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"Para alguns, vem o dia em que devem
pronunciar o grande Sim ou o grande NOo.

Aquele que tern o Sim pronto
em sl mesmo revela-se logo; e ao

pronuncid-lo, encontra o caminho da honra,
fortalecidonas suas conviccOes.

Aqueie que recusa nao se arrepende.
Perguntado noVamente, ele ainda diria Ndo.

Esse Nao porem - o Ndo justo - rompe-o para o
resto de sua	 "

Constantine Rtavafy

Defendi recentemente na USP uma tese tratando da polernica discursiva
sobre °abort° no Brasil cOntempordneoz. Constiturcla por urn conJunto de enuncia-
dos emitIdos por diversos grupos de atores em varios lugares da sociedade, essa
polërnica, eu suspeitei, poderia revelar oslimites entre a a0o do Estado e o respeito
dos direitos individuals, assim como o alcance do controle da sociedade sobre a
sexualidade e o corpo dos mulheres, e sobre reproducao, e ainda os pardmetros
culturais que mutilam a democracia porque Ilmitam a cidadania das muiheres.

Eu sentia necessidade de refletir sobre a demanda feita ao Estado por
uma parte considerdvel da sociedade brasileira, de legalizacijo ou de
descriminalizacdo do aborto, e sobre a enorme dificuldade em se dar uma resposta
a ela. 0 que ha no teor e no encaminhamento dessa demanda de mudanca do
marco legal de ft-to insuportdvel para a "outra" parte da sociedade? Sera simples-

1 Traducelo minha da versdo inglesa do original grego cujo titulo é "Che fece... it gran rifiuto", verso do
Inferno de Dante.
2 Cidadania de Corpo Inteiro. Discursos sobre o aborto em nt:Jmero e género, Departamento de
Sociologia, FFLCH, setembro de 1997.



mente porque vai de par corn o alargamento da exigèncla de respeito aos direitos
humanos, ou ainda porque, neste caso, alega-se os recórn-nascidos direitos
reprodutivos que introduzem a diferenoa no seio da universalidade dos direitos
humanos ao postular a autonomia das mulheres no ambito da reproduodo humana?

Ndo ha cl6vida de que a demanda de livre acesso ao aborto constitui uma
zona conflituosa na trama das relacees entre estado e condloao feminlna porque
questiona a prOpria idela de cidadania. Se o estado lida corn seres humanos
genericos, individuos neutros, cidaddos assexuados, todos eles portadores des-
corporificados de direitos, e nao corn "individuos humanos femininos" e "individuos
humanos masculinos", de que maneira chegar ao reconheclmento das mulheres de
came e osso como plenamente cidadas? Ern outras palavras, se o acesso livre ao
aborto for visto como urn direito especificamente originado pelo corpo que tern sexo
fenninino, o corpo reprodutor, ele parece ameacar a ordem juridica e, conseqUen-
temente, a prOpria ordem social. De outra parte, se ele for visto como o direito
individual de coda mulher de decidir do encaminhamento de sua vida, levanta-se
a seguinte indagacao: sera possivel falar ern direito individual quando se trata da
reproducao humana que envolve, direta ou indiretamente, uma mulher e urn
homem, e tambörn a sociedade? Urn passo fora do dominio da universalidade, algo
prOprio, exclusivo, das mulheres? Possibilidade do individuo feminino decidir e optar
sobre a reproducao da sociedade e portanto sobre a sua permanOncia?

Esta dada o No, corn N.
Assim a questao do abort() tern as caracteristicas de campo minado ern

que qualquer sussuro promove urn estrondo, ern que divergönclas filosaficas, biota-
gicas, êticas, politicos, religiosas, e culturais constituem verdadeiros diffórends, no
definicao de Lyotard 3 , os quais, diferentemente dos litigios, sac> conflitos sem solucao
permanente, sao discussaes que nao chegam a urn consenso definitivo porque seus
argumentos nao conseguem ser traduzidos numa linguagem raclonal universal.
Entretanto, os mesmos argumentos revelam explicitamente que democracia e que
modernidade a sociedade pratica e a cultura autoriza.

Embora o meu ponto, aqui, nao seja apenas este, parece-me necessario
resumir o caminho percorrido pelo meu trabalho.

Iniciei a andlise dos enunciados sobre o aborto na arena p6blica por uma
coleoao de matOrias de imprensa publicadas no decorrer dastrès 6Itimas dOcadas4.
Num contexto politico de mudanoa, a ditadura militar vendo-se limitada aos poucos
pela (Joao de novos atores sociais, a qualificaoao da questao do aborto foi
mudanda De "drama social" decorrente da pobreza e da ignorancia das mulheres,
essencialmente uma questao de sa6de p6blica ate 1975, assiste-se, entre 1975 e 1988,
ao hick) da demanda efetiva da legalizacao ou da descriminalizaoao do aborto.
Finalmente, apas a promulgaoao da Constituioao de 1988, e ate 1994, a demanda
passa a focalizar a sa6de reprodutiva ao mesmo tempo ern que vai se desenhando

3 LYOTAI2D, Jean Francois. Le differend. Paris: Les Editions de Minuit, 1983.
Versao preliminar do capitulo publicada: L'Avortement dans la Presse Brêsilienne 1968-1994. In:

