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Era novembro. Estava seco. Como sempre. Aterra rachada do serto
esquecido mais pareciauma paisagem abstrata. Estranhamente

metafsica e cruelmente real. No fundo dacasinha de barro,
coberta por folhas secas decarnaubeira, brotou um choro infantil
que seespalhou porta afora, pelo espao sem fim. Ocho era de terra
batida. Poucos objetoscompletavam um ambiente de pobreza.- Grita
menino. Murmurou Severino, o pai. Gritaagora, pois depois pode ser
que no tenhasmais fora ou direito para abrir a
boca.Aproveita!Irondina, a me, ainda com a respiraoofegante pelo
esforo despendido, protegia comseus braos rudes e magros, a
criaturinhagerada. No fundo, uma imagem do Padre Ccerodo
Juazeiro.Os primeiros dias do menino foram felizes.Tanto era o
leite que mamava, que lhe escorriapelas comissuras; at se dava ao
luxo de cuspi-lo quando, ao se engasgar, sua mezinha lhebatia nas
costas. Os seios de Irondina, noentanto. no resistiriam muitos
dias. De tantoamamentar criaturas. j estavam se esgotando,quase no
dando mais de si. Os dias foram

passando e a criana. por mais que sugasse,no conseguia extrair
mais do que umas poucasgotas de um leite grosso e de aspecto
estranho.A nsia de alimento no era mais satisfeita.O berro inicial
foi se transformando aos poucosem gemidos, tristes, persistentes,
suplicantes.Que dar-lhe? Pensava Irondina. At a guaestava difcil
...Chegou o dia 8 de dezembro. Era data deNossa Senhora da Conceio.
Severino elrondina, juntamente com os outros seusmenores
sobreviventes, foram ao povoado

batizar Antonio - assim se chamaria o menino. Aigreja parecia um
formigueiro. Por todos oslados se observavam rostos
plidos,desesperanados, tristes. No lado de fora.Centenas de mos
magras e suplicantesestendiam-se aos passantes, no gesto
universal.A cerimnia foi rpida; o celebrante utilizou-seda gua e do
sal; a gua que no havia noserto e o sal que iria salgar ainda mais
aexistncia da frgil criaturinha da para a frente.Dias aps,
amanheceu barrigudo o Antnio. Asmos gordinhas; a pele esticada. As
plpebras

quase ocultando os olhos. As pernas, no


	
7/26/2019 TESE FREIRE FINAL.pdf

8/173

entanto, magras, esqulidas. Gordinho?interrogou Severino.
Inchado o que est. Beminchado!

Os dias foram passando. Comearam a lhe cairos cabelos e aqueles
fios que restavam,mudaram de cor. De negro da cor-de-carvoque
tinham ao nascer, estavam passando a umcastanho-claro, descorado. A
pele, cada vezmais esticada e seca.Dezembro ia avanando. Antnio
piorava. Deedemaciado, foi se tornando mais fraquinho,mais murcho.
Quase no movia mais as mos eos ps. J no ria, nem chorava. J no
eramais uma criana; parecia um bonecoinanimado.Chegou o dia de
natal. O canto de um galodistante anunciou o amanhecer. Irondina
abriuos olhos e se espreguiou lentamente. Ouviu oronco surdo do
marido. No escutou o ressonardo menino. Cuidadosamente se acercou
docatre onde estava Antnio, tranqilo comosempre. Muito plido, os
olhos arregaladoscomo que querendo abarcar todo o ambiente. Aboca
semi-aberta. As mos abandonadas.Desesperada, acordou
Severino.Arrumaram a criana como puderam e a

levaram para o povoado. Um mdico de plantono novo e bonito
ambulatrio do SUDS (SistemaUnificado e Descentralizado de Sade)
osrecebeu amavelmente; meio vestido. Colocoucuidadosamente o garoto
em uma mesa de aoinoxidvel forrada com tecido branco de
boaqualidade e auscultou-o todo, procurandoencontrar algum som,
algum sopro ao menos,uma respirao entrecortada. Estava morto. Emum
formulrio do SUDS, escreveu apenas duaspalavras: desnutrio
infantil.Em pleno milharal seco, cavaram uma fossa. O

corpinho da criana foi descido at o fundo e alificou coberto
pela terra rida e pelas suas floresagrestes.- A estar bem,
sentenciou Severino com vozconformada. Adubar a terra e nos dar
bommilho; ser nossa melhor colheita. No prximonatal, tudo estar
melhor.O cu continuava muito claro. O sol maisinclemente. E a terra
mais seca. Como sempre.

Um Conto de Natal, de Volnei Garrafa In:Garrafa V. Contra o
monoplio da sade. Rio de

Janeiro, Edit. Achiam, 1983, p. 141-143.
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Tese de doutorado. Programa de Ps- graduao em Biotica;
Universidade deBraslia, Distrito Federal; 2014.

RESUMO

O presente estudo examina o pensamento do educador brasileiro
Paulo Freire luzda Declarao Universal sobre Biotica e Direitos
Humanos da Organizao dasNaes Unidas para a Educao, a Cincia e a
Cultura - Unesco . A partir da anlise

de contedo de trs obras de Freire, a saber: Pedagogia do
Oprimido, Pedagogia daEsperana e Pedagogia da Autonomia -
desenvolvida com o auxlio do softwareALCESTE (Anlise Lexical
Contextual de um Conjunto de Segmentos de Texto), aproposta
confronta os referenciais e categorias tericas presentes nas
referidasobras com dez dos princpios contidos na Declarao sobre
biotica da Unesco erelacionados com as idias do pedagogo. So eles:
Dignidade Humana e DireitosHumanos (art. 3);Autonomia e
Responsabilidade Individual (art. 5); Respeito pelaVulnerabilidade
Humana e pela Integridade Individual (art. 8); Igualdade, Justia
eEquidade (art. 10); No-Discriminao e No-Estigmatizao (art. 11);
Respeito pelaDiversidade Cultural e Pluralismo (art. 12);
Solidariedade e Cooperao (art. 13);Responsabilidade Social em Sade
(art. 14);Proteo das Geraes Futuras (art.

16) e Proteo do Meio Ambiente, da Biosfera e da Biodiversidade
(art. 17). Aincluso destes artigos direta ou indiretamente
relacionados com a rea social nadita Declarao, provocou, por um
lado, uma significativa ampliao conceitual nabiotica, e, por outro,
uma mudana profunda na sua agenda para o Sculo 21,tornando-a mais
politizada e comprometida com as populaes vulnerveis eexcludas do
planeta, que Freire denomina de condenados da terra. O
estudodemonstra que, embora no utilizando especificamente a
epistemologia biotica, osfundamentos bsicos contidos nos princpios
da Declarao sobre Biotica daUnesco esto substancialmente
representados no discurso de Freire, podendo a suatica Universal do
Ser Humano ser utilizada como ferramenta na construo de umaBiotica
poltica, plural e interventiva, capacitada a contribuir para o
aperfeioamento

da cidadania; na luta pelo respeito aos direitos humanos
universais e no resgate dadignidade humana.

Palavras - chave: Biotica; tica Universal; Pedagogia; Liberdade;
Princpios.
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Laurentino dos Santos, Ivone. Universal Bioethics in the Works
of Paulo Freire.Doctoral thesis. Post-graduate Program in
Bioethics; University of Brasilia, Federal

District, Brazil; 2014.

ABSTRACT

The present study examines the writings of Brazilian educator
Paulo Freire in thelight of the Universal Declaration on Bioethics
and Human Rights of the UnitedNations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO). On the basis ofa content analysis
of three works by Freire, namely: Pedagogy of the Oppressed,

Pedagogy of Hope and Pedagogy of Autonomy - developed with the
ALCESTEsoftware (Lexical and Contextual Analysis of a Set of Text
Segments), the studyseeks to examine and compare referential and
theoretical categories present in theseworks with ten of the
principles contained in the UNESCO Declaration on Bioethicsthat are
related to Freires ideas. These are: Human Dignity and Human Rights
(art.3); Autonomy and Individual Responsibility (art. 5); Respect
for Human Vulnerabilityand Individual Integrity (art. 8); Equality,
Justice and Equity (art. 10); Non-Discrimination and
Non-Stigmatization (art. 11); Respect for Cultural Diversity
andPluralism (art. 12); Solidarity and Cooperation (art. 13);
Social Responsibility inHealth (art. 14); Protection of Future
Generations (art. 16) and EnvironmentalProtection, Biosphere and
Biodiversity (art. 17). The inclusion of these items directlyor
indirectly related to the social area in the Declaration caused
firstly a significantconceptual expansion in bioethics and,
secondly, a profound change in its agenda forthe 21st century,
effectively rendering it more politicized and committed to the
worldsmost vulnerable and excluded populations called by Freire the
wretched of theearth. The study demonstrates that, although not
specifically employing bioethicsepistemology, the key principles
contained in the UNESCO Declaration on Bioethicsand Human Rights
are substantially represented in Freires discourse and show
thathisUniversal Ethics of the Human Beingcan be used as a tool for
building a political,

plural and interventional Bioethics, able to contribute to
citizenship enhancement, tothe struggle for respect for universal
human rights and to the emancipation of humandignity.

