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INTRODU~Ji.O 

0 presente trabalho pretende estudar o movimento feminista 

no Bras i l , mais precisamente 

de uma decada(1983-!993) 

na cidade de 

atraves dos 

Sio Paulo, no perfodo 

videos feitos por 

r·ealizadoras feministas. Pretendemos nos ater as transformac;oes 

pelas quais o movimento passou, tentando pereeber a evolu.;ao 

do mesmo na epoca mencionada. Para isso nos utilizaremos dos 

trabalhos real izados 

feministas(Lilith Video 

do periodo em questio. 

Nota-se que, para 

por dois 

e Comulher) 

grupos 

que sao 

is so, teremos que 

pertinentes ao meio video e ao ser mulher, 

de videastas 

representativos 

abordar· aspectos 

interessando-nos 

particularmente pelo ponto de intersec<;ao entre eles. 

Convem explicar que tratartJmos dt! pontos especfficos dessas 

duas 6reas, apenas no tocante ao nosso objctivo, nao sendo 

passive I, e ncm de interesse, abordar esses do is campos na sua 

totalidade. Cabe ressaltar, ainda, que os videos serao tratados 

como documentos, 

movimento. 

fontes nao tradicionais da hist6ria desse 

A cidade de Sio Paulo e privilegiada como campo de pesquisa 

porque o eixo Rio-Sio Paulo ainda e o detentor de grande parte 

das atividade;; de video, sejam elas de pesquisa, produc;io e/ou 

divulgac;io. Alem disso, 0 fato de na cidade de Sio Paulo 

existirem tr~s videotecas especializadas no tema da mulher: 

CIM(Centro Mulher), Rede Mulher e CECF(Conselho 

Estadual da Condi<;io Ferninina) mui to nos auxi I iou no momenta 

da coleta de dados. 

0 periodo escolhido refere-se ao infcio das produc;oes de 

video feminista dando prosseguimento as iniciativas 



2 

cornunicacionals do movimento on de acompanhamos seu 

desenvolvimento at& as dias de hoje. Esta fase compreende a 

final da chamada segunda etapa do movlnJcnto fcnJinista(l975-1985), 

on de temos, entre outras coisas, o aparecimento de grupos 

feministas trabalhando com questoes especificas da mulher, como 

sexualidade/saude, violencia domestica, creches etc e continua 

ate os dias de hoje, quando falamos de um neo au p6s-feminismo. 

Preocupamo-nos em verificar a evolu~io do movimento feminista 

justamente quando ja se pensava que ele havia acabado e nao 

rnobilizaria mais ningue1n pais ap6s um periodo de refluxo, 

volta-se a fa!ar dele e de suas tendencias atuais. Estas se 

traduzem numa nova fase que motivou a discussiio e revisio do 

movimento pelas feministas 

do ''Planeta ¥&mea'', na EC0-92. 

um dos assuntos da conferencia 

Acredi tamos que, com es ta pesquisa, estaremos dando mais 

urn passo importante na dire~iio de urn melhor conhecimento do 

IIIOVimento fei11inista e suas iniciativas coinunicacionais, campo 

este carente de estudos sistematicos. 

No primeiro capitulo tra<;amos urn panorama do momenta 

hist6rico que qual 0 movimento atravessava. Destacamos os 

epis6dios principals relacionados ds mudan~as de orienta~io 

sofridas pelo feminismo, bem como aos momentos de ascen~ao e 

refluxo do mesmo. Ressaltamos a importilncia dos meios de 

cornunica~iio de massa, especialmente a televistio, nesse processo, 

preocupando-nos, especificamente, com os fatos que seriam depois 

retratados nos videos. 

Jii no segundo capitulo come~amos a relacionar o meio video 

com o ser mulher, inicialmente abordando um pouco da recente 

hist6ria das produ~oes audiovisuals femininas. Em seguida 

apresentamos as caracterlstlcas principals do video feminista 



atf chegarmos nos grupos Lilith Video e Comulher. 

