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RESUMO 

O universo eientifico a todo instante inova nas questoes concementes a saude, com 
isso a sociedade nem sempre se apresenta favoravel em relagao a alguns pontos 
trazidos pelas ciencias biologicas, contudo as evolugoes biotecnologicas trouxeram 
a baila novos direitos outrora desconhecidos, principalmente no que tange as 
pesquisas em torno das celulas-tronco embrionarias capazes de diferenciar-se em 
todos os 216 tecidos humanos. Inumeros questionamentos foram arguidos, 
sobretudo em torno do manuseio de embrioes in vitro em relacao ao Direito a vida, 
fazendo com que redefinisse conceitos tao debatidos na seara multidisciplinar como 
vida, personalidade juridica, embrioes excedentarios, dentre outros. Dentre esses, 
cita-se assim a necessidade de uma analise pormenorizada em torno da Lei de 
Biosseguranga n° 11.105/05 que regulamentou tais pesquisas em detrimento da 
Adin n° 3.510-DF. A presente pesquisa tern como escopo principal analisar a real 
licitude e viabilidade das pesquisas embrionarias visando sempre a possibilidade de 
vida digna para quern realmente esta vivo. Para tanto, utilizar-se-a o metodo 
exegetico-juridico, indutivo, fincados nas pesquisas bibliograficas. O estudo sera 
estruturado em tres capitulos, que de maneira concisa aborda sobre a bioetica e o 
biodireito, uma apreciacao da Lei n° 11.105/05 sobre a egide do Principio da 
Dignidade da Pessoa Humana. Ademais analisara a personalidade atribuida ao 
embriao e o Principio da Igualdade, comprovando o respaldo constitucional 
garantido pelo Supremo Tribunal Federal. Diante do exposto, e notorio que com as 
especulagoes cientificas em torno dos embrioes demonstram a luta pela vida, a 
preocupagao em atenuar os sofrimentos daqueles que padecem com doengas 
degenerativas, nao cabendo ao ordenamento jurfdico impedir os avangos 
tecnologicos e cientificos que possam beneficiar a humanidade, mas sim, cabe a 
ele, estabelecer normas capazes de impedir a utilizagao destes avangos em praticas 
potencialmente perigosas ou nocivas para a raga humana. 

Palavras-chave: Direito a vida. Celulas-tronco. Lei de Biosseguranga. 



ABSTRACT 

The scientific innovation at any time on issues concerning health, with the company 
that presents itself not always favorable for some items brought by the biological 
sciences, however came to the biotechnological developments baila new rights once 
unknown, especially as it pertains to search around the embryonic stem cells able to 
differentiate itself in every 216 human tissue. Many questions have been accused, 
particularly around the handling of embryos in vitro for the Right to life, causing 
redefine concepts as discussed in Seara multidisciplinary as life, personality, surplus 
embryos, among others. Among that it names the need for a detailed analysis on the 
Law on Biosafety No 11.105/05 which regulates such research at the expense of 
Direct action of unconstitutionality no 3510-DF. This research is to examine the 
actual scope Main legality and feasibility studies of embryonic seeking always the 
possibility of dignified life for those who really alive. For both, will be used the method 
exegetic-legal, inductive, finca in bibliographic searches. The study will be structured 
into three chapters, which so concisely addresses on bioethics and biolaw, an 
appreciation of Law No. 11.105/05 on the aegis of the principle of human dignity. 
Also examine the person assigned to the embryo and the Principle of Equality, 
showing the support constitutional guaranteed by the Federal Supreme Court. Facing 
the foregoing, it is notable that with the scientific speculation around the embryos 
show the struggle for life, the concern in mitigating the sufferings of those who suffer 
with degenerative diseases, it is not legal to prevent scientific and technological 
advances that could benefit mankind But it is up to him, establish standards capable 
of preventing the use of these advances into practical dangerous or harmful to the 
human race. 

Keywords: Right to life. Stem cells. Law on Biosafety 
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INTRODUCAO 

A sociedade contemporanea complexa e contingente com as relagoes 

sociais, politicas e economicas que nela sao travadas dificultam as decisoes que 

devem ser tomadas no ambito juridico, cientifico e sociologico, porem as novas 

evolucoes da biotecnologia fizeram com que surgissem novos direitos, frente a 

descobertas cruciais da biologia e medicina ate entao desconhecidas na seara 

juridica. 

Embora o ordenamento juridico brasileiro seja deficitario a acerca das novas 

descobertas cientificas que surgem a todo instante, viu-se pressionado a possuir 

uma legislacao especifica para regulamentar a utilizacao acerca das celulas-tronco 

embrionarias, para acompanhar as fantasticas e ao mesmo tempo intimadoras 

mutacoes na seara da biotecnologia. 

O Congresso Nacional aprovou a Lei de n° 11.105/05, coloquialmente 

denominada Lei de Biosseguranca, que autoriza as clinicas de fertilizacao assistida 

doar embrioes nao aproveitaveis para fertilizacao in vitro, propiciando assim o 

manuseio em relacao as pesquisas das celulas-tronco embrionarias, como tambem, 

libera a utilizacao dos alimentos transgenicos. 

Contudo, esse passo dado pelo Congresso Nacional fora questionado pelo 

Procurador Geral da Republica Claudio Fonteles, ao interpor uma Acao Direta de 

Inconstitucionalidade n° 3.510-DF por entender que a Lei de Biosseguranca feria 

frontaimente a Constituicao Federal da Republica quanta ao direito a vida, atingindo 

principios basilares como a Dignidade da Pessoa Humana, da Isonomia, 

consequentemente afrontando outras disciplinas juridicas relacionadas ao tema, 

como Direito civil e penal. 

Sendo neste diapasao de questionamentos sobre as celulas-tronco 

embrionarias objetivara nesse trabalho responder todas as arguieoes, buscando 

solucionar esses conflitos de direitos fundamentals quando se contrapoe ao direito a 

vida e o embriao. Buscara demonstrar a real licitude de tais pesquisas em prol do 

bem comum, propiciando a todos direitos necessarios para uma boa e saudavel 

qualidade de vida. 



10 

Nesse esteio, tem-se o questionamento em relagao a viabiiidade juridica e 

cientifica para a manipulacao dos embrioes de fertilizacao in vitro, e para tanto, 

abordara a Adin n° 3.510-DF e a manipulacao genetica das celulas-tronco 

embrionarias em relacao ao direito a vida, com intuito de aclarar a parte polemica da 

Lei de Biosseguranga como, as praticas da engenharia genetica em torno da celula 

germinal, tendo como escopo combater tais questionamentos aflorados, 

demonstrando a real legitimidade da constitucionalidade da Lei n° 11.105/05. 

A presente pesquisa estruturar-se-a em tres capftulos. No primeiro abordar-

se-a sobre conceitos bioeticos em relacao as novas conquistas cientificas, a 

importancia do Biodireito frente a tais descobertas, alem de entender a premissa do 

Direito a vida e as contradicoes existentes sobre seu inicio real, a correlagao com os 

direitos sociais, alem do direito a todos garantido como a saude. 

No segundo capitulo abordara acerca do conteudo da Lei de Biosseguranca 

e suas peculiaridades, em seguida serao remontadas as caracteristicas atribuidas 

as celulas-tronco embrionarias ressaltando sua real viabiiidade e importancia para 

essas pesquisas, alem de analisar a ADIN n° 3.510-DF proposta por Claudio 

Fonteles, atraves dos posicionamentos diversos sobre a Lei 11.105/05, 

correlacionando-se com o Principio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Por fim, o terceiro capitulo apresentara os argumentos para a real viabiiidade 

das pesquisas com as celulas-tronco embrionarias, que ocorrera pautado na 

premissa de que o embriao nao e considerado pessoa perante a legislagao civil, 

como tambem nao esta ocorrendo um desatino a vida, com o manuseio de tais 

embrioes perante o direito penal. Alem do Conselho de Medicina mediante a 

Resolucao 1.358/92 nao versar sobre os embrioes excedentarios esquecendo-se de 

proporcionar alguma destinagao plausivel, permitindo um tratamento isonomico 

diferenciado entre seres humanos e embrioes. 

Utilizar-se-a para tanto, dos metodos exegetico-juridico na analise das 

proposigoes constitucionais relativas ao tema, indutivo confrontando a legislacao-

infraconstitucional em detrimento da Constituigao Federal 1988, como tambem 

bibliografico para formacao do referencial teorico, interpretando de maneira mais 

concisa cada ponto trazido nesse estudo, mediante leis, doutrinas que irao 

enobrecer as teses apontadas nesta pesquisa. 

O trabalho cientifico instigara as camadas academicas e juridicas em 

relacao aos avangos biotecnologicos, fazendo com que a Lei de Biosseguranga sirva 
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como um alerta para todas as searas disciplinares olharem de modo positivista, 

humanista e justo para a livre expressao da atividade cientifica, criando leis que 

colaborem com o progresso, desde que estejam em consonancia com a Constituicao 

Federal da Republica, como tambem dos principios basilares que primam pelo bem-

estar da sociedade. 



CAPlTULO 1 BIOETICA E SEUS PRINClPIOS 

No decorrer dos seculos os avangos das tecnociencias biomedicas fizeram 

com que surgisse um ramo da ciencia incumbindo de harmonizar o interesse 

individual e coletivo, ou seja, um controle social atraves da etica visando a perfeita 

harmonia entre a relagao dos seres humanos com o ecossistema e a propria vida do 

planeta. Sendo tal ramo intitulado de bioetica. 

O termo bioetica foi utilizado primeiramente em 1927 pelo alemao Fritz Jahr, 

entretanto, somente em 1971 que fora dada uma devida importancia pelo 

oncologista e biologo norte americano Van Rensselear Potter (bioethiscs: tehe 

science of srviai e bioethics: bridge to the future, Prenctice Hall, Englewood Clifs -

NY), visando destacar a importancia das ciencias biologicas como garantidoras da 

qualidade de vida e sobrevivencia do planeta. 

Hodiemamente, o vocabulo esta inserido as novas pesquisas cientificas 

relacionadas ao ser humano, pois cada vez mais a biomedica tern ganhado 

impulsos, com resultados espantosos e inovadores, precisando dessa forma de 

mecanismos controladores eticos, como a concebida por Kant, ou seja, a utilizagao 

etica do dever, ou etica da atitude, cumprindo um dever de adotar a maneira correta 

em dada situagao. 

Na abalizada ligao de Lepargneur (1996, p. 16): 

A bioetica e a resposta da etica aos novos casos e situacoes originadas da 
ciencia no campo da saude. Poder-se-ia definir a bioetica como a expressao 
critica do nosso interesse em usar convenientemente os poderes da 
medicina para conseguir um atendimento eficaz dos problemas da vida, 
saude e morte do ser humano. 

Analisando de forma minuciosa seu significado, tem-se que o termo bio esta 

relacionado as disciplinas do campo cientifico, e etica, por sua vez, prima-se por 

valores fundamentais basilares do ordenamento na sociedade. A bioetica, portanto, 

tern o intuito de impedir a realizagao de pesquisas descabidas e sem consciencia, 



13 

sem primar pelo bem comum social, pois o que objetiva na verdade e uma 

conciliagao com o desenvolvimento e a democracia. 

A bioetica adentra nas diversas disciplinas como bem preleciona Muller e 

Zogbi (2004, p. 246-257) 

A Bioetica transcende as disciplinas isoladas, caracterizando-se, ent§o, 
como uma materia transdisciplinar. As autoras pontuam ainda que varias 
especialidades, todas envolvidas de alguma forma com o ser humano, 
compdem suas deliberates. Na irea da saude, dentre outras, estao a 
Medicina, a Psicologia, a Enfermagem e a Fisioterapia, e na &rea das 
ciencias sociais estao o Direito, a Educacao e outras. 

No ramo da Bioetica varios conteudos se entrelacam com a etica, 

respondendo com indagaeoes levantadas sobre inicio e fim da vida humana, 

pesquisas em seres humanos, eutanasia, tecnicas geneticas em relacao a 

reproducao humana assistida, clonagem para fins terapeuticos e a mais recente 

celeuma sobre as celulas-troncos embrionarias. 

A rapidez desses avangos passou a exigir do profissional do direito um 

conhecimento aprofundado nas descobertas no campo da biomedicina, tendo que 

possuir uma reflexao mais agucada, e e nesse contexto de meditagao etico-moral, 

que se insere a bioetica, visando sempre ao respeito da cidadania e dos direitos 

humanos, 

A Encyclopedia of Biethics (1995) reforga esse pensamento ao defini-la 

como um estudo sistematico da conduta humana no campo das ciencias biologicas 

e da atencao a saude, sendo esta conduta examinada a luz de valores e principios 

morais, constituindo um conceito mais amplo que o da etica medica, tratando da vida 

do homem, da fauna e da flora. 

E notorio a celeridade dos avangos cientificos, e muitos se questionam se 

nao seriam necessarias leis sobre a bioetica para que legitimasse a sua pratica e 

impedisse experiencias julgadas pela sociedade em geral como abusivas, porem leis 

nao foram elaboradas para tratar desses temas controvertidos da ciencia, contudo 

principios basilares de qualquer instituto e o alicerce indispensavel para a 

abordagem da bioetica. 
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A Comissao Nacional para a Protecao dos Seres Humanos em pesquisa 

Biomedica comportamental realizada em 1978, publicou no Belmont Report1 os 

principios bioeticos, sendo tres de grande relevancia, destacando-se a autonomia, a 

beneficencia e a justica, porem, encontram-se ainda outros desses principios tidos 

como principios gerais: o da autoconsciencia, e do consentimento informado. 

Ademais pode-se elencar principios especificos que relatam sobre o tema abordado, 

ou seja, como defesa da vida ffsica, liberdade e responsabilidade, totalidade, 

socialidade, dentre outros. 

O Principio da Autonomia esta correlacionado as pessoas capazes de 

ficarem adstritas a algo quando forem realizar as suas pesquisas, contudo, devem-

se evitar abusos ou danos. Embora tenha certa autonomia em suas decisoes, nao 

se submetendo a coacao ou influencias externas, deve-se primar pela Dignidade da 

Pessoa Humana, onde deve tratar as pessoas como um fim em si mesmo, e, nunca 

como um meio apenas, tendo que respeitar os direitos fundamentals dos individuos 

aceitando o pluralismo-etico existente na sociedade. 

O Principio da Beneficencia esta relacionado no dever etico em nao praticar 

o mal, ou seja, propiciar mais beneficios do que maleficios, Hipocrates (1994) ja 

dizia que se deve usar tratamento para ajudar os doentes, de acordo com minha 

habilidade e julgamento e nunca o utilizarei para prejudiea-los. Dessa maneira, 

existe uma obrigacao moral para atuar em beneficio do outro. 

O Principio da Justica significa que a Bioetica deve agir de modo justo, 

apropriado e equitativo as pessoas em razao de alguma coisa que e merecida ou 

devida a elas, sendo numa nuance de justica distributiva, ou seja, impondo de forma 

eqiiitativa o onus e beneficios advindos da participacao das inovacoes da ciencia. 

O Principio da Defesa da Vida e de bastante valia, pois aponta a vida 

humana como algo fundamental, e que deve ser preservado e respeitado 

prioritariamente; O Principio da Liberdade significa que o individuo e responsavel 

pela sua propria vida e a de outros, nao podendo dispor desta vida como bem 

entender; e o Principio da Socialidade significa que todos os individuos necessitam 

cooperar para a defesa da vida, saude, e dessa forma ocorrem uma dependencia 

1 O Relatorio Belmont foi elaborado pela Comissio Norte-Americana para a protecao da pessoa 
humana na Pesquisa Biomedica e Comportamental, e fixou principios eticos a serem obedecidos no 
desenvolvimento das pesquisas. 
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entre os individuos. Esses principios especificos atuam somente para apoiar os 

gerais, fornecendo mais subsidios para que a etica e a moral prevaleca. 

1.1 Biodireito e seus principios 

O Biodireito e um instituto juridico que toma por base a Bioetica e 

biogenetica. Tern por escopo estudar as relacoes juridicas entre o direito e os 

avangos tecnologicos conectados a medicina e a biotecnologia, atraves das 

peculiaridades relacionadas ao corpo, tangenciando a Dignidade da Pessoa 

Humana. O principal objetivo e a preponderancia da vida, dessa forma com as 

crescentes inovacoes no campo da ciencia a necessidade de um instituto 

normatizador para equilibrar as magnificas descobertas cientificas sem que ocorra 

violacao de direitos fundamentals como a vida. 

Neste sentido Diniz (2002, p. 9-10) esclarece: 

Com a rapidez das revolucoes operadas pelas ciencias bioidgicas e com o 
surgir das dificeis questoes etico-jurfdicas por elas suscitadas, o direito n§o 
poderia deixar de reagir, diante dos riscos a que a especie humana esta 
sujeita, impondo limites a liberdade de pesquisa, consagrada pelo art. 5°, IX, 
da Constituicao Federal de 1988. 

O direito tern que acompanhar essas inovagoes, contudo, primando pela 

liberdade dos individuos, coibindo abusos contra a especie humana, com isso a 

presenga de normas visara os valores que sustentam a ordem constitucional, dessa 

forma tem-se um entrelagamento entre a bioetica e o biodireito para que o equilibrio 

social esteja imperado. 