MARQUES-PEREIRA, B. & CARRIER, Alain (coord.). La Citoyennete Socide des Femmes au BrêsiL Action
collective, reproduction, informalitê et domesticité. Paris: L'Harmattan/Unesco/Universitigi Libre de
Bruxelles, 1996, p. 63-91.



uma tendëncia a incluir a demanda de acesso livre ao aborto no espectro dos
direitos reprodutivos. Entretanto, sea qualificacdo da questao e a prOpria demanda
evoluiram, a analise mostra que ha urn quadro constante de opinido pOblica, pois as
propostas de descriminalizacdo ou de legalizacao do aborto voluntdrio responde
uma verborragia sobre o que é a vida, quando comeca, quando acaba, se embritio
é feto, se feto é crianca, se é decisao do casal, se é decisdo da mulher, se amor de
mae supera tudo ou nao, ou ate mesmo se é questdo de se fazer urn plebiscito. 0
conjunto dos enunciados sobre o aborto exteriorizam basicamente os parametros
valorativos da nossa sociedade sobre o papel social e politico que ela atribui as
mulheres. Ao ser aventada uma possivel autonomia sexual das mulheres, fala-se de
outra coisa. A questao essencial é desqualificada.

Isto, mesmo quando ha urn alargamento do debate. Por exemplo, a partir
de 94, quando medicos respeitados confessam a pratica de abortos de fetos
portadores de "anomalias graves", apoiados ern sentencas -contra legem- de juizes
que invocam o "estado de necessidade" para autorizar esses abortos "caridosos" e,
mais recentemente, quando membros da Igreja catOlica manifestam-se publica-
mente sobre uma eventual possibilidade de uma mulher fazer uma lavagem uterina
apps urn estupro, ou seja de uma intervencao contragestacional.

A possibilidade de se estabelecer uma duvida sobre a existêncla de uma
gravidez quando pode haver eventualmente apenas urn afros° de menstruacdo ou
entao, talvez, quem sabe, ate mesmo uma incompleta nidacdo do ovo na parede
do Utero, evidencia a brecha fisiolOgica, esse incognito uterino - versa° aggiornata
do obscuro continente freudiano - que sempre autorizou intimamente as mulheres a
abortarem (pela moral da praxis), que, ja anteriormente, permitiu sentencas judici-
arias benevolas, e parece agora ter contaminado argumentacOes progressistas de
algunsreligiosos. Nota-se, portanto, uma tendéncia para urn pragmatismo adaptativo
da nossa cultura a situac6es mais agudas como aquelas dos abortos caridosos a
pedido dos medicos, ou dos abortos em caso de estupro insinuados por representan-
tes da Igreja catOlica.

Em seguida, me voltel para o discurso da Justica sobre o aborto s . A analise
de urn extenso material (processos penais de aborto, acOrdelos de recursos apostos,
levantamento das decis6es dos crimes de aborto julgados no Tribunal do Jabaquara
entre 1970 e 1989) levou a resultados que me surpreenderam. Nä° apenas pela
pequena percentagem de condenacOes, como pelo fato de que em 87% dos casos
nao foi possivel a configuracao delitiva. Outra fonte de surpresa: 53% dos processos
sitio inquêntos policiais arquivados, indicando que mais da metade das suspeitas de
aborto nao consegue ser comprovada!

Ao descrever os mecanismos de julgamento, verifiquei tratar-se de urn
crime de dificil comprovacao, sendo a determinacdo da autoria e da materialidade
do crime os dois pOlos ao redor dos quais gravitam as interpretacOes e tentativas
comprobatOrias que relevam orientacOes doutrinarlas e jurisprudenciais distintas.

s Versdo preliminar do capitulo publicada: 0 Aborto no Judicial :1o: uma lei que justica a vitima. In:
BRUSCHINI, C. & SORJ, B. (orgs.) Novos Olhares: estudos sobre mulheres e relacaes de gOnero no Brasil.
Sao Paulo:Marco Zero/Fundacao Carlos Chagas, 1994, p. 213-251.



OrientacOes essas que refletem, por sua vez, o contexto cultural em que nascem.
Abundam inclicios sobre a exist -et-Iola de uma intencao, seja ela condenatOrla ou
absolutOria, de se julgar o aborto por parte dos atores do judiciairio.

Num antagonismo de outro tip°, se alguns juizes tern um conceito patriar-
cal a respeito da conduta moral das muiheres, outros consideram que a conduta
moral das mulheres pode refletir uma conjuntura existencial de dificuldades. Entre-
tanto, mesmo aquilo que denominei de "Intencdo a bsolutOria", que transforma o dito
crime em ato corn "exclustio de ilicitude" ao invocar um "estado de necessidade",
ndo é inspirada pelo reconhecimento as muiheres de um direlto de decidir sobre o
rumo de suas vidas e sobre o exercicio de sua sexualidade. A Justica como instituicdo
tende a menorizar as mulheres, que devem ser protegidas ou corrigidas.

ApOs verificar que o aborto é hoje urn crime raramente punido quando as
acusadas sdo as gestantes, levemente penalizado no caso das parteiras e outros
agentes, mesmo quando esses mesmos agentes provocam a morte das gestantes,
so posso concluir pela existencia de uma incongruencia entre o enorme investimento
da sociedade na sua proibiodo, basicamente urn policiamento da sexualidade
feminina, e o pouco interesse de fato, por parte dos jurados - representantes dessa
mesma sociedade na sua penalizacao.