Concluimos nos sa pesquisa com a analise de 

pertencentes aos grupos citados acima. Recuperamos, 

7 

3 

videos 

at raves 

desses documentos, fatos necessaries il fundamentac;iio de nos sa 

pesquisa. Esses foram conseguidos ora por um exame isolado de 

cada produc;iio, ora con1parando-as entre si. Apontamos tambem 

para algumas observac;5es mais gerais a respeito das perspectivas 

futuras do feminismo, que conscguimos vislumbrar ao final do 

nosso estudo. 
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CAPITULO I - A EVOLUCAO DE UMA DECADA 
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AJ'RESENTAc;:l\0 

0 desenvolvimento do rnovimento feminista, em varias partes 

do mundo, tern como uma de suas principals caracteristica a 

instabi!idade no que se refere A sua continuidade. Isto 6 tfpico 

dos movimentos socials. Anette Goldberg< II cita Blumes para 

esclarecer esta situa<;ao. Segundo este autor, tais movirnentos 

aparecem num primeiro momento como tJ.morfos, precariamente 

organizados e inconsistentes, podendo posteriormente se 

transforrnar em pequenas contra-estruturas de poder com densidade 

e durac;:iio maiores ou menores, segundo sua provisoriedade e grau 

de institucionalizac;:iio.<21 

Tanto 6 verdade, que ern v{trios momentos da hist6ria cla 

humanidade temos as questoes femininas vindo A tona para depois 

si!enciarem. Nestas oportunidades comec;:ava-se a formar o que 

mais tarde atenderia pelo nome de feminismo. Foi assim desde 

a Gr6cia antiga, com a insatisfa<;iio de algumas mulhcres frente 

ao tratamento dado ao scu sexo, cu!minando com o seu isolamento 

na iJha de Lesbos, passando mais tarde para as reivindicac;:oes 

salariais das rnulheres trabalhadoras em consequencia das 

transforrnac;:oes advindas da rovolu<;:iio industrial, as lutas pelo 

voto feminino ... at6 as tendenclas atuais do ferninismo, voltado 

agora para questoes mais universals. 

Percebemos, com is so, que ocorre sernpre um hiato clepois 

dosses acontecimontos. Os roomentos de refluxo do feminismo 

diio-se por varios fatores, dentrc OS quais podCrtiOS Citllr a 

(I Anette Goldberg, Os movimentos de !iberta1io da mulher na fran1a e na Italia(l970-l980): 
l'rimeiros elementos para um estudo comparativo do novo feminismo na Europa e no llrasi I, in 
NADEL, Therezinha Luz(org)ONt!JRO, 0 Iugar da IUlher,RJ,Graal,l982. 
(2) 11. Biomes, "Novimentos Socials", in Lee A. NcC!ung(org.), Princfpios de Sociologia, 

SP,llerder, 1962,p.245-2 
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conquista das reivindica~6es f e it as e/ou a incorpora.;oao e 

dilui.;oao destas pelo poder politico-econ6mico vigente. Esses 

fatores estao, por sua vez, atrelados a um outro que 

complementa o processo: a influ&ncia dos mcios de comunica.;oao. 

Estes, ao fazerem uma divulga<;oiw positiva dos problemas 

levantados pelo rnovirnento sao, muitas vezes, os responsaveis 

por sua ascen<;oao junto a sociedade em geral, principalmente 

quando apoiam as suas quest6es. 

Temos varios exemplos dessa influ&ncia. Na Fran<;oa, ern 1971, 

par ocasiao das reivindica.;ooes pela liberac;:iio do aborto foi 

publicado na revista "Le Nouvel Observateur" e no jornal "Le 

Monde'', urn manifesto com 343 assinaturas de mulheres confessando 

terem abortado. No flrasi 1, em 1980, a amp! a divulga<;iio pel a 

unprensa dos atos de violencia dornestica cometidos contra as 

mulheres, tornou famosa a frase "Quem ama nao mata", escrita 

pelas feministas nos muros de diversas cidades. 

No entanto, esses rnesn1os meios sao responsaveis tambem 

pela distor.;oiio dos principios do feminismo. No Brasil temos, 

ate OS elias de hoje, urn a .imagem negativa do 

movimento(principalmente pelas gera.;ooes mais jovens, que dele 

nao participaram, s6 ''ouvirarn falar''). t o caso de Maria 

Aparecida, uma jovem engenheira de 28 anos. "Ser feminista, 

atualrnente, ficou rnuito pesado'', dec!ara. 