Por ser um instutito novo, o biodireito nao se econtra codificado num unico 

texto, sendo esparso no ordenamento juridico nacional, ja que inexiste uma 

codificagao que aborde o tema. Apesar dos questionamentos levantados na ordem 

cientifica estarem interligados com as conceituagoes juridicas, como a vida humana 
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e a determinate- do inicio da vida, Dignidade da Pessoa Humana. Em regra, como 

nao ha uma normatizacao, os conceitos sao aqueles oriundos das declaracoes 

internacionais sobre direitos humanos. 

O ordenamento juridico brasileiro somente comegou abordar o biodireito 

quando foi aprovada a regulamentagao de procedimentos terapeuticos e da 

investigaeao cientifica, que se iniciou por um artigo de Arnold Wald, sob o titulo "Da 

bioetica ao biodireito", com uma primeira visao da Lei n°. 9.434/972, e tambem por 

outro estudo de Francisco Amaral, como titulo: "Por um estatuto juridico da vida 

humana e a construgao do biodireito", nos anos de 1997 e 1998. Tais analises foram 

para doutrina nacional bastantes inovadora, quando se compara com os primordios 

da bioetica. 

Demonstra-se assim que o Biodireito surgiu como um ramo auxiliador da 

bioetica, visando exercer uma funcao mais indicadora de condutas justas, para que 

utilizem metodos apropriados nas descobertas e experimentos da ciencia, 

resolvendo todos os questionamentos erguidos pelo progresso cientifico. 

Nesse contexto, o biodireito encontra-se como um meio de transigao do 

discurso etico da conduta humana, no desenvolvimento da presteza cientifica para 

ordem juridica, estabelecendo limites, equilibrando o Principio Dignidade da Pessoa 

Humana mais o direito a vida. Destaque-se, contudo, que tais estudos iniciaram-se a 

partir dos questionamentos que foram levantados na Declaragao Universal do 

Genoma Humano e dos Direitos Humanos todos em 1997. 

Partindo dessa premissa, o carater etico contido na Declaraeao Universal do 

Genoma Humano de 1997 trouxe limites para esses avangos, conforme disposto no 

artigo 10, ao relatar que nenhuma pesquisa ou aplicagao de pesquisa relativa ao 

genoma humano "[...] deve prevalecer sobre o respeito aos direitos humanos, a 

liberdade fundamental, e a dignidade humana dos individuos, ou a dor no caso de 

grupos de pessoas". 

A partir desses conceitos juridicos o biodireito assegura direitos sobre a 

pesquisa cientifica, regra condutas observando o modo que estao sendo utilizados 

com o comportamento etico, para que dessa forma possa penalizar os infratores. 

Sendo neste contexto de pos-modernidade, que surge o Biodireito Constitucional, 

2 A Lei n° 9.434/97 dispoe acerca de transplante de 6rgaos, tecidos e partes do corpo humano com 
fins terapeuticos, sendo o artigo de Arnold Wald um alicerce sobre etica e normas, para que 
ocorresse a normatizac§o desta lei. 
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visando controiar as mudangas ocorridas na ciencia, nao significa dizer que o 

constitucionalismo classico nao existe mais, porem precisa sofrer aigumas 

redefinicoes 

O Biodireito Constitucional que fora analisado tern principios advindos do 

proprio direito, pois quando existe uma lacuna na lei, os principios sinalizam aos 

julgadores o caminho pelo qual deve seguir, no momenta em que tutela jurisdicional 

deve ser aplicada. Com isso, tem-se o Principio da Dignidade da Pessoa Humana, 

igualdade, boa-fe, prudencia e legalidade dos meios e dos fins. 

Contudo, nessa discussao a Dignidade da Pessoa Humana e o principio 

mais relevante para o biodireito e, encontra-se no artigo 1° da Constituicao Federal 

no seu inciso III, visando sempre o respeito integral a vida em todas as suas 

nuances, como bem demonstra Ferraz (1991, p. 20): 

E a base da pr6pria existeneia do Estado Brasileiro e, ao mesmo tempo, fim 
permanente de todas as suas atividades, e a criagao e manutencao das 
cortdicoes para que as pessoas sejam respeitadas, resguardadas e 
tuteladas, em sua integridade ffsica e moral, assegurados o 
desenvolvimento e a possibilidade da plena concretizagao de suas 
possibilidades e aptidoes. 

Destaque-se ainda que o Principio da Boa-Fe balisa todas as pesquisas que 

traz em seu bojo uma justa causa, visando sempre garantir a etica e a moral. A 

prudencia denota cautela nas pesquisas, primando pela integridade fisica do ser 

humano, retirando toda negligencia no manuseio desses experimentos. Neste 

esteio, tem-se ainda o Principio da Legalidade dos meios e dos fins, que visa 

adequar as descobertas cientificas em beneficio da humanidade, sem apresentar 

obstaculo. 

Com isso, nota-se a necessidade da Bioetica e o Biodireito andarem juntos, 

pois o primeiro utiliza-se do senso etico das inovagoes cientificas, e o segundo, 

normatiza condutas advindas desses avangos, com isso ha limites a serem em 

qualquer ocasiao respeitados, assim os avangos da tecnologia nao podem prescindir 

dos valores morais, indispensaveis a sobrevivencia humana e ao Estado de Direito. 
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1.2 Do Direito a vida 

A vida e o mais importante de todos os direitos elencados no artigo 5°, caput 

da Constituicao Federal de 1988. O direito a vida e inviolavei, sendo resguardado 

tanto em relacao a terceiros, como garantindo o direito de estar vivo e permanecer 

nesta condicao, como tambem preservando sua existencia de forma digna. 

Entretanto, essa inviolabilidade nao e tida como absoluta no ordenamento juridico 

brasileiro, pois permite a pena de morte em caso de guerra declarada, conforme 

dispoe o art. 5°, XLVII, alinea "a", alem da garantia da legitima defesa, desde que 

utilize dos meios moderados e necessarios repelindo tal agressao, (conforme reza o 

art. 25 do Codigo Penal Brasileiro). 

Dessa forma Miranda (1971, p. 17-29) assevera que: 

O direito a vida e inato; quem nasce com vida, tern direito a ela. Em relagao 
as ieis e outros atos, normativos, dos poderes publicos, a incolumidade da 
vida e assegurada pelas regras juridicas constitucionais e garantida pela 
decretacao da inconstitucionalidade daquelas leis ou atos normativos. O 
direito a vida e direito ubiquo: existe em qualquer ramo do direito, inclusive 
no sistema juridico supra-estatal. O direito a vida e inconfundlvel com o 
direito a comida, as vestes, a remedios, a casa, que se tern de organizar na 
ordem politica e depende do grau de evolucao do sistema juridico 
constitucional ou administrativo. O direito a vida passa a frente do direito a 
integridade fisica ou pslquica. O direito de personalidade a integridade fisica 
cede ao direito de personalidade a vida e a integridade psiquica. 

A garantia foi constituida no ordenamento juridico brasileiro, como 

delineado, no artigo 5° da Constituicao Federal de 1988, protegendo a vida em seu 

aspecto geral, como tambem uterina que estar disposto no Codigo Civil Brasileiro, 

ao resguardar o direito do nascituro no artigo 2°, ademais o legislador elencou tais 

direitos entre aqueles que compoem as chamadas clausulas petreas3, impedindo 

dessa forma um esvaziamento de tal dispositivo constitucional. O Direito a vida deve 

3 Clausulas Petreas constituem um nucleo intangivel que se presta a garantir a estabilidade da 
Constituicao e conserva-la contra alteraeSes que aniquilem o seu nucleo essencial, ou causem 
ruptura ou eliminacao do pr6prio ordenamento constitucional, sendo a garantia da permanencia da 
identidade da Constituicao e dos seus principios fundamentais. Com isso, assegura-se que as 
conquistas juridico-polfticas essenciais n§o serao sacrificadas em epoca vindoura. 
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ser compreendido sobre os valores da Dignidade da Pessoa humana, a qual prima 

pela boa qualidade de vida do individuo em todas as etapas da vida. 

Por isso mesmo que Cretella Junior (1998, p. 182-183), ao elucidar a 

importancia do Direito a Vida: 

Bastaria que se tivesse dito "o direito" ao inves de "a inviolabilidade do 
direito a vida". Se "vida e urn direito" garantido pelo Estado, esse direito e 
inviolavei, embora n§o "inviolado". Se eu digo que e 'inviolavei' (a 
correspondencia, a intimidade, a residencia, o sigilo profissional), "ipso 
facto", estou querendo dizer que se trata de rol de bens juridicos dotados de 
inviolabilidade (inviolabilidade da correspondencia, da intimidade, da 
residencia, do sigilo profissional)... O direito a vida e o primeiro dos direitos 
inviolaveis, assegurados pela Constituic§o. Direito a vida e expressao que 
tern, no mfnimo, dois sentidos, (a) o "direito a continuar vivo, embora se 
esteja com saude" e (b) "o direito de subsistencia": o primeiro, ligado a 
seguranca fisica da pessoa humana, quanta a agentes humanos ou nio, 
que possam ameacar-lhe a existencia; o segundo, ligado ao "direito de 
prover a propria existencia, mediante trabalho honesto. 

Percebe-se, com isso, a magnitude do direito a vida, protegido 

constitucionalmente, civilmente e na esfera penal, ao garantir normas que permitam 

o respeito e a dignidade, sendo, portanto, considerada inviolavei, pois a tutela 

jurisdicional protege tanto o ser nascido, como o ser concebido, e caso haja uma 

interrupcao dessa vida uterina, sera enquadrado no crime de aborto. O direito a vida 

e considerado o primeiro principio da medicina, e para os juristas, e um instituto tao 

complexo, pois envolve a integridade fisica e moral, direito a existencia e 

primordialmente, o da Dignidade da Pessoa Humana. 

1.2.1 Conceito de Vida 

Nao existe um consenso filosofico, religioso, cientifico ou juridico sobre o 

momento que se inicia a vida. A Constituicao Federal e omissa sobre o assunto nao 

dispondo nenhuma garantia de onde se inicia a vida pre-natal. Contudo, a doutrina 
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elenca quatro eoncepgoes existentes, pelos quais se podem destacar a fecundagao 
e a nidagao. 

A palavra vida e conceituada no Dicionario Houaiss da Lingua Portuguesa 

(2001, p. 2858), sob diferentes aspectos, nos quais os que mais interessam no que 

pertine ao Direito a Vida, sao os seguintes: 

[...] 3 - o periodo de um ser vivo compreendido entre o nascimento e a 
morte; existencia [...] 5 - motivagao que anima a existencia de um ser vivo, 
que Ihe da entusiasmo ou prazer; alma, espfrito [...] 8 - o conjunto dos 
acontecimentos mais relevantes na existencia de alguem; 9 - meio de 
subsistencia ou sustento necessario para manter a vida [...]. 

Nesse sentido, o proprio Silva reconhece essa dificuldade de conceituar 

vida, ao elucidar que (1999, p. 196): 

No texto constitucional (art. 5 s, caput) nao sera considerada apenas no seu 
sentido bioldgico de incessante auto-atividade funcional, peculiar a materia 
organica, mas na sua acepcao biografica mais compreensiva. Sua riqueza 
significativa e de diffcil apreensao porque e algo dinamico, que se 
transforma incessantemente sem perder sua propria identidade. 

Para que se tenha uma visao mais abrangente dessa tematica faz-se 

necessario esclarecer as definigoes de fecundagao e nidagao. A fecundagao e o 

processo pelo qual ocorre a jungao do ovulo com o espermatozoide, resultando 

dessa fecundagao uma celula unica chamada zigoto, nao ha o que se falar no 

humano em potencial dotado de personalidade juridica, mais no organismo humano 

em desenvolvimento resultando um ser embrionario, tendo o zigoto um ambiente 

favoravel para seu desenvolvimento na placenta. 

A Igreja afirma que o ovulo fecundado mostra, desde o instante em que se 

encontra marcado no processo no qual sera um ser vivo: um homem individual com 

suas caracteristicas bem determinadas. 

Porem, a nidagao ocorre quando o embriao se fixa nas paredes uterinas, 

tendo com isso um embriao viavel, pois comegara a realmente a se desenvolver. 
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Apenas num periodo de sete a dez dias e que configura a fixacao do zigoto no utero, 

resultando a gravidez. Dessa maneira, como os embrioes jamais poderao se 

desenvolver e receber seus devidos nutrientes para sua formagao fora do utero 

materno, a viabiiidade da vida humana, so eomeearia a existir neste momento, e nao 

a partir da sua fecundagao, pois esta nao garante se havera uma fecundagao 

frutifera e muitas vezes esta pode ocorrer fora do utero materno, so podendo ser 

reconhecido a posteriori, quando detecta sinais de uma gravidez viavel. 

Lorentz (2002, p. 337) expressa: 

No Brasil, a medicina adota o entendimento de que o inicio da vida humana 
se da com a nidacio, argumentando-se que o embriao fecundado em 
laboratorio morre se nao for implantando no utero da mulher. A nidacao e a 
fixacao do blastocisto na membrana interna do utero. 

Com a nidagao, percebe-se o surgimento da crista neural, mobilidade fetal, 

viabiiidade intra-uterina, e logo em seguida, uma viabiiidade cabal do seu 

nascimento com vida, para que dessa forma possa garantir sua capacidade racional. 

E nesse estagio que se encontra realmente a vida, pois ocorrera o desenvolvimento 

do feto, sendo, portanto inviavel sua vida sem a hospedeira (mae). 

Todavia, ainda existe uma teoria que somente considera vida quando ocorre 

a formagao do sistema nervoso central (SNC). Assim, comenta Novelino (2008, p. 

264), "e a capacidade neurologica de sentir dor ou prazer, o que ocorre por volta do 

decimo quarto dia apos a concepgao". Ja que de acordo com a Lei n. 9.434/97 que 

permite a retirada de orgaos somente apos o diagnostico de morte onde ocorre o 

termino do sistema nervoso, nesse sentido a vida teria seu inicio com a existencia 

do sistema nervoso. 

Por fim, ha ainda quern considere a existencia desse bem juridico somente o 

nascimento com vida, devendo a tutela jurisdicional somente incidir para o feto que 

nasceu com vida. Dessa forma, considera-se este objeto e nao sujeito direito, 

refutando completamente o feto em formagao. 

Percebe-se assim que se perfaze em uma tarefa complexa conceituar vida. 

Silva (1999) reforga ainda mais essa tese, ao relatar que, nao intentaremos dar uma 
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definicao disto que se chama vida, porque e aqui que se corre o risco de ingressar 

no campo da metafisica supra-reai, que nao nos levara a nada. 

Saber o real instante que inicia a vida seria uma tarefa muito dificil ao levar 

em consideracao cada teoria levantada sobre o assunto, o melhor nao e discutir seu 

inicio, mas preservar com todos os aparatos possiveis a continuidade desta vida, na 

seara da dignidade, da saude, da justica e do bem estar social. 

1.2.2 Conceito de morte 

O conceito de morte tambem e indispensavel para analises dos parametros 

do Biodireito. Entende-se por morte a indelevel certeza de todos os seres humanos 

de que um dia tera suas funcoes vitais sucumbidas, atribuida por muitos como um 

conceito negativo, por expressar via de exclusao, nao e facil de ser abordado entre a 

sociedade, pois se trata da extincao do sujeito de direito, sendo, portanto a cessagao 

da vida. Nao e facil identificar seu exato momento ja que ela nao e um fator 

instantaneo e sim uma sequencia de fenomenos gradativamente processados nos 

varios orgaos e sistemas de manutencao da vida. 

O esgotamento da vida e o elemento chave para determinar o fim da pessoa 

no mundo juridico, nao podendo ser simplesmente conceituado como falencia de um 

unico orgao, pois o ser humano e um conjugado associado com a personalidade 

fisica e juridica, e ao se exaurir acaba-se a sua personalidade como tambem suas 

fungoes vitais. Morin (1997, p. 24) aduz que: "[...] so podemos compreender a 

humanidade da morte compreendendo a especificidade do humano". 

A morte geralmente esta relacionada a um sofrimento tanto da saude do 

individuo, como tambem a meios degradantes da vida, ocasionando a cessao de 

todas as fungoes vitais, com isso tem-se a ambiguidade existente entre vida e morte, 

pois como bem demonstra o Morin (1997, p. 61): 
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A consciencia da morte nao e algo inato, e sim produto de uma consciencia 
que capta o real. E so "por experiencia", como diz Voltaire, que o homem 
sabe que ha de morrer. A morte humana e um conhecimento do indivfduo. 

O Dieionario Aurelio (2004) conceitua-se morte como sendo uma cessao da 

vida, termo, fim, destruicao, pesar profundo, perder a vida, falecer, descansar, 

desaparecer, sucumbir, expirar, fenecer, desencarnar. 

A doutrina ainda elenca varios tipos de morte, como a morte ciinica pela 

parada cardiaca e respiratoria; a morte biologica que ocorre a destruicao celular de 

todos os organismos e a morte obvia que significa diagnostico inequivoco; morte 

encefalica disposta na Resolucao do Conselho Federal de Medicina n°. 1.480/97, a 

morte cerebral em que ocorre a perda da consciencia e da respiracao, e, tambem a 

morte juridica, que esta regida pelo Codigo Civil em seu artigo 6°, relatando que a 

pessoal natural se extingue com a morte. 

O Codigo Civil tambem admite a morte presumida nos casos dos ausentes, 

disposto no artigo 6°, como tambem a morte sem decretacao de ausencia elencada 

no artigo subsequente o 7°, que retrata o individuo que esteja em perigo de vida, 

estava desaparecido em campanha ou feito prisioneiro. 