Keywords: Bioethics; Universal Ethics; Pedagogy; Liberty;
Principles.
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INTRODUO

A biotica brasileira tardia, tendo surgido de modo sistemtico
somente nos

anos 1990 com a criao da Revista Biotica do Conselho Federal de
Medicina

1993, a fundao da Sociedade Brasileira de Biotica (1995) e a
criao do Sistema

Nacional de Controle tico de Pesquisas com Seres Humanos por
meio do Sistema

CEP-CONEP (1996) (1). Outro episdio importante no seu
crescimento e

amadurecimento foi a realizao, em 2002, em Braslia, do Sexto
Congresso

Mundial de Biotica. A partir de ento, a biotica no Brasil, que
at o final do sculo

20 ainda se restringia, numa perspectiva colonizada, a copiar
acriticamente os

conceitos importados dos pases anglo-saxnicos do Hemisfrio
Norte, comeou a

construir uma identidade prpria, tendo como base a criao de
vrios grupos de

estudo, pesquisa e ps-graduao que foram se difundindo pela
Amrica Latina (2).

Nesse sentido, vale destacar o Ncleo de Estudos e Pesquisas em
Biotica,

posteriormente Ctedra Unesco de Biotica, da Universidade de
Braslia (UnB), que

desde sua criao em 1994 como grupo organizado de pesquisa
registrado junto ao

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e
Tecnolgico) vemtrabalhando uma proposta epistemolgica
anti-hegemnica biotica principialista

(ou seja, aquela corrente conceitual que sustenta a biotica em
apenas quatro

princpios presumivelmente universais) e contempla em uma das
suas linhas de

pesquisa do seu programa de Ps-Graduao, mais especificamente na
rea de

Fundamentos de Biotica e Sade Pblica, o projeto intitulado
Biotica e

Pluralismo Histrico.

A perspectiva da proposta acima apresentada de contribuir para
aconstruo de uma biotica plural, sintonizada com a multiplicidade
de valores e

crenas e, portanto, com os diversos modos de compreender e
interagir dos povos,

especialmente queles pertencentes aos pases perifricos, ainda
muito pouco

representados pela biotica tradicional; enfim, faz-se necessrio
pensar uma

biotica sintonizada com a criao de um sistema de justia global,
capaz de

diminuir ou at suprimir as injustias, exploraes ou iniquidades
(3), que afetam a
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vida de milhes de pessoas em todo mundo, impedindo-as de
desenvolver-se com

dignidade.

Para a viabilizao de projetos como este, imprescindvel a
compreenso

da obra de pesquisadores que nos possibilitem refletir os
problemas que atravessam

o cotidiano de profissionais, trabalhadores e estudantes de
pases em

desenvolvimento, como o Brasil; no sentido de pensar, com certa
urgncia, e a partir

de olhos e crebros prprios, questes sociais como
vulnerabilidade, pobreza,

racismo, violncia, analfabetismo etc. Para tanto, conta-se com o
ajuda de nomes de

pensadores que estudaram o Brasil e a Amrica Latina como um
todo, dentre eles,

Ansio Teixeira, Josu de Castro, Darcy Ribeiro e Paulo
Freire.

Desse modo, em sintonia com a proposta de refletir sobre os
problemas

latino-americanos, e, especialmente, sobre a realidade
brasileira, o presente estudo

resgata, luz da biotica, o pensamento do brasileiro Paulo
Freire, cuja Pedagogia

sempre foi uma possibilidade na busca de alternativas para as
diversas

problemticas da condio de homens e mulheres no planeta. Paulo
Freire (4 - 6)que

em toda sua obra chama ateno para os problemas sociais,
ambientais e sanitrios

que afetam grande parte dos seres humanos, nos remete,
prioritariamente, a pensarsobre a realidade dos excludos da
sociedade, aqueles que esto margem do

sistema capitalista, a quem ele denomina em vrios dos seus
escritos como

oprimidosou condenados da terra.

Freire posiciona-se fortemente contra a economia de mercado, da
ganncia e

da especulao, proclamando a exigncia de uma tica universal do
ser humano,

pautada na solidariedade e respeito pelos socialmente mais
frgeis ou excludos; a

radicalidade da proposta tica que perpassa toda a obra do autor
contribui para quese pense criticamente a realidade, dando
visibilidade aqueles no contemplados

pelos interesses hegemnicos. Nesse sentido, a biotica, como tica
aplicada ou

tica da vida, pode encontrar nas ideias de Paulo Freire, fortes
aliadas em defesa

dos direitos - especialmente o direito vida e na luta contra as
diferentes formas

de violncia e opresso.

Em suma, a perspectiva deste estudo foi de demonstrar que,
embora Freire

no tenha vivenciado o termo biotica, a sua tica universal do ser
humanomantm
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uma estreita relao com que hoje desponta, no Brasil, com
diferentes nuanas,

como uma biotica politizada e plural. Para tanto, foi feita a
anlise de contedoa

partir de um olhar biotico - da importante trilogia
freireana(7), a saber: a Pedagogia

do oprimido, o mais conhecido de seus escritos; a Pedagogia da
Esperana: um

reencontro com a Pedagogia do oprimido, onde Freire retoma as
suas principais

ideias, tentando responder as crticas geradas pela Pedagogia do
oprimido; e a

Pedagogia da Autonomia, considerada uma sntese da sua proposta
pedaggica.

Dentre as opes metodolgicas, as anlises das obras de Freire
citadas

acima - foram feitas, checando as possveis convergncias entre o
discurso de autor

e os fundamentos de uma biotica voltada para os Direitos
Humanos, desenhada a

partir da Declarao Universal sobre Biotica e Direitos Humanos da
Unesco (8). Tal

documento, de abrangncia internacional, considerado um marco, no
somente

para a biotica brasileira, como para toda a biotica
latino-americana, sendo,

portanto, referncia sempre presente nos projetos desenvolvidos
pela Ctedra

Unesco e Programa de Ps-Graduao de Biotica da Universidade de
Braslia .

Mais especificamente, com a utilizao das idias que conformam a
tica

universal de Paulo Freire, este estudo revela as relaes entre as
mesmas e ocontedo social dos princpios - previamente selecionados -
da Declarao sobre

Biotica da Unesco. O grande desafio ser dar continuidade as
reflexes aqui

iniciadas, sobre as possibilidades de utilizao conjunta da tica
apresentada,

desenvolvida e defendida por Freire, e dos princpios bioticos
propostos na

Declarao, e no quanto ambas as perspectivas podem contribuir
para que se pense

mecanismos ou ferramentas que favoream a construo de uma biotica
plural,

mais livre e libertadora

(3)

; comprometida com os excludos sociais ou oprimidos, e,portanto,
que tenha como meta a busca do aprimoramento da democracia; do

respeito a cidadania; dos direitos humanos universais e da
dignidade humana.

Vale ressaltar que, embora a anlise da j referida trilogia de
Freire tenha sido

a base para o estudo, o desenvolvimento da pesquisa exigiu um
verdadeiro

mergulho no pensamento do autor, trazendo para o debate textos
outros

considerados decisivos para o entendimento do seu pensamento
poltico. Por fim,

indispensvel esclarecer que a concepo deste estudo est
diretamente
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relacionada percepo de Paulo Freire de que a tarefa dos
humanoscomo seres

inconclusos e inacabados - de constante reinveno do mundo e do
conhecimento

sobre este mesmo mundo. No campo da biotica, destaca-se a
interpretao de

Dominique Lecourt, segundo a qual compete a tal rea de
conhecimento, no a

funo de interdito ou de proibio, mas a tarefa de inveno e
proteo, onde os

bioeticistas suscitem e explorem as possibilidades que possam
contribuir para o bem

comum, na medida em que sejam capazes de produzir um saber
crtico, de

preferncia, reinventando a biotica a favor dos mais desprovidos
(9), como desejaria

Paulo Freire.

Em linhas gerais, este estudo corresponde a uma contribuio no
sentido de

trabalhar a biotica sob novas ticas, socialmente mais
comprometidas, utilizando

como base as profcuas reflexes de Paulo Freire. Trata-se da
tentativa de reforar

uma biotica a favor da liberdade e contra qualquer arcabouo
normativo que possa

engess-la, tornando-a incua e esvaziando-lhe de sentido; da a
opo por Paulo

Freire, o pedagogo brasileiro que dedicou sua vida defesa da
liberdade e luta

pela libertao dos excludos do sistema capitalista.