ApOs as falas political a respeito de atos intimos, ouvi falas privadas, de
alguns homens e mulheres de classe media, que permItem refletir sobre o signIficado
social tanto do que e o aborto no corpo como qual é esse corpo do aborto.

0 que ouvi nas entrevistas confirma as conclusOes de pesquisas anteriores
feitas tanto no Brasil como em outros poises ocidentais e nä° ocidentais: nä° h6 uma
consciencia universal sobre o aborto. "Nos mesmas circunstanclas, para a mesma
mulher, a consciencia sobre o aborto é multifacetada e contraditOria". Ndo ha um
aborto geral e sim o aborto naquele momento; o que a questionado é o desenvolvi-
mento da gravidez e nä° o aborto ern si. Muitas fobs refletem uma disjungdo entre
crencas e comportamento, o que sugere que a consoler-Ida da malor parte das
mulheres que interrompem uma gravidez "esta enraizada na s nnoralidade da praxis' "7.
A decisdo de abortar a sempre a resultante de negociacOes entre ideologia,
realidade social e desejo, o que Petchevsky denomina moralldade da situactio,
resumivel pela frase: "estou dizendo que o aborto é moralnnente mau, mas que a
situacdo é correta, e eu you faze-lo", reencontrada, sob diversas variances, em
outros estudos tanto com mulheres de classe media, como com mulheres de
camadas populares9.

Nas fobs contempor6neas o corpo aparece como objeto de cuidados
constantes para conseguir o seu apagamento na rotina cotidiana. Afenomenologia
nos ensinou que ser no mundo a ser o prOprio corpo com uma consciencia de

6 PETCHESKY, Rosalynd P.. Abortion and Woman's Choice. Londres: Verso, 1986, p.364-365.
Ibidem, p.367.
I am saying that abortion is morally wrong, but the situation is right, and l am going to do It.(op.cit., p.

366).
9 Ver: LEAL Ondina F. e LEWGOY, Bernardo. Pessoa, Aborto e Contracepodo, in: LEAL Ondina F. (org.),
Corpo e Significado. Ensaios de antropologia social. Porto Alegre: Editora da Unlversidade/UFRGS,
1995, p.57-76.



unidade, de perfeita coesdo lo. Quando se manifesto a consclôncia de uma dualidade
entre a consciência do corpo e o corpo, entre sujeito e objeto, o sujeito ve-se
obrigado a manter urn dialogo entre o ser e o ter corporal, para conseguir a
restruturactio do todo. Essa consciOncia dividida do corpo, oter corpo, manifesta-se
por uma consciéncia de inadequacdo, por exemplo na forma da dor, vindo a
transformar-se, na dor intensa ou na tortura, num verdadeiro dualismo da prOpria
consciOncia contra o corpo.

Pode-se conceber a gravidez como uma dos possfvels rupturas da harmo-
nia que instaura imediatamente um diOlogo entre o ser e o ter corporal, e o aborto,
como o desfecho de uma crise moral na busca da restauracelo da totalidade do ser
e do ter corporal, ou seja, da consclöncia da coestio individual para a mulher que
rejeita a gravidez naquela sua situacdo existencial. Quais sea° as dimensOes desse
didlogo?

Notei "entrelinhas" nas entrevistas: siléncios, hesitacOes, interrupcOes no
mein de uma frase, a presenca do inefOvel. Perguntel-me entdo se ao abordar
alguma experldncia humana em que fosse inscrito urn aborto, a escrita ilterOria nao
sera capaz de revelar esse InefOvel, trazendo uma dimensdo peculiar do intim
do corpo.

0 Nao a uma gravidez ndo é apenas aquela decistio moral solitaria
comparOvel a outras decisOes graves que a exist6ncia demanda a homens e
mulheres. 0 dificil naquela hora para as mulheres, e apenas para mulheres, é resistir
o pressdo dos valores mais prezados, ao disse-que-disse do senso comum. Como
decidir ndo apenas corn a cabeca too cheia, mas corn o corpo tamloêm habitado?

Dizer como a escritora Adrienne Rich, "a crianca que carrego por nove
meses ndo pode ser definida como eu nem como ndo eu", é o mesmo que uma
mulher grOvida dizer que o corpo dela ndo é mais apenas dela. 0 inefavel dessa
condicdo de "habitacdo" é porte fundamental da questa() do aborto, que faz corn
que as mulheres possam dizer esse "Ndor sem medo de se arrepender, sabendo
porêm, concomitantemente, que dele conservardo uma memOria para sempre. A
dupla consciOncia dessa "habitacdo" e da sua necessaria negactlo é uma experl-
&Iola de exultactio e de extrema tristeza ao mesmo tempo. Verdadeira secousse
dessens(uma expressdo de Barthes), ela requer uma expressào diferenciada. Talvez
a linguagem literOria seja urn instrumento capaz de chegar mais perto send° de sua
compreensdo, pelo menos da sua emocejo, porque escrever, nas palavras de
Marguerite Duras, "é o desconhecido que carregamos em nos mesmos: escrever, é
isso que se alcanca. (...) E o desconhecido de nos mesmos, da nossa cabeca, do
nosso corpo. Nifio é nem uma reflexdo, escrever, é uma especie de faculdade que
se tem ao lado da nossa pessoa, paralelamente a ela, de uma outra pessoa que
aparece e avanca, invisfvel... 12 "

m MERLEAU-PONTY, M.. Textos escolhidos/ Maurice Merleou-Ponty-, selectio de textos de Modena de
Souza Chaui. 2.ed. Sdo Paulo: Abril Cultural (Os Pensadores), 1984. Ver tomb:n <1964>, L' Oeil et l'Esprit
Paris: Gallimard (Folio/Essais/13), 1992.
"`The child that I carry for nine months can be defined neither as me nor as not me." Toclas as traducöes
que seguem sitio minhas.
12 C'est l'inconnuqu'on porte en soi: ecrire, c'est co qui estotteint(...)C'est l'inconnu de sot de soffit°,



