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RESUMO: 0 objetivo deste artigo e fazer uma interpreta<;:ao crftica sobre a constitui<;:ao dos
sujeitos femininos no espa<;:ofamiliar a partir de tres filmes: As pontes de Madison, 0 piano e
Eu, tu e eles. Todos produzidos e distribufdos na decada de 80/90, sucesso de publico e de
crftica. Embora de procedencias diferentes e ambientados em forma<;:oes historicas bastante
distintas, os filmes trabalham dimensoes distintas do sujeito feminino no que se refere ao pracesso
de constru<;:ao de suas identidades e/ou papeis sociais. A inten<;:ao e explorar sob a otica das
rela<;:oes de genera a mensagem cinematognifica como fonte de mensagens ideologicas de
conserva<;:ao e/ou resistencia e, portanto, importante elemento para as reflexoes na area da
educa<;:ao.

PALAVRAS·CHAVE: famflia; identidade de genera; rela<;:oes de genero; genero e cinema;
genera e educa<;:ao.

Desde meados do seculo passado a sociedade ocidental vem
passando por amplas e significativas mudangas institucionais. Na esfera da
economia, da polftica, da cultura ou ainda no ambito do individual e da vida
cotidiana observamos intensas e profundas transformagoes. Este artigo tern
intengao de refletir sabre urn aspecto destas transformagoes que, embora
pequeno, nao deixa de ter ressonancia em outras esferas do mundo social. Ou
seja, tern como objetivo refletir sobre as mudangas nos papeis sociais naquilo
que se refere a constituigao das identidades de genera.

Partimos da hip6tesede que as sociedades contemporaneas
contam com uma pnHica socializadora distinta das demais verificadas
historicamente. Consideramos que 0 processo de socializagao na atualidade e
urn espayo plural de multiplas referencias identitarias. Isto e, consideramos
que a particularidade da socializagao nas formagoes atuais deriva nao s6 das
relagoes de interdependencia entre duas instfmcias tradicionais, a famflia e a
escola, mas da relagao de interdependencia entre elas e a mfdia. Estamos
vivendo a formayao de uma nova configuragao no campo da socializagao, com
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a emergencia e a consolida<;:ao de urn nova parceria neste jogo simb6lico
(SETTON, 2001, 2002b).

A mfdia e a institui<;:aode socializa<;:aomais recente e contraversa
do mundo ocidental (THOMPSON, 1995; BOURDIEU, 1997; POSTAMAN,
1999). Aos indivfduos de nossa epoca difunde imagens e mensagens carregadas
de sentido e jufzos de valor, contribuindo sobremaneira na constru<;:aode uma
visao de mundo e de uma percep<;:aode si. Privilegiando a cultura da mfdia
como espa<;:ode transmissao de valores e padroes normativos, cremos que elas
ocupam urn lugar importante no pracesso de constitui<;:aodas identidades sociais
de genera, entre outras (THOMPSON, 1995; KELLNER, 2001).

Consideramos, tambem, que os produtos da industria midiatica
nao sao vefculo de entretenimento pura e inocente. Derivam de uma pradu<;:ao
complexa que incorpora representa<;:oes,expectativas e anglistias de uma dada
sociedade. Expressoes parciais de realidades, as mensagens da cultura da rnfdia
sao por excelencia ambfguas. Ao mesmo tempo que pramovem os interesses
das classes dominantes, detentoras dos grandes conglomerados culturais, suas
mercadorias participam das lutas sociais difundindo posi<;:oesconflitantes
(Kellner, 2001; Thompson, 1995; Bourdieu; 1997). A mfdianao e urn simples
instrumento de poder. Deve ser compreendida, ainda, como uma institui<;:ao
responsavel pela circula<;:aode uma gama variada de informa<;:oesem urn mundo
virtual de entretenimento, sexo, polftica, valores etc, reordenando percep<;:oes
de espa<;:o/tempo, anulando distiw;oes entre fantasia e realidade, praduzindo
simultaneamente novos modos de experiencia e subjetividades (MORIN, 1984;
GIDDENS, 1994).

Cremos que para fazer uma interpreta<;:ao crftica sobre a
constitui<;:ao dos sujeitos femininos na famflia nos filmes selecionados,
precisaremos explicitar alguns princfpios de analise. A nosso ver urn estudo
sobre os produtos da cultura deve ser sobretudo relacional, deve estabe1ecer
nexos entre esferas do social aparentemente isoladas. Assim, buscaremos fazer
a articula<;:aoentre urn contexte social especffico - sociedade ocidental~, partindo
de sua 16gicade funcionamento - capitalista e patriarcal- (CASTELLS, 2000),
as rela<;:oessociais de genera ali vividas e experimentadas (SCOTT, 1990),
bem como explicitar as estrategias ideol6gicas dos filmes que assegurariam ou
nao a manuten<;:aode rela<;:oesde poder entre homens e mulheres (KELLNER,
2001; THOMPSON, 1995; SCOTT, 1994).

Assim, primeiramente, partiremos de uma concep<;:aosobre a
dinamica das rela<;:oessociais e 0 papel da cultura neste pracesso. Em seguida,
apresentaremos nossa perspectiva em rela<;:aoit cultura da mfdia. Por fim,
trabalharemos, teoricamente, as questoes relativas it reflexao educacional sobre
genera e a constru<;:aodos sujeitos femininos nas sociedades apresentadas nos
filmes em questao.