A unica certeza da vida e a morte, por isso Morin (1997, p. 33) dispoem: 

O horror da morte e a emocao, o sentimento ou a consciencia da perda de 
sua individualidade. Emogao-choque, de dor, de terror ou horror. 
Sentimento que e de uma ruptura, de um mal, de um desastre, isto e, 
sentimento traumatico. Consciencia, enfim, de um vazio, de um nada, que 
se abre onde havia plenitude individual, ou seja, consci§ncia traumatica. 

Com isso, conclui-se que morte e a perda das suas funcoes vitais, que com 

isso acarretando perda de direitos, ou seja, a pessoa natural nao mais possui 

direitos e deveres a ela atribuidos, por nao mais possuir o folego de vida. Sua vida 

cessou levando consigo tudo que se adquiriu ao estar vivo, por isso vida e morte sao 

irmas, pois a morte chega quando a vida deseja ir. 



24 

1.3 Os direitos sociais e o direito a vida 

O surgimento dos direitos sociais ocorreu a partir do instante do nascimento 

da busca pela igualdade, devido o acirramento das relagoes de trabalho. Atribui-se 

esse direito como sendo direitos prestacionais, e o Estado passa a propiciar meios 

dignos e oferecer a sociedade um sistema mais igualitario de vida. 

As pressoes existentes na sociedade fizeram emergir leis que atendessem 

as necessidades sociais. Dessa forma, os direitos sociais aparecem como bases 

fundamentals nos aspectos sociais da nacao, tendo como diretrizes a protecao de 

direitos essenciais como a vida, a dignidade e a integridade fisica, abrangendo a 

necessidade de todos os cidadaos igualmente e nao se restringindo a sua atuacao a 

uma camada social, uma vez que busca os criterios da justica distributiva. 

Entende-se por aqueles direitos sociais tudo que estiver correlacionado com 

as premissas do homem, tendo o Estado o dever de estabelecer normas para que o 

individuo tenha o direito a uma melhoria de vida, auferindo uma igualdade real sobre 

todos os direitos que estao elencados no artigo 6° da Constituicao Federal de 1988, 

como a educacao, saude, trabalho, lazer, seguranga, previdencia social, protegao a 

maternidade, como tambem a infancia. 

Nessa tematica a Isonomia e o ponto chave para compreensao dos direitos 

sociais, onde o Estado busca a proporcionalidade na sociedade, perfazendo-se 

assim, um direito democratico, pois os direitos elencados na Carta Magna visam 

minimizar as injustigas que existem dentro do seio social, conforme preleciona o 

constitucional Silva (1999, p. 125) as leis devem modificar o status quo: 

{...] Pois ele tem que estar em condicoes de realizar, mediante lei, 
intervengoes que impliquem diretamente uma alteracio na situacao da 
comunidade. Significa dizer; a lei nao deve ficar numa esfera puramente 
normativa, nao pode ser apenas lei de arbitragem, pois precisa influir da 
realidade social. 

Percebe-se assim, a intima ligagao do direito social com o direito a vida, pois 

o que se prima e o bem estar social, a sua integridade moral, etica, fisica e 
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economica, ja que a juncao desses dois direitos permite eondicoes dignas de vida, 

pois as melhorias que o Estado fornece, a sociedade garante ao mesmo tempo uma 

protecao da vida na sua forma integral. 

A moradia garantida significa retratar que a vida tera um repouso seguro, 

enquanto a saude, retrata todos os meios possiveis e cabiveis para preservar a vida, 

ou seja, descobertas cientificas, programas de saude para prevencao de doencas, 

medicamentos acessiveis a populacao. Ademais, suscitar lazer a sociedade 

representa preservar a integridade fisica do individuo, que sao um dos sustentaculos 

do direito a vida. 

Ve-se tambem que proporcionar trabalho e um meio de preservar a vida, 

pois atraves deste e que se tern uma melhoria concisa do estilo de vida; proteger a 

maternidade consiste na preservacao de suas vidas, tanto da uterina como tambem 

da sua genitora, evitando formas abusivas de extinguir de maneira irracional a vida, 

como o aborto. 

Ratificando afirma Silva (1999, p. 289-290): 

Os direitos sociais, como dimensao dos direitos furtdamentais do homem, 
sao prestacoes positivas estatais, enurtciadas em normas constitucionais, 
que possibilitam melhores eondicoes de vida aos mais fracos, direitos que 
tendem a realizar a igualizac§o de situagoes sociais desiguais. Sao, 
portanto, direitos que se conexionam com o direito da igualdade. Valem 
como pressupostos do gozo dos direitos individuals na medida em que 
criam eondicoes materials mais propicias ao auferimento da igualdade real, 
o que, por sua vez, proporciona condicao mais compativel com o exerefcio 
efetivo da liberdade. 

Percebe-se que os direitos sociais sao garantias fundamentals para o 

individuo, assim como o direito a vida, pois acarreta consequencias imediatas, caso 

ocorra omissao pelo poder publico. E notorio que muitas pessoas tern as suas 

eondicoes de vida penalizada peias injusticas sociais, incumbido, portanto ao 

Estado, detentor da justica, primar pela luta em favor da vida, criando e fiscalizando 

o cumprimento dessas leis sociais. 
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1.4 Direito a saude 

O direito a saude esta disciplinado na Carta Magna dentro da Ordem Social, 

disposto na secao II, nos artigos 196 ao 200, esse direito e inerente a todos 

garantindo a vida em todas as suas nuances. Nessa seara, portanto, e dever do 

Estado adotar politicas sociais em defesa da vida, evitando o risco de adoecer. Com 

a Constituicao de 1988 elevou-se o direito a saude a direito subjetivo publico, sendo 

obvio que cada um deve zelar pela sua integridade, sendo um direito de todos, 

todavia e dever do Estado velar pelo bem social. 

A qualidade de direito subjetivo publico a qual foi atribuido a saude, significa 

que ela sera instrumento juridico de controle da atuacao do poder estatal, pois 

permite ao seu titular constranger judicialmente o Estado a executar o que deve. O 

direito publico subjetivo visa resguardar interesses individuals quando os mesmos 

coincidem com o interesse publico. Isso significa que o reconhecimento do qual o 

individuo pode fazer funcionar a maquina estatal em seu interesse, nao se confronta 

com o bem comum, sendo, por tanto, a saude uma premissa das politicas sociais. 

Nesse contexto e que inserem os direitos isonomicos sociais, como a vida, a 

moradia e principalmente a saude, como anteriormente explanado. Portanto, a 

integridade e compreendida como uma dimensao constitutiva ao direito a saude, 

para tanto, propiciara meios para que a populacao possa se sentir segura na 

prestacao dos servicos publicos de saude. 

Silva (1999, p. 804), demonstra a relevancia da saude: 

A saude e concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve 
garantir mediante politicas sociais e economicas que visem a reducao do 
risco de doenca e de outros agravos. O direito a saude rege-se pelos 
principios da universalidade e da igualdade de acesso as acoes e servicos 
que a promovem, protegem e recuperam. 

Percebe-se assim, que o direito a saude e a vida estao intimamente ligados 

e resguardados pelo o poder estatal, como tambem pela participacao da sociedade, 

sendo esta imprescindivel. Com isso, as politicas institucionais implantadas 



27 

permitirao urn avango nesse setor, garantindo a equidade no acesso a saude. Esse 

assunto e tao serio que repercute nao so na seara nacional, como tambem na esfera 

internacional. 

O direito a saude tambem esta relacionado as inovagoes no mundo 

cientifico, onde novos medicamentos, descobertas de possiveis curas para inumeras 

enfermidades, inclusive algumas tidas como irreversiveis, manipulagoes geneticas 

associadas ao respeito a vida e esperanga de cura, devem ser de pleno acesso a 

populagao primando sempre pelo bem estar da integridade fisica do ser humano. 

Contudo, a realidade esta bem distante dessas expectativas, pois a saude publica 

encontra-se defasada, e essas inovagoes acabam se tornando algo utopico para 

uma parcela da sociedade, onde o Sistema Onico de Saude (SUS), nao dispoe de 

verbas para tornar acessivel a populagao. 

A saude precisa de uma maior atengao do Estado do que outros servigos 

existentes, para que sua eficacia seja plena, com isso o SUS tern por principios 

essenciais a universalidade, da autonomia critica do controle social, da formatagao 

da equidade e da consequente poiitica de financiamento do sistema; no piano da 

organizagao cotidiana dos servigos e das praticas, e sobre a integralidade do 

cuidado que se trava a disputa entre o minimo e o basico. 

O direito a saude por ser visto no ambito individual e coletivo. No ambito 

individual implica pela liberdade de escolhas distintas e alternativas, contudo o social 

nao existe liberdade, pois nao visa o individuo mais a coletividade, como tipos de 

vacinagoes, igualdade de tratamentos, medicamentos com acesso para todos, 

dentre outros. 

A preservagao da vida e o desiderata em se tratando de saude, porem o 

descredito do sistema arruina todas as expectativas de uma possivel cura, com isso 

o poder publico deve repensar sobre as medidas que estao sendo adotadas, 

demonstrando realmente que a saude esta sendo implantada para o bem estar do 

homem e visando uma construgao e estruturagao social. 

Ve-se que a saude esta relacionada com a bioetica, pois ha uma 

preocupagao social em relagao aos modos de vivencia como o aspecto sanitario e 

sua condigao de vida, tudo se deve porque a saude e a biologia tambem se 

entrelagam, pois ambas anseiam pela boa adequagao de vida dos individuos, 

atraves disto, tem-se a saude como um carater sistematico da bioetica. Dessa forma 

Scwartz (2002, p. 76): 
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A saude faz parte do sistema social, no qual nos encontramos e, se 
quisermos ir mais adiante, faz parte do sistema da vida. Ela (saude) e um 
sistema dentro de um sistema maior (a vida) e como se tal sistema se 
interage. A contastacao de que a saude nao pode ser conceituada como 
algo estalico e singela. 

E salutar ressaltar que a saude esta relacionada com os demais sistemas 

sociais, estando disposto no art. 6°, caput, da Lei Magna que abarca os direitos 

sociais, e quando muda o cenario pela qual se insere essa sociedade a saude 

acompanha essa evolucao, sendo, portanto, um processo dinarnico, variando 

mediante influencia interna e externa, que esta diretamente relacionado com os 

progressos tecnologicos das biotecnologias, tendo como premissa o bem juridico 

tutelado a vida. 

O direito a saude esta intimamente relacionado tambem a qualidade de vida, 

mediante programas assistenciais a comunidade proporcionado pelo Estado, 

primando pela a preservacao do bem tutelado, que e a vida. Apesar do desfalque 

que existe no setor da saude publica, como pouquissimas melhorias no ambito 

hospitalar, atendimento individual, o Estado esta engatinhando proporcionando 

melhorias relevantes, para que dessa forma garanta a confianca da sociedade, e 

assegure a toda a coletividade uma integridade fisica plena, dando sempre 

preponderancia, ao direito a vida. 

Ademais, a Constituigao Federal de 1988, destaca a saude como sendo a 

consagragao imediata da Dignidade da Pessoa Humana, concebido como um direito 

de todos, atraves de um controle estatal, visando zelar pela sua efetiva prestacao e 

qualidade, sendo uma essencialidade de extrema relevancia publica, dirimindo 

doencas e sequelas mediante uma preveneao medica e ate mesmo cientifica. 

A materia saude esta inserida conforme citado dentro dos direitos sociais, ja 

que esbarra em grandes obstaculos do carater prestacional, como tambem, 

atrelados aos fatores economicos em relagao a garantia de emprego, salario, 

moradia, educacao, lazer e transporte, induzindo as mazelas da saude publica, 

devendo ser mais abrandadas para que o bem maior seja respeitado, protegido e 

garantido pelo Estado. 



CAPITULO 2 A LEI DE BIOSSEGURANCA E MANIPULACAO DAS CELULAS-
TRONCO EMBRIONARIAS 

A Lei de Biosseguranca n°. 11.105/05 foi sancionada pelo Presidente da 

Republica em 24 de marco de 2005, sendo publicada no Diario Oficial da Uniao em 

23 de novembro do mesmo ano, mediante um Decreto 5.591. Foi assim designada 

para relacionar-se como promoeao de saude e qualidade de vida, trazendo em sua 

nomenclatura uma preocupacao com a tecnologia e agentes biologicos e com seus 

riscos para sociedade, destacando tambem, a biodiversidade e suas consequencias 

para economia. 

A Lei de Biosseguranca objetiva eliminar, prevenir e minimizar riscos advindos 

das pesquisas, visando a saude do homem, como tambem, estabelecer a 

preservacao do meio ambiente, alem de fixar normas para o uso das tecnicas de 

engenharia genetica, e liberacao do meio ambiente de organismos geneticamente 

modificados, assim como das normas de seguranca e mecanismos de fiscalizacao. 

Conquanto o tema central volta-se, repentinamente, a regulamentar a utilizacao de 

celulas-tronco embrionarias para fins de pesquisa e terapia. 

Para tanto, revogou expressamente a Lei n°. 8.974/95 que versava sobre o 

uso das tecnicas de engenharia genetica e liberacao no meio ambiente de 

organismos geneticamente modificados, advinda da conversao em Medida 

Provisoria n°. 2.191-9/01 e dos artigos 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 e 16 da Lei n°. 10.814/03 

que versava sobre plantio e comercializacao de soja geneticamente modificada. 

Com o surgimento desta Lei n°. 11.105/05, complementou o art. 225 da 

Constituicao Federal, que disciplina o progresso cientifico brasileiro, inovando 

questoes outrora nao levantadas nos seus incisos II, IV e V do §1°: 

Art. 225. Todos tern direitos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
importando-se ao Poder Publico e a coletividade o dever de defende-lo e 
preserva-lo para as presentes e futuras geracoes. 
§ 1°. Para assegurar efetividade desse direito, incumbe ao Poder Publico. 
[...] omissis 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimonio genetico do Pais e 
fiscalizar as entidades dedicadas a pesquisa e manipulacao de material 
genetico; 
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[...] omissis 
IV - exigir na forma da lei, para instalacao de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradacao do meio ambiente, 
estudo previo de impacto ambiental, a que se dara publicidade; 
V - controlar a producao, a comercializacao e o emprego de tecnicas, 
metodos e substantias que comportem risco para a vida e qualidade de 
vida e o meio ambiente. 

A regulamentaeao da Carta Magna e bastante sucinta em relacao aos 

questionamentos levantados pela ciencia hodiernamente. O progresso cientifico e 

assustador, necessitando de leis mais solidas em relacao ao objeto de estudo, por 

isso a Lei de Biosseguranca veio regulamentar de forma mais aclaradora os temas 

que surgem, especialmente no tocante a manipulacao de celulas-tronco 

embrionarias, para que sua regulamentaeao seja mais esquematizada. 

A Lei Suprema do ordenamento juridico patrio sempre abarcou o 

desenvolvimento tecnico-cientifico, desde que se tenha em vista o bem publico, 

como tambem, o bem maior que e a vida, sendo esse direito fielmente retratado em 

seu bojo nos artigos 218 e seus paragrafos como o art. 219, demonstrando que esse 

progresso faz parte da ordem social brasileira. 

Ressalta-se que os avangos cientifieos e tecnologicos sao de suma 

importancia para o desenvolvimento e transformacao da nossa sociedade, fazendo 

com que o pais adote tecnicas igualitarias em relacao aos ordenamentos juridicos 

mais desenvolvidos. Os legisladores esbocam leis de acordo com principios 

basilares da Constituicao Federal, esculpidos sob a egide da Dignidade da Pessoa 

Humana, garantidores da soberania e dos direitos fundamentals. 

Dessa forma, embora a Lei de Biosseguranca tenha trazido muitas 

vertentes interdisciplinares e eticas, pois e regulamentada nao so em parametro 

juridico, mas tambem, por outros biologicos e soeiologicos, trouxe uma esperanga 

de uma sociedade mais justa e igualitaria, ao permitir o manuseio de organismos 

geneticamente modificados,conforme se encontra disposto em seu artigo 3°, assim 

conceituados: 

Art. 3 9 Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
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I - organismo: toda entidade biologica capaz de reproduzir ou transferir 
materia! genetico, inclusive virus e outras classes que venham a ser 
conhecidas; 

II - acido desoxirribonucleico - ADN, acido ribonucleico - ARN: material 
genetico que contem informacoes determinantes dos caracteres hereditarios 
transmissiveis a descendencia; 

III - moleculas de ADN/ARN recombinante: as moleculas manipuladas 
fora das celulas vivas mediante a modificacao de segmentos de ADN/ARN 
natural ou sintetico e que possam multiplicar-se em uma celula viva, ou 
ainda as moleculas de ADN/ARN resultantes dessa multiplicacao; 
consideram-se tambem os segmentos de ADN/ARN sinteticos equivalentes 
aos de ADN/ARN natural; 

IV - engenharia genetica: atividade de producao e manipulacao de 
moleculas de ADN/ARN recombinante; 

V - organismo geneticamente modificado - OGM: organismo cujo 
material genetico - ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer tecnica de 
engenharia genetica; 

VI - derivado de OGM: produto obtido de OGM e que nao possua 
capacidade autonoma de replicacao ou que nao contenha forma viavel de 
OGM; 

VII - celula germinal humana: eelula-mae responsavel pela formagao 
de gametas presentes nas glandulas sexuais femininas e masculinas e suas 
descendentes diretas em qualquer grau de ploidia; 

VIII - clonagem: processo de reproducao assexuada, produzida 
artificialmente, baseada em um unico patrimdnio genetico, com ou sem 
utilizacao de tecnicas de engenharia genetica; 

IX - clonagem para fins reprodutivos: clonagem com a finalidade de 
obtengao de um individuo; 

X - clonagem terapeutica: clonagem com a finalidade de producao de 
celulas-tronco embrionarias para utilizacao terapeutica; 

XI - celulas-tronco embrionarias: celulas de embriao que apresentam a 
capacidade de se transformar em celulas de qualquer tecido de um 
organismo. 