Nem todas as escritas, decerto, tern esse poder. A justaposicelo de
expressOes literarlas comp aquelas de Margaret Atwood, Clarice Lispector e Jean-
Paul Sartre indicam, nas suas diferencas, caminhos diferentes para a escuta do corpo
e o entendimento de sua simbologia.

Surfacing, da canadense Margaret Atwood, retrata a depressdo de uma
jovem mulher. Ela distancia-se progressivamente dos seus amigos, empreende acOes
autodestrutivas e inicia urn period° que ela mesma denomina loucura. Narrado na
primeira pessoa, num estilo intim° de diario, com comentarios irOnicos sobre o mundo
contempordneo, tornando o leitor cUmplice, o relato tenta persuadir-nos de sua
credibilidade quando ao mesmo tempo nos leva para o mundo da irracionalidade.
Essa loucura é urn simbolo do merguiho a procura do auto-conhecimento, uma
exploration story aos modos de Conrad em Heart of Darkness' 3 . A narradora conta a
viagem que faz ao interior do Canada e de suas florestas onde morou quando
crianca. Sua mde já morreu, seu irrndo esta longe, ela ndo sabe se o pal esti vivo ou
morto. Viaja com o namorado Joe e corn urn casal de amigos, David e Anna.

De alegoria em alegoria, acompanhamos essa viagem ao inconsciente
atravessando os temas mais significativos do ponto de vista psicanalftico: a procura
pelos pais, a relacdo entre homem e mulher, ser e ndo ser, vida e morte, Indo ate o
surto psicOtico. 0 terra da vida e da morte a simbolizado pelas experiências de
aborto e de parto. Superposta a ele, encontra-se tambórn a metdfora da sobrevivOn-
cla em areas desertas e selvagens, simbolo caro a literatura canadense. A luta pela
vida atravós do conhecimento da natureza passa a ser, tambêm, uma alegoria da
luta pela razdo atravês da elaboraceio das emocOesem urn interessante paralelismo
entre ecologia e psicologia.

No final dessa descida as profundezas do inconsciente, deve emergir, to
surface, o verdadeiro ser. No final do livro, a narradora encontra o cadaver do pai no
lago. E justamente naquele momento, quando ela este] mergulhando no lago,
persuadida de que o pal tinha algum projeto arqueolOgico e achara inscrIcOes de
algum povo indigena debaixo das Aguas, que emergenn/surface as antigas memo-
rias de dores ndo assimiladas. Entre outras, o abort° do fruto de uma relacdo corn urn
homem casado, nnernOria insuportOvel cuja leitura surge/surfaceapOs o afloramento
de uma sucessdo rOpida de imagens e fantasias simulando memOrias. Primeiro,
aquela do pai morto, "o vestigio escuro e oval de urn corpo, era algo que eu
conhecia, uma coisa morta, estava morto" 14, ou sera que foi o irrndo, nem, "isto fora
uma ilusdo", ou ainda urn desses fetos de laboratOrio "(...) ele estava num bocal,
recurvado, me olhando comp urn gato em conserva, afogado no ar"15.

Reencontramos, num outro context° de procura de identidade por parte
de uma mulher, essas metdforas de vida que ndo é vida humana. Ate que a memOrla
do abort° seja enfim articulada: "Nunca o vi. Eles colocaram os pedacos numa lata

de son corps. Ce n'est trème pas Line reflexion, 6crire, c'est une sorte de faculté qu'on a a cote de sa
personne, paralldiement a elle me' me, d'une autre personne qui apparalt et qui avance, invisible..."
(Ecrire. Paris: Gallimard, 1993, p. 63)
13 YALOM, 1985, p.72.
14 "( ..) a dark oval trailing limbs (...) it was something I knew about, a dead thing, it was dead'
15 "(...)it was in a bottle curled up, staring out at me like a cat pickled ... it had drowned in air...'.



ejogaram-no la onde eles os jogam fora, na hora em que acordei ele estava viajando
pelos esgotos, de volta ao mar... 16 "

As imagens de agua vdo associando as memOrias e diluindo aquele ser-
que-seria. A partir desse momento, a narradora imerge num estado de proximidade
com a natureza-mde. Ap6s uma relacao sexual com Joe, que ela promove conscl-
ente e determinadamente em plena noite, no meio da floresta, mesclando-se ao
chdo de terra coberto de musgo e de folhas mortas, eta deseja a maternidade como
potencial de reintegracao, "posso sentir a minha crianca perdida que esta emergin-
do dentro de mim, me perdoando, eta surge do lago onde estivera aprisionada por
tanto tempo"''. Embora perdoada, a heroina enfrenta um ritual de passagem.
Depois de queimar a antiga cabana dos pais e enterrar todos os restos e objetos, eta
passa por uma prova de sobrevivència. Nua, comendo cogumelos e rafzes, ate
perder a sua identidade e se confundir coma natureza. Sua volta a sanidade mental
passa por visOes pelas quais eta entende que deve religar-se ao mundo, num sentido
magico-religloso de responsabilidade corn eta mesma e com a sociedade. A
procriacao, o Sim!, tem virtudes de redencao, é tambern sinOnima do nascimento
do prOprio self, independente dos pais e das concepcOes dos pais sobre o mundo.