Claudia, uma jornal ista de 24 anos, manifesta uma opiniiio 

semelhante: "Toda vez que penso em ferninismo me lernbro do 

filme de Fell ini "Cidade das Mulheres". Ha uma cena em que 

elas queimarn seus sutiis'', comenta. 

"Acho o movimento inexpressive. Para rnim nao significa 

nada. As militantes sao radicais ... "< 3 1 

(J) "Feminismo 29 anos depois" in icrista Claudia, outubro, 1990, pag 52. 
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Ha que se dizer que o movimento feminista muitas vezes 

''buscou" esta interfer&ncia da midia. Esta 6 uma caracteristica 

pr6pria dos rnovirnentos populares, usada principalrnente na 

d&cada de 80. £ Jacira Melo quem nos chama a aten~io para este 

fa to: 

''Nas areas centrals das cidades ou nos bairros perif6ricos, 

os militantes chegam ao requinte de rnarcarem suas rnanifesta~6es 

ern horario eorreto, isto 6, antes das seis da tarde, horario 

de fecharnento dos telejornais.< 4 l 

As diversas passeatas rcalizadas, tanto no Brasil quanto 

no exterior, a exposi~io pdblica a que as feministas se 

submeterarn tinharn como interu;io, entre outras coisas, de chamar 

a aten~io sobre elas e dal ganhar urn espa~o para as suas 

propostas. 

Abrimos um par&ntese para dizer que o movin1ento desenvolveu 

seus pr6prios meios, como OS diversos jornais e videos 

produzidos. Mas estes tiveram uma penetra~io restrita ao 

movimento. No que se refere ao video, Jacira Melo em seu 

trabalho de pesquisa "Trabalho de formiga em terra de 

Tarnandua"!SJ deixa claro a pouca efici0ncia da utiliza~io 

do video para a divulga~io das propostas feministas. 

Outro aspccto importante a ser observado quando estudarnos 

o movimento feminista sao as mudan<;:as de orienta~io para as 

suas propostas. Voltarernos posteriormente a esse assunto. 

Atrav6s da considcr<1~iio de todos esses fatores tentarcmos 

reconstruir o caminho do ferninismo no llrasi l, no periodo em 

questio, para depois confinna-lo atrav&s dos videos procluzidos 

pelo movirnento. t irnportante dizer que nosso estudo aproveitara 

141 Jacira Melo, frabalho de foraiga em terra de taoandu!, SP, 1993, pag 22 
Ill Jacira Mclo, op. cit. 
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as compara<;:iies existentes entre OS fend n i smos europeu, 

norte-americana e brasileiro para pensarmos nestas questiies 

como algo que transpiie o univcrso escolhido, a cidade de Siio 

Paulo, ampliando cssas reflexiies para um panorama mais 

abrangente. Essa amplia<;iio, no entanto, sera apenas um pano 

de fundo, um ceniirio sabre o qual si tuaremos o cerne de nossas 

preocupa<;:iies, que e a capital paulista. 

OS PRINCIPAlS ACONTECIMENTOS DE UMA DECADA 

0 movirnento feminista, quando pensado na sua fase de maior 

efervescencia( 1975-1985, considerada a decada da mulher), foi 

un1 1novimento que se manifestou em viirios palses assumindo 

caracteristicas pr6prias, de acordo com a situac;:U.o 

polltico-s6cio-econ6mica vigente em cada um deles. No Brasil 

niio foi diferente e podemos son1ar as condi<;iies internas vividas 

as influencias recebldas pelo ferninismo desenvolvido nos Estados 

Unidos e Europa. 

Para esclarecermos estas irnplica<;iies no desenvolvirnento 

do movimento no Brasil nos basearemos, principalmente, em Anette 

Goldberg< 6 J. E ela quem nos apresenta algumas das diferenr;as 

do feminismo norte-americano/europeu com 0 brasileiro, 

d i feren<;as fundament a is para en t endermos o processo ocorr i do. 