Mais especificamente, iremos recorrer it teoria do social de Pierre
Bourdieu (1989, 1998), notadamente it sua concep<;:aode cultura e espa<;:osocial.

No tocante it cultura da mfdia devemos con tar com as contribui<;:oes
metodol6gicas e te6ricas de Douglas Kellner, encontradas sobretudo em seu
livra A cultura da Mfdia (1995). Para este autor, fazer uma leitura crftica da
cultura da mfdia significa situa-la em sua conjuntura hist6rica e analisar 0
modo como seus c6digos genericos, imagens, discursos, elementos esteticos
formais e sobretudo a posi<;:aodos espectadores incorporam certas visoes
polfticas e ideol6gicas (KELLNER, 2000, p.76).

No campo das rela<;:oesde genera recorremos ao carater cultural
e historicamente construfdo das diferen<;:asentre os sexos, ressaltando - no
uso do conceito de genera - sua importancia na constitui<;:aodas rela<;:oesde
poder estabelecidas social e politicamente, difundidas, em muitos momentos
pela mfdia comotambem por outras institui<;:oessociais (SCOTT, 1990). A
ado<;:aodo genera e urn passo importante para sairmos da desigualdade de
carater sexista, justificada por concep<;oes naturalizadas que diferenciam
homens e.m.ulheres e que atribuem a essas diferen<;:asuma hierarquia onde os
significados femininos sao desvalorizados socialmente (SCOTT, 1994;
NICHOLSON, 1994).

OCAMPO DAS RELA<;OES SOCIAlS

Cremos que para fazer uma analise crftica dos produtos
midiaticos devemos partir de uma concep<;ao precisa do social e da reprodu<;ao/
manuten<;aode sua cultura. Bourdieu, embora s6 tenha trabalhado com a questao
da mfdia no infci03 e final de sua carreira, deixou-nos importantes reflexoes
sobre 0 tema.

o autor parte de uma concep<;ao sistemica do social, isto e,
acredita que a sociedade e urn sistema estruturado por campos hom6logos
(grupos ou classes sociais) que possuem certa autonomia mas com estreitas
rela<;oes entre si. A estrutura social e vista como urn sistema hierarquizado de
poder e privilegio, determinado tanto pe1as rela<;oes materiais como pel as
rela<;oes simb6licas.

Para Bourdieu, a diferente localiza<;ao dos indivlduos, grupos,
classes, etnias ou sexos, deriva da desigual distribui<;ao de recursos e poderes
de cada urn deles. Entende por recursos: capital econ6mico, capital cultural,
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Portanto, a posi\;ao que urn determinado agente ocupa nesta
geografi,a social e definida segundo a posi\;ao que este mesmo agente ocupa
nos diferentes campos ou fontes de poder. Isto e, a posi\;ao social, seu status e
poder san definidos de acordo com 0 volume e a composi\;ao de recursos
adquiridos elou incorporados ao longo de sua trajet6ria.

Neste sentido, para apreender concretamente as intera\;oes
objetivas entre os individuos e preciso observar as rela\;oes entre as posi\;oes
ocupadas por eles segundo uma distribui\;ao de recursos. Assim, a partir das
diferentes posi\;oes ocupadas no espa\;o social, a realidade entre classes, grupos,
etnias ou sexos apresenta-se, objetivamente, como urn sistema simb6lico
organizado segundo a 16gica da diferen\;a. E necessario, contudo, estar atento
para a variabilidade de composi\;ao de recursos ou capitais entre os individuos.
Podemos encontrar uma gama muito variada de posi\;oes sociais, reflexo de
volumes e composi\;oes diferenciadas de capital entre eles, bem como silas
proximidades com as fontes de poder (BOURDIEU, 1989).

Bourdieu (1998) ajuda-nos tamMm ao afirmar que toda relil\;aO
comunic'ativa corresponde a uma a\;ao pedag6gica. A mensagem comunicativa
ou 0 conjunto de regras culturais propostas e difundidas pelas instancias da
socializa\;ao depende da produ\;ao e circula\;ao de val ores e normas de
comportamento que dao origem aos sistemas simb6licos. Considera que a
cultura ou os sistemas simb6licos transmitidos pel a a\;ao comunicativa podem
ser concebidos de tres maneiras. Primeiramente, como estruturas de orienta\;ao
da a\;ao, ou seja, como instrumentos do conhecimento e de constru\;ao do mundo
dos objetos. Categorias do pensamento, no\;oes de bem e de mal, de feminino
ou masculino ajudam a organizar e estruturar as mentes. Cre que a lingua, a
arte ou a religiao, ou mais recentemente as mensagens midiiiticas san sistemas
estruturados que servem a esta fun\;ao.