Atwood, sem dt:ivida, "remitologiza o conceito de salvage:10 dentro de urn
quadro de crencas feministas e ecolOgicas da Nova Era 18 ", mas a sua fina ironia, os
seus comentarios entre virgulas, envolvem o leitor sem jamais catequiza-lo.

A Poixdo segundo G.H. é urn desses "desvios criadores" de Clarice
Lispector, nas palavras de Antonio Candido. Romance singular, ele consiste na
introspeccdo exacerbada de uma mulher, a personagem G.H., uma busca que
chega aos limites do dizivel, é quase urn êxtase. "0 transtorno de sua individuali-
dade, alienada ao contemplar o cadaver de uma barata que, num assombro de
cOlera, esmagou na porta de urn guarda-roupa, e a imporencia da personagem
para narrar o sucedido, eis todo o enredo desse romance, se e que de enredo ainda
se pode falar"16.

E tambem um romance alegOrico. A contemplacdo da barata, duplo da
personagem, cortada pelo mei°, "pela cintura", expelindo sua matória branca, leva
G.H. para urn mergulho na in-existência, ate o "neutro" da maltria, numa nausea
sartreana ao contrario (pois abole a liberdade), que a paralisa. Romance de busca
tambern - "quero encontrar em mim a mulher de todas as mulheres" e de ilurni-
nacdo. 0 confronto com a barata a leva a encontrar o "neutro artesanato da vida",
esse lugar/materia onde noo se sabe se ha, houve ou havera vida. Nesse momento
surgem as metaforas de vida e morte, de aborto, de gravidez, de mae e filha.

G.H. compara os olhos da barata a "dots ovarios neutros e fórtels", "neles
eu reconhecia meus dots anOnimos ovarios neutros. E eu ndo queria, ah, como eu ndo
querial (...) E reconhecia na barata o insosso da vez em que eu estivera gravida".

16 "I never saw it. They scraped it into a bucket and threw it wherever they throw them, it was travelling
through the sewers by the time I woke, back to the sea.'
" "I can feel my lost child surfacing within me, forgiving me, rising from the lake where it had been
prisoned for so long." (todas essas citacoes estdo em ATWOOD, Surfacing, 1979, p. 143-147).
18 YALOM, 1985, p.81.
19 LISPECTOR, 1988, p.XXIV.



Lembra-se de andar pelas ruas ja tendo decidido o aborto, "quando eu caminhava
eu o carregava. (...) Na rua eu tambern nao passava de milhares de cubs de
protozoatrio neutro batendo (...) Gravidez: eu fora lancada no alegre horror da vida
neutra que vive e se move. (...) eu estava cheia do neutro planctum (...) 0 planctum
me dava a minha cor, o rio Tapajas é verde porque seu planctum é verde. Quando
chegara a noite, eu ficara resolvendo sobre o aborto resolvido (.,.) sem pensar, sem
pensar, resolvendo, resolvendo: naquelas noites todas eu aos poucos enegrecla do
meu prOprio planctum assim como a materia da barata amarelecla (...). E tudo isso
seria amor pelo filho? (...) Mae: matei uma vida, e nao ha bracos que me recebam
agora e na hora do nosso deserto, arnern."

A oracdo a Mae, uma Mae arcaica tambern metaforizada pela barata,
consola e reconforta. Pronto, acabou! Apas essa oracdo, sente-se liberada, aliviada
"como depois de uma funda crise de vamito, (...) nem mesmo o susto mais" 20. Ndo
é culpa que nao possa ser perdoada. E soliddo, é deserto. E morte.

AID& essa lembranca do encontro com o neutro (é materia? é vida?
materia viva sem consciencia?)frente a barata esmagada, a narradora, uma mulher
antes frivola, inicia sua procura de identidade Ultima atravês de uma experiencia de
estranhamento. A experiência do aborto se superpde ao esmagamento da barata,
como uma outra experiência do matar contada como pecado e redimida por uma
pseudo-prece. 0 reencontro corn a vida e tambern o encontro de uma nova vida,
aquela de uma nova identidade, de uma nova essencia.

Jean-Paul Sartre ja havia publicado A Nausea, onde revelara o Absurdo
da existencia sem nenhum sentido a nao ser que fosse posta a questdo da liberdade,
quando escreve L'Age de Raison, primeiro volume da trilogia Les Chemins de la
Liberte. Ele escolhe entdo o terra da acdo e da liberdade, pais é esta que da o
sentido a vida quando se manifesta por atos contra o Absurdo, apesar da nausea.
Os quatro principals personagens masculinos encarnam diferentes projetos de vida,
diferentes maneiras de considerar a liberdade. Urn deles, Mathieu, jovem professor
de filosofia, procura a liberdade pura, sem compromisso de qualquer especie.
Namora Marcelle, sem casamento na pauta evidentemente.