Enfim, tratou-se, a principio, de estabelecer um paralelo de
aproximao entrea biotica - especialmente a Biotica de Interveno -
por um lado, com o contedo

social da Declarao sobre Biotica e Direitos Humanos da Unesco e,
por outro,

com o pensamento poltico de Paulo Freire, para, a partir de
ento, propor a

utilizao conjunta de tais referncias tericas em prol de uma
biotica libertadora,

capaz de contribuir mais efetivamente na construo de um mundo
mais

democrtico, pautado na justia social. Este estudo, portanto,
apenas um primeiro

e imprescindvel passo no estabelecimento de uma parceria terica,
com enormepotencial, no sentido de favorecer uma prxis que
possibilite pensar, com

radicalidade, a condio humana no mundo, e, consequentemente, em
como as

sociedades esto organizadas e suas contradies.
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1. REFERENCIAL TERICO

1.1 AMPLIAO CONCEITUAL DA BIOTICA: DECLARAO UNIVERSAL

SOBRE BIOTICA E DIREITOS HUMANOS DA UNESCO.

As dificuldades no acesso aos recursos de toda ordem, as
desigualdades e

iniquidades em sade, a precariedade dos sistemas educacionais,
dentre outros,

so problemas que afetam os pases em desenvolvimento, como o
Brasil. Nesse

contexto no h, especificamente por parte dos pases
latino-americanos, uma

resistncia significativa em incorporar na agenda biotica temas
relacionados com a

justia social e os direitos humanos, diferentemente de alguns
pases desenvolvidos,

como os Estados Unidos da Amrica (EUA), por exemplo, onde a
biotica tem como

prioridade biotecnologia e a biomedicina (2).

Frente a esta problemtica, a homologao da Declarao Universal
sobre

Biotica e Direitos Humanos da Unesco, em Outubro de 2005, na
sede da Unesco,

em Paris - aps quase dois anos de intensos debates
internacionais foi um marcoimportante, visto que provocou o
reconhecimento formal da biotica na esfera

internacional (3). O fato que, apesar da inteno dos pases ricos
em reduzir a

biotica aos campos biomdico e biotecnolgico, excluindo da
Declarao os

aspectos sanitrios, sociais e ambientais da disciplina -
considerados de suma

importncia para os pases do Hemisfrio Sul - os representantes
dos pases

pobres, especialmente os da Amrica Latina, reagiram a tempo,
conseguindo

impedir a reduo da proposta aos moldes anglo-saxnicos

(2)

.Adotado por aclamao, o referido documento, apesar de - como
norma no

vinculante - no ter fora de lei e embora alguns pases ainda
resistam a sua

formulao, vem causando um relativo impacto na biotica, devido a
sua

abrangncia e potencial para que se desenvolva, a partir dela,
uma biotica de

carter plural, capaz de dialogar com os diversos setores sociais
em todo mundo e,

especialmente, com as parcelas at ento ignoradas pela biotica
tradicional, as

populaes menos favorecidas dos pases perifricos.
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O fato que a Declarao Universal sobre Biotica e Direitos Humanos
da

UNESCO (doravante DUBDH) foi o primeiro documento tico
internacional que

assumiu oficialmente a relao entre a biotica e os direitos
humanos, estreitando o

vnculo existente entre tais reas de conhecimento e evidenciando
a preocupao

em promover uma biotica comprometida com a justia, a cidadania e
os direitos

humanos (3) (p.12), dando visibilidade s milhares de pessoas que
vivem em

situaes precrias, sem a qualidade de vida necessria para
desenvolver-se

plenamente. Nas palavras de Garrafa(10), a DUBDH foi
promulgada,

[...] com 28 artigos, divididos em cinco captulos: um captulo
introdutriocom as disposies gerais que incluem o escopo e objetivos
da biotica(dois artigos), seguido de outros dois que trazem os
princpios (em nmerode 15) e sua aplicao (quatro artigos), alm de
duas partes finais relativasa sua implementao e promoo (quatro
artigos), finalizando com asconsideraes finais (trs artigos) (p.
130).

Os quinze princpios evidenciam o carter abrangente da Declarao,
pois

alm de muitos deles corresponderem aos temas j conhecidos da
biotica, como

por exemplo, beneficio e dano, autonomia, consentimento,
vulnerabilidade,

privacidade e confidencialidade; outros contemplam a necessidade
de ampliaodas discusses, trazendo para o debate questes globais
como igualdade,

equidade, justia; diversidade cultural; solidariedade;
responsabilidade social, meio

ambiente, biodiversidade etc. Consequentemente, a incluso no
corpo do seu texto

de princpios direta ou indiretamente relacionados com a
realidade social vivenciada

pelas populaes dos ditos pases em desenvolvimento, abriu a
possibilidade de

construo de uma biotica politizada e comprometida com as
necessidades dos

socialmente mais frgeis, que vivem sem o devido respeito aos
seus direitosfundamentais; aqueles que se encontram a margem do
consumo e sem acesso a

servios essenciais de qualidade, como por exemplo, de sade e
educao.

Tealdi (11)destaca a promulgao da DUBDH como resultado de um
profundo

e duro debate entre pases ricos e pobres; marcado pela ativa
participao de

representantes da Amrica Latina na definio do texto final. J em
2004, foi

elaborada uma Carta de Buenos Aires sobre Biotica y Derechos
Humanos, em

que vrios pases apresentaram uma viso crtica sobre a concepo
tradicional da
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biotica, que vincula a disciplina apenas a questes biomdicas ou
biotecnolgicas.

No ano seguinte, a DUBDH se converteu no primeiro documento
autenticamente

universal sobre biotica, com potencial de favorecer uma ampliao
conceitual de tal

rea de conhecimento e de promover a construo de uma
alternativa

epistemolgica ao pensamento biotico vigente(10).

Em suma, a Declarao foi um passo decisivo para que a biotica

transcendesse aos limites disciplinares postos at o momento; na
medida em que,

com a incluso de princpios sociais no corpo do documento, deu-se
importncia aos

problemas vivenciados pelos pases pobres, cujas realidades
vinham sendo

ignoradas pela concepo hegemnica angloamericana, conhecida
como

principialista (10). Em decorrncia disso, vale ressaltar a
participao que a DUBDH

teve na redefinio da agenda biotica para o sculo 21;
efetivamente o teor social

da Declarao trouxe consequncias muito positivas para a biotica,
constituindo-se

como um marco para a expanso de seu campo de interpretao,
pesquisa e ao (

10); Tal documento vem se configurando, desde a sua promulgao,
como um

pressuposto fundamental para que a biotica assuma a sua dimenso
poltica e,

com isso, inclua em seus debates as questes que dizem respeito
aos vulnerveissociais.

Nesse sentido, a DUBDH tem sido considerada um avano para os
pases

mais pobres, devido aos avanos obtidos no que se refere sade
pblica sendo

sade aqui entendida como qualidade de vida - e a incluso social.
So realmente

significativas as conquistas garantidas pela Declarao com relao
ao campo de

sade pblica, principalmente no que se refere a possibilidade de
se retomar e

ampliar as discusses ticas em sade, na tentativa de implementar
polticasinclusivas que favoream a construo de sistemas sanitrios
mais equitativos e

democrticos, visando o acesso das sociedades mais qualidade de
vida (10).

Enfim, o desenvolvimento de uma biotica social, atravs da
politizao

proporcionada pela DUBDH, atualmente considerada uma importante
alternativa

para se pensar uma sociedade mais igualitria e democrtica,
voltada para o

atendimento dos interesses coletivos dos cidados que vivem em
condies

desfavorveis ou de extrema pobreza nos pases em
desenvolvimento.
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Basicamente, a ampliao conceitual da Biotica, bem como a
politizao dos seus

conceitos, que se deu a partir da promulgao da DUBDH, pode
redundar no

aprofundamento crtico sobre o papel do Estado frente s demandas
sociais; sendo

este apenas o primeiro passo para a construo de uma realidade
onde todos os

cidados sejam atendidos e respeitados nos seus direitos
fundamentais sade,

educao, segurana etc. (10).

Com a DUBDH abriu-se a possibilidade da biotica contribuir
mais

incisivamente para que, a partir da sua compreenso e apropriao,
as pessoas

possam se organizar politicamente, para cobrar do Estado o
devido cumprimento do

seu papel no caso do Brasil, previsto na Constituio frente s
problemticas

sociais, como por exemplo, a precariedade de servios essenciais,
que acaba por

prejudicar a qualidade de vida dos cidados (10). Melhor dizendo,
a incluso dos

artigos, notadamente de cunho social, na DUBDH, teve um
significado extraordinrio

para a construo de uma biotica comprometida com os interesses
dos grupos ou

coletividades; empenhada na proteo incondicional da vida humana
e de qualquer

outra forma de vida no planeta; e que, portanto, se posiciona
radicalmente contra as

prticas violadoras dos direitos humanos e na recusa a qualquer
forma dediscriminao e estigmatizao.