A segunda maneira compreende a cultura como estruturas
estruturadas, ou seja, como instrumentos de comunicagiio. Esta abordagem
considera 0 mundo como urn universo de trocas simb6licas onde a a\;ao
comunicativa resumir-se-ia a urn ato de intera\;ao passivel de ser decifrado a
partir do conhecimento de urn c6digo comum a todos. a lento processo de
aquisi\;ao de simbolos e referencias culturais agiria de maneira insensive1 e
sutil, e portanto, inconsciente. Para ele, as instancias socializadoras, cada uma
a sua mane ira, imporiam sem coer\;ao ou consciencia urn sistema integrado de
padroes do comportamento e representa\;6es. Desta forma, embora produtos
de determina\;oes sociais, os bens culturais e simb6licos, na qualidade de
categorias do pensamento, submeteriam 0 agir e 0 pensar dos individuos de
forma lenta e velada. as sistemas simb6licos, assim concebidos, estariam
proporcionando, entao, uma COnCep\;aOquase homogenea do mundo, do tempo
e do espa\;o. Teriam todas as condi\;oes de tornar possivel urn consenso. Ditados
populares, musicas, filmes ou a programa\;aO de TV, como expressoes de varias
linguagens culturais, seriam instrumentos de integra\;ao do mundo. Neste

~entido, Bourdieu (1989, 1996, 1997) considera, portanto, que enquanto
lnstrumentos de conhecimento e de comunicagiio 0 corpo de simbolos da
cult~ra, midiiitica ou nao, seria tamMm responsavel pelo consenso acerca do
~entldo do mundo social. A integra\;ao 16gica, para ele, e a condi\;ao da
mtegra\;aO moral e da reprodu\;ao social das ideias.

". Nao obstante, indo alem dessas duas formas de conceber os
sIstemas simb6licos, Bourdieu salienta que os sistemas culturais podem ser
concebidos ainda como instrumentos de domina\;ao. POl'exemplo, para ele os
valore~ e as normas culturais, como partes integrantes da cultura, san mais que
puros lnstrumentos de comunicagiio e integragiio. Sao tambem instrumentos
de agiio e poder. Todos os atos comunicativos como os discursos e/ou as
mensagens midiiiticas, nao estariam destinados apenas a ser compreendidos e
decif:ados. Seriam signos a ser incorporados e legitimados. au seja, nao existiria
urn sIstema de sfmbolos cu1turais neutro (BOURDIEU, 1989, 1996, 1997).

_ Para Bourdieu, todas as rela\;6es de comunica\;ao sao, a principio,
rela\;oes de for\;a. Dependem, na forma e no conteudo, do poder material e
simb61.ico acumulado pelos agentes (grupos, classes, etnias e/ou sexos)
envolvidos nest as rela\;6es. Reitera que e exatamente pelo fato dos elementos
culturais serem instrumentos do conhecimento e instrumentos de integragiio e
que pod em cumprir afungiio ideol6gica e politica de imposigiio de uma forma
particular de conhecimento do mundo, isto e, uma forma especifica de vel' 0
mundo.

. . Mais recentemente Douglas Kellner (2001), trabalhando
espeClflcamente com os produtos da cultura midiatica, embora nao citando
Bourdieu parece compartilhar com a concep\;ao de cultura deste autor. au
seja, considera importante aprender a interpretar reflexivamente as mensaaens
veiculadas pela midia pois elas tern 0 poder sutil de penetrar nas nossas m;tes
a partir de categorias do pensamento, imagens e representa\;oes sobre a rea1idade
~ocial. Para .este aut~r, 0 pro~esso crftico de apropria\;ao destas mensagens e
Imagens sena 0 cammho malS acertado para resistir ao poder midiiitico.

Kellner cre que 0 espa\;o de produ\;ao e circula\;ao da cultura da
~idia e urn terreno de disputa no qual segmentos sociais importantes, com
mteresses determinados, veiculam ideologias diferentes lutando em busca de
urn dominio hegemonico.5 Segundo este autor, convivemos com estas lutas
pormeio de imagens, discursos, mitos e espetaculos veiculados pela midia
(BOURDIE.U., 1989, 1997). a espa\;o de produ\;ao midiiitico reproduz, pois,
as luta.s SOC.taISeXlstentes em suas imagens e narrativas. Mais do que isso, 0

autor Identlfica nas mercadorias culturais uma luta de representa\;6es que
reproduz os conflitos sociais existentes e transcodifica os discursos politicos



de uma epoca (KELLNER, 2001, p. 77). Neste sentido, e possfvel visualizar
em imagens,na imprensa e na publicidade, entre outras mfdias, confrontos
relativos a um~ disputa de poder entre classes, etnias, sexos e na<;:oes.6

Salienta, ainda, que a mfdia nao se constitui de um sistema de
doutrina rfgido, mas reitera que seu poder ideologico encontra-se sobretudo
em um processo de sedu<;:aolento e oculto propiciado pelos prazeres oferecidos
no estfmulo ao consumo de sonhos e fantasias. Sua estrategia e interpelar 0

indivfduo convidando-o a identificar-se com os produtos, imagens e
comportamentos veiculados (KELLNER, 2001, p. 322). 0 aut~r, mesmo
reiterando constantemente 0 poder simbolico da mfdia, nao considera 0 publico
consumidor passivo e homogeneo. Cre, ao contrario, que os produtos midiiiticos
san antes de tudo ambivalentes. Ou seja, ao mesmo tempo que criam
instrumentos de domina<;:ao assegurando rela<;:oesde poder, estas mesmas
mensagens fornecem, simultaneamente, elementos para resistencias. Os
produtos da cultura da mfdia tem a capacidade de transcodificar discursos de
uma polftica dominante como ainda revelar anseios e conflitos culturais intemos
a uma sociedade.