A gravidez de Marcelle irrompe como obstâculo no projeto de vida de
Mathieu; "o mal esta feito", diz ele e propde imediatamente o aborto: "a gente o tira,
nao é?", tratando a concepcdo como mal, e o prOprio ser a vir em termos neutros,
indefinidos, algo nao humano: "o", algo al, que atrapalha. Entretanto, personagem
sartreano, Mathieu sente-setambern inteiramente responsavel por aquilo que é e por
aquilo que faz: "eu imaginava dar-Ihe prazer e Ihe fiz um filho. Ndo entendi nada
daquilo que eu fazia." Homem de acdo, Mathieu "faz um filho" a uma mulher. Embora
resultante de algo feito por Mathieu, a questao, para Marcelle que nao age,
imergida na imanencia do seu corpo de mulher, "came culpada", passa a ser
dela, "agora é um assunto (o aborto) de mulher" (6 present c'est une affaire de
femme), "nao posso me dar o luxo de ser mae solteira e nao se coloca que ele case
comigo, nao é?"

A narrativa Coda gira em torno da decisdo de interromper a gravidez de

20Todas essas citacOes, ibidem, p. 59-61.



Marcelle, decisao rapidamente tornado por Mathieu, e lentamente negada por ela.
Para Sartre, a escolha do aborto como dilema da trama é ideal, ja que o corpo passe
a ser o obstaculo principal a liberdade. Ele é o centro de nossa exisfencia, ele
expressa a imersdo no mundo a portanto, a prOpria condicao da eventualidade de
nossa liberdade. 0 corpo de Mathieu e dos seus amigos, corpo masculino que nao
procria, age no mundo. Para Marcelle, "feito para a maternidade, esse corpo
desabrochava a bsu rda mente".

0 anCincio da gravidez ocorre nas primeiras pdginas do romance. A partir
daf, Mathieu enreda-se numa serie de peripecias a procura de dinheiro para que
Marcelle possa abortar mais decentemente 21 . No final, Daniel, amigo de Mathieu,
homossexual, que ilustra a tese gideana da liberdade como ato gratuito, prop -6e a
Marcelle urn casamento "por amizade", que ela aceita. Mathieu fica so, corn o gosto
amargo da falsa liberdade, a liberdade "pura", sem responsabilidade, que é urn
logro, "ninguern pas obstaculo a minha liberdade, ó a minha vida que a sorveu".

Cada vez que elude a gravidez, Sartre esmera-se em descrlcaes de fluidos
turvos, carves que incham, vamitos pegajosos, visceras vivas. 0 feto é urn "olho", urn
"pequeno morango de sangue", "isto", "apenas urn fibroma" como e tambern, em
outros momentos, a crianca-que-seria, "urn par de olhos, como os de Mathieu ou
pretos como aqueles de Marcelle, que nao verism nunca os ceus bacentos do
inverno, nem o mar..."

A escrita nao é introspective. 0 autor/narrador observe os personagens
como cobalas reagindo as suas teses sobre a condicao humana. Mesmo quando
Mathieu ou Marcelle se referem ao aborto como crime, urn homicidio "metaffsico",
como diz outro personagem, as palavras dizem tudo, a linguagem esta circunscrita

situacao do entrave a liberdade representado pelo corpo entregue a gravidez,
"restava apenas uma gorda mulher grdvida corn cheiro de carne" 22 . E uma lingua-
gem achatada, sem reentranclas nem reticéncias. Nao comove, nao envolve. E
como se nao houvesse substancia atras da existencia dos personagens. Mas Sartre
nao se propunha a falar do aborto como experiéncia. Para ele é apenas uma
situacao.

Ao contrario de Sartre, Clarice Lispector corn a sue escrita too substantive
e too economics ao mesmo tempo, traz para o leitor o aborto interior. A tornado de
decisao se faz, irreversivel, mesmo qua ndo ainda se pensa que se estó
decidindo("resolvendo sabre o aborto resolvido"), mesmo sendo arida e emocional
ao mesmo tempo ("sem pensar, sem pensar, resolvendo, resolvendo"). 0 que sera
esse tumulto interior sena° a dificuldade mesmo de entender a "habitacao", algo
desconhecido pessoalmente embora sabido culturaimente ("e tudo isso seria amor
pelo filho?"). Algumas linhas foram suficientes para indicar a intensidade da vivencia
de uma consciência corporal do outro.

A escrita de Sartre nao a simplesmente masculiria, ela a existencialista. Em
oposicao ao questionamento da liberdade de agir no mundo feito por Sartre, chama

Na época em que Sartre escreveu esse romance, durante a Segundo Guerra, o aborto era ilegal na
Franca; o regime do Marechal Pêtain levou 'aborteiras" a guilhotina.
22. 1In 'y avast plus qu'une grosse femme enceinte, qui sentait la chair.



atencdo nos dois casos de escrita feminina, embora muito diferentes no seu estllo, o
questionamento profundo da identidade ligado as mernarlas de morte e vida
metaforizadas nas experlönclas de abort°. Essa indagacdo se faz, para Lispector, ao
redor do processo vital imerso talvez no neutro da materia. Qua ndo é que isso se Lorna
amor pelo filho? Para Atwood, o amor pelo filho esta menos em questa() do que a
celebracdo de urn Filho-Mundo oriundo de, e cuidado por, qualidades femininas.
Apesar dos tons diferentes das autoras, a vida como a morte, nas palavras de seus
alter ego, nä° sdo apenas do dominlo da metafisica. Elas ndo sdo apenas palavras
ou atributos da materia mas experièncias humanas corporals corn o sentido comple-
xo que elas adquirem para os seres humanos portadores do sexo feminino e
codificados pelo gènero ern outras categorlas: mdes-virgens, putas, santas, bruxas.

