humanos), 

que proibe o medico de: 

Art. 46. Efetuar qualquer procedimento medico sem o esclarecimento e 
consentimento previo do paciente ou de seu representante legal, salvo em 
caso de iminente perigo de vida; 
Art. 47. Exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de 
decidir livremente sobre a sua pessoa ou o seu bem estar. 

Em sentido juridico o consentimento informado encontra-se estritamente 

ligado a autonomia da vontade do paciente. O direito a informacao e 

constitucionalmente assegurado (CF, art. 5°, XIV) e os pacientes tem o direito de 
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saber o que se passa com eles. A verdade nesse ponto e fundamental. Contudo o 

medico precisa saber se conduzir, no sentido de nao despejar, naquele encontro, 

palavras frias e calculistas, afim de nao mais alarmar a pessoa que ja se encontra 

fragilizada. O medico precisa orientar-se por uma etica fundada em principios 

sentimentais e preocupada em atender as dificuldades da vida humana, uma etica 

necessaria para suprir uma tecnologia, muitas vezes, dispensavel. 

Ao lado do direito a informacao, encontra-se o direito ao consentimento. 

Surge dai, a figura do consentimento informado, termo aplicado pela primeira vez, 

por Santos (1957, p. 97): 

Um medico viola seu dever para com o paciente e e sujeito de 
responsabilidades se nao proporciona qualquer dado que seja necessario 
para fundamentar um consentimento inteligente ao tratamento proposto (...). 
Na discussao dos riscos deve empregar uma certa dose de discricao 
consistente na completa revelac3o dos fatos que e necessaria para um 
consentimento informado. 

O consentimento informado e elemento central na relagao medico-paciente, 

sendo resultado de um processo de dialogo e colaboracao, visando satisfazer a 

vontade e os valores do paciente. Mesmo com o consentimento informado do 

paciente o medico deve cerca-se de todos os cuidados necessarios, tendo consigo 

toda a historia da doenca do paciente, os tratamentos utilizados, as sugestoes 

dadas, a evolucao da doenga, etc. Tambem seria importante a opiniao de dois 

outros medicos nao envolvidos no caso. A consulta a familia se torna necessaria, 

uma por que sao os guardioes dos interesses do doente incapaz e por que tal 

medida traz seguranca ao medico, evitando-se possivel agao judicial contra o 

profissional. 

Portanto, no caso de eutanasia passiva, uma vez presente o pedido do 

paciente ou, na impossibilidade deste, observada a consulta a familia, nem sequer 
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haveria que se falar em imputagao de qualquer especie de penalidade. A eutanasia 

passiva e altamente comum no nosso pais, embora as autoridades e os proprios 

familiares nao a vejam como um tipo de eutanasia. 

Quanto a eutanasia ativa, desde que haja pedido por parte do paciente 

(autonomia), feito sem qualquer vfcio de consentimento; desde que cometido de 

doenga grave e sofrimento constante e insuportavel que devera ser atestado pelo 

medico do paciente e outros dois que nao estejam envolvidos no caso clinico, o ato 

que abreviara a vida do paciente podera ser praticado, toda via, pelo profissional da 

medicina. 

Ressalta-se que, para a realizagao da eutanasia passiva ou ativa, nao pode 

haver qualquer interesse por parte daquele que pratica o ato. A piedade devera ser 

um dos motivos determinantes para a realizagao do ato. Pois a piedade e a 

compaixao caracterizam a eutanasia. E de fundamental importancia que o medico 

conhega bem o doente para poder discernir o grau de comprometimento da doenga. 

Para a seguranga do medico, do paciente e da familia, imprescindivel seria que o 

acompanhamento medico o fosse por periodo razoavel, que so o caso concreto 

pode definir, de modo a garantir a confianga necessaria, tanto em relagao a quern 

pede, quanto em relagao a quern aceita praticar ato dessa natureza. 

Em resumo para a configuragao da eutanasia seria essencial a configuragao 

de quatro elementos: o requerimento por parte do paciente, a piedade diante da 

indigna situagao do individuo, a gravidade da doenga e a realizagao do ato pelo 

profissional da medicina. 