Partindo da hipotese de que tanto as mensagens como as
linguagens veiculadas pel a mfdia estlio carregadas de sentido, emitem
significados e jufzos de valor, consideramos que elas servem como import antes
agentes socializadores. E nesta qualidade san para nos importantes objetos de
reflexao. Consideramos ainda importante afirmar que elas podem servir como
material didiitico, fonte de informa<;:ao,indicadores de uma epoca e sociedade,
bem como instrumento ideologico de manipula<;:ao.Estamos convencidas de
que uma leitura sobre qualquer produto da cultura da mfdia, seguida de uma
interpreta<;:ao crftica, previamente estruturada, e seguramente um recursos
didiitico que nos auxilia a fixar conteudos, explicitar uma discussao te6rica,
contextualizar comportamentos e praticas humanas.

Nao obstante, e preciso salientar que para usa-Ios como recurSQ.
didatico e necessario extrair e fragmentar seus elementos constitutivos, para
depois interpreta-Ios de acordo com interesses mais imediatos. A parte que
segue tem, portanto, 0 objetivo de relacionar texto, imagens e personagens
com um determinado contexto, no sentido de fornecer um material de reflexao
sobre 0 processo de constitui<;:ao dos sujeitos femininos na famnia
contemparfmea.

Nao podemos esquecer que esta proposta de interpreta<;:aotendo
como pressuposto a constru<;:aode um material reflexivo, visa a apropria<;:aoe

6 E preciso salientar contudo, segundo este autor, que um ou mais produtos veiculados
isoladamente pouco influenciam um publico. Os efeitos cumulativos destes juntamente com a
publici dade, musicas etc. e a tecnologia que os difunde sao 0 responsavel pela identifica<,;ao
com as imagens propostas.

a interioriza<;:ao de contet1dos capaz de modificar uma percep<;:ao sobre a
realidade social. Ou seja, temos a inten<;:aode mobilizar os significados a
respeito das quest6es de genero a fim de evidenciar as estruturas de poder
subjacentes a ele. Acreditamos ser esta sobretudo a tarefa da educa<;:ao.Oferecer
instrumentos, caminhos seguros para a reflexao rumo a um crescimento
intelectual, a uma emancipa<;:ao,enfim um salta dequalidade na nossa condi<;:ao
de civilizados.

o pr6prio tItulo deste artigo aponta sua inten<;:aoprimeira: refletir
sobre a constru<;:aoda identidade de mulheres na familia sob a 6tica das rela<;:oes
de genero a partir de tres produtos midiiiticos. Propomos tambem um outro
desafio: usar 0 meio cinematografico como fonte de reflexao educacional, a
partir doenfoque de tres filmes, As pontes de Madison, de Clint Eastwood,
1985, produ<;:aoamericana, 0 Piano, de Jane Campion, 1993, produ<;:aoneo-
zelandeza, e Eu, fU, eles, de Andrucha Waddington, 2000, brasileiro. Longe de
ultrapassar desafios tao grandiosos apelamos para restri<;:oes. Nao temos
inten<;:aode abordar extensivamente as possibilidades e os limites da constru<;:ao
dos sujeitos femininos na familia em geral, mas, sobretudo, optamos par faze-
10 de modo explorat6rio e restrito, considerando as pistas que as distintas
realidades de cada pelfcula podem nos mostrar.

Dirfamos que, ainda assim, esta e uma dificuldade nesta reflexao:
tratar de realidades tao diversas. 0 que poderfamos supor de comum entre as
hist6rias de mulheres na Nova ZeHindia, colonial, de 1870, em Iowa (EVA) de
1965 e, no sertao de Quixel6, interior do Ceara, no Brasil do seculo XX?
Primeiramente poderfamos responder: nada. Nao ha universalidades possfveis
entre a beleza encharcada do pantano da Nova Zelandia, a beleza umida de
Iowa e a beleza seca do sertao de Quixel6, no Brasil. Tambem nao ha consenso
sobre quest6es elementares quandoprocuramos responder 0 que e genero em
nossa sociedade. No entanto, poderfamos responder que existe alguma coisa
em comum entre eles, relativa ao controle e/ou condicionamento dos papeis e
identidades sociais. Tais realidades expressas em produtos cinematograficos
revelam conflitos internos de uma cultura, revel am uma luta pelo consenso de
valores de ordem simb6lica entre membros de uma mesma cultura.

Talvez seria interessante perguntar. 0 que seria consenso? Para
n6s, consenso seria 0 cariiter s6cio- historico, erninentemente cultural do genera,
sua diferencia<;:aoem rela<;:aoao sexo, ou seja, as caracterfsticas naturalmente
dadas, com enfase na constru<;:aosocial das distin<;:oessexuais e na busca de

7 Primeiramente, ressaltamos que esta analise e parcial pois seleciona itens especfficos. Nao
tem inten<,;aode esgotar todas as potencialidades tematicas das pelfculas. Esta analise tern, pela
consciencia de que a interpreta<,;ao que seguira e produto de urn olhar particular, um olhar
munido de interesses construfdos a priori.



superat;:ao do determinismobiol6gico (NICHOLSON, 1994). Ou seja, utilizar
esse conceito para a analise de qualquer realidade, entre elas as mostradas
nessas pelfculas, e buscar a superat;:ao de explicat;:oes sobre as diferent;:as entre
homens e mulheres fundamentadas, quase exclusivamente, em caracterfsticas
fisicas tidas como naturais e, portanto, imutaveis. E perguntar, ainda, pela
diversidade, pela heterogeneidade de situat;:oes e experiencias marcadas por
diversos significados de femininilidade e de masculinidade (CONNELL, 1995a,
1995b e 1995c; NOLASCO, 1995, PEREIRA, 1995). Essa e uma das primeiras
dimensoes do conceito de genero: seu cariiter cultural, social e historicamente
construfdo, 0 qual remete as diferentes form as de ser mulher e de ser homem,
de lidar com as feminilidades e com as masculinidades expressas,explicitamente
nos filmes em questao.