Para tanto, torna-se necessrio que profissionais, grupos
diversos, escolas e

instituies se apropriem do referido documento, pois embora uma
Declarao

Internacional como esta contenha apenas normas no vinculantes,
no podendo ser

consideradas como lei, podem servir como guias futuros para a
construo das

legislaes nos diferentes Estados (10). Em outros termos, a
Declarao, em si

mesma, pode no causar impacto; mas uma vez encarada como
instrumento na lutapela democracia e os direitos humanos, pode
fazer uma diferena no aprimoramento

da cidadania e, em ltima instncia, na busca continuada de justia
social. Nesse

sentido, a DUBDH pode ser um mecanismo interessante, na medida
em que possa

contribuir na defesa daquelas pessoas que sofrem com o
desrespeito aos seus

direitos; desrespeito este que se materializa na ausncia de
polticas pblicas

adequadas s suas necessidades.
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Em suma, tal documento constitui hoje mais um reforo nas lutas
coletivas

contra as polticas neoliberais que reforam a existncia de
Estados cada vez mais

omissos ou indiferentes aos problemas socioeconmicos que afetam
suas

populaes. A incluso de princpios de cunho eminentemente social
na DUBDH,

significou, por um lado, o reconhecimento das desigualdades e
iniquidades que

afetam enormemente os pases pobres; impedindo o estabelecimento
da justia

social e de melhores condies de vida para todos, e, por outro
lado, a percepo

das precrias condies de vida das populaes que vivem em situao de
extrema

pobreza, desrespeitados em seus direitos mais fundamentais, bem
como da

necessidade das mesmas se organizarem, poltica e socialmente, na
luta pela

superao dos seus problemas.

A biotica, a partir da Declarao, passou a ser mais um
instrumento na luta

por dignidade e mais humanidade das populaes mais pobres (10).
Finalmente, vale

ressaltar o sentido de complementaridade e interdependncia
existente entre os

princpios da Declarao, fato inclusive explicitado no seu artigo
26: Inter-relao e

Complementaridade dos Princpios(8)(p. 14), cuja recomendao de
que cada um

dos princpios deve ser interpretado em relao aos demais,
considerando apertinncia e circunstncia dos mesmos, sem perder de
vista o documento na sua

totalidade e o seu carter interdisciplinar. Esta noo de que a
Declarao um todo

integrado, evidencia-se, por exemplo, no art. 11: No-Discriminao
e No-

Estigmatizao, que traz em sua descrio o apelo a no "violao
dignidade

humana, aos direitos humanos e liberdades fundamentaisfazendo
referncia direta

ao art. 3: Dignidade Humana e Direitos Humanos.

Outro exemplo o art. 12: "Respeito pela diversidade Cultural e
peloPluralismo", que tambm faz referncia, na sua descrio
necessidade de no

violao, em nenhuma hiptese da dignidade humana: "[...] tais
consideraes no

devem ser invocadas para violar a dignidade humana, os direitos
humanos e as

liberdades fundamentais (...)" (8)(p.10). No cabe, portanto, uma
anlise isolada de

cada princpio. Ao contrrio, imprescindvel que cada um deles
possa ser

considerado, de modo geral, como parte de uma totalidade
articulada em defesa dos

seres humanos e do meio ambiente.
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1.1.1 Breves consideraes sobre os artigos da Declarao Universal
sobre

Biotica e Direitos Humanos da UNESCO selecionados para o estudo
pela

proximidade com a Pedagogia de Paulo Freire

1.1.1.1 Dignidade Humana e Direitos Humanos (art. 3):

O artigo 3 da DUBDH: Dignidade Humana e Direitos Humanos um
dos

mais importantes da Declarao, pois, ao afirmar que a) A
dignidade humana, os

direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser
respeitados em sua

totalidade (8) ( p.8) e que os b) interesses e o bem-estar do
indivduo devem ter

prioridade sobre o interesse exclusivo da cincia ou da sociedade
(8)( p.8) acaba

por constituir-se como um fio condutor que perpassa praticamente
todo o

documento. Tal artigo carece, para ser melhor compreendido, de
ser comparado

com pelos menos dois dos objetivos aos quais a prpria Declarao
se prope

alcanar:

[...] (iii) promover o respeito pela dignidade humana e proteger
os direitos

humanos, assegurando o respeito pela vida dos seres humanos e
pelasliberdades fundamentais, de forma consistente com a
legislaointernacional de direitos humanos; [...] (iv) reconhecer a
importncia daliberdade da pesquisa cientfica e os benefcios
resultantes dosdesenvolvimentos cientficos e tecnolgicos,
evidenciando, ao mesmotempo, a necessidade de que tais pesquisas e
desenvolvimentos ocorramconforme os princpios ticos dispostos nesta
Declarao e respeitem adignidade humana, os direitos humanos e as
liberdades fundamentais(8)(p.7)

Nota-se, portanto, que embora a DUBDH seja um documento tico

abrangente, cujo contedo atenda a questes globais, uma de suas
especificidades a defesa inconteste dos Direitos Humanos, aqui
entendidos como toda legislao

internacional voltada para a proteo dos humanos e de suas
dignidades (12). Assim

sendo, os referenciais liberdades fundamentais, direitos humanos
e dignidade

humana aparecem em praticamente todo o corpo da Declarao
(prembulo,

disposies gerais, objetivos e descrio de quatro princpios),
reafirmando a

relao existente entre a Biotica e os Direitos Humanos.
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A presena do contedo do artigo 3, em parte significativa de toda
a

Declarao, evidencia que, com ela, finalmente foi reconhecida a
estreita relao

entre a biotica e os Direitos Humanos, que vinha sendo ignorada
durante mais de

duas dcadas (11). Como consequncia, referenciais para os
direitos humanos -

como os aspectos econmicos, sociais, ambientais e de diversidade
cultural - no

somente foram incorporados a Declarao sobre biotica, como tem
sido

considerados como parte imprescindvel da concepo de uma biotica
plural,

relacionada com a necessidade de reparao das injustias sofridas,
especialmente

aquelas que afetam os povos dos pases em desenvolvimento. Com a
DUBDH, a

biotica inicia um novo e longo caminho, voltando-se para questes
sociais, que

permitam a construo de um conhecimento crtico, que tenha como
pressuposto a

defesa dos Direitos Humanos universais e da dignidade
humana.

O artigo 3 pode ser considerado um dos mais interdisciplinares
da

Declarao. A dignidade humana, por exemplo, se faz presente, de
forma direta,

na descrio dos artigos 10, 11 e 12 e, indiretamente, nos
contedos de vrios

outros. Assim, mesmo no que se refere aos trechos da Declarao
que anunciam o

respeito diversidade e ao pluralismo como um de seus pilares,
como no caso doobjetivo de promover o dilogo multidisciplinar e
pluralstico sobre as questes

bioticas entre todos os interessados e na sociedade como um todo
(8) (p.7),

evidencia-se que tal propsito deve ser levado em considerao, sem
que, contudo,

tenha que se abrir mo dos direitos humanos fundamentais e
inalienveis como um

de seus pressupostos essenciais.

A descrio do artigo 12 Respeito pela Diversidade Cultural e
pelo

Pluralismo

- por sua vez, no deixa dvida que, embora a diversidade cultural
e opluralismo sejam valores fundamentais, eles no devem ser usados
para violar a

dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades
fundamentais(8)(p.10). Isso

torna claro o porqu da DUBDH ter sido um passo importante para
que os Direitos

Humanos e a biotica assumissem sua parceria no resgate dos
direitos

fundamentais e na recusa de todas as prticas que atentem contra
a dignidade

humana.
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Nesse sentido, partindo do pressuposto de que uma biotica dos
Direitos

Humanos responde aos fundamentos de uma moral universalista, ao
identificar e

reconhecer valores e deveres universais, a biotica crtica, de um
modo geral, ter

todas as condies para constituir-se como um caminho na busca por
uma

universalizao de aes fundadas em princpios com pretenses de
universalidade(11). Nessa perspectiva, a principal tarefa de uma
biotica crtica ser a de, por um

lado, no aceitar passivamente os pressupostos de uma biotica
neoliberal linear e,

por outro lado, de desvelar pretenses imperialistas, que queiram
convert-la em

uma biotica globalizante, pautada no pressuposto da existncia de
uma moralidade

comum universal, desvinculada da pluralidade cultural, religiosa
e tica, que

perpassa a vida das diferentes e variadas populaes em todo o
mundo (11).