Atwood e Lispector nos aproximaram do intimo e deixaram perceptivel a
presenca de um hiato que deve ser questionado. E para mim aquele que separa o
intim do pilblico. Urn espaco onde as linguagens de Atwood e de Lispector fossem
too imediatamente inteligiveis e politica ou filosoficamente significativas como a de
Sartre, por exemplo? Falta esse espaco. Sua ausöncia talvez seja manifesta no
disparate entre tantos direitos (das mulheres, humanos, individuals, socials, civis,
politicos, reprodutivos), reconhecidos em principio pelo Estado, e a praxis de vida de
cidadds que de fato ndo conseguem fazer valer seus direitos individuals como
pessoas humanas cujo corpo é dito inviolave1 23, seja o direito a ndo serem espancadas
pelos canjuges, seja o direito a ndo serem assassinadas por ex-maridos ou ex-
namorados, ou ainda o direito a ndo serem estupradas ou contaminadas pelo HIV
nas suas prOprias casas, o direito a intimidade.

E nesse espaco que a cldada nia ndo se completa, que as "Individuas", por
serem mulheres, ndo completam sua individuacdo politica.

No momento em que a enunclacdo dos direitos reprodutivos nos docu-
mentos da ONU reconhecidos pelos Estados-membros é considerado urn avow°
pelo feminismo internacional, eu me pergunto se é mesmo uma vitaria. Sera que ndo
ha nessa enunclacdo uma tendência em subsumir urn direito individual de decidir
dentro de uma outra ordem de questOes mais ampla chamada direitos reprodutivos?
Nesta, embora haja uma preocupacdo corn a igualdade de genera no campo da
reproducdo, o acesso ao aborto torna-se o acesso a urn procedimento como
qualquer outro procedimento medico referente a qualquer outro momento da vida
reprodutiva das mulheres. Isto, a meu ver, ndo permite reinterpretar o significado
social dos corpos das mulheres para que as mulheres possam fruir de uma cldadania
de corpo inteiro.

Eu ndo vejo como a defesa dos direitos reprodutivos, tals como entendidos
hoje, promovam o fortalecimento da autonomia sexual das mulheres, atraves da
garantia da manutencdo de sua individualidade e da liberdade de sua decisdo,
levando assim ao fortalecimento do seu status politico, como vozpiiblica respeltada.
Antes o contrario. Sem esse fortalecimento, diga mos, uma espècle de empowerment
sexual, quais sdo as condicdes das mulheres brasileiras terem seus direitos reprodu-

23 A Declaracdo de Mexico sobre a Igualdade da Mulher e Sua Contribuicao ao Desenvolvimento e
a Paz (1975) enuncia no seu artigo 11: "0 corpo human, seja ele de uma mulher ou de urn homem,
e invioldvel e o respelto por ele é urn elemento fundamental da dignidade human e da liberdade".



tivos reconhecidos na pratica? Entendo evidentemente a importancia do
conceituacdo de direitos reprodutivos para o desenho do cidadania de corpo
inteiro, mas a meu ver e o acesso livre ao aborto para todas as mulheres brasileiras
que pode transformar urn direito individual de principlo ern direito de foto e alargar
o empowerment das mulheres.

Considerando o atual questionamento do Estado de bem estar no Brasil e
a reacdo conservadora ao PL 20 de regulamentacao do aborto legal, pode parecer
inconseqUente a proposta de defender o acesso livre e gratuito ao aborto. Mess o que
me parece inconseq0ente é de fato igualar a demanda de acesso ao aborto a
demanda de outros procedimentos como o acesso a contracepcao, a luz dos
partimetros do nossa cultures politica. Por que ndo imaginar uma adequacao do
modificacao desejada do marco legal ao nosso pragmatismo adaptativo?Ou ainda

tradicional menorizacao das mulheres pela Justica? Sera que ndo ha alguma
possibilidade de transformar urn diffèrendnum consenso possivel embora eminente-
mente instavel? (Repito: imaginar.)

A experrencia jurisprudencial francesa a respeito do aborto me parece
instigante neste momento do nossa polernica pUblica. Vejamos. De 1810 ate 1975,
vigorou na Franca uma lei proibitiva do aborto muito parecida corn a nossa,
prevendo penalidades e multas para quern fizesse ou tivesse consentido ao aborto.
Essa lei continua existindo: o aborto nem foi descriminalizado. Ern 1975, no auge das
demandas feministas, a lei vigente foi suspensa por cinco anos enquanto urn novo
projeto fosse regulamentado. Em nenhum momento falou-se ern revogar aquela lei.
Em 1979, ela foi votada, "renovada", mantendo a infracdo do aborto, reafirmando
a garantia "do respeito de qualquer ser humano desde o comeco da vida. Nao se
pode infrigir esse principio a ndo ser em caso de necessidade e nas condicties
definidas pela presente lei", mas acrescentou urn imenso paragrafo que autoriza a
interrupcdo voluntaries do gravidez "nas condicOes previstas pelo artlgo ... do Cadigo
de sairde püblica, antes do decima semana, por urn medico, num estabelecimento
hospitalar pirblico ou " 24 . 0 primeiro dos artigos do Cadigo de satjcle pUblica
integrados 0 lei enuncia: "A mulher gravida que o seu estado coloca numa situacao
de profunda aflicao (detresse) pode pedir ao seu medico a interrupcao de sues
gravidez (...)".