Para a despenalizagao do ato, em se tratando de eutanasia ativa, o medico 

teria a obrigagao de preencher um laudo pormenorizado de forma que ali esteja toda 

a vida do paciente. Ou poderia de uma maneira celere de garantir a agao do medico, 
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por meio de um pedido encaminhado ao Judiciario, assinado pelo profissional 

responsavel mais dois medicos independentes que participem do diagnostico, com a 

ciencia do hospital em se encontre o doente. Junto desse documento, deveriam ser 

anexadas todas as provas existentes, ou seja, o laudo pormenorizado, copia dos 

exames e se possivel o pedido por escrito do paciente. Seria bom tambem que fosse 

oferecido ao paciente que pediu para morrer, acompanhamento psicologico, no 

intuito de se verificar a sinceridade da manifestacao. 

Nao se pode olvidar de situacoes em o paciente nao possui condicoes 

mentais para manifestar sua vontade, vivendo vegetativamente, mas nao na 

iminencia da morte. E o caso de pessoas que se mantem vivas pela boa saude do 

corpo a despeito do total comprometimento cerebral. Como se procederia nestes 

casos a eutanasia? Em casos dessa natureza essencial se torna a manifestacao da 

familia (descendentes, ascendentes e conjuge). Mas quern teria prioridade na 

decisao? Ou, nao seria melhor advogar que as vontades devem ser convergentes? 

Em todo o caso deve-se verificar a situagao concreta, por que, determinada 

circunstancia, os pais eram as pessoas, sentimentalmente, mais proximas do doente 

e, em outras, alguns filhos. Vale destacar que a familia mesmo assim deve provar 

atraves de documentos, cartas, testemunhas, e outros tipos de provas que esta seria 

a vontade do doente nessas circunstancias. Portanto em situagoes como estas, a 

decisao devera ser tomada diante da analise do caso concreto atraves de uma agio 

judicial. 

Atos praticados por parentes proximos ou amigos fieis manteriam a 

configuragao de homicidio privilegiado. Para estes casos, por que nao sustentar a 

possibilidade de o juiz conceder o perdao judicial. Afinal se o paciente pediu para 

morrer; se o ato foi praticado por pessoa de boa fe, sem qualquer interesse e movido 
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pela compaixao, o juiz teria a faculdade de conceder o perdao judicial. Caso nao 

entendesse o juiz, poderia optar pela penalidade do Codigo Penal. 

Resta se pronunciar a acerca do suicidio assistido. Este poderia ser 

viabilizado mediante manifestacao expressa do paciente, em razao de diagnostico 

de grave enfermidade, comprovada por tres medicos, sendo um deles o profissional 

que cuidou do paciente. Imprescindivel e que a morte seja iminente e que a 

orientacao, assistencia ou auxilio tambem seja conferido por profissionais da 

medicina. Outro elemento importante e a total ausencia de interesse por parte do 

medico, que deve agir unicamente por piedade. 

Obviamente nao ha como esgotar as questoes referentes a eutanasia com 

um catalogo de regras. Portanto os problemas devem ser analisados nas suas 

particularidades, de acordo com cada caso concreto, aplicando-se o "deixar alguem 

morrer" em determinadas circunstancias, ha que ser interpretado como respeito ao 

direito a vida. 

Por fim registre-se a notoria opiniao de Douglas Ribeiro (2005, p. 35): 

A morte digna tambem e um direito humano. Por sinal, mais do que um 
direito humano. Muitos povos, por exemplo, so comem carne de animais 
que tiveram morte digna. Os cavalos de corrida, quando sofrem fraturas de 
membros, sao eutanatizados dignamente. Por morte digna se compreende 
a morte rapida, fulminante, sem dor, sem angustia, sendo um absurdo 
afastar o sofrimento incuravel do cavalo e que nao seja afastar o sofrimento 
do cavaleiro. Que nos seja aplicada, pelo menos, a Lei de Protecao aos 
Animais. 