De fato, a biotica e os direitos humanos compartilham de
finalidades

semelhantes, como a de criar mecanismos para moldar certas
condutas humanas

em prol de uma pauta de valores, princpios ou normas, entendidas
pela sociedade

como fundamentais para a convivncia democrtica e pacfica e a
conquista de

condies dignas de vida para todos (12). A DUBDH pode, portanto,
ser um

instrumento decisivo na rdua tarefa de construir uma biotica
pautada numa ticasocial, que tenha como base o respeito aos
direitos humanos e o resgate da

dignidade de todos os humanos; amparada numa prxis comprometida
com os

problemas persistentes e emergentes da vida em sociedade (2), e,
nesse contexto,

capacitada a promover uma reflexo aprofundada de princpios como
solidariedade

social, cooperao, interao, bem como de todos os referenciais
que, em ltima

anlise, possam contribuir para o resgate do valor da vida humana
(13).

Trata-se de construir uma biotica comprometida que, em parceria
com osDireitos Humanos, tenha como pressuposto fundamental a busca
incansvel de

justia social; que contribua para o efetivo exerccio da
cidadania, enfim, uma

biotica capaz de transcender os mitos produzidos pela
modernidade como as

ideias de sade, vidas e corpos perfeitos (14), que negam ou
tratam com

superficialidade as vulnerabilidades humanas e se recusam a
aprofundar as

contradies das sociedades - habilitada a assumir seu papel
poltico na luta
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histrica pela libertao dos excludos, dos condenados da terra ou
oprimidos

sociais(4).

1.1.1.2 Autonomia e Responsabilidade Individual(artigo 5):

O Art. 5 da DUBDH: Autonomia e Responsabilidade
Individual,segundo o

qual deve ser respeitada a autonomia dos indivduos para tomar
decises, quando

possam ser responsveis por essas decises e respeitem a autonomia
dos demais

(...) (8) (p.8), destaca tambm que ... devem ser tomadas medidas
especiais para

proteger direitos e interesses dos indivduos no capazes de
exercer au tonomia (8)

(p.8), promovendo, com tal contedo, um debate importante para a
biotica, visto

que transcende as dimenses individuais, ao vincular a autonomia
noo de

responsabilidade. Em outros termos, este artigo no anula a
necessidade de se

pensar tanto a autonomia quanto a responsabilidade numa
perspectiva social. A

rigor, pode-se at afirmar impossibilidade de se considerar as
noes

apresentadas neste artigo, fora do mbito social e poltico,
especialmente quando se

trata de refletir sobre a autonomia e responsabilidade possveis
aos povos dospases em desenvolvimento.

Vale destacar o sentido etimolgico da palavra autonomia, que vem
do grego

auts (prprio) e nomos (lei), ou seja, trata-se da capacidade dos
sujeitos de

instrurem a si mesmos, leis, normas, cdigos, deveres e
responsabilidades. Para

um dos maiores expoentes do Iluminismo, Immanuel Kant (15), um
dos grandes

responsveis pelo sentido do termo autonomia na modernidade,
todos os seres

racionais, devido prpria condio de racionalidade, tm as
possibilidades paralegislar em causa prpria, em busca da prpria
felicidade e da felicidade de outrem.

Na contramo de uma tica formal, nos termos de Kant (15), uma
biotica

plural, interdisicplinar e politizada tem como um dos seus
pressupostos, a

constatao de que a autonomia no se desenvolve no vazio; ao
contrrio,

desenhada a partir de um contexto social e poltico, sendo,
portanto, um fenmeno

essencialmente histrico e relacional (5). Segundo Anjos (16), o
mundo

contemporneo, cada vez mais inflado de poder, impe s sociedades
que ocultem
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suas vulnerabilidades, entendidas como fragilidades que se
contrapem ao grande

valor da modernidade: a autonomia. A humanidade vive, portanto,
a negao de

seus limites e sem a devida noo de suas vulnerabilidades, visto
que se recusa a

enfrent-las e pens-las coletivamente; o problema que, ao no se
dar conta dos

riscos, as sociedades acabam por agravar os mesmos, perdendo a
oportunidade de

lutar para superao de, pelo menos, parte de suas deficincias. A
humanidade,

bbada de poder (16) (p.26)opta por viver no escuroe no pensar
dialeticamente

as suas condies de vida.

Mas o que exatamente conduziu sociedades inteiras a essa ocultao
da

realidade? Para Anjos (16), houve uma distoro da tica kantiana,
ao descartar do

processo de deciso a necessidade de crtica; trata-se de uma
leitura distorcida de

Kant, que esquece o quanto o papel da subjetividade, enquanto
processo racional,

se faz na mediao do encontro, sendo, portanto, um ponto de
partida para o

dilogo e no um mero refgio para o sujeito encontrar sua suposta
tranquilidade.

Este entendimento equivocado da autonomia kantiana sobrepe as
demandas

individualistas s interaes e buscas intersubjetivas de
compreenso de mundo,

criando-se um contexto social que pulveriza a razo da
responsabilidadeinterpessoal; assim, domestica a capacidade de
indignao diante das iniquidades,

reduz a tica a aspectos defensivos e inibe seu dinamismo
afirmativo e criativo (16) (

p. 181).

Apesar da leitura kantiana que universaliza as regras de
conduta, o princpio

da autonomia individual, a despeito de sua importncia e
hipervalorizao ocidental

anglo-saxnica, precisa ser relativizado, devendo ser considerado
a partir da

realidade a que se refere; o que significa dizer que a noo de
autonomia, tantoquanto outras consideraes morais, no deve ser
pensada isoladamente, em

detrimento da cultura e dos valores comunitrios aos quais est
relacionada. O

principialismo, entretanto, indiferente a esta necessidade de
contextualizao da

autonomia, maximiza tal principio, alimentando um individualismo
exacerbado e,

colocando em risco as noes de coletividade e de
responsabilidade, sem as quais a

pretensa autonomia no se tornar realidade(2).
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Em consonncia com Anjos (16), vale destacar Freire (5), segundo
o qual a

autonomia no se estabelece de forma anterior deciso: ela vai se
constituindo no

prprio exerccio da tomada de deciso, com a responsabilizao
permanente, j

que parte de um processo constante. imprescindvel, portanto,
pensar a

autonomia, incorporando-a a outros critrios e referenciais
morais tambm

importantes, dentre outros, vulnerabilidade, responsabilidade,
libertao, alteridade e

a proteo dos mais vulnerveis. A autonomia, vista dessa forma,
transcende a

abordagem meramente terica, posta pela racionalidade moderna, e
vincula-se

necessariamente aos problemas vivenciados pelas pessoas e suas
lutas na busca

de solues para os mesmos, seja numa dimenso individual, seja
numa

perspectiva de coletividade(2).

1.1.1.3 Respeito pela Vulnerabilidade Humana e pela Integridade
Individual

(artigo 8):

A autonomia tratada no item anterior mantm relao estreita com
outra

questo tambm importante para a biotica: a vulnerabilidade
humana, visto que terou no autonomia se vincula diretamente com as
condies existenciais ou sociais

que perpassam as vidas humanas no planeta. A problemtica da
vulnerabilidade

est contemplada no artigo 8 da DUBDH: Respeito pela
Vulnerabilidade Humana e

pela Integridade Individual, segundo o qual A vulnerabilidade
humana deve ser

levada em considerao na aplicao e no avano do conhecimento
cientfico, das

prticas mdicas e de tecnologias associadas... (8) (p.9), alm
disso, este artigo

destaca que ...indivduos e grupos de vulnerabilidade especfica
devem serprotegidos e a integridade individual de cada um deve ser
respeitada(8)(p.9).

Em um sentido amplo, o artigo 8 expe a vulnerabilidade
existencial de toda

pessoa; vulnerabilidade esta inerente a sua prpria condio de
mortalidade e

finitude. Todos os humanos vivem expostos possibilidade concreta
da morte e do

encerramento arbitrrio ou no da vida; no somente da morte
individual, mas, aps

a inveno da bomba atmica, tambm da morte coletiva, o que
significa que cada

humano tambm precisa lidar com as vulnerabilidades decorrentes
das relaes
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estabelecidas no decorrer da sua existncia, resultantes das
diversas implicaes

sociais que est submetido.

Vulnervel vem do Latim Vulnerabilis, o que pode ser ferido ou
atacado, de

Vulnerare, ferir, de Vulnus, ferida, leso, possivelmente de
Vellere, rasgar,

romper, e significa basicamente aquele que pode ser vulnerado,
ofendido, ferido(17)

O fato que as vulnerabilidades humanas dependem do contexto e
das

determinaes sociais que as constituem. Por conta disso, em ltima
instncia, o

respeito vulnerabilidade est pautado no respeito pessoa, nos
seus direitos e na

dignidade que o coloca na posio de ser humano, o que demonstra a
estreita

relao do artigo 8 com outro princpio tratado anteriormente:
Dignidade Humana eDireitos Humanos (artigo 3). A rigor, respeito
vulnerabilidade humana significa

respeitar os seres humanos, sem distino de qualquer ordem, nas
suas

especificidades, sejam elas individuais ou postas pela sociedade
em que os mesmos

esto inseridos.