Percebe-se o quae- importante foi a permissao dessa utilizagao desses 

organismos modificados, pois as pesquisas irao tentar encontrar a cura de doencas 

outrora vistas como impossiveis de serem solucionadas. A Lei de Biosseguranca foi 

um grande avango para a nagao, embora tenha falhas como todas as leis feitas 

pelos legisladores brasileiros, tern um conteudo de grande relevancia para a saude e 

o bem estar de varias pessoas. 
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Logo em seu primeiro artigo a Lei n°. 11.105/05 eienca que tern o objetivo de 

estabelecer normas de seguranca e mecanismos de fiscalizacao sobre a eonstrugao, 

o cultivo, a producao, a manipulacao, o transporte, a transference, a importacao, a 

exportagao, o armazenamento, a pesquisa, a comercializagao, o consumo, a 

liberacao no meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados 

e seus derivados. Consoante o dispositivo mencionado, a lei apresenta as diretrizes 

para o estimulo ao avango cientifico na area da biosseguranga e biotecnologia, a 

protegao a vida e a saude humana, animal e vegetal, bem como a observancia ao 

principio da precaugao no que se refere a protegao ao meio ambiente. 

A clonagem terapeutica e a utilizagao de celulas-tronco embrionarias a partir 

da fertilizagao in vitro, como demonstrado acima sao abarcadas pela referida lei, 

sendo o centra de diversas discussoes no ambito juridico, religioso, filosofico como 

tambem cientifico. Os idearios se chocam ao indagar sobre tal manuseio em relagao 

ao direito a vida. Compreende-se, portanto, muitas das criticas que foram 

enderegadas a inclusao na lei, das pesquisas com celulas-tronco embrionarias. 

Carvalho (2001) em uma entrevista a revista ciencia hoje expressa que 

ocorre que o embriao e sacrificado com a retirada de suas celulas-tronco; Em contra 

partida Moens (2001, p. 521), atribui o "conceito de pessoa em potential implica que 

o embriao nao e nem pessoa, nem coisa, nao pode ser pura e simplesmente 

assimilado a uma pessoa nem reduzido a um agregado de celulas". 

Ve-se que a preocupagao do legislador foi impedir a proliferagao de clinicas 

ou laboratories biogeneticos em todo pais. Para tanto, necessita de uma fiscalizagao 

mais acirrada e isso ocorreu nao com o intuito de dificultar as pesquisas, mais para 

garantir o cumprimento das normas pre-estabelecidas na lei criando-se uma 

Comissao interna de Biosseguranga (CIBio), a qual atraves de um engenheiro 

informara todos os trabalhos a uma Comissao Tecnica Nacional de Biosseguranga 

(CTNBio), com o intuito de instituir programas contra a praties de atos danosos a 

populagao. 

O conteudo da referida lei demonstra claramente a intengao de proteger o 

patrimonio natural, a saude e o bem estar social. Essa nova legislagao visa 

acompanhar os avangos tecnologicos e cientificos da biogenetica, aplicados aos 

organismos geneticamente modificados, procurando sempre estabelecer criterios 

seguros quanta aos riscos dessa nova atividade, principalmente no que tange ao 

direito a vida. Porem o que se propoe e um sistema legal complexo e abrangente, 
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trazendo a baila todos os setores envolvidos, administrativos ou sociais, a 

participacao em orgaos que fazem parte dos trabalhos com os organismos 

geneticamente modificados no Brasil, fazendo com que os juristas garantam os 

interesses direcionados a saude, ao meio ambiente, e a populagao. 

Esse avango alterou nao so a forma de conhecimento humano, mas tambem 

a forma natural do homem no mundo, com isso assevera Barreto (2001, p. 393): 

A interferencia do homem no mundo que o cerca modifica nao somente o 
mundo, mais o proprio homem, uma vez que se ve diante de possibilidades 
ate entao desconhecidas, como sao advindas de novos conhecimentos, 
proporcionados pelas ciencias biologicas sao conhecimentos que nao se 
restringem a explicacao do mundo natural, mas que apontam para 
mudancas no proprio ser humano. 

Sendo, portanto, o intuito da Lei n°. 11.105/05 proporcionar ao homem a 

oportunidade de descobrir, atraves das pesquisas embrionarias, uma possivel 

realizagao de curas desconhecidas na seara das ciencias biologicas, garantindo o 

bem tutelado que e a vida. 

2.1 Caracterizagoes das celulas-tronco embrionarias 

A primeira legislagao brasileira a abordar as celulas-tronco foi a Lei de 

Biosseguranga, que trouxe em seu bojo uma definigao desses tipos de celulas, 

pautadas em embasamentos de cunho cientifico. Assim define o art. 3°: 

Art. 3° Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
[...] omissis 
XI - celulas-tronco embrionarias: celulas de embriao que apresentam a 
capacidade de se transformar em celulas de qualquer tecido de um 
organismo. 
§ 1° Nao se inclui na categoria de OGM o resultante de tecnicas que 
impliquem a introdugao direta, num organismo, de material hereditario, 
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desde que nao envolvam a utilizacao de moleculas de ADN/ARN 
recombinante ou OGM, inclusive fecundagao in vitro, conjugacao, 
transdugao, transformacao, inducao poliploide e qualquer outro processo 
natural. 
§ 2° Nao se inclui na categoria de derivado de OGM a substantia pura, 
quimicamente definida, obtida por meio de processos biologicos e que nao 
contenha OGM, proteina heterologa ou ADN recombinante. 

Entende-se por celulas-tronco aquelas que possuern uma capacidade de se 

transformar em originariamente em outros de tipos de celulas, como as do cerebro, 

ossos, musculos, pele, dentre outros tipos. E denominada por muitos, como celula 

mae por sua capacidade de transmudacao, ressalta-se que nao existe somente um 

tipo de celula como a descrita na Lei de Biosseguranga, ha tambem aquelas que sao 

diferenciadas atraves do criterio de potencialidade de derivacao e capacidade de 

diferenciacao. 

Carvalho (2001) na Revista Ciencia de Junho esclarece, que os organismos 

pluricelulares sao formados por diversos tipos de celulas, mas todas elas sao 

derivadas de um unico tipo, as denominadas celulas-tronco. 

Nessa tematiea enquandra-se tambem a discussao das celulas 

denominadas totipotentes, pluripotentes, oligopotentes e unipotentes. As celulas 

totipotentes geram praticamente todos os tecidos do organismo humano, ou seja, 

originam qualquer dos 216 (duzentos e dezesseis) tecidos do corpo humano. As 

pluripotentes diferenciam-se na maioria dos tecidos humanos. As oligotentes 

transformam-se em alguns tecidos apenas, sendo encontradas no trato intestinal, 

embora sejam ainda objetos de pesquisas e por fim as unipotentes que dao origem a 

um tipo de tecido, localizadas no tecido cerebral adulto e na prostata. 

E notorio que, dentre os tipos existentes de celulas-tronco, as de grande 

avango sao as totipotentes, porem, muitos insistem em persistir em pesquisas nas 

pluripotentes. Todavia, Zago (2006, p. 3-4) retrata: 

Apesar da grande diversidade de celulas que podem ser reconhecidas em 
tecidos adultos, todas derivam de uma unica celula-ovo, apos a fecundagao 
de um ovulo por um espermatozoide. Essa unica celula tern, pois, a 
propriedade de formar todos os tecidos do individuo adulto. Inicialmente, 
essa celula totipotente divide-se formando celulas identicas, mas, muito 
precocemente na formagao do embriao, os diferentes grupos celulares vao 
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adquirindo caracterfsticas especializadas e, ao mesmo tempo, vao 
restringindo sua capacidade de diferenciacao. 

As celulas pluripotentes sao hodiernamente utilizadas pelos cientistas, sao 

estas consideradas celulas-tronco adultas, ja que sao retiradas da medula ossea, 

sangue, figado, tanto de adultos e criangas. Ademais sao encontradas tambem no 

cordao umbilical e da placenta. Aquelas retiradas do cordao umbilical sao 

importantissimas para o tratamento de doencas como Leucemia, e outras de cunho 

hematologicas, contudo, mesmo assim nao sao consideradas de grande 

potencialidade, como as celulas-tronco embrionarias. 

As celulas adultas adquiriram mais potencialidade pelo avango ocorrido na 

fertilizagao in vitro, tornado-se como citado, pluripotentes, isso ocorreu porque a 

medula ossea e o local proliferador de celulas-tronco no corpo adulto possibilitando 

em originar-se em celulas sanguineas, celulas do figado, dentre outros tipos. 

Sobre tais celulas adultas Zatz (2004, p. 253): 

Existem celulas-tronco em varios tecidos (como medula ossea, sangue, 
figado) de criangas e adultos. Entretanto, a quantidade e pequena e n§o 
sabemos ainda em que tecidos sao capazes de se diferenciar. Pesquisas 
recentes mostraram que celulas-tronco retiradas da medula de individuos 
com problemas cardiacos foram capazes de reconstituir o musculo do seu 
coracao, o que abre perspectivas fantasticas de tratamento para pessoas 
com problemas cardiacos. Mas a maior limitacao da tecnica, do 
autotransplante e que ela nao serviria para portadores de doencas 
geneticas. 

Porem, a Lei de Biosseguranga trouxe uma inovagao muito significativa para 

ciencia, ao permitir o uso de celulas-tronco embrionarias, que so podem ser 

encontradas nos embrioes humanos, devido ao seu alto teor de potencialidade sao 

consideras como celulas totipotentes, encontradas na fase initial da divisao celular, 

chamada fase do blastocito. 

O blastocisto possui uma fase situada entre o quarto e quinto dia apos a 

fecundagao in vitro, e e importante porque o blastocisto e capaz de originar celulas 

que se transformam em todos os orgaos do corpo humano, pois logo apos a 
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fecundagao o zigoto divide-se em mais de 200 (duzentas) celulas ate produzir um 
organismo adulto 

As celulas totipotentes sao encontradas quando ocorre a jungao do 

espermatozoide com o ovulo, ou seja, no instante da sua fecundagao. Esse 

processo deve ocorrer nos centros de fertilizagoes, incumbidos de fazerem coleta 

necessaria para que ocorra uma manipulagao em tubos de ensaio, e originem 

embrioes sadios. Nesse processo, os embrioes inuteis, ou seja, aqueles 

descartados, serao reaproveitados para a pesquisa por nao serem mais 

considerados viaveis para tal fertilizagao. 

As celulas-tronco embrionarias sao consideras uma possibilidade de 

renovagao para doengas incuraveis, Zatz (2004, p. 250), comenta a manipulagao de 

celulas-tronco: 

Uso de celulas-tronco embrionarias para fins terapeuticos, obtidas tanto 
pela transferencia de nucleo como de embrioes descartados em clinicas de 
fertilizacao, e defendido pelas inumeras pessoas que poderao se beneficiar 
por esta tecnica e pela maioria dos cientistas. As 63 academias de ciencia 
do mundo que se posicionaram contra a clonagem reprodutiva defendem as 
pesquisas com celulas embrionarias para fins terapeuticos. 

Essas celulas sao oriundas de embrioes normalmente descartados, ou seja, 

que nao tern em si o desiderata de serem introduzidos no utero materno nas clinicas 

de fertilizagoes, mesmo que, ja tenha ocorrido a fusao do ovulo com o 

espermatozoide, e e nesse momenta que repousam as criticas em relagao a 

obtengao e o manuseio dessas celulas-tronco embrionarias em relagao a diversos 

questionamentos, dentre eles o de maior relevancia sobre este assunto e a protegao 

juridica em relagao a vida. 

A Lei de Biosseguranga trouxe uma grande esperanga para as pessoas 

portadoras de doengas do aparelho locomotor devido lesoes na medula, pois as 

celulas-tronco ofertam a possibilidade de restaurar doengas neuromusculares 

degenerativas, reconstruir os tecidos cardiacos, doengas neurologicas como o Mai 

de Parkinson e Alzheimer, o tratamento de diabetes, a regeneragao de tecido renal e 

hepatico, dentre outras. 
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A discussao ainda paira na diferenciagao do tipo de celulas-tronco utilizadas 

se as adultas ou as embrionarias. As mais viaveis sao as embrionarias, em funcao 

da sua alta capacidade de transformacao e plasticidade, pois a celulas adultas 

trazem insitas em si a dificuldade de compatibilidade e sua pouca capacidade de 

divisao celular, sendo consideradas mais velhas e com pouca durabilidade. 

Percebe-se a importancia que as celulas embrionarias terao para vida 

humana, questionar o inicio da vida seria uma mera bagatela perante os beneficios 

dessas pesquisas, pois os doadores decidirao o caminho dos embrioes in vitro, se 

permanecerao presos em tubos de ensaio, ou se receberao a liberdade em prol do 

beneficio comum, devendo a clinica de fertilizacao dar ciencia aos pais, para que 

nao sejam responsabilizados pela levianiedade do descumprimento da lei. 

2.2 Principals dispositivos da Lei de Biosseguranca 

A Lei de Biosseguranga regulamentadora da possibilidade de manipulagao 

de celulas-tronco, disciplina tal procedimento no artigo 5°: 

Art. 5° - E permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilizagao de celulas-
tronco embrionarias obtidas de embrides humanos produzidos por 
fertilizacao in vitro e nao utilizados no respectivo procedimento atendidas as 
seguintes eondicoes: 
I- sejam embrioes inviaveis; ou 
II- sejam embrioes congelados ha 3 (tres) anos ou mais, nada data da 
publicacao desta Lei, ou que, ja congelados na data da publicacao desta Lei 
depois de completarem 3 (tres) anos, contados a partir da data do 
congelamento. 
§ 1° - Em qualquer caso, e necessario o consentimento dos genitores. 
§ 2° - Instituicoes de pesquisas e servigos de saude que realizem pesquisa 
ou terapia com celulas-tronco embrionarias humanas deverao submeter 
seus projetos a apreciagao e aprovagao dos respectivos comites de etica 
em pesquisa. 
§ 3° - E vedada a comereializagao do material biologico a que se refere este 
artigo e sua pratica implica o crime tipificado no art. 15 da Lei n°. 9.934, de 
fevereiro de 1997. 
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A fertilizacao in vitro de que retrata esse artigo e um escape para as familias 

que nao podem gerar filhos pelas vias sexuais normais, e recorrem as clinicas de 

fertilizacao. Os genitores fornecem respectivamente seu espermatozoide (do genitor) 

e o ovulo (da mae), e atraves de uma manipulagao genetica sao fecundados e a 

posteriori, sao inseridos dentro do utero feminino, para que ocorra a nidagao 

originando o feto, com grande possibilidade de desenvolver-se naturalmente ate seu 

nascimento. 

Sobre fertilizagao in vitro, relata Barroso (2008, p. 02): 

A fertilizagao in vitro e um metodo de reprodugao assistida, destinado a 
superar a infertilidade conjugal. A fecundagao e feita em laboratorio, 
utilizando-se o semem doado e os ovulos obtidos mediante aspiragao 
folicular. A pratica medica consolidada e retirarem diversos ovulos para 
serem fecundados simultaneamente. Implantam-se de dois a tres embrioes 
fecundados no utero da mae e o remanescente e congelado. 

Para evitar possiveis discussoes a lei trouxe de forma clara que a utilizagao 

das celulas-tronco se da naquele porcentual descartavel, como tambem os embrioes 

congelados por nao necessitarem para tal fertilizagao. Com isso percebe-se a 

importancia de reaproveitar esses embrioes descartados em prol de um progresso 

na vida de milhoes que lutam por uma cura ate entao absoleta. 

Para que nao ocorra uma incidencia de gravidezes multiplas, aconselham-se 

as maes que se fagam inseminagoes de poucos embrioes, como estar disposto na 

Resolugao n°. 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina: 

1 - As tecnicas de Reprodug§o Assistida (RA) tern o papel de auxiliar na 
resolugao dos problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de 
procriagao quando outras terapeuticas tenham sido ineficazes ou 
ineficientes para a solucao da situagio atual de infertilidade. 
[...] omissis 
6 - 0 numero ideal de oocitos e pre-embrioes a serem transferidos para a 
receptora nao deve ser superior a quatro, com o intuito de nao aumentar os 
riscos ja existentes de multiparidade. 

Dessa forma os embrioes ficam sem a destinagao para qual foram 

manipulados, ou seja, a omissao perante esse fator e alarmante. Estes acabam se 
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tornando lixo genetico, ja os embrioes em ma formagao nao tern condigoes de gerar 

uma vida em potenciai, entao a forma mais sensata seria a utilizagao dessas celulas 

para proporcionar esperanga e uma possivel cura. 

O lapso temporal que a Lei trata para que possam ser usadas nas pesquisas 

tais celulas, e de tres anos, sendo, portanto, bastante coerente com os pensamentos 

dos cientistas, pois um embriao que permanece por um longo tempo congelado nao 

servira para esses tipos de fertilizagoes, restando somente dois caminhos, o 

manuseio para um bem em prol da humanidade, ou entao serao encaminhadas para 

o descarte, que e o lixo, pois tais embrioes nao possuem a mesma potencialidade 

inicial. 