A exposicao de motivos ern defesa do nova lei frisou que a existancia do
lei proibitiva nao impedia as mulheres de abortarem e que esse desrespeito acarre-
tava uma tripla desordem: de ordem politica, JO que a lei era negada; de ordem
social por causa dos riscos ligados a pratica clandestina; de ordem moral pois a
situacdo de ilegalidade abrigava excessos de todo tipo. NICio foi concedido nenhum
direito especifico, particularmente nenhum direito que exigisse uma prestacao ao
sujeito do direito; "trata-se de uma tolereincia", uma concessao do sociedade que
requereu uma construcaojuridicasuigeneris. A protecdo do ser human° é garantida
desde o comeco do vida (e ndo do concepcdo) o que o define portador de direitos

"Sobre a discussào francesa, ver: Forum Diderot. L'Embryon Humain Est-il Humain?. Paris: PUF, 1996. As
dtagOes que seguem pertencem a essa pequena coletônea. Outras consideracOes podem ser
encontradas em NOVAES, Simone B. e SALEM, Tänia. Recontextualizando o Embrido, Revista Estudos
Feministas, 1995, 3(1): 65-88.



humanos e, a seguir, define-se uma longa excecao a regra proibitiva por causa de
uma necessidade social. Criou-se uma nova figura de r6: ao declarar a intencao de
interromper a sua gravidez, a gestante se declara culpada, porêm sem nenhuma
condicao de ser indiciada conquanto respeite as regras da desobediOncia. A nova
lei criou urn permissivo Cmico que controla a desobedlencla, ou seja, a demanda de
aborto, controle que se efetua de fato a partir do momento em que a gestante se
declara em estado de "profunda aflicao".

Nao estou dizendo que o que serve para as francesas serve para as
brasileiras. 0 fato e que essa construcao juridica por esdr6xula que possa parecer
mostrou-se adequada a uma realidade cultural e politica, possibilitando a todas as
mulheres francesas o acesso ao aborto seguro gratuito, o qual, corn o desenvolvi-
mento da bioquimica, é raramente urn procedimento cirOrgico caro e sim uma
contragestacao, operada pela ingestao de alguns comprimidos sob vigilancia
ambulatorial.

Essa construcdo juridica permitiu o respeito a pluralidade social. 0 princi-
pio do respeito a vida humana fol reafirmado, os direitos humanos tamb6m, o aborto
rid() ficou sendo considerado urn contraceptivo mau, algo que nao é aconselhavel,
al6m de vir acompanhado de urn programa completo de satIcle pUblica. A liberda-
de reprodutiva de todas mulheres francesas esta garantida ha 22 anos, Opoca ern
que nao existiam os direitos reprodutivos e sem que fosse necessario "redefinir" os
direitos humanos.

A experiOncia americana que, dois anos antes da Franca, declarou o
aborto urn direito constitucional, foi radicalmente diferente. 0 Supremo Tribunal
americano chegou a conclusao de que o direito ao aborto durante os trés primeiros
meses de gravidez nao podia ser negado sob qualquer alegacao, invocando a
emenda constitucional que estabelece que a vida, a liberdade e a propriedade nao
podem ser tiradas sem o devido processo legal. Sabemos que muitas liberdades
foram tiradas nos Estados Unidos sem o devido processo legal! Entretanto, naquele
momento, ern 1973, a sociedade americana, nas palavras do juiz da Suprema Corte,
louvou no direito de abortar durante os tits primeiros meses de gravidez: "o direito de
definir seu oratorio conceito de existencia, de significado do universo e do mist6rio da
vida humana"25. 0 direito a expressdo pCiblica do intim°.

0 exame da polOmica discursiva sobre o aborto na sociedade brasileira
contemporônea indica que esta sociedade, que se manifesta atravOs da opiniao
196 blica ou de pareceres de suas instituicaes, tende a escolher solucães pragmaticas
e que situacaes de crise tendem a ser resolvidas sem envolver a responsabilizacao
de individuos politicos plenos. A instituicao daJustica, a mais apropriada para instituir
e respeitar os limitesda cidadania, desfaz literalmente a possibilidade de individuactio
politica tanto das mulheres como de outras minorias politicas. No piano individual, os
depoimentos mostram as ambigUidades dasfalas que enunciam anseios de igualda-
de de direitos como de liberdade na direcdo de suas vidas e, ao mesmo tempo, as
dificuldades em conceber sua plena responsabilizacao social. Sao dificuldades
culturais inerentes a uma sociedade hierarquizada na qual a responsabilidade nao

Citado numa materia de The Economist, do inicio de 1997.



se completa nunca porque ha uma tendência permanente a descaracterizacdo do
cidaddo em "mandado", vitima, menor, outro. Nesse sentido, "fazer valer" um direito
individual, ter acesso a possibllidade de expressdo do intim, é o caminho da
responsabllizacdo e do conseqUente empowerment das mulheres sem o qual ndo
fardo jus a uma cidadania de corpo inteiro cuja pratIca venha, por sua vez, a
transformar a atual ordem de genera
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