Outra dimensao importante do conceito de genero - presente
nos filmes tambem - enfatiza sua utilidade na analise nao apenas das relat;:oes
entre homens e mulheres, mas da constituit;:ao das relat;:oesde poder socialmente
constitufdas (SCOTT, 1990 e 1992; NICHOLSON, 1994; ALMEIDA, 1996).

. A 6tica das relac,;oesde genero exige a compreensao de que as
relac,;oes entre os sexos sao construfdas socialmente e, portanto, podem ser
mudadas, assim como a hierarquia entre homens e mulheres no ambito familiar.
A famma nao tern papel neutro nesse processo, dissociado de preconceitos de
genero ou de sexismo. 0 saber que se produz sobre as diferent;:as sexuais e
corporais, bem como sobre 0 Ingar dos homens e das mulheres na divisao
sexual do trabalho, nas relac,;oes familiares e/ou na programac,;ao midiiitica
caracteriza-se pela sua variabilidade e natureza polftica (SCOTT, 1990, s.d.).
o genero constr6i a polftica e a polftica constr6i 0 genera, 0 que significa dizer
que qualquer instituic,;ao- entre elas a famnia, a escola e/ou a mfdia - e permeada
por relat;:oes de poder entre indivfduos, grupos e instancias que podem conter
diferenc,;asde sexo, de genero ou de qualquer outra cariiter como classe, gerac,;ao,
etnia, conluio corporativo, entre varios outros determinantes. Feita essa
considerac,;ao, cabe sim afirmar que as relac,;oesde genera sao instituintes de e
institufdas par relac,;oesde poder (VIANNA, 1997, 1999).

Pesquisas intemacionais afirmam que 0 poder atribufdo aos
homens, no decorrer do processo de socializac,;ao e construc,;aodas relac,;oesde
genero, e vivenciado no contexto profissional, ratificando, muitas vezes,
relac,;oes baseadas na competic,;ao (WILLIAMS, 1995). As instituic,;oes
produtoras de valores como a famflia e/ou a mfdia tambem sao locus que
regulam, canalizam, ratificam e/ou contestam valores sociais e culturais,
sfmbolos e condutas atribufdas a cada sexo diante das dimensoes de sexualidade,
procriac,;aoe convivencia que caracterizam a famflia enquanto instituic,;aosocial
(JELIN, 1995; KELLNER, 2001).8

8 Ao analisar duas marcas de cigarro - Malboro e Virginia Slims - Kellner considera que a
publicidade poe a disposi9ao alguns esteri6tipos de conduta feminina e/ou masculina, fomecendo
modelos de identidade e/ou enaltecendo a ordem social vigente (KELLNER, 2001, p. 317).

Assim, as relac,;oesde poder em nossa sociedade - expressas em
varios produtos da cultura - supoem, muitas vezes, a hierarquizac,;ao e a
polarizac,;aodas diferenc,;asentre meninos, garotos e homens e meninas, garotas
e mulheres com base nas diferenc,;as biol6gicas justificadas pelo sexo.

Com base em opinioes predeterminadas (preconceitos), a familia
e outras instituic,;5es socializadoras - podem criar, confrrmar e/ou recriminar
varios·estere6tipos sobre homens - agressivos, aventureiros, empreendedores
- e mulheres - d6ceis, relacionais, afetivas e "naturalmente" matemais. Os
estere6tipos, frutos dos preconceitos, aparecem como formas rfgidas que
hierarquizam e categorizam as pessoas - suas ac,;5es,praticas e modos de ser,
pensar e estar no mundo (NEMGE, 1996).

Podemos, entao, reforc,;ara desigualdade de genero quando nao
nos posicionamos criticamente e sem maiores ponderac,;5esdiante dessas ideias
precon.c'ebidas, formadas antecipadamente, sem maior ponderat;:ao ou
conhecimento dos fatos. Contribufmos, assim, com a cristalizat;:ao de modelos
de masculinidades e de feminilidades, enquanto categorias supostamente
excludentes, que escondem a possibilidade de produc,;aoe/ou reproduc,;aodos
valores socialmente produzidos mas tambem de contestac,;ao dos valores que
permeiam as relat;:oes entre seres humanos, mediadas pela organizac,;ao social
como um todo e pelas relac,;5es institucionais - publicas ou privadas - como €
o caso da famflia e da produc,;ao, reproduc,;ao, contestac,;ao das possfveis
construc,;5es dos sujeitos femininos no ambito familiar (LYRA e MEDRADO,
2000; SINGLY, 2000).