Nesse aspecto, o legislador foi extremamente coerente, pois o tempo que o 

material genetico permaneceu no tubo de ensaio, impossibilitou-o de estar apto a 

gerar vida, pois nao tern a mesma potencialidade, com isso se finda a obrigagao de 

armazenamento pelas clinicas de fertilizagao. 

Sao varios os posicionamentos de que a tecnica do congelamento degrada 

os embrioes, diminuindo consideravelmente a viabiiidade deles para o implante, 

assim como para dar um ser vivo completo, pois, congelados ha mais de tres anos, 

sua viabiiidade e considerada muito baixa, ou melhor, praticamente nula 

A Legislagao preocupou-se apenas em possuir o consentimento dos 

genitores, quanta aos embrioes coletados atraves de seu material genetico, tendo 

como principal argumento, a autorizagao para a manipulagao genetica, que nao 

terao mais nenhuma produtividade reprodutiva, esclarecendo a eles que em vez de 

desearta-Ios, e mais apropriado dar-lhes um destino secundario, que e investigagao 

de natureza cientifica e designio terapeutico. 

Em contrapartida, ao casal e dada plena liberdade, garantida pela Carta 

Magna a todos os seus cidadaos, assegurada no artigo 5°, pois atraves de um 

esclarecimento devido escolher o destino desses embrioes inviaveis. 

Destaque-se ainda que sobre o assunto, foi realizado na Espanha um 

dialogo com os genitores que procuram esse meio para conseguir obter uma filiagao, 

uma conscientizagao de qual seria a procedencia real do embriao, incumbindo a eles 

agora sua destinagao, e por 49% (quarenta e nove por cento) dos casais optaram 

por doar embrioes excedentes ou inviaveis para pesquisa de celulas-tronco. 

Pesquisa realizada na Espanha, sobre a doagao de embrioes (apud 

VELASCO 2007, p. 187) demonstra que: 
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No estudo, os casais receberam quatro opgoes de destinagao para os 
embriSes sobressalentes. 49% dos casais optaram por fazer a doacao para 
pesquisas com celulas-tronco; 44% decidiram mante-los em estoque, para 
possivel uso futuro; 7% optaram por doa-los a outros casais, e menos de 
1% decidem destrui-los. 

Para que o procedimento de doacao seja efetivado e necessario um parecer 

dos comites eticos, no sentido de que sejam realizadas pesquisas de forma 

ordenadas. Isso propicia uma fiscalizacao em torno dessas analises, pautadas em 

criterios legais e que queiram se beneficiar com tais omiss5es. Os comites eticos 

criados analisarao o projeto, que sera a base de estudo e tambem investigam qual o 

seu objetivo com essa pesquisa para que somente depois de uma aprovagao desses 

orgaos, possam ser dados o devido prosseguimento e a importancia da base 

cientifica. 

2.3 Agio Direta de Inconstitucionalidade n°. 3.510-DF 

A Agao Direta de Inconstitucionalidade foi proposta pelo Procurador da 

Republica, Dr. Claudio Lemos Fonteles, tendo como escopo o resguardo do direito a 

vida, ja que o artigo 5° da Lei n°. 11.105/05 permitiu a manipulagao das celulas-

tronco embrionarias, mesmo as descartaveis afrontavam diretamente o direito a 

dignidade da pessoa humana e a vida, relatado no inciso I do art. 1° e art. 5° da 

Constituigao Federal da Republica: 

Art. 1° A Republica Federativa do Brasil, forrnada pela uniao indissoluvel 
dos Estados e Municipios e do Distrito Federal, Constitui-se em Estado 
Democratico de Direito e tern como fundamentos: 
[...] omissis 
I- a dignidade da pessoa humana 
Art. 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distingao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranga e a 
propriedade,[...]. [Destaques nossos]. 
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O questionamento central desta Adin repousa no instante em que Lei n°. 

11.105/05 permite, em seu artigo 5°, a utilizacao de embrioes a partir de fertilizagao 

in vitro segundo os criterios pre-estabelecidos na referida lei. O autor da acao 

argumenta que contrariam inquestionavelmente o direito a vida, considerado como 

inviolavei pela Constituicao Federal. 

A peticao initial da referida acao, verifica-se de forma clara a vida humana 

acontece na, e a partir da, fecundagao, apenas proporcionando cada vez mais a 

continuidade de uma vida ja formada, com isso defende em sua totalidade que o 

embriao utilizado pelas clinicas de fertilizagao, e um ser dotado de vida, e que deve 

ser protegido por todo aparato juridico, nao consentindo que tais embrioes sejam 

manipulados para pesquisas em torno das celulas-tronco embrionarias, mais que 

usem nesses estudos as celulas-tronco consideradas como adultas, mesmo estas 

sendo detentoras de menos potencialidades. 

A polemica sobre a existencia ou nao de vida num embriao obtido mediante 

manipulagao genetica nas clinicas de fertilizagao, aflorou em diversos ramos da 

sociedade brasileira atraves de debates, criticas, esclarecimentos, envolvendo 

pessoas com notaveis conhecimentos sobre o tema, como tambem de diversos 

ramos religiosos, que fizeram questoes de explanar suas ideias em torno de quando 

se inicia a vida humana, e se necessita os embrioes de uma tutela juridica, mesmo 

aqueles inviaveis para serem usados na fertilizagao quiga seriam o destino oferecido 

para embrioes de muito tempo sobre o estado de congelamento, como tambem se 

seria plausivel deixar pessoa dotada de personalidade juridica e ja adulta, perecer, 

na dor por causa desses questionamentos eticos e juridicos. 

Nessa tematica houve uma clara divisao de opinioes sobre, se deve dar 

uma caracterizagao legal ao embriao, ou se ha ou nao a existencia de vida, ja que 

ordenamento juridico brasileiro, a priori, nada estabelece a este respeito, inclusive 

permitindo varias interpretagoes sobre o inicio da vida. 

Matte (2003, p. 81-87) demonstrou uma pesquisa feita pelo Hospital das 

Clinicas de Porto Alegre em 2003, atraves de uma audiencia popular para saber o 

que realmente pensava a comunidade, depois dos devidos esclarecimentos em 

torno do assunto: 
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O que seriam as celulas-tronco embrionarias e como daria tal uso nas 
pesquisas, e quando foram indagados: "a partir de que momenta do 
desenvolvimento humano passa a existir uma vida com direitos", 22,3% 
responderam que desde o momenta da concepcao, 59,2% responderam 
que depois da implantacao no utero (apos o 6° dia depois da concepcao), 
9,7% achava que a partir do 3° mes apos a concepcao, 7,8% consideravam 
que era apenas apos o nascimento e, ainda, 1% respondeu que seria na 
adolescencia. 

Mesmo a pesquisa feita em 2003, percebe-se que ate mesmo a populagao 

tern um pensamento diferente de onde se iniciaria a vida, imagine entao cientistas 

que convivem com experiencias humanas, e principalmente com o manuseio de 

embrioes in vitro, e juristas que nao conseguiram verdadeiramente um conceito 

apropriado sobre como principiava a vida, por isso o relator desta Adin, o Ministro do 

Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto determinou uma audiencia publica no 

dia 20 de abril de 2008 no Egregio Tribunal admitindo no processo amicus curie ( 

amigos da Corte). 

Varios amigos da corte se posicionavam sobre o tema, dentre elas 

destaque-se na presente Adin n°. 3.510, a Confederaeao Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB); Movimento em Prol da Vida ( MOVITAE); Instituto de Bioetica, 

Direitos Humanos e Genera (ANIS) e o Centra de Direitos Humanos (CDH). Cada 

uma delas contribuiu para que os Ministros do Supremo obtivessem um melhor 

conhecimento de aereas nao comuns em relagao as suas atividades diarias e 

pudessem votar com mais embasamento a presente Adin. 

No dia da sessao do julgamento no plenario do Supremo Tribunal Federal, 

encontravam-se 22 (vinte e dois) dos renomados cientistas brasileiros. O relator fez 

tal sessao com o fulcra no artigo 9°, § 1° da Lei n°. 9.868/99: 

Art. 9° [..] omissis, § 1° - Em caso de necessidade de esclarecimento de 
materia ou circunstancia de fata ou de notoria insuficiencia das informacoes 
existentes nos autos, podera o relator requisitar informacSes adicionais, 
designar perito ou comissao de peritos para que emita parecer sobre a 
questao, ou fixar data para, em audiencia publica, ouvir depoimentos de 
pessoas com experiencia e autoridade na materia. 



43 

Duas correntes se firmaram no Plenario do STF. A primeira defendia que a 

retirada de um embriao in vitro para o estudo e manipulagao com celulas-tronco 

embrionarias como propoem a lei de Biosseguranga, assolava sua unidade celular 

caracterizando um aborto, uma vez que o embriao e dotado de vida, pois o produto 

feito em laboratorio da jungao do ovulo com o espermatozoide concedeu de piano 

um ser tal qual um feto que se desenvolve no interior do utero de uma gestante. 

Embasados na tese do artigo 4° do Pacto de Sao Jose da Costa Rica, 

assegurando que toda pessoa tern o direito de que se respeite a sua vida, esse 

direito deve ser protegido por lei, desde o momento da concepgao, entrando em 

consonancia com ao art. 5 0 da Constituigao Federal de 1988, que garante a 

inviolabilidade do direito a vida. Pautando-se nessa linha de interpretagao o disposto 

na Lei de Biosseguranga configurar-se-ia inconstitucional. 

Em contrapartida, emergiram outros posicionamentos completamente 

contrarios, que embora admitisse que a fecundagao ocorresse nos tubos de ensaio, 

nao poderiam considerar o embriao como uma vida em potencial, pois a 

Constituigao Federal de 1988 defende a pessoa nascida, ou seja, viva que contem 

personalidade e capacidade juridica. Sendo inadmissivel igualar um embriao 

congelado em relagao a um individuo com suas devidas potencialidades. 

Ademais, tais embrioes congelados ha mais de tres anos que sao 

impossiveis para fertilizagao, sendo improvavel um surgimento de um feto, ou que 

entao sera dado um destino, ou seja, o lixo genetico, deixar perecer pessoas 

nascidas, vivas, que sofrem com doencas incuraveis, sem possuir uma vida digna. 

Isto sim seria uma afronta a Carta Magna, como tambem a todos os seus principios. 

Varella (apud ZATZ 2004, p. 25) ao comentar sobre a clonagem humana no 

site do Movimento em Prol da Vida - MOVITAE relata sua indignagao ao declarar: 

Em nome de principios religiosos, pessoas que se dizem piedosas julgam 
mais importante a vida em potencial existente num agrupamento 
microscopico de celulas obtidas em tubo de ensaio do que a vida de uma 
mae de familia que sofreu um infarto ou a de um adolescente numa cadeira 
de rodas? Estivessem elas ou tivessem um filho nessa situag§o, recusariam 
realmente esse tipo de tratamento? 
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A complexidade sobre esse assunto e perceptivel, mais se deve ter a plena 

convicgao de que embora se avultem tantas divergencias, o bem que deve ser 

protegido e tutelado, e que todos possam ter meios de preservar a sua vida de 

maneira digna. As ideias ora levantadas sobre essa Adin em relagao ao inicio da 

vida devem ser repensados, sempre em beneficio do bem comum, de um ser que 

precisa que sua saude seja preservada e garantida pelo Poder Estatal. 

Sera muito dificil um consenso na ciencia sobre o marco inicial da vida, 

como fora proposto por Claudio Lemos Fonteles, a presente Adin nao obteve 

procedencia e o Supremo optou pela constitucionalidade da Lei de Biosseguranga 

dando total valia ao seu artigo 5°, com isso deve-se ter em mente o que Vieira e 

Brauner (apud BOCCATO 2008, p. 18) expos: 

No tocante as pesquisas de celulas-tronco embrionarias, aduz que o Brasil 
adotou uma legislacao que conjuga ousadia e cautela, prudencia e 
responsabilidade. E comungamos do seu entendimento quando afirma que 
o embriao nao e pessoa e, portanto nao ha que se falar em ofensa a 
dignidade da pessoa humana. 

Essa Adin mesmo com tantas peculiaridades encetadas pelo Supremo, 

ofertou esperanga em boa parcela da populagao. Todavia, o debate deve ser mais 

humanizado, fazendo com que as pessoas tenham um olhar misericordioso por 

aqueles que estao vivos e nascidos, que estao presos a uma cadeira de rodas, ou 

sofrem de outras doengas degenerativas, sendo por estes que a dignidade da 

pessoa deve lutar e proteger, trazendo a tao sonhada cura, e tendo como horizonte 

a manipulagao de celulas-tronco embrionarias. 
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2.4 O Principio da Dignidade da Pessoa Humana e o Direito a Vida 

Dentre os Principios que regem o Direito Constitucional um merece total 

preponderancia em relacao aos demais, que e o Principio da Dignidade da Pessoa 

Humana, pois tern como escopo proteger o individuo num ambito juridico, deixando 

de considera-lo como um mero reflexo para o direito e constituindo o seu objetivo 

supremo, impondo aos poderes publicos nao so dever de observar e protege-lo, mas 

de promover meios de obter uma vida digna, tambem, ao pleno desenvolvimento da 

sua personalidade. 

Nesse sentido, destaca-se o pensamento de Novelino (2008, p. 210-211) 

A dignidade da pessoa humana nao e um direito, mais um atributo que todo 
ser humano possui, independente de sua origem, sexo, idade, condicao 
social ou qualquer outro requisito. O ordenamento juridico nao confere 
dignidade a ninguem, mas tern a funcao de protege-la contra qualquer tipo 
de violacao. 

Esse Principio encontra embasamento no artigo 1°, inciso III da Magna 

Carta, se correlacionando com os direitos fundamentals elencados no artigo 5° da 

mesma Lei, principalmente no que concerne ao direito a vida, sendo, portanto, o 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana um defensor do bem comum, para que 

tenham seus direitos devidamente protegidos sobre a egide da lei, primando-se pela 

qualidade de vida, ou seja, dignidade relacionada a todos os aspectos mfnimos de 

vida. 

Nesse cenario, os novos avangos cientificos que trouxeram consigo a 

bioetica, e esse aspecto fez com que o Principio da Dignidade da Pessoa Humana 

fosse regido nesse novo cenario biotecnologico, sendo, portanto, o ponto de partida 

para a criagao dessas leis, como a de Biosseguranga. Tais conjuntos normativos 

primam pela preservagao da vida, esta por sua vez nao pode ser conceituada de 

maneira displicente, mais deve ser considera como uma melhoria de forma 

conglobante na qualidade vida, sem que seja preciso extrapolar os limites da 

razoabilidade. 
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A problematica em torno do real conceito do inicio da vida encontra-se no 

instante em que se considera a sua existencia a partir de um folego de vida, ou 

desde o momento de sua fecundagao, mais precisamente no instante em que esta 

ocorrendo a fecundagao do embriao em um tubo de ensaio. Com isso, questiona-se 

sobre qual o momento que o Principio da Dignidade da Pessoa Humana deve agir e 

em que bem ele deve resguardar: a vida do feto, ou do embriao encontrado num 

tubo de ensaio, oriundo de uma manipulagao genetica. 

Torna-se bastante complexo comparar uma vida com capacidade e 

personalidade juridica, em detrimento de um ente despersonalizado, e perceptivel 

que ambos necessitam de uma protegao jurisdicional norteados pelo Principio da 

Dignidade da Pessoa Humana, porem a Lei de Biosseguranga foi fincada nas 

diretrizes de justiga, e de seguranga juridica e bem estar social, inexistindo uma 

violagao do Principio ora estudado. De acordo com Barroso (apud VELASCO 2007, 

p. 189): 

O argumento contraries a utilizacao de celulas-tronco em pesquisas e 
tratamentos medicos e alimentado, no mais das vezes, por um sentimento 
religioso. Funda-se ele no pressuposto de que a vida teria inicio com a 
fecundagao, fazendo a equiparacao entre embriao e pessoa humana. Como 
consequencia, sua destruicao para a realizacao de pesquisas e para o 
tratamento de outras pessoas representaria uma violagao da vida. 

Para que tal Principio possa ser aplicado, e preciso primeiro saber quern e o 

destinatario que sera submetido a tais diretrizes da Dignidade da Pessoa Humana, 

pois esta tern um sentido amplo de protegao e respeito pela a pessoa, dando a esta 

total capacidade de aptidoes de uma boa e fiel qualidade de vida. Percebe-se entao 

que seria uma total injustiga vedar a utilizagao de embrioes considerados 

descartados, inuteis para a fecundagao ou congelados a mais de 03 (tres) anos, 

para que possam salvar vidas de seres dotados de plena viabiiidade de uma cura. 

Esta atitude estaria ferindo e degredindo o proposito que fora instituido a 

Dignidade da Pessoa Humana, pois opor-se a tais pesquisas em nome de uma 

pretensa vida, que nem sequer chegara a se tornar um possivel feto, na verdade 

estar-se-ia agindo contra a vida, pois impedem que pessoas, vivas, tenham 
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condigoes de defender-se de doengas incuraveis, e terem chances plausiveis de 
uma vida digna e verdadeira. 

Contudo, ha quern entenda que o Principio da Dignidade da Pessoa 

Humana nao estaria agindo com sua fungao se assim procedesse, devendo, 

portanto proteger o direito de quern nao pode faiar por si proprio, como o embriao, 

que esta dotado de vida. A dignidade repousa no momento de que protege a 

inviolabilidade da vida humana, nao importando o que estagio se encontre, devendo 

garantir o nao manuseio de tais celulas embrionarias in vitro. 