Como j dito, a autonomia dos seres humanos perpassada pelas

vulnerabilidades individuais e sociais a que as pessoas esto
expostas. Homens e

mulheres so dotados de autonomia, devido a sua racionalidade,
mas com todas aspossibilidades e perigos que isso implica. So as
relaes que os seres humanos

estabelecem em maior ou menor grau, em uma realidade micro, que
vo

determinando suas relaes numa dimenso macro mais abrangente e
nessa

determinao que os mesmos encontram ou no a sua dignidade
(18).Infelizmente,

devido a uma tica de mercado que maximiza a autonomia
individualista, a maioria

das pessoas tem pouca ou nenhuma conscincia de sua prpria
vulnerabilidade

humana, como se treinadas a pensar que so privilegiadas, ou
mesmoautossuficientes e invulnerveis(19); um equvoco que acaba por
diminuir

sobremaneira as suas possibilidades de pensar estratgias de
enfrentamento das

suas fragilidades.

Segundo Anjos(16), o entusiasmo com o poder tem provocado em
sociedades

inteiras o medo de assumir suas vulnerabilidades, fazendo-as
ocult-las a qualquer

custo. Assim, teme-se as imperfeies estticas; lida-se muito mal
com as limitaes

funcionais e a falta de estrutura para enfrentar a morte visvel.
Vive-se em um
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mundo ficcional: afirma-se a liberdade de escolha e cria-se uma
iluso em torno de

uma autonomia maximizada, cuja existncia independe do Outro. Em
funo disso,

oculta-se inclusive as causas dos problemas sociais, usando como
estratgia a

culpabilizao das vtimas por suas feridas; grupos sociais e naes
em todo mundo

acabam por responder sozinhos pelas condies de misria,
desigualdade e

pobreza em que se encontram. O que a nsia pelo poder torna
imperceptvel que a

negao das vulnerabilidades sociais apenas dificulta o
conhecimento aprofundado

das reais causas das feridas sociais, bem como impossibilita que
se pense com

radicalidade a construo de alternativas ou caminhos capazes de
fortalecer a

autonomia desejada e, consequentemente, favorecer a superao dos
riscos

existentes.

Nessa perspectiva, a vulnerabilidade precisa ser considerada em
parceria

com a autonomia, ou seja, ambos os conceitos carecem de uma razo
crtica que os

relacione, dando-lhes a devida consistncia. Um pressuposto
fundamental para que

isto acontea, alm do exerccio da crtica, que sociedades se dem
conta da

necessidade de superao do individualismo (e no da
individualidade), constatando

que no existe tica possvel sem respeito ao Outro, sem
intersubjetividade, semdilogo e sem responsabilidade social
(16).

De qualquer modo, apesar das controvrsias envolvendo as noes
de

autonomia e vulnerabilidade, tornou-se consensual, pelo menos, a
percepo de que

a vulnerabilidade no idntica entre todos os humanos,
evidenciando-se

diferenas significativas entre as fragilidades acrescentadas a
certos indivduos,

grupos ou naes, por conta das suscetibilidades inerentes as
situaes, histricas

ou espordicas, em se encontram. Compete ao Estado, na sua condio
depromotor das garantias dos direitos humanos fundamentais e das
liberdades

essenciais, viabilizar aes que tenham como pressuposto o
reconhecimento da

dignidade de todas as pessoas, construindo assim a base
necessria para a devida

proteo dos vulnerveis(20).

Mais especificamente, para Kottow (18), frente aos vulnerados,
fundamental

que a sociedade oferea servios teraputicos e de proteo para
amenizar ou at

remover os danos provocados; trata-se de uma responsabilidade da
qual a
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sociedade no deve jamais se furtar, pois dela depende o respeito
aos direitos mais

fundamentais que, uma vez garantidos, podem significar a efetiva
incluso social e

poltica dos sujeitos. Trata-se de contribuir para a construo de
uma sociedade

igualitria e justa, que atenda as necessidades de todos, sem
discriminao ou

estigmatizao provenientes das diversas condies de
vulnerabilidade. Enfim,

dadas as enormes e crescentes desigualdades sociais, preciso
desenvolver com

urgncia um clima tico favorvel proteo e amparo dos vulnerados
ou

desempoderados, que decorra no devido respeito aos seus direitos
como cidados.

Nesse sentido, a vulnerabilidade, embora seja um referencial
extremamente

importante para a biotica, deve ser tratada na sua conexo com
outros princpios

tambm caros para a tica aplicada, dentre eles, autonomia e
justia, Algumas

perguntas persistem: Afinal, quem ou est vulnervel? Qual a causa
da

vulnerabilidade? Como se processa e como se comporta a
vulnerabilidade? Como

ela se manifesta? Como ela atinge homens e mulheres? Como
podemos enfrent-

la? Quais seus efeitos nas pessoas ou nos grupos (21)?

Tais questes sero apenas parcialmente respondidas, caso se
cometa o erro

de tentar respond-las fora do contexto social que as constitui.
Para se evitar talequvoco, faz-se necessrio expandir a reflexo
sobre a vulnerabilidade, incluindo

questes sociais, econmicas, culturais, polticas, educacionais,
tnicas e de sade,

na tentativa de suplantar as diversas formas de excluso e
supresso de acesso de

grupos populacionais aos benefcios que possam ser oferecidos no
cenrio de

desenvolvimento mundial (22).

Quando se discute o direito a integridade individual, vale pena
resgatar a

idia de corpo prprio. Para Porto

(23)

, o direito ao corpo prprio e o respeito integridade pessoal a
condio existencial inalienvel de todos os seres humanos;

isso porque, do corpo depende a existncia e presena no mundo; o
que significa

que a negao de um direito elementar de decidir sobre algo to
inerente e bsico

como o prprio corpo, veculo da existncia concreta no mundo tende
a

estabelecer um desequilbrio entre a existncia do prazer e da
dor; do sofrimento e

da felicidade.
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Na tica de mercado, o prazer facultado apenas queles que
podem

refugiar-se na lgica do consumo, enquanto que aos demais resta
submergir a dor e

conformar-se com os males provocados pela misria coletiva. Para
que o direito ao

prprio corpo possa ser, de fato, condio existencial inalienvel
de todos os povos

e, especialmente, dos desempoderados da Amrica latina, preciso
alterar o quadro

de excluso, de vulnerabilidades e de desrespeito a todo e
qualquer ser humano, no

sentido de garantir, de forma irrestrita, a sua integridade
fsica; considerando as

suas prprias perspectivas como ponto de partida (23).

Trata-se de insistir na busca de recursos que permitam aos povos
dos

pases pobres, oportunidades para superao de suas vidas
colonizadas (24). Nesse

sentido, evidencia-se que as bioticas latino-americanas e
especialmente a Biotica

de Interveno - devido ao seu comprometimento com a busca de
justia social e

com combate as desigualdades sociais(24)- tem um papel
fundamental, podendo se

configurar como alternativas capazes de retornar a discusso tica
s suas origens

ou ao contexto social ao qual est vinculada, apontando formas de
interveno que

possam garantir respostas eletivas s necessidades especficas de
indivduos e

grupos(23)

.1.1.1.4 Igualdade, Justia e Equidade (artigo 10):

O artigo 10 da DUBDHIgualdade, Justia e Equidade, segundo o
qual, "a

igualdade fundamental entre todos os seres humanos em termos de
dignidade e de

direitos deve ser respeitada de modo que todos sejam tratados de
forma justa e

eqitativa" (8) (p. 9), um dos que mais evidenciam a ampliao
conceitual e

metodolgica vivenciada pela biotica nos ltimos 35 anos, na
medida em que,atravs dele, pode-se discutir praticamente todas as
questes sociais e polticas

relacionadas com o cotidiano das pessoas, povos e naes, tais
como excluso

social, vulnerabilidade, pobreza, guerra, paz, racismo e todas
as formas de

discriminao (2,3), e, mais especificamente, a discriminao de
classe, fator

determinante para o processo de sade e doena de populaes mais
pobres(25).

Melhor dizendo, a partir da reflexo sobre os conceitos do artigo
10 da

Declarao - justia, igualdade e equidade - e suas relaes com a
biotica, pode-se
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pensar os problemas sociais que afetam os cotidianos das pessoas
pertencentes s

classes populares, prejudicando suas capacidades e
potencialidades, na medida em

que reduzem suas condies de bem-estar e qualidade de vida.
Segundo Nussbaum

(19), o mundo atual est repleto de desigualdades moralmente
alarmantes que

tendem a se agravar, por falta de intervenes estatais, de modo
que a distancia

entre as naes ricas e pobres est aumentando a cada dia e a sorte
de nascer em

um pas e no em outro, acaba por determinar as chances de vida
das crianas que

nascem.