E com base nessas dimens5es do conceito de genero que
convidamos leitores e leitoras a analisar os filmes sob a 6tica social e
historicamente construfda das diversidades e do poder que caracterizam as
relat;:5es sociais de genera.

HOMENS EMPREENDEDORES X MULHERES SUBMISSAS?

Alguns homens desses filmes sac assim: empreendedores e
provedores de suas famflias. Stewart, marido de Ada em 0 piano, nos e
apresentado como um grande empreendedor, acumulador de terras. Como tal,
quer uma mulher para cuidar dele e da casa e, -assim, providencia com 0 futuro
sogro um casamento "arranjado". 0 mesmo se d:i com 0 senhor Richard Johson,
fazendeiro marido de Francesca, em As pontes de Madison.

Osias, marido oficial de Darlene em Eu, tu, eles tambem promete
a ela a estabilidade advinda de uma casa pr6pria, por ele adquirida, apesar de
deixar sob a responsabilidade dela a tarefa de manter 0 se sustento e 0 de toda
sua prole.

Urn primeiro olhar para as mulheres desses tres filmes tambem
nos leva aos parametros previamente estabelecidos pelos estere6tipos atribufdos
a homens e mulheres e suas relac,;6es no ambito familiar. Sao mulheres



cuidadoras, como Francesca que se preocupa com seus filhos referindo-se a
eles como as criangas que deve prateger e cuidar, mesmo com 16 e 17 anos.

As distintas realidades descritas revelam, cada uma a seu modo
e com variados condicionantes, as desigualdades na relagao entre mulheres
que ocupam lugar inferior na sociedade quando comparadas aos homens e as
atividades masculinas. Seus sentimentos e atitudes tambem sac
hierarquicamente desvalorizados na comparagao entre mulheres consideradas
histericas ou loucas quando reivindicam suas necessidade, como e 0 caso de
Ada, e homens que nao choram, que tem forga, que sac agressivos, que assediam
as mulheres etc.

Contudo, a polarizagao indicada nesse subtftulo e inicialmente
estabelecida e contemplada pelos filmes nos coloca diante de um grave
problema. 0 "par" de significados excIudentes contido nas fungoes e valores
que ocupam lugar central na dicotomia entre mulheres submissas e homens
livres excIui outras possibilidades de ser homem e/ou mulher.

pssa dicotomia - encontrada na realidade social e ficcional -
tambem cristliliza concepgoes do que devem ser as atribuigoes masculinas e
femininas e dificulta a percepgao de outras maneiras de estabelecermos as
relagoes sociais, com base na transformagao das relag6es sociais de genero.
Esses modos diferenciados de ver e sentir 0 mundo estao sublinhados tanto
nos proprios filmes, objetos dessa reflexao quanta em nossa vida real.

Nos tres filmes aqui comentados, podemos observar que essa
dicotornia e a dificuldade de contestagao dela decorrente aparecem nos sfmbolos
culturalmente disponfveis, nas normas, nas instituigoes e na construgao das
subjetividades masculinas e femininas que permeiam as relagoes de genero,
definidas como relagoes sociais fundadas sobre as diferengas percebidas entre
os sexos.

Assim, as relagoes de genera estao presentes nos sfmbolos
culturalmente disponfveis sobre homens e mulheres, masculinidades e
feminilidades, autoridade e afeto. 0 que e ser pai? Trata-se de um mero
coadjuvante ou provedor familiar? As representagoes simbolicas da patemidad~
em Eu, tu, eles nos mostram Osias como 0 provedor principal, porque dona da
casa e das terras, mas em conflito quando registra 0 garoto, filho de outro, em
seu nome. Caberia indagar: 0 que e famflia? Vma instituigao formada por urn
casal heterossexual, com filhos oriundos dessa relagao? A situagao pouco
convencional de Darlene com seus tres maridos ou a acusagao do filho de
Francesca chamando sua mae de prostituta ao descobrir a intensa relagao
amorasa vivida em sigilo por sua mae, ja morta, mostram algumas das muitas
construgoes familiares diante desta questao.

o genero tambem esta presente nos conceitos normativos que
estabelecem, entre outros casos, as regras e doutrinas religiosas, cientfficas,
polfticas, jurfdicas quanta -apresenga feminina na familia, de tal forma que a

propria identidade nao e, por vezes, questionada. Tambem nas instituigoes
sociais, como a familia e 0 casamento, vemos a conformagao da identidade
feminina ao que e socialmente definido como legitimo. Isso nao e feito
naturalmente, muito pelo contriirio, sac muitos os mecanismos de controle
social com vistas a conformidade moral, tarefa exercida com perfeigao pela
vizinha de Francesca ou na cena do bar,· na qual todos excIuem Lucy em As
pontes de Madison, por exemplo. Essa restrigao oferece poucas chances as
mulheres de serem sujeitos de suas historias. Este e 0 caso de Francesca que
acata p6r completo sua fungao de zelar pelos filhos.

As identidades subjetivas tambem sustentam, e em outros
momentos pracuram reverter, 0 modelo dominante de masculinidadel
feminilidade enquanto um modo de dar significado as relagoes de poder
estabelecidas e difundidas na organizagao social da famflia (JELIN, 1997).