Se o preconceito adentrar nesse ambito de pesquisa, impedindo um 

progresso nos estudos dessas celulas embrionarias, o Principio da Dignidade 

Humana estaria sendo escanteado, deve frisar que tais embrioes jamais serao 

introduzidos no utero, nao podendo chegar a uma vida protegida pelo aparato 

judicial, desperdiga-los seria uma completa cegueira pelos inumeros beneficios que 

tais pesquisas trariam para o mundo, nao deve, portanto, atribuir a mesma protegao 

ao embriao e um ser nascido com vida. 

E indubitavel questionar tal dignidade, o que comporia o denominado lixo 

genetico passaria a ser considerado a cura para diversos tipos de doengas. Assim 

construiria o caminho para a cidadania, do bem-comum, a saude, ao progresso num 

Estado Democratieo de Direito. Essa foi a intengao dos legisladores ao propor a Lei 

de Biosseguranga, engajados num avango cientifico e norteados pelo principio maior 

constitucional que e o Principio da Dignidade da Pessoa Humana. 

A lei nao quis desprezar ou desrespeitar os direitos dos embrioes, mas sim 

reverenciar as pessoas de necessidades especiais, dando uma possibilidade de 

sobreviver. A era cientifica deve andar ao lado da saude humana, tendo sempre em 

vista o bem publico, salvar vidas de entes cerebrados, que tenham plena capacidade 

de sentir dor, de expressar algum sentimento, mesmo que seja de forma infima, e 

que mediante a Dignidade da Pessoa Humana, poderao sonhar com um alento de 

viver normalmente outra vez. 



CAPlTULO 3 QUESTOES CONTROVERT! DAS SOBRE O EMBRIAO EM 
RELACAO AO DIREITO DO NASCITURO 

O embriao e fruto da concepgao, sendo neste instante que paira a discussao 

acerca da sua natureza juridica entre os doutrinadores, se deve ou nao atribuir ao 

embriao a condicao de pessoa humana. Esse aspecto e importante, pois faz com 

que surjam inumeros direitos a ele adquiridos ao considera-lo como um ser humano 

em potencial. 

A Constituigao Federal de 1988 concede o direito a vida a todo ser humano, 

nesse sentido tambem se encontra a Convencao Interamericana sobre os Direitos 

Humanos de 1969, que considera como pessoa todo o ser humano, tendo com isso 

uma personalidade juridica, porem a celeuma paira no instante em que deve a tutela 

jurisdicional proteger o embriao intracorporeo ou extracorporeo4, dentro do utero 

materno, inseridos num tubo de ensaio congelados a nitrogenio liquido ou o ser ja 

nascido. 

Segundo Meirelles (2001, p. 113): 

A ciencia nao pode determinar exatamente uma passagem da animalidade 
a humanidade, um limite que, uma vez transposto, determine a natureza 
humana a nova, unica e autonoma realidade biologica que amadurece 
lentamente 

Percebe-se assim, que urge a dificil tarefa em determinar qual a natureza 

juridica do embriao, e, se este deve receber igual tutela arguida ao nascituro, com 

todas as suas prerrogativas. 

Por isso, considera-se o nascituro como embriao desde a sua concepcao 

ate o seu nascimento com vida, e desde entao o Codigo Civil Brasileiro de 2002, 

assegurando-se desde logo seus direitos disposto no artigo 2°. Sendo este, portanto, 

um ente ja concebido distinguindo-se daquele que nao foi ainda concebido e que 

4 Intracorporeo esta relacionado ao interior da gestante, sendo, portanto, a fecundagao ocorrida no 
utero materno. Em contrapartida extracorporea significa o que esta fora, externo, com isso a 
fecundagao ocorre fora do utero, mediante manipulagoes humanas nas clinicas de fertilizagoes. 
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podera ser sujeito de direitos vindouros, ficando, porem condicionado ao estagio 

final que e o nascimento com vida. 

A personalidade natural e atribuida segundo o Codigo Civil a uma pessoa 

nascida ou uma pessoa em formagao, nao dispondo nada em relagao ao embriao 

que nao se apresenta de fato como uma forma de vida viavel, e evidente que o 

embriao nao possui uma expectativa de nascimento, pois ele nao sera inserido no 

utero materno, nao podendo, com isso, atribui-lo como pessoa, nem tampouco como 

o feto. Este, contudo tern uma expectativa de vida em desenvolvimento, devendo ser 

resguardado todos seus direitos. 

Sobre esse assunto comenta Sanches (2004, p. 101) "o feto nao e pessoa, 

mais e um ser humano, e se tornara pessoa exatamente porque e humano". 

Percebe-se assim que o feto tern seus direitos resguardados por ja possuir uma 

perspectiva de vida, diferentemente do embriao que so a tera caso seja inserido no 

utero materno, se nao for sera congelado por anos ou descartado por nao mais ser 

considerado viavel, podendo nesse caso te-lo atribuido a condigao de humano. 

Porem, ha quern pense de modo diverso, ao considerar que o embriao tern 

toda potencialidade humana, devendo possuir igual tutela juridica por ja ser 

considerado como pessoa contendo toda individualidade genetica desde a 

fecundagao, por isso Diniz (2000, p. 427) retrata que: 

Os mais recentes dados da biologia tern confirmado nosso posicionamento 
ao demonstrarem que, com a penetracao do ovulo pelo espermatozoide, 
surge uma nova vida, distinta da daqueles que Ihe deu origem, pois o 
embriao, a partir desse momento, passa a ser titular de um patrimonio 
genetico unico. 

Em consonancia de que o embriao e uma pessoa, Pereira (2005), retrata 

que nao ha diferenga entre uma vida de um embriao criopreservado e um humano, 

pois a vida se instaura com a concepgao e que podera transformar, progredir ou 

morrer, e com isso merece ter iguais tutelas juridicas. 

A pessoa para ser considerada humana, segundo a legislagao vigente, deve-

se no instante que existe uma expectativa de se-lo, como o feto, que ira nascer. 

Assim considerar um embriao como pessoa, ou como detentor de personalidade 
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seria uma demasia, posto que podera permanecer indefinidamente como uma 

simples potencialidade. Sob essa otica Barboza (apud VELASCO 2007, p. 193) 

expressa seu entendimento: 

No momento, parece que o mais razoavel, a iuz da dignidade da pessoa 
humana, seja conferir ao embriao humano uma 'tutela particular', 
desvinculada dos conceitos existentes, mas que impeca, de modo eficaz, 
sua instrumentalizacao, dando-lhe, enfim, protegao juridica condizente, se 
nao com a condigSo de individuo pertencente a especie humana, com o 
respeito devido a um ser que nao pode ser coisificado. 

A doutrina civilista adota a teoria natalista, defendendo a obtencao da 

personalidade juridica, sendo mister que o ser em desenvolvimento nasca com vida, 

considerando-se inclusive a possibilidade de mesmo que, ao nascer respire e depois 

morra, seus direitos sucessorios neste instante ja foram resguardados. Nota-se 

assim, disparidade em conceder ao embriao a condicao de ser humano, ele nem 

sequer tera o privilegio de viver ou morrer, apenas pode ser considerado como uma 

pessoa virtual. 

Nessa discussao tambem merece a concepcao biblica que direcionou os 

ideais cristaos os quais influenciaram fortemente a humanidade dada a condicao de 

como Jesus Crista veio ao mundo, nao foi pelas vias carnais, mais sim espirituais 

mediante a ungao do Espirito Santo derramado sobre Maria, e onde a fecundagao 

foi uma obra divina, porem Deus demonstrou que para ser ter vida em potencial e 

necessario que tal embriao seja implantado no utero materno como assim fez. 

Tal evidencia encontra-se na Biblia Sagrada (2000, p. 03), Novo Testamento 

no Evangelho de Matheus capitulol, versiculos 18 ao 25: 

O nascimento de Jesus Crista foi assim: Maria, a sua mae, ia casar com 
Jose. Mas antes do casamento ela ficou gravida pelo Espirito Santo. Jose, 
com quern Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era 
direito. Ele nao queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o 
contrato de casamento sem ninguem saber. Enquanto Jose estava 
pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: -
Jose, descendente de Davi, nao tenha medo de receber Maria como sua 
esposa, pois ela esta gravida pelo Espirito Santo. Ela tera um menino, e 
voce pora nele o nome de Jesus, pois Ele salvara o seu povo dos pecados 
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deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por 
meio do profeta: A virgem ficara gravida e tera um filho que recebera o 
nome de Emanuel. Quando Jose acordou, fez o que o anjo do Senhor havia 
mandado e casou com Maria. Porem nao teve relacoes com ela ate que a 
crianca nasceu, pondo Jose no menino o nome de Jesus. 

Tais argumentos fortificam historicamente e culturalmente a tese de que nao 

e coerente atribuir ao embriao congelado o status de humano, nem relatar que ao 

usa-los nas pesquisas de celulas-tronco estariam destruindo embrioes vivos, poderia 

questiona-los se esses fossem inseridos no utero materno, porem isso nao ira 

acontecer. E notorio que o ser humano concebido reside no fundamento do dever 

juridico, de seu status perante o direito, devendo reconhecer de piano ao nascituro a 

condicao de sujeito de direito, pois esta caminhando para o nascimento garantindo a 

personalidade juridica. 

Em suma, nao se pode atribuir vida humana ao embriao sem ser sujeito 

humano vivente, e correto protege-lo demasiadamente em detrimento do sofrimento 

de pessoas esperancosas por uma cura, outrora impossivel de ser visualizada se 

nao houver a pesquisa nesses embrioes in vitro. Embriao e feto sao totalmente 

antagonicos, pois o primeiro so tern dois destinos o congelamento por longo tempo 

ou descarte, enquanto o segundo se encontra a caminho do nascimento. 

Segundo Rodrigues (apud ROBERTO BARROSO 2008, p. 13): "Nascituro e 

o ser ja concebido, mais que ainda se encontra no ventre materno". Com isso nao 

pode confundir embriao, feto e a pessoa humana, cada qual estao em posicoes 

juridicas diferenciadas. O embriao, segundo a Lei n°. 11.105/05, desde que perca a 

sua viabiiidade de fertilizagao, congelado a mais de tres anos na data desta lei ou 

que seu destino seja o lixo genetico deve-se a partir deste instante ser usado nas 

pesquisas para fins terapeuticos, nao tendo que falar em pessoa embrionaria. 

O feto assim e considerado como nascituro, ou seja, embriao de pessoa 

humana a caminho do nascimento. Assim dispoe Gagliano e Pamplona (2008, p. 85-

86): 

O nascituro e titular de direitos personalissimos, como o direito a vida; o 
direito da protegao pre-natal; pode receber doacao, sem prejufzo de 
recolhimento do imposto de transmissao inter vivos; pode ser beneficiado 
por legado ou heranca; pode ser-lhe nomeado curador para defesa de seus 
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interesses; o codigo penal tipifica o crime de aborto; como decorrencia da 
protegao conferida pelos direitos da personalidade, o nascituro tern o direito 
a realizacao do exame do DNA, para efeito de afericao de paternidade. 

Considera-se pessoa humana como o ser nascido, que adquiriu 

personalidade juridica tendo a capacidade de contrair obrigagoes e possuir vastos 

direitos, constituindo-se, portanto, a pessoa de existencia visivel, sao comprovados 

quando ha o funcionamento do aparelho cardiorrespiratorio, projetando-se a 

personalidade intima e psiquica com consequencias juridicas, podendo ser sujeito 

em qualquer relacao, pois fora conferido tanto a sua capacidade de fato como de 

direito. 

Todos os seres humanos foram um embriao, porem nao um embriao 

solitario, que esta inserido dentro de um tubo de ensaio frio e pequenino, mas que 

obteve o calor do utero materno. Nessa tematiea deve-se utilizar a complaeencia em 

relacao a pacientes e familias afetadas pelas doengas degenerativas, acordando 

com o que fora permitido na Lei de Biosseguranga, mesmo que o embriao possua 

completude de genes humanos, jamais se desenvolvera, pois nao sera inserido no 

utero materno. 

Nessa tematiea, destaque-se a ideia defendida pelo Dr. Mello no Jornal da 

Folha de Sao Paulo (2008): "Um embriao produzido em laboratorio, sem condigoes 

para implantagao em um utero de uma mulher, ou nos termos da lei, um embriao 

inviavel, que seria descartavel, nao e uma pessoa humana". Ainda reforgando essa 

ideia o professor Azevedo (2002, p. 21) assegura: 

O embriao pre-implantatorio, resultante de processos de fecundacio 
assistida, ou ate mesmo de clonagem, constituido artificialmente e que 
ainda esta fora do ventre materno, por nao estar integrado no fluxo vital 
continuo da natureza humana, e dificil dizer que se trata de 'pessoa 
humana'. E verdade que, por se tratar da vida em geral e especialmente da 
vida humana potencial, nenhuma atividade gratuitamente destruidora e 
moralmente admissivel, mas, no nosso entendimento, ai ja nao se trata do 
principio da intangibilidade da vida humana; trata-se da protecao, menos 
forte, a vida em geral [...]. 
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Percebe-se assim que o ciaro desiderata das pesquisas com celulas 

embrionarias nao e desfavor da vida, ao contrario, resguarda aos seres nascidos 

uma possibilidade de ter de volta a dignidade. Para tanto, deve-se ter plena 

consciencia que o embriao nao e igual a um feto, nem tampouco ao ser ja nascido, 

ele e uma pessoa virtual, sendo que nao possui uma tutela juridica propria, ja que 

nao existe, de forma unissona, um parametro determinado sobre o inicio da vida, o 

que se conhece e se protege e a insercao do embriao no utero, pois a partir desse 

momento ha viabiiidade de vida. 

O manuseio dessas celulas-tronco embrionarias visa melhorar a qualidade 

de vida das pessoas sedentas a espera de cura. A todo instante sao noticiados que 

pesquisas com tais celulas ja estao sendo testadas, e a Revista Veja do mes de 

outubro relatou a primeira tiragem brasileira das celulas-tronco doadas pelas clinicas 

de fertilizagao, contudo, de modo vagaroso, porem, o que e mais satisfatorio e 

perceber a esperanga no semblante das pessoas portadoras de doengas 

degenerativas que veem a possibilidade de cura, sem ferir a vida, mais garantindo 

tal vida. 

3.1 Celulas embrionarias e o Aborto 

Muito se discute sobre a utilizagao de celulas-tronco embrionarias nas 

pesquisas para fins terapeuticos, dentre inumeros levantamentos arguidos, um deles 

e a configuragao com tal pratica com o aborto. Isso ocorre porque se defende que os 

embrioes contidos no tudo de ensaio, sao seres dotados de vida e que se foram 

manipulados, como propoem a Lei de Biosseguranga, estar-se-ia configurado um 

atentado contra a vida. 

A Constituigao Federal de 1988 protege a vida em todos os seus aspectos, 

contudo nao delimita onde ela se inicia, gerando uma celeuma em torno desse 

assunto, mediante esses questionamentos sobre a vida e a sua inviolabilidade 

atribuem o manuseio de tais embrioes o descaso contra a ela, configurando um 

aborto. Para tanto constitui-se como um crime tipificado no Codigo Penal Brasileiro 

nos artigos 124 ao 126. 
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Independente do momento que seja fixado o inicio da vida humana, tanto a 

Constituicao Federal da Republica como Codigo Penal protegem o feto, 

considerando-o como um embriao em desenvolvimento, um ser a caminho do 

nascimento. Sendo justamente nessa seara que se encontra a possibilidade do 

aborto, que e o rompimento da vida intra-uterina e nao extra-uterina. Contudo, para 

caracterizacao de tal pratica delituosa sao necessarios varios requisitos elencados 

por Capez(2007, p. 110): 

A lei nao faz distincao entre ovulo fecundado (primeiras semanas de 
gestagao), embriao (tres primeiros meses) ou o feto (depois dos tres 
primeiros meses), pois em qualquer fase da gravidez estara configurado o 
delito de aborto, quer dizer entre a concepcao e o inicio do parto, pois apos 
o intcio do parto poderemos estar diante do delito de infanticidio ou 
homicidio. 

E notorio, para a configuragao do crime, uma conduta comissiva ou omissiva 

da gestante, ademais e de fundamental importancia que o feto esteja vivo no 

momento da omissao ou acao do agente, dirigida no sentido de causar a morte, 

diferentemente se encontra o uso das celulas embrionarias que nao estao vivos e 

nem a caminho de se tornar humano, dessa forma seria um crime atipico e nao 

aborto. Como nao existe elemento para tal tipificamento, percebe-se que o direito 

protegido nesse instituto e do feto, o embriao difere completamente do feto, pois nao 

ha o que se falar em gravidez fora do organismo humano. 

Capez (2007, p. 111-112) ao tratar do crime de aborto aborda sobre os 

embrioes excedentarios, expoem que: 

Entendemos que sua eliminacao nao configuraria aborto, uma vez que nao 
se trata de vida intra-uterina (o feto esta foro do utero) - e o Direito Penal 
nao admite analogia em norma incriminadora - nem homicidio, pois o 
embriao nao pode ser considerado pessoa humana. Como tambem nao se 
trata de coisa nao se pode falar em crime de dano, razao pela qual o fato e 
atipico. 
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Sempre ocorre uma dupla referenda a gestante e o organismo pre-natal, 

seja ele embrionario ou estado fetal, o que importa e que esteja inserido no corpo 

feminino e nao em um cilindro metalico ou em quaisquer recipientes usados para 

preservar o embriao. O aborto esta intimamente ligado com a gravidez humana, no 

entanto, incumbe ao Poder estatal proteger a vida do feto, criando meios 

protecionistas para que se chegue a se tornar pessoa humana. 