Em mbito local, a situao no muito diferente: as chances de vida
de uma

criana rica nascida no sul do Brasil, no so as mesmas de uma
criana pobre

nascida no nordeste brasileiro(26). A desigualdade se reproduz e
afeta sobremaneira

as perspectivas de vida das pessoas mais pobres, atravs do
constante desrespeito

a direitos essenciais como educao, trabalho, moradia, alimentao
adequada,

salubridade, transporte, etc, A biotica, portanto, no pode ficar
indiferente ao fato

de que a sociedade brasileira se encontra doente, prejudicando a
qualidade de vida

da populao (27). Cabe, portanto, alguns questionamentos: quais
as reais

possibilidades de assegurar o tratamento igualitrio de indivduos
com inseressociais to dspares, como no caso do Brasil? Como
contemplar os excludos, cada

vez mais desconsiderados nos seus direitos mais bsicos? (25).
possvel garantir a

equidade, quando as desigualdades se transformam em iniquidades,
ou seja,

desigualdades evitveis e injustas(28)?

No contexto brasileiro, o marco da garantia da igualdade, justia
e equidade

em sade, a Constituio Federal de 1988, que no seu artigo 196
estabelece que

a sade um "direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante polticassociais e econmicas que visem reduo do risco de
doena e ao acesso

universal e igualitrio s aes e servios para sua promoo, proteo
e

recuperao" (29). Por outro lado, no seu artigo. 205 a Constituio
estabelece que

"A educao, direito de todos e dever do Estado e da famlia, ser
promovida e

incentivada, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, o
exerccio da cidadania

e a qualificao para o trabalho" (29).
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Os princpios expressos acima, especialmente o de igualdade de
acesso

sade e a educao pressupe de forma inequvoca a idia de justia
que

contemple a todos os cidados. Nota-se uma preocupao
constitucional em

garantir a todos o direito a uma sade plena - aqui compreendida
de maneira

ampliada, como qualidade de vida - ou seja, para alm do
atendimento mdico

hospitalar; bem como a inteno de garantir a todos o direito a
uma educao de

qualidade, problematizadora, que oportunize s pessoas o pleno
desenvolvimento

das suas potencialidades e capacidades, como seres humanos
sempre em busca de

ser mais(5). O problema que, contrariamente ao que est prescrito
na Constituio,

vivemos um contexto de reduo do papel do Estado agravado pela
recente crise

financeira mundial (30). Tal perspectiva coloca em pauta a
necessidade urgente de

pensar alternativas frente aos problemas sociais negligenciados
pelo Estado, em

funo da realidade imposta pelo mercado.

A partir da DUBDH torna-se possvel pensar com radicalidade as
questes j

apontadas, na tentativa de demonstrar como as noes de igualdade,
equidade e

justia se aplicam ou poderiam, para alm dos interesses econmicos
do mercado,

ser aplicadas em setores como sade e educao, o que exige dos
cidados, quepensem com mais profundidade a sociedade que existe
concretamente e aquela,

ainda por ser construda, inclusive para as geraes futuras (2).
Em outras palavras,

trata-se de se perguntar sobre o que justo e injusto, e,
principalmente o que pode

conduzir ou no a construo de uma sociedade livre, igualitria e
efetivamente

justa. Afinal, o que exatamente deve-se buscar? Justia como
igualdade ou justia

como equidade?(31)

O princpio da justia faz parte da teoria principialista

(32)

, mas sempre foitratado de forma muito tmida por esta abordagem
biotica, de modo que faz-se

necessrio retomar, a partir da DUBDH, o debate sobre as condies
necessrias

para que se estabelea a justia em sociedade. Enfim, quais as
causas das

desigualdades? E principalmente, quais as possibilidades
efetivas de justia social

num mundo cada vez mais desigual e injusto? Tais perguntas
explicitam o

reconhecimento da desigualdade e da injustia que vulnerabiliza
as populaes

pobres; expressar a desigualdade acaba por ser um passo
importante, num mundo
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capitalista que, no geral, opta por camuflar as causas dos
problemas sociais (16),

individualizando-os e jogando-os para debaixo do tapete.

O fato que, somente encarando de frente problemas to graves
como

marginalizao, racismo, analfabetismo, pobreza, fome etc., as
populaes tero

mais condies de pensar criticamente sobre eles, vendo-os, e a
partir de seus

prprios contextos, refletindo alternativas e solues a curto,
mdio e longo prazos.

Ao mesmo tempo, parece consenso que sem polticas pblicas
voltadas para a

garantia dos direitos fundamentais, particularmente, o direito
de todos a sade e a

educao, as chances das classes mais carentes de reverterem as
situaes

desfavorveis em que se encontram sero mnimas. Vale destacar a
relao

indissocivel do artigo 10da Declarao com o artigo 14:
Responsabilidade Social e

Sade, no que tange a busca efetiva da igualdade de direitos,
atravs do destaque

para a necessidade de igualdade de acesso das pessoas a bens e
servios de

qualidade, sem distino de classe, raa, orientao sexual etc.
sendo esta uma

questo a ser tratada com urgncia pelos Estados, no sentido de
cumprir garantias

constitucionais e eliminar problemas sociais, como pobreza e
analfabetismo, que

afetam as pessoas nas suas dignidades.Sen (33) tem demonstrado
em sua obra um grande desconforto frente s

desigualdades e iniquidades sociais. Em um dos captulos do livro
Desigualdade

reexaminada, lana uma pergunta bastante provocativa: Igualdade
de qu? A

tentativa de chamar ateno para o fato de que a igualdade pode
representar pura

e simplesmente uma abstrao totalmente desvinculada da
pluralidade de

comportamentos e necessidades humanas em todo o mundo. Garrafa,
Oselka e

Diniz

(34)

partilham dessa mesma preocupao. Segundo os autores, a
igualdade,vista de maneira horizontalizada, tende a mascarar as
diferenas e as

desigualdades concretas que afetam a vida da maior parte das
populaes do

mundo; como consequncia, favorece a manuteno do status quo,
perpetuando

valores que negam a possibilidade de transformao efetiva da
realidade social.

O primeiro passo em busca de superao da injustia e da
desigualdade ,

portanto, reconhecer as diferenas de interesses, o que acaba por
determinar

condies histricas diferenciadas entre as pessoas, grupos ou
populaes. A partir
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da, tornar-se- vivel a luta para garantir o direito a uma vida
digna para todos, sem

distino, o que pode significar, dentre outras coisas, o acesso
sade e demais

bens indispensveis sobrevivncia e qualidade de vida de todas as
pessoas no

mundo. Nessa perspectiva, a igualdade no ser dada de presente;
ao contrrio,

ser consequncia da equidade; ou seja, a equidade seria o seu
ponto de partida

para a igualdade. Em outros termos, somente a partir do
reconhecimento das

diferenas e das necessidades concretas dos sujeitos sociais, em
seus contextos

especficos, que se pode chegar igualdade (34-35).

A igualdade, portanto, deixa de ser apenas um ponto de partida
ideolgico,

que acaba por camuflar as diferenas, as vulnerabilidades sociais
de pessoas,

grupos ou populaes, passando a ser considerada o ponto de
chegada da justia

social; referencia para os direitos humanos, configurando-se
como um instrumento

importante para o aprimoramento da cidadania (35).
Concretamente, a equidade

passa a ser considerada a base tica fundamental no trato de
questes prticas,

como por exemplo, o processo decisrio de alocao, distribuio e
controle de

recursos (26), seja no campo da sade, como na educao e de outros
servios

pblicos essenciais.Nessa perspectiva, a igualdade pensada em
termos complexos, o que

significa, para Sen (33), considerar as diferenas, sem perder de
vista a possibilidade

de bem - estar social, que envolve garantir, a cada individuo, a
oportunidade de

desenvolver suas capacidades e funcionalidades valiosas, sem
qualquer tipo de

constrangimento ou discriminao. Tais capacidades se referem a
liberdade efetiva

que uma pessoa deve ter para fazer suas escolhas, a partir da
realizao de grupos

de funcionamentos distintos que as nortearo. Em suma, nessas
capacidadesresidem a liberdade para escolher, dentre os diversos
caminhos possveis, aquele

que mais atender as suas prprias necessidades, vontades e
desejos.

Vale ressaltar que os funcionamentos valiosos as quais Sen
(33)se refere so

aqueles que permitem s pessoas viverem com dignidade, o que
significa estarem

adequadamente nutridos e vestidos, livres de doenas curveis ou
tratveis,

podendo transitar em pblico sem sentir vergonha de si prprio;
enfim, em condies

de desenvolver um senso de auto-respeito, que lhes possibilitem
participar de forma
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ativa da vida da prpria comunidade. Nas palavras do autor: Com
oportunidades

sociais adequadas, os indivduos podem efetivamente moldar seu
prprio destino e

ajudar uns aos outros(36)(p. 26).