CONSIDERACOES FINAIS 
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A eutanasia e uma pratica muito antiga, sendo atualmente tema de debates 

tanto no meio cientifico como em toda a sociedade. O homem durante toda a sua 

existencia preocupa-se muito com o seu destino final, mas na grande maioria das 

vezes chega a fechar os olhos para a morte, negando-se a aceitar a forma que ela 

ocorre e quando ocorre. O ciclo natural da vida segue a seguinte linha: nascer, viver 

e o consequents morrer. A eutanasia nao busca matar pessoas, mas seu objetivo e 

valorizar o maximo o ser humano diante de sua morte. 

A eutanasia apresenta-se como a necessidade de compreensao das 

dificuldades enfrentadas pelo grande numero de pacientes gravemente doentes que, 

diante das insuportaveis dores fisicas, almejam a morte, e por outro lado as 

limitacoes impostas pelo Estado ao afirmar o principio da indisponibilidade da vida. 

Tratou-se de diferenciar a eutanasia, o suicido assistido, mistanasia e a 

distanasia, sendo que esta ultima busca incontrolavelmente o prolongamento da 

vida, mesmo que os meios utilizados sejam inuteis ao combate da enfermidade que 

acomete o paciente, enquanto que a eutanasia e justamente o contrario, consistindo 

na agao ou omissao, que visa acabar com a dor e sofrimento do paciente em estado 

terminal ou que sofre de doenga grave em estado iminente de morte. 

Propusemos a mostrar que se por um lado os avancos tecnologicos nos 

trazem melhorias consideraveis no tratamento de doencas, de outro, tem 

caracteristicas desumanas, pois, busca-se a todo o custo o prolongamento da vida 

do paciente por meio do emprego de medidas heroicas. 

Diante da complexidade do tema, que traz consigo uma gama de valores 

individuals e coletivos, trouxemos a baila o estudo da maneira como as quatro 

religioes do mundo encaram a morte e o processo de morrer. 0 ordenamento 
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juridico patrio foi abordado sendo visto o tratamento constitucional e penal dado ao 

tema. 

Buscou-se mostrar um modo mais coerente de tratar a questao atentando 

para o respeito ao ser humano e procurando considerar nao apenas o aspecto 

juridico que envolve o tema, mas tambem os valores do individuo na sua unidade. 

De tudo que foi visto, pode-se afirmar que o rosto do paciente cuja vida 

chega ao fim nao pode ser esquecido diante de toda essa discussao. E quando se 

esquece seu nome e rosto que fica facil despersonalizar o caso e tratar o corpo 

como um objeto que nada sente. Portanto tentou-se mostra que a morte nao pode 

ser encarada apenas do ponto de vista biologico. 

Sendo assim ousa-se defender a pratica da eutanasia passiva, ou 

ortotanasia, como legftimo exercicio legal da medicina. Contudo acabamos por 

considerar necessario o pedido do paciente e, na impossibilidade de manifestacao 

deste a consulta a familia. A eutanasia ativa seria possivel se observados certos 

requisitos, quais sejam, a efetivagao da morte por profissional da medicina; o 

requerimento do paciente, livre e desimpedido; a iminencia da morte e o motivo 

piedoso. 

Tambem defende-se a viabilidade do suicido assistido, desde que incorram 

os quatro elementos acima citados, quando afirmamos a possibilidade de realizagao 

da eutanasia ativa. 

Com o intuito de embasar o pensamento lancado a baila, propusemos a 

analise de principios e valores. Valendo da Lei da Ponderagao de Principios, qual 

relativiza os mesmos apontando solugoes racionais para o caso concrete aplicando 

o principio que melhor se adapte a situagao. 

No mundo atual e preciso cultivar uma cultura pluralista e aberta para novas 
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inovacoes no meio social. Estar-se de acordo com a corrente que prefere a 

existencia da eutanasia como um direito inerente a todo o 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 enfermidade gravissima e a iminencia da morte. O 

direito de morrer precisa ser visto como viavel a essas pessoas que so veem a vida 

como dever de sofrimento, sem a minima perspectiva de melhora das suas dores 

fisicas. 
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