Porem Bitencuort (2000) expressa que o embriao in vitro possui vida e que 

tern igual importancia a um embriao inserido no utero, o que ocorre e que a lei penal 

so caracteriza aborto o feto, sendo a omissa a tecnica de criopreservacao tornando 

sem delito algum seu manuseio, deve-se lembrar que os delitos sao criacao do 

direito que o define, traca os seus contornos e estabelece as consequencias de sua 

realizacao. 

Os embrioes usados nas clinicas de fertilizagao para ganhar a condigao de 

feto necessitam da intervengao humana, uma vez que, se nao forem inseridos no 

utero feminino para a fecundagao, permanecera por anos congelados num tubo de 

ensaio sem nem uma destinagao plausivel, a nao ser o possivel encaminhamento 

para o lixo genetico. 

Irrefutavel sao tais afinidades entre o aborto e as pesquisas sobre as 

celulas-tronco embrionarias, e Zatz (2004, p. 23-27) relata a respeito: 

Pesquisar celulas embrionarias obtidas de embrioes congelados nao e 
aborto. E muito importante que isso fique bem clara. No aborto, temos uma 
vida no utero que so sera interrompida por intervengao humana, enquanto 
que, no embriao congelado, nao ha vida se nao houver intervengao 
humana. E preciso haver intervengao humana para a formagao do embriao, 
porque aquele casal nao conseguiu ter um embriao por fertilizagao natural, 
e tambem para inserir no utero. E esses embrioes nunca serao inseridos no 
utero. 

Aqueles que se posicionam contrariamente as pesquisas de celulas-tronco 

embrionarias defendem que, tais embrioes sao compostos de uma unidade celular, 

enfatizando que a retirada deles para estas pesquisas ocasionaria uma destruigao 

de tal unidade, configurando um disfargado aborto, ja que desde laboratorio ja existe 

um ser humano, se igualando ao embriao que estaria se desenvolvendo no corpo da 

gestante. 
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Ora, se adotado tal pensamento deve-se mudar completamente o conceito 

de aborto, como tambem seu objeto a ser protegido, pois se o ponto principal para 

caracterizar o aborto e a presenga da gestante e o feto, como pode agora atribuir ao 

crime de aborto de um embriao em um tubo de ensaio que contem nitrogenio liquido 

e que jamais chegara ao estagio final, o nascimento. 

Percebe-se assim, que a discrepancia e tremenda. Analisar o embriao como 

pessoa humana e bastante incoerente, deve-se sim, ve-lo como um ser humano 

embrionario, pessoa embrionaria e nao um embriao a caminho de ser humano, 

porque nao havera implantagao no utero materno, dessa forma distingui-se 

plenamente do feto, pois nao havera formagao de um ser em desenvolvimento. Ter-

se-a simplesmente um embriao, longe de sentir o calor interno de uma mae. 

Igualar o uso de celulas-tronco embrionarias como um disfargado aborto, e 

uma tarefa impossivel pela hermeneutica, pois o embriao somente alcangaria 

caracteristicas fisicas e neurais se estivesse no utero, se assim fosse interrompido 

nao haveria discussao sobre o tema, pois a consumagao do tipo penal estava 

efetivamente configurada com a morte do produto da concepgao. 

Ve-se assim, que a Lei de Biosseguranga nao esta ferindo nenhuma outra 

norma contida no ordenamento juridico brasileiro, porem, seguindo fielmente aos 

ditames das leis brasileiras em zelar pela vida, dignidade humana, pela saude, 

dentre outros. As pesquisas obedecem as regras da propria Lei n° 11.105/05, uma 

vez que dispoe, inclusive quanta as penalidades para aqueles que descumprirem 

seus preceitos. Contudo, e perceptivel os posicionamentos contrarios ao tema, mas 

o que deve ser levado em questao sao os fatos provados de que o embriao, embora 

tenha suas peculiaridades, nao pode ser igualado a um feto ou, ainda a um ser vivo. 

Porem se houver manipulagao do ovo ja fecundado antes da sua nidagao, 

que nao esta legalmente disposto na Lei de Biosseguranga, incidira na pena de um a 

tres anos ou multa, e se nao obedecer as normas estabelecidas pela Comissao 

Tecnica Nacional de Biosseguranga - CTNBio e pelos orgaos e entidades de registro 

de fiscalizagao, e nessas hipoteses, a pena sera de um a quatro anos e multa. 

Percebe-se a preocupagao em nao permitir o manuseio desses embrioes de 

maneira desregrada, fazendo com que a manipulagao das celulas embrionarias 

esteja em consonancia com todas as leis existentes no ordenamento juridico patrio, 

nao ferindo quaisquer direitos fundamentals existentes. 
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3.2. A Resolugao n° 1.358/92 e o disciplinamento legal quanta a quantidade de 
embrioes a serem utilizados na fertilizagao artificial 

O Conselho Federal de Medicina instituiu a Resolugao n° 1.358/92 para 

regular a fertilizagao in vitro, visando atender as necessidades de casais que viviam 

em constantes tentativas sexuais para obter filhos sem sucessos devido a problema 

de infertilidade. 

A fertilizagao in vitro pode ser homologa que ocorre com o semem do proprio 

marido da paciente em busca da obtengao de ter uma familia, ou ainda heterologa 

em que ocorre a insergao do material genetico de uma terceira pessoa, que apenas 

doara o semem, mas nao tera responsabilidades para com a futura crianga. 

A mulher e submetida a uma dosagem alta de hormonios para conseguir 

uma boa ovulagao e obter a nidagao, porem nem todos os ovulos serao fecundados, 

ou seja, essas tecnicas criam situagoes inusitadas quando se fecundam varios 

embrioes em tubos de ensaio em uma temperatura de 196°C negativos. Contudo, 

segundo a Resolugao somente e permito a utilizagao de, no maximo quatro 

embrioes para efetuar a fertilizagao, todavia o citado disciplinamento nao estabelece 

o que ocorrera com os demais que foram tambem fecundados. 

Carrasqueira (1999, p. 03) faz uma indagagao: 

Na fertilizacao in vitro a mulher e submetida a altas doses de hormonios a 
fim de propiciar a ovulagao em larga escala. Em geral cerca de quinze 
6vulos sao fecundados e apenas tres ou quatro implantados. O que fazer 
com os frutos das concepgoes excedentes? Os pais podem dispor 
livremente dos embrioes, inclusive alienando-os? Deverao ser destruidos? 
Ou cedidos a casais estereis? Devem ser destinados a pesquisa cientifica 
em prol da humanidade? 

Destaque-se que tal resolugao e omissa quanta ao regramento para 

destinagao dos embrioes excedentarios, pois previnem o uso de poucos embrioes 

para evitar gravidezes multiplas e em contrapartida eximem-se da responsabilidade 

da destinagao daqueies que nao serao utilizados na fertilizagao. Percebe-se que o 

mais importante para tais clinicas reprodutivas e possuir um vasto banco de 
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embrioes disponiveis a atender pessoas inferteis, pouco importando o tempo que o 

embriao ficara congelado e perdendo a sua viabiiidade, que ocasionara o destino 

mais comum, o lixo genetico. 

Por isso, Monares (1996, p. 01-03) publicou: 

"Gravida" de trigemeos decide eliminar dois embrioes e o medico diz "Ok". 
Pai de tres meninas quer porque quer um menino e o medico diz tudo bem, 
podemos fazer escolha de sexo. Solteira aos 40 quer ter um filho sem 
precisar de homem e o medico diz: E possivel. Temos banco de esperma. 
[...] O cliente paga e tern quase tudo o que quer. O medico embolsa e faz o 
que quer. Poderia ser o melhor dos mundos nao fosse um detalhe: 
reproducao envolve genetica e pode tanto ajudar um homem esteril a ter 
filhos como um maluco a inseminar 70 mulheres com seu s§men, como 
aconteceu nos EUA. [...] Nakamura, ex-professor da Unicamp, afirma que 
as normas do Conselho Federal de Medicina sao equivocadas 
cientificamente, mas que sao melhores do que nada. O problema e que 
diverge filosoficamente de seus principios. O desejo do casal esta acima de 
qualquer lei, defende. [Jornal de Sao Paulo, 8 de agosto] 

Nessa discussao a indagacao que surge diz respeito a possibilidade de 

eliminacao atraves de um capricho do casal, que ao se submeter a tal fertilizagao 

nao quer ter dois ou tres filhos, mais apenas um. Sera que e justo eliminar embrioes 

dessa forma. Nesse aspecto isso configuraria uma violagao a vida, e nao equipara 

com o patamar adotado com o que fora proposto na Lei de Biosseguranga. O 

Conselho Federal de Medicina preocupou-se tanto nas pessoas inferteis procriarem 

que esqueceram os principios bioeticos. Ressalta-se, contudo que tais principios 

estao inseridos na lei 11.105/05, uma vez que planeja um destino plausivel aos 

embrioes excedentarios, encaminhando-o para o bem comum social. 

A Resolugao 1.358/92 apenas dispoe sobre os principios gerais da 

fertilizagao, indica quern serao os usuarios da reprodugao assistida, refere-se as 

clinicas que aplicam tais metodos, relatando sobre a doagao dos gametas e dos pre-

embrioes, e ainda sobre a criopreservagao de gametas ou pre-embrioes, diagnostico 

e tratamentos de pre-embrioes. Ademais, disciplina a gestagao de substituigao, no 

entanto, em nenhum momento preocupou-se na destinagao dos embrioes que nao 

serao utilizados em tais fertilizagoes. 

Diante de tais aspectos, percebe-se a facilidade em fecundar inumeros 

embrioes para satisfazer o desejo do paciente em procriar, sendo tal finalidade 
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legitima pela Resolugao proferida do Conselho de Medicina, porem nao se torna 

legitimo obrigar ao casal que se utilizem todos os embrioes fecundados 

manualmente num periodo mensal. Tal desiderata esta assegurado no artigo 5°, 

quando a Constituigao consagra o principio da legalidade, inciso II, ao proclamar que 

"ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senao em virtude de lei". 

Se ao contrario fosse o casal obrigado, teria familias cada vez mais 

numerosas, com gemeos, trigemeos ou quadrigemeos progressivamente, por isso 

que a Resolugao aconselha a insergao de ate quatro oocitos ou pre-embrioes, 

evitando gravidezes multiplas. Ademais, deve-se sempre ter o cuidado de que o 

tamanho da sua prole nao exceda a suas possibilidades financeiras, podendo-se 

assim ter um controle familiar. 

Mediante tal omissao legal, o legislador sabiamente usando da boa-fe 

preocupou-se com tais embrioes excedentarios ao editarem a Lei de Biosseguranga, 

permitindo o manuseio das celulas embrionarias desde que estejam congelados ha 

tres anos, ou que estejam inviaveis para a fertilizagao. Essa atitude demonstra a real 

destinagao desse embriao, sem deixar brechas na lei e gerando com isso beneficios 

a populagao, e levando o progresso cientifico mais perto da sociedade. 

3.3 Divergencias doutrinarias sobre o manuseio das celulas-tronco embrionarias 

Embora a Lei de Biosseguranga tenha sido votada no Congresso e mesmo 

depois de questionada a sua constitucionalidade pela Adin n° 3.510-DF pelo 

Supremo Tribunal Federal, muito ainda tem-se debatido sobre o tema, com isso se 

percebe claramente dois grupos formados que, se confrontam no intuito de obter 

qual a tese que tern veracidade sobre a utilizagao de celulas-tronco embrionarias. 

Idre esse aspecto relata Barboza (apud VESLASCO 2007, p. 181): "o embriao 

humano, criado em laboratorio, nao so reacendeu o debate em torno do inicio da 

vida, como gerou outras tormentosas indagagoes eticas". 

Ainda sobre o tema argui Pereira (2005, p. 06): 
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Dra. Lygia, com a aprovagao do Projeto de Lei de Biosseguranca pela 
Camara dos Deputados, quantos pacientes sairao das filas de transplantes? 
Gelei com a pergunta feita em entrevista ao vivo, no dia seguinte a 
aprovagao do uso de embrioes humanos para a extragao de celulas-tronco 
(CTs) embrionarias. Ela sintetizava toda a expectativa que a luta por essa 
aprovagao gerou no ultimo ano. Respirei fundo e respondi: "Nenhum...". 
Nenhum hoje, nenhum ate mesmo nos proximos anos. Mas quern sabe 
muitos no longo prazo, agora que podemos trabalhar com CTs embrionarias 
humanas no Brasil. Talvez um certo sensacionalismo faga parte do jogo e 
tenha sido importante para mobilizar a sociedade e os parlamentares e levar 
a aprovagao do PL de Biosseguranga (Folha de Sao Paulo, 2005). 

E retrata tambem Moreira (2008, p. 02) de forma insatisfatoria sobre a 

aprovagao do Supremo Tribunal Federal: 

A decisao do STF tern consequencias muito mais desastrosas que apenas a 
decepgao de certa classe de cadeirantes, uma vez que os senhores que 
votaram a favor da destruigao de embrioes nunca poderao oferecer-lhes, 
como prometido, a cura. Abre-se um precedente em relagao ao direito do 
nascituro, deixando de considerar o embriao como ser humano, tratando-o 
como 'coisa'. E a ciencia que esta em jogo. Ela demonstra em todos os 
seus livros respeitaveis do ponto de vista medico que a vida humana 
comega na fecundagao. Portanto, a partir do referido momento, o ser 
humano existe e tudo o que ele sera ja esta definido naquelas celulas 
iniciais. Dai para frente, nao ha nenhum momento em que se poderia dizer: 
ate aqui nao ha vida humana, daqui para frente se torna vida humana. Uma 
tal reflexao geraria as mais acirradas disputas entre opinioes divergentes e 
ninguem, em sa consciencia, pode negar que a formagao de todos os 
orgaos - cerebro, nervos, coragao, pulmSes etc. - ja esta inteiramente 
definida no momento da fecundagao (CNBB-2008). 

Em contrapartida os posicionamentos favoraveis sobre a permissao da 

utilizagao das celulas-tronco embrionarias, sao interessantes. E ainda Zatz (2004, p. 

23-27) expoe: 

Em resumo, e justo deixar morrer uma crianga ou um jovem afetado por 
uma doenga neuromuscular letal para preservar um embriao cujo destino e 
o lixo? Um embriao que, mesmo que fosse impiantado em um utero, teria 
um potencial baixissimo de gerar um individuo? Ao usar celulas-tronco 
embrionarias para regenerar tecidos em uma pessoa condenada por uma 
doenga letal, nao estamos, na realidade, criando vida? Isso nio e 
comparavel ao que se faz hoje em transplante quando se retiram os orgaos 
de uma pessoa com morte cerebral (mas que poderia permanecer em vida 
vegetativa). 
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Reforcando ainda mais a tese sobre a necessidade e utilidade das 

pesquisas de celulas-tronco, Cesarino (apud ZATZ 2004, p. 23-24), faz uma jungao 

dos fatos mais valores ao expor: 

Muitos cientistas acham que a vida nao tem um eomeco nem um fim, que a 
vida e um ciclo. Entao [...] se deixarmos o embriao congelado num centra de 
fertilizagao, se nao usarmos esse embriao, o ciclo se interrompe. Se 
usarmos as celulas desse embriao para salvar uma vida, estamos 
retomando o ciclo da vida. Porem muitos entendem que tal omissao legal 
sobre nao penalizar de igual modo a pratica das celulas embrionarias igual 
ao aborto e um absurdo e isso tem sido gozada ao extremo, por isso 
BARB AS (apud MEIRELLES, 2000, p. 65) dispoe: dentre outros 
empenhados no biodireito, ja faz referenda ao termo "embrionicfdio" para 
remeter ao fato da destruigao dos embrioes excedentarios. Porem esta 
denominagao especifica tem sido substituida por outras expressoes 
sinonimas de um cunho valorativo que retrata com fidelidade o caos 
instaurado com essa pratica como, por exemplo, "cobaismo humano", que e 
usada em relacao a utilizagao dos embrioes humanos em pesquisas. No 
entanto, lamentavelmente, tudo nao passa de discussoes. Leis e sangoes? 
Estas nao existem. 

Conforme assinala Meirelles (2000) e relevante a tipifieacao da destruigao 

dos embrioes excedentarios, caso contrario o atentado contra a vida do conceptus in 

vitro permanecera a descoberto da lei penal por forca do principio romano nao ha 

crime sem lei adotado pelo sistema brasileiro, com isso deve-se haver uma 

preocupagao em legislar sobre tais embrioes, para que perceba se esta ferindo ou 

nao diretamente a vida. 

Embora tenha uma camada grande contra as pesquisas por acreditarem que 

estariam destruindo vidas, Souza e Elias (2005, p. 9-10) retificam essa ideia ao 

disporem que: 

Ha uma grande discussao a nivel mundial, sobre o emprego de celulas-
tronco obtidas de embrioes nao utilizados nas clinicas de fertilizagao e que 
seriam destruidos. Os opositores argumentam com os riscos de criar-se um 
mercado paralelo de ovulos ou a destruigao de embrioes humanos. Esses 
argumentos nao se justificam, uma vez que as celulas seriam obtidas 
mediante a transferencia do nucleo ou pelo emprego de embrioes 
descartados e, portanto, sem a nidagao ou seja, a implantagao em um utero 
humano. Todo o procedimento e laboratorial e seu potencial terapeutico 
mais do que justificaria a realizagao do procedimento. A comunidade 
cientifica, certamente, devera demonstrar a comparagao entre os riscos e 



62 

os beneficios do procedimento que, como todo procedimento inovador, gera 
muita discussao e controversias. 