Nesse sentido, a equidade seria um dos caminhos para garantir as
pessoas,

especialmente aos vulnerveis sociais, as condies adequadas para
que se

desenvolvam plenamente, com condies de superarem suas
fragilidades e

vulnerabilidades, de acordo com seus prprios projetos de vida.
Garantir sade e

educao de qualidade pode ser um bom comeo, pois quanto mais
inclusivo for o

alcance desses servios, maior ser a probabilidade de que mesmo
os

potencialmente pobres tenham uma chance maior de superar a
penria (36)(p. 124)

em que se encontram.

1.1.1.5 No - Discriminao e No - Estigmatizao (art. 11) e
Respeito pela

Diversidade Cultural e Pluralismo (art. 12):

O artigo 11 No - Discriminao e No - Estigmatizao -da DUBDH,
ao

declarar que "Nenhum indivduo ou grupo deve ser discriminado ou
estigmatizado

por qualquer razo, o que constitui violao dignidade humana, aos
direitoshumanos e liberdades fundamentais" (8) (p.9) e o artigo 12
- Respeito pela

Diversidade Cultural e Pluralismo, segundo o qual A importncia
da diversidade

cultural e do pluralismo deve receber a devida considerao
(...)(8) (p.10) tm uma

importncia mpar para a construo de uma biotica pluralista e
politizada, na

medida em que reforam valores imprescindveis para o exerccio da
cidadania e a

consolidao do Estado Democrtico.

O carter de complementaridade e interdependncia dos princpios
daDUBDH to evidente no que se refere aos artigos 11 e 12, que os
mesmos sero

tratados conjuntamente. A partir de tais artigos explicita-se,
por um lado, o

reconhecimento de que a falta de respeito ao Outro; a no aceitao
da diferena e

da diversidade de culturas, comportamentos e idias uma das
principais causas de

discriminaes e violncias em todo mundo, e, por outro lado, que,
prticas

discriminatrias, racistas ou preconceituosas devem ser
radicalmente combatidas,

visto que so violadoras da dignidade humana e negadoras de
direitos humanos
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fundamentais. A dignidade humana e os direitos fundamentais esto
contidos no

somente na descrio dos dois artigos acima descritos, como tambm
no artigo 10

Igualdade, Equidade e Justia- o que sinaliza um dos pressupostos
essenciais da

Declarao: a busca de justia social e o combate a toda e qualquer
desigualdade

ou injustia, expressas em forma de discriminao ou violncia, aqui
consideradas

atentados a dignidade e aos direitos de pessoas, grupos ou
populaes.

O artigo 11 No - Discriminao e No - Estigmatizao - ,
portanto,

indissocivel, no somente do art. 3 - Dignidade Humana e Direitos
Humanos -

como tambm do 10 - Igualdade, justia e equidade - visto que a
construo de um

mundo igualitrio, justo e equnime pressuposto fundamental para o
alcance da

justia, da garantia de no - discriminao e no - estigmatizao
e,

consequentemente, do respeito dignidade humana e aos direitos
fundamentais de

todas as pessoas. Ao mesmo tempo, para que uma sociedade no
seja

discriminatria, fundamental que tenha como possibilidade, o
convvio pacfico

entre os diferentes e a no aceitao, em nenhuma hiptese, de
situaes anti-

dialgicas e arbitrrias, que venham a negar um outro valor humano
tambm

imprescindvel para a construo de Estado democrtico: a
liberdade.Em sntese, a no - discriminao e no - estigmatizao so
requisitos

indispensveis para a construo de uma sociedade substancialmente
democrtica;

pautada na aceitao da diferena, na tolerncia e na convivncia
pacfica e

solidria entre as pessoas, sem qualquer distino, seja de raa,
credo, orientao

sexual, gnero etc. o que, de certo modo, justifica a necessidade
de uma biotica

plural, que contemple a diversidade de interesses, vises e
comportamentos que

perfazem as sociedades em todo mundo; biotica esta, que seja
capaz de contribuirpara a busca de solues dos conflitos, nas mais
diferentes culturas e com base

numa variada gama de valores e sentidos estabelecidos
socialmente (37).

Entretanto, a globalizao e a possibilidade concreta de aproximao
e

contato entre diferentes povos, gera uma contradio: por um lado,
o pensamento

ps-moderno apresenta uma abertura sem igual para com as
diferenas, para a

heterogeneidade social; reconhecendo a pluralidade e a
diversidade humanas como

dados irrefutveis da realidade, que fazem parte do cotidiano das
pessoas e das
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instituies; admitindo o quanto so mltiplas e diversas as formas
de existncia

humana, bem como o quanto essa pluralidade pressupe a liberdade
e o direito, de

todo ser humano, de viver e pensar segundo seus valores, crenas
e opes; por

outro lado, nota-se a tentativa, muitas vezes velada, de
homogeneizar costumes e

comportamentos, em prol da crescente necessidade de controle e
vigilncia, tpicas

do mundo contemporneo (38 ), ao mesmo tempo, ainda perceptvel,
uma tendncia

a dicotomizar posies morais entre conservadoras ou liberais(39
), o que acaba por,

pelo menos, dificultar a anlise consciente e crtica das mudanas,
renovaes e

desafios prprios de um mundo tecnologizado, sem contudo,
esquecer de pensar

os limites a serem estabelecidos na construo de uma conhecimento
plural, que

atenda as exigncias desse novo tempo.

Nas palavras de Sen(36)homens e mulheres vivem na atualidade

...em um mundo de privao, destituio e opresso
extraordinrias.Existem problemas novos convivendo com os antigos a
persistncia dapobreza e de necessidades essenciais no satisfeitas,
fomes coletivas efomes crnicas muito disseminadas, violao de
liberdades polticaselementares (...) ameaas cada vez mais graves ao
nosso meio ambiente e sustentabilidade de nossa vida econmica e
social (p. 9).

A complexidade desse novo tempo demonstra que a possibilidade de
evitar

discriminaes e estigmatizaes depende da disposio do cidado,
grupo,

comunidade ou populao, no geral, para criar um ambiente
minimamente

democrtico, plural, que enxergue a diversidade e pluralidade de
idias como

riquezas e no como problemas a serem eliminados. O respeito pela
diversidade

cultural e pluralismo est intimamente ligado ao fato de que os
humanos so, por um

lado, iguais e singulares; iguais em decorrncia de sua condio
humana (40); dos

direitos legal e eticamente constitudos, e, portanto,
merecedores da igual

considerao e respeito; mas por outro lado, diferentes, com
individualidades,

necessidades e interesses especficos; com vises particulares;
devendo ser

tratados como seres inacabados, em constante processo de
conscientizao e em

busca permanente de humanizao(4).

O grande desafio, nessa perspectiva, o de jamais ignorar o fato,
a despeito

de toda complexidade inerente a existncia humana, de que as
diferenas devem
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ser reconhecidas como direitos e jamais podem servir como
justificativas para as

desigualdades sociais. Para Arpine (41), a diversidade cultural
deve ser encarada

como patrimnio da humanidade, sendo sua defesa um imperativo
tico inseparvel

do respeito dignidade da pessoa humana. Respeitar a pessoa
humana significa

respeitar o que ela produz, a sua histria e os seus registros.
necessrio, para

tanto, o estabelecimento de polticas de proteo aos contedos
culturais; trata-se

de implementar medidas nacionais e regionais dirigidas a este
fim; sem perder de

vista o reconhecimento da interao equitativa das diversas
culturas, com o

propsito de gerar, atravs de dilogo e do respeito mtuo, novos
conhecimentos

culturais a serem democraticamente compartilhados.

Nessa perspectiva, a defesa do pluralismo deve ser entendida
como uma

resposta poltica fundamental ao direito diversidade cultural,
favorecendo a

incluso e a participao, como meios de garantir a coeso social, a
vitalidade da

sociedade civil e a paz; promovendo, deste modo, a diversidade,
a tolerncia, o

dilogo, o exerccio da solidariedade e a conscincia de unidade do
gnero humano

(41). Nesse sentido, na luta contra o preconceito a discriminao
- sejam eles quais

forem - homens e mulheres precisam, no somente reconhecer a
diferena erespeitar pluralidade, em todas as suas formas, como se
comprometer com as

transformaes, resultantes da luta dos vulnerveis sociais, em
busca de dignidade

e de justia social; luta esta que passa necessariamente pela
recusa radical a toda e

qualquer discriminao e estigmatizao(5).

1.1.1.6 Solidariedade e Cooperao (art. 13)

O artigo 13 da DUBDH: solidarieda
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