Essas dimensoes das relagoes de genera - tratadas nos tres filmes
- nos impoem, por um lado, a reflexao sobre 0 poder, em forma de controle ou
acesso diferenciado aos recursos materiais e simbolicos que permitiriam reverter
situagoes de desigualdade entre os sexos que estruturam a organizagao concreta
e simbolica de toda a vida social. A imagem de Francesca, pres a as regras
sociais de sua epoca e lugar, com urn medo que cala, amortece e paralisa, que
a faz olhar quieta a todos na mesa do almogo, que sabe onde estao as coisas
nas gavetas e cumpre a fungao de sempre deixa-Ias a mao de quem as necessita,
soma-se a imagem severa de Ada, mulher prametida pelo pai a um casamento
de "conveniencia" e, a tristeza de Darlene gravida, abandonada diante do altar
e sumariamente expulsa de casa pelo pai.

Mas, antes que seja tarde, e preciso lembrar ao leitor que a
reflexao sobre 0 poder e sobre 0 contrale do aces so aos recursos materiais e
simb6licos pode contemplar, em todos os produtos da ficgao midiiitica, a
capacidade de reverter as situagoes de desigualdade nas relagoes familiares e
resistir a imposigao dos valores tradicionais, como se fossem os unicos a povoar
as identidades dos sujeitos masculinos e femininos na famnia, como
mostraremos a seguir.

SOBRE A CAPACIDAllE DE RESISTffi: PERDER 0 MEDO, ROMPER BARREIRAS, QUEBRAR TABUS

Esses filmes sao geniais porque associam a delicadeza da
abordagem cinematogriifica a construgao de outras formas de relagoes de
genera, enquanto exemplos individuais de resistencia aos modelos de
masculinidade e feminilidade mais divulgados nas sociedades por eles
abordadas.

Nesse sentido, oferecem diferentes altemativas para as relagoes
amorasas, para a organizagao do casamento e das famflias ao apresentarem
identidades de genero plurais, em alguns momentos forjadas na culpa e no
medo dos julgamentos sociais; em outros, mais afeitas a realidade sem culpas



e a afronta ao controle. Dessa forma, poderiamos considerar que esses filmes
revelam a ambigiiidade dos processos de construgao das identidades sociais.

Podemos identificar nos filmes aos menos duas possibilidades
de construgao do genera nas relagoes amorosas entre homens e mulheres.
Pensamos que a elas corresponderiam outros tantos modelos de familia e
alternativas de construgao dos sujeitos masculinos e femininos que nao serao
explorados nesse artigo.

A primeira possibilidade de construgao das relagoes de genero
nas relagoes amorasas remete ao ideal defusiio impossivel. Esta so se concretiza
na fantasia primitiva de Francesca em As pontes de Madison, um filme sobre
amor e sonhos perdidos ou, nas palavras de Robert Kincaid, de situagoes nas
quais "os velhos sonhos eram bons sonhos", nao foram realizados mas, "foi
bom te-los". Suas palavras parecem adivinhar que ter Francesca a seu lado
seria um sonho impossIvel de ser realizado por ela, que prefere nao arriscar
com seu novo e inesperado amor e poupa os filhos, que so quando adultos
conhecem a propria mae enquanto mulher e reveem suas proprias relagoes
amorosas: e familiares.

E esse tipo de visao sobre a relagao amorosa que a faz afirmar
que a unica chance de manter esse amor e guarda-Io na memoria. E tambem
esse modo de vivenciar e construir sua identidade de genero que a apraxima
da anulagao de sua condigao de sujeito ao sair da Halia para acompanhar
Richard, seu futuro marido, ou ao abandonar a docencia porque "filhos e marido
nao gostavam" ou a associar as mudangas ao medo.

Stewart tambem espera de Ada essa mesma anulagao de si mesma
quando impoe a ela a ausencia de seu piano, algo que para Ada era sua propria
extensao, sua forma de se comunicar. Em seu diario, antes da viagem, ela
confidencia: "eu nao consigo pensar a mim mesma como silenciosa. Isto porque
tenho meil piano. Vou sentir sua faHa na viagem." Stewart nao esta atento a
essa dimensao da identidade de Ada e chega ao extremo quando amputa urn
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dos dedos da pianista, agora duplamente muda.

A segunda possibilidade de construgao das relagoes de genera
remete ao conceito de reciprocidade nas relagoes amorosas e a coragem de
mudar.

Francesca, por exemplo, so encara a possibilidade de mudanga
proxima da morte. E quando essa mesma mulher que abnega quase tudo em
sua vida amorosa e capaz de afirmar para seus filhos: "fagam 0 que tiverem
que fazer para serem felizes". Ao envelhecer "perde 0 medo", como diz ela,
relativiza 0 peso dos modelos cristalizados e resgata a confianga conquistada
naqueles breves quatros dias nos quais resgata parte de sua identidade: "eu
agia como outra e nunc a fui ta~ eu mesma".

Ja Darlene pracria e cuida dos filhos de seu tres maridos. Pratica
como uma sertaneja sabe ser, busca a felicidade em meio a grande carencia
material, procurando cuidar tambem de sua sexualidade diante da dura vida
no sertao, do cuidado da casa, dos maridos e dos filhos, alem do trabalho
como "boia-fria". Para ela, uma unica certeza: nao ha nada de errado ou pouco
digno no fato de constituir uma familia com tres maridos.