Nota-se que as divergencias levantadas e refutadas a todo instante sobre 

tais pesquisas embrionarias, abrindo um leque para inumeras indagagoes como a 

personificagao do embriao questionando se ele e ou nao pessoa. Com isso tem-se 

nesse aspecto, o seguinte posicionamento da Congregagao para a Doutrina da Fe 

(apud LUNA 2007, p. 420) ao relatar que: 

Um acirramento desse processo esta na definicao da identidade individual 
com base nos genes que corporificariam a verdade essencial: representa-se 
a pessoa como seu genoma. Nesse sentido, a Igreja Catolica afirma o 
embriao como ser humano desde a fertilizacao, com base em "evidencia [...] 
da moderna ciencia genetica", a ciencia demonstrando que "desde o 
primeiro instante encontra-se fixado o programa daquilo que sera este ser 
vivente. 

E ainda Luna (2007) demonstra que um medico considera um embriao um 

bolo de celula, e que nao pode ser considerado um cidadao, e que existe uma 

notavel diferenca entre um embriao in vitro e aquele no utero, o embriao extra

corporal falta-lhe caracteristicas que sao inerentes a um feto, considerando mais 

uma vez que um bolo de celulas nao representa uma figura humana, em 

contrapartida, dentro do utero existe uma potencialidade diferenciada, dessa forma, 

nao se pode igualar um feto e um embriao. 

Porem Luna (2007) argumenta que muitos pesquisadores sao contrarios a 

essa logica, afirmando que se considerasse o embriao como um bolo de celula, 

como entao queriam usa-los para tratar doengas ate entao irreparaveis. Ainda alerta 

que tais pesquisas podem causar tumores caso ocorra uma rejeigao no paciente, e 

que atribui esse ritual de cura a algo exagerado, pois nao se sabe ate onde essas 

celulas embrionarias irao satisfazer a todos os tipos de enfermidades. 

Ainda se discute se ocorre ou nao um aborto ao se manusear tais celulas e 

Meirelles (2000, p. 65) manifesta-se a respeito da discussao entre a vida do 

conceptus in vitro e a questao do aborto afirmando que: 
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[...] ainda que nao se reconhega na hipotese da ocasiao voluntaria do 
conceptus in vitro o crime de aborto, nao se pode negar existir destruicao de 
vida humana, o que colide frontalmente com a protegao do direito a vida, 
que nao admite gradagoes: a vida existe ou nao; e um fenomeno unico. 

Sao incontaveis os relates sobre a Lei de Biosseguranga em que se ousou 

permitir a utilizagao das celulas-tronco embrionarias, porem o Egregio Tribunal 

ungindo dos principios que norteiam a Constituigao Federal de 1988, e mediante aos 

embasamentos debatidos na audiencia publica atraves de doutores, pesquisadores, 

organizagoes nao governamentais e defensores dos Direitos Humanos, construiram 

seus votes a favor do progresso cientifico brasileiro, mesmo que o resultado nao 

seja de imediato primou-se pelo bem comum da sociedade, permitindo que a vida 

seja preservada ao permitir que individuos portadores de doengas degenerativas 

tenham um resquicio de esperanga, e com isso consigam viver protegidos pelo o 

Principio da Dignidade da Pessoa Humana. 

Debater sobre o real inicio da vida, se o embriao inserido num minusculo 

tubo ensaio congelado a base de nitrogenio e humano ou nao, se ocorre aborto ao 

manusea-lo, se fere o Principio da Dignidade da Pessoa Humana foram questoes 

previamente respondidas, e com isso percebe-se que trilha o caminho da licitude 

que a Lei n° 11.105/05 preceitua, garantindo as clinicas de fertilizagao, mediante 

uma previa vistoria dos Conselhos de Protegao, que as pesquisas das celulas-tronco 

embrionarias fossem liberadas, desde que obedegam as regras contidas nos 

disciplinamentos legais. 

Contudo, o que esta em pauta e a vida de seres vivos, nascidos e sofridos 

pelos percalgos da vida, e que agora necessitam de um aparato juridico modemo 

que acompanhe o progresso cientifico, e foi a atitude dos Ministros que ofertaram ao 

indeferimento a ADIN n° 3.510-DF e considerar a Lei de Biosseguranga em 

consonancia com a Carta Magna. As diferengas foram esquecidas, as interrogagoes 

foram respondidas, e a nagao brasileira conseguiu algo quase impossivel, ou seja, a 

aprovagao do manuseio das celulas-tronco embrionarias. 

Tecidos tais comentarios, infere-se a necessidade de esclarecer a sociedade 

sobre as facetas em relagao ao tema, e nao opor posicionamentos contrarios por 

questoes eticas, morais, filosoficas e religiosas. Nenhum ser humano vive sozinho, 

mas se correlaciona com os demais semelhantes, portanto, deve-se sempre levar 
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em conta o bem-comum, propiciando uma sobrevivencia mais digna ao outro e foi 

nesse espirito de solidariedade humana que a referida lei foi sancionada. 

3.4. Analise do Principio da Igualdade: O embriao e o ser humano dotado de 
personalidade juridica 

O Principio da Igualdade esta disposto no artigo 5°, caput, da Constituicao 

Federal de 1988, onde consagra que "todos sao iguais perante a lei, sem distincao 

de qualquer natureza". Este principio esta correlacionado intimamente com o da 

Dignidade da Pessoa Humana, pois prima pela boa e sadia qualidade de vida, 

evitando qualquer discriminacao neste aspecto. 

Tem-se que a igualdade formal que e a estabelecida perante a lei, podendo 

ser civil ou juridica. Compreende-se que todos devem ter um tratamento igualitario 

desde que estejam numa mesma categoria de direitos, sendo, portanto, advinda do 

liberalismo classico. Ha tambem a isonomia material que dispoe tratar os iguais 

igualmente, e os desiguais de maneira diferente, sendo com isso o instante que 

paira a diversidade de tratamento entre o embriao e o ser dotado de vida humana. 

Segundo dispoe o artigo 1° das Declaracoes dos Direito do homem e do 

cidadao proclamada pela Organizaeao das Nagoes Unidas (1948): "Todos os 

homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sao dotados de razao e 

consciencia e devem agir em relagao uns aos outros com espirito de fraternidade". 

Nota-se assim, que tal dispositivo deixa bem claro que todos os homens 

indistintamente tem iguais polamares direitos. 

Mello (apud LENZA 2007, p. 702-703) estabelece o ponto caracterizador de 

garantir tal diferenga, sem ferir o principio da igualdade, quando houver tres 

questoes: 

A primeira diz com o elemento tornado como fato de desigualacao; a 
segunda reporta-se a correlacao Iogica abstrata existente entre o fator 
erigido em criterio de discrimen e a disparidade estabelecida no tratamento 
juridico diversificado; a terceira atina a consonancia desta correlacao Iogica 
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com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte 
juridicizados. 

Com isso, percebe-se que o primeiro criterio em questao e, o fato de que o 

embriao, tao questionado na utilizagao das pesquisas com celulas-tronco, jamais se 

deslocara dessa condigao por ter perdido a viabiiidade de ser usado para 

fertilizagao, ou que sera mantido em estado de congelamento por tempo 

indeterminado, nao tendo outro destino senao o lixo genetico. Em contrapartida, 

seres constituidos e dotados de personalidade juridica conclamam por tais 

pesquisas em fungao de que estas se encontram em uma posigao diferenciada do 

embriao, devendo em favor destes dar seguimento para garantir uma saudavel 

qualidade de vida, mesmo que nao seja de imediato. 

Ora o fato juridico diferenciado e que a pesquisa das celulas-tronco 

embrionarias nao esta em nenhum momento ferindo o direito a vida, porque nao 

existe uma definigao certa quanta a isto, e que o embriao jamais sera inserido no 

utero materno para se chegar a viver. Diferentemente de criangas que nascem com 

doengas degenerativas ou pessoas que passam a te-las e, que merecem o que fora 

estabelecida na Lei de Biosseguranga, permitindo que o progresso cientifico 

proporcione meios para reparar danos advindos naturalmente ou acidentalmente. 

Percebe-se, que o interesse dos legisladores e do Supremo Tribunal Federal 

ao aprovar a constitucionalidade da Lei n° 11.105/05, foi, simplesmente, 

proporcionar uma vida digna ao seres humanos que vivem enclausurados em 

cadeiras de roda e que ressurgiram a esperanga de colocar seus membros inferiores 

novamente em terra firme e retomar a sua vida, nao quiseram desprezar o embriao e 

nem tao pouco a vida, mais fazer das pesquisas desses embrioes inviaveis, o 

retorno da vida. 

Assim Novelino (2008, p. 294) retrata que: 

A igualdade materia (real ou fatica) tem por fim a igualizacao dos desiguais 
por meio da concessao de direitos sociais substanciais. Para isso, e 
necessario que o Estado atue positivamente proporcionando, aos menos 
favorecidos, igualdades reais de condigao com os demais. A Constituigao 
consagra a igualdade formal (art. 5°, caput), mas impSe tambem a busca 
por uma igualdade material, conforme de depreende de varios dispositivos 
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dentre eles os que consagram direitos sociais [art. 6°. e ss.], [...]. [grifos do 
autor]. 

Com isso, a isonomia e garantida aos seres ja nascidos, que possuem a 

titularidade dos direitos fundamentals, e as diferenga arguidas entre o embriao e o 

individuo, repousam na nossa existencia biologica, sensivel, racional. Dessa forma 

ve-se constatado que existe uma diferenga e deve ser assegurada tal diferenciagao, 

entre a individualidade da pessoa e do embriao. E notorio que a ordem juridica nao 

usara de ma-fe utilizando priviiegios e prejudiciaiidades por conta disto, mas agira 

sempre em proi do bem da sociedade. 

Verificou-se necessidade dessa diferenciagao para incidencia do Principio 

da Igualdade, como tambem, visou-se garantir uma sociedade livre, justa e, 

sobretudo solidaria, tais regras de distingao foram necessarias e uteis dentro do 

contexto social vivenciado hodiernamente, pois estava sobrepondo um embriao 

inserido num milimetro tubo a base de nitrogenio, em detrimento da vida humana, 

vida esta ja formada dentro do mundo juridico e nao uma vida virtual sem adentrar 

no mundo real. 

Em busca de uma igualdade verdadeiramente substancial Ruy Barbosa 

(1997, p. 26), na oragao dos mogos retrata: 

A regra da igualdade nao consiste senao em quinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, 
proporcionada a desigualdade natural, e que se acha a verdadeira lei da 
igualdade. O mais sao desvarios da inveja, do orgulho, ou da loucura. Tratar 
com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 
desigualdade flagrante, e nao igualdade real. Os apetites humanos 
conceberam inverter a norma universal da criacao, pretendendo, nao dar a 
cada um, na razao do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, como se 
todos se equivalessem. 

Percebe-se que o embriao e o homem nao possuem pontos em comum, 

somente se entrelagam quando o embriao e inserido no utero da gestante que 

desenvolvera em seu ventre originando a vida, e se isso nao ocorrer nao ha 

igualdade e sim, diferenciagoes. A Lei de Biosseguranga fora instaurada com base 

nessas distingoes, pois um embriao ha muito tempo congelado nao possui uma alta 
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viabiiidade significativa de gerar uma vida, se nao tem essa caracteristica em vez de 

ter destinagao de descarte sera reutilizado e favor da vida, de homens assolados por 

doengas degenerativas e que precisam de outra oportunidade de vida. 

Saber o momento certo dessa oportunidade e uma incognita, porem so em 

poder desvendar as possibilidades de como chegar a cura ja e um grande avango 

para sociedade brasileira. Quern nao tinha expectativa de vida nao questionara o 

tempo, mais esperara pacientemente por respostas relacionadas em possuir uma 

dignidade e igualdade de vida. A Lei n° 11.105/05 prima pelo o bem juridico que e a 

vida, mesmo tendo trazido grande debates as respostas foram aos poucos 

respondidas ate que a solidariedade incorporou em todos. 

Quern se posiciona contra a tais pesquisas nao conhecem ou convivem com 

uma pessoa portadora de necessidades especiais, que tem problemas neurologicos 

como Mai de Parkinson, dentre outras contingencias. O embriao tem sua 

importancia, ninguem questiona isso, porem eleva-lo como humano, seria um 

absurdo, pois nem pelo menos sabera o sentindo da palavra dor, dessas pessoas 

combalidas. 

Ve-se assim, o verdadeiro sentido da vida. A igualdade material deve ser o 

centra das pesquisas com celulas-tronco embrionarias, tratando como bem relatou 

Ruy Barbosa "tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida 

de suas desigualdades", a lei nao esta contra aos embasamentos constitucionais, 

mas vai trazer em seu bojo os principios basilares da Constituigao Federal de 1988. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

A Biotecnologia avangou de forma consideravel nos ultimos anos, a todo 

instante apresenta-se ao mundo descobertas cientificas, proporcionando inumeras 

discussoes morais, eticas e juridicas. Mais recentemente pesquisas em torno das 

celulas-tronco embrionarias trouxeram consigo questionamentos sobre quando se 

inicia a vida, e se o manuseio dos embrioes nao afrontaria diretamente a esta. 

O uso de celulas-troncos humanas constitui o ponto crucial de debate, visto 

que ao possuir tais celulas e necessaria a retirada do embriao ou do nucleo da 

massa do blastocisto. Contudo, esse processo nao foi pacifico, depois de editada a 

Lei de Biosseguranga n° 11.105/05 foi interposta a Agao Direta de 

Inconstitucionalidade que veio contrariar esse manuseio com o argumento de que 

estaria ocorrendo uma violagao ao Direito a Vida. 

A partir desta descoberta vieram a tona grandes polemieas naquilo que pode 

ser considerado como um bem maior, a vida, fazendo, portanto necessario a 

releitura de conceitos tais como: concepgao, vida, descarte de embrioes, sob uma 

otica multidisciplinar para alcangar a real intengao da Lei n° 11.105/05. 

Neste trabalho, buscou-se analisar duas posigoes opostas, com 

posicionamentos favoraveis as pesquisas com as celulas embrionaria, como tambem 

os questionamentos contrarios. Tal situagao ocasionou um conflito de pensamentos 

sobre se existia uma real viabiiidade para que ocorresse o manuseio de tais 

embrioes em relagao ao direito a vida. 

Mediante a analise deste conflito de pensamento, deu-se enfoque que o 

embriao nao se iguala a pessoa humana, e que a sua manipulagao para a coleta de 

celulas-tronco embrionarias nao feriria a vida porque nem sequer chegaria ao 

estagio de obter uma vida, devendo ter em mente de que o embriao nao possui, no 

ordenamento juridico brasileiro, nenhuma tutela sobre sua condigao, e que as 

legislagoes existentes referem-se a pessoa viva, que ja possua uma personalidade 

juridica ou que esteja a caminho de obte-la. 

Diante do exposto, alcangaram-se os objetivos propostos, ficando claro que 

o embriao e completamente diferente de um ser humano dotado de capacidade 

juridica, devendo sim prosseguir com a constitucionalidade da Lei de Biosseguranga, 
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dando continuidade com tais pesquisas porque em nenhum instante a quebra de 

direitos, mais sim um avango em relagao a continuidade da vida estando em 

harmonia com a Constituigao Federal de 1988. 

Com os resultados alcangados verificou-se alertar que o rol dos direitos 

humanos sao muito mais abrangentes do que caprichos eticos, morais, religiosos, 

dentre outros, e que se deve primar em garantir a vida aos seres vivos que anseiam 

por uma oportunidade real mediante a contingencia que possui e com isso obter a 

cura proposta pelas celulas-tronco embrionarias. 

A problematica foi devidamente desfeita ao demonstrar a viabiiidade juridica 

e cientifica para a manipulagao das celulas-tronco embrionarias, pois evidenciou-se 

a preponderancia da vida no bojo destas pesquisas, tendo um aspecto social que e 

trazer aqueles que possuem determinada doenga o privilegio de ter novamente uma 

Dignidade de vida, esta por sua vez tao aclamada na Carta Magna de 1988. 

A Lei n° 11.105/05 esta em consonancia com os ditames constitucionais, 

sendo, portanto merecedora de obter um respaldo constitucional proposto e votado 

pela maioria dos ministros no Supremo Tribunal Federal. Comprovou-se tambem o 

cunho social da Lei de Biosseguranga, colando o ser vivo em maior relevancia do 

que o embriao in vitro a base de nitrogenio liquido, fazendo com que a vida de 

muitos possam ser reconstruidas ao permitir que tenham esperanga perspicaz de 

cura. 

Perante tal pesquisa, verificou-se a necessidade de nao ser radical frente as 

oportunidades apresentadas pelos cientistas que lutam a todo instante para atenuar 

o sofrimento dos cidadaos, devendo existir um equilibrio em todas as searas 

disciplinares, buscando-se sempre lutar a favor da vida, desde que realmente 

estejam fincados nos principios basilares do direito. Alem de alertar o Judiciario a 

necessidade de acompanhar as inovagoes biotecnologicas, tornando atento para 

uma premente legislagao especifica plausivel ao tema trazido a seara mundial que 

adentra no ambito nacional, devendo respeitar e proporcionar o bem maior que e a 

vida. 
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