A relagao de Ada e Baines se destaca entre as demais e e
construfda na percepgao do piano como elemento da identidade feminina
daquela personagem. Trata-se de uma relagao tensa, que passa pela dimensao
de usa do corpo como elemento de troca e barganha, mas tambem pel a recusa
de reduzi-Io a um objeto de compra: "esse negocio faz de voce uma puta e de
mim um miseravel", diz Baines. Nesse processo se formam enquanto casal na
plenitude mUtua de sujeitos, diferentes mas recfprocos, e em relagao, seja de
etnia, geragao ou genera.

A analise desenvolvida por Frangois de Singly (1996) sobre 0

processo de socializagao conjugal mostra essa mesma possibilidade de
transformagao das relagoes familiares no ambito das relagoes de genera. 0
autar (1996, p. 47) revela na relagao do casal um forte componente, socialmente
identificado como feminino: a "centralidade sobre os seres". 0 interessante e
que esse componente tem tragos que em nossa sociedade saG identificados
como femininos, mas ele se expressa nas relagoes estabelecidas pelas mulheres
e tambem pelos homens, tidos como diferentes, porem sem ter suas diferengas
naturalizadas, hierarquizadas e transformadas em desigualdades.

Assim, mesmo que ainda exista uma certa tendencia a ressaltar
a permanencia de muitas das limitagoes que impedem a constru9ao de novos
sujeitos femininos no ambito da famflia, consideramos que seria simplista nos
manter cegos frente as possibilidades de transformagao dessas rela90es, como
nos mostram os filmes aqui comentados

CONSIDERA<;OES FINAlS

o objetivo deste artigo foi empreender uma analise crftica que
oferecesse a reflexao educacional subsfdios sobre a constituigao dos sujeitos
femininos na famflia. Tfnhamos como ponto de partida 0 conjunto de
representagoes, imagens, personagens e narrativas de tres pradutos midiaticos
propostos pelos filmes, As Pontes de Madison, 0 Piano e Eu, tu e eles,
escolhidos em fungao de suas tematicas. Ou seja, expressavam na forma
cinematognifica uma gama significativa de elementos que ajudam a explorar a
natureza ambfgua da cultura da mfdia naquilo que se refere as relagoes de
genera.

A praposta foi levada adiante pois consideramos que a exposigao
de filmes, ou qualquer outra praduto midiatico, seguida de uma reflexao
estruturada por hipoteses e objetivos e seguramente um recurso didatico e



metodol6gico que nos auxilia a explorar conteudos, aprofundar uma discussao
te6rica, contextualizar comportamentos e prMicas sociais.

Partindo da referencia de que a sociedade ocidental organiza-se
segundo uma hierarquia de fun<;:oese poderes entre os. sexos, classes, etnias
etc, afirmamos que seus produtos culturais, entre eles os midiaticos, express am
discursos e posi<;:oesideol6gicas distintas. Neste pequeno exemplo, a analise
de tres filmes, pudemos observar a heterogeneidade de valores sobre as rela<;:oes
entre homens e mulheres no ambito da familia. Difundindo imagens, reificando
padroes e/ou legimando comportamentos as narrativas cumpriram seu papel
de transmitir, pelos recursos da fic<;:ao,experiencias vividas entre sexos. De
fato, nossa leitura identificou na diversidade de vivencias uma hierarquiza<;:ao
entre os sexos, os pontos fortes e vulneraveis dos envolvidos, seus temores e
fantasias de epocas e forma<;:oessociais diferenciadas bem como as barreiras e
possibilidades de supera<;:aodesses aspectos.

Foi possfvel, pois, reconhecer que os componentes culturais das
identidades femininas e masculinas contidos nos filmes fomeceram urn material
precioso para: a analise da contradi<;:ao que permeia a constru<;:ao dos
comportamentos sociais. Analisando-os foi possivel identificar certas figuras
ou modelos identitarios que ora solapam 0 ideal de uma sociedade pluralista e
democratica, ora refor<;:ama premencia de uma emancipa<;:ao.A cultura da
mfdia, neste sentido, parece refletir de maneira ambfgua rela<;:oesde poder,
domina<;:aoe resistencia, em todos seus produtos. Parece presenciar no jogo
simb6lico de suas representa<;:oes0 carater polftico, a natureza desigual e por
vezes hierarquica dos condicionamentos sociais. Refletir a produ<;:aodos
consensos autoritarios ou as brechas para a sua supressao a partir dos produtos
da midia e uma tarefa que se impoe aos agentes modemos da educa<;:ao.

VIANNA, Claudia Pereira; SETTON, Maria da Gra<;:aJacintho. The concept
of gender and the construction of the female subjects in the family: the use of
movies in the educational refletions. Educac;ao em Revista (Marflia), n. 3, p.
107-122,2002.

ABSTRACT: the objective of this paper is to do a critical interpretation about the constitution
of the female subjects in the familiar space in three movies: The Madison's Bridges, The Piano
and I, you and they. All were produced and distributed on the 80/90 decades, success of the
public and critique. Although, they are from different historical formations, the movies works
with specifics dimensions of the female subject with relationship of the construction process of
their identities and/or socials roles. The intention is to explore in the gender relationship optics
the cinematographic message like source of ideological messages of preservation and/or
resistance and, therefore, an important point to the reflections in the education area.

KEYWORDS: familiar space; gender identit; gender relations; gender and movies; gender and
education.
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