Assim, enquanto na Europa ternos que o feminismo j{l vossuia 

uma 1magem positiva como movin1ento social e conseguira sua 

valoriza<;:iio, no Brasil, os grupos de mulheres come<;:aram a surgir 

em 1975. Ern 1978, havia ainda um sentimento de estranheza em 

rela<;:iio a ele por parte de algumas mulheres 

(6) Anette Goldberg, op. cit. 
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que 6s vezes o consideravam ate coisa de homossexuais ou 

lesbicas. 

Essa afirma40iio demonstra o preconceito que reinou em torno 

do feminismo no Brasi 1 no seu comc40o e contem tambem uma 

contradi40iio: a qui as lesbicas for am discrirninadas pelos 

prin>eiros grupos feministas 

Enquanto isso, tarnbem em 1978, na Europa, jii se sabia que 

o movimento feminista nao era homogeneo, sendo cornposto por 

viirias tendencias das quais a !uta dos sexos era apenas uma 

del as. 

Nessa rnes•na data, no Brasil, o fen•lnisJno que come~ou a 

ser desenvolvido centrou suas prioridades na.s lutas pela 

anistia, pe!as liberdades dcmocriiticas, pelas conquistas para 

as rnulheres trabalhadoras(como as creches). 0 exercicio politico 

dos grupos de mulheres destacava mais as chamadas "llltas mais 

gerais da sociedade'' do que as ''lutas especificas'' das mulheres. 

Jii na Europa e Estados Unidos, os movimentos de mulheres 

surgidos no final dos anos 60 preocupavam-se basicamente com 

a opressao vivida pelas Jnulhercs enquanto scxo e com todos 

os desdobramentos inerentes a essa condi~Uo. Sendo assim, 

partia-se do principio que "o social 6 politico", pols implica 

em rela<;:oes de poder, onde a familia 6 vista como espa<;:o de 

manuten40iio dessas rela~oes. 

Dessa forma, as imp! ica<;oes relacionadas com o corpo da 

mulher tomaram grandes propor<;:oes e passou-se a reivindicar 

a autonomia das mulheres com rela<;:io ao pr6prio corpo. Dai 

surgirarn as questoes relacionadas com o controle das fun<;:oes 

reprodutoras, I ibera<;:ao do aborto, bem como as denuncias das 

violencias praticadas contra as rnulheres nas sociedades. 
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0 feminismo brasi leiro prosseguiu adotando a f6rmula das 

velhas estruturas de poder, reproduz indo no seu interior o 

autoritarismo, o burocratismo, a hierarquiza~io vertical e 

a competi~io entre as mulheres na organiza~io dos grupos 

feministas. Ja na Europa, principalmente Fran~a e Ita!ia, 

incentivavam-se as iniciativas espont&neas e a solidariedadc. 

Alem disso, os grupo~; de auto-consciencia(espa<;o para se 

confrontarem as experiencias pessoais e se observar que, aquilo 

que se pensava viver isoladamente era tambem a vivencia de 

outras mulheres) aqui ridicularizados, deram espa<;o para os 

chamados grupos de reflexio, cujo nome dii margem para que se 

pense em reflexio de uma forn1a geral c nao especificamente 

sobre as questGes da mulher. 

Os movimentos feministas francGs e Italiano buscaram a 

sua autonomia frente a partidos politicos e sindicatos, 

defendendo unw nova forma de organiza<;io politica, contraria 

ao burocratismo e autoritarismo. Reivindicaram espa<;os separados 

para lutarem por sua liberta~iio, fazendo com que as suas 

quest6es fossem incorporadas l luta de classes. No Brasil, 

ern 1975 e nos anos seguintes, niio houve cssa sepan.,:io. Muitas 

clas mulheres que atuavam no movimento fcminista vinham sempre 

subordinadas ils lutas gerais cla socicdade; desta forma ocorria 

o enquadra1nento dos grupos de mulheres em estruturas partidhrias 

ou sindicais. 

Anette Goldberg(?) chama a aten<;iio para essa associa<;io 

citando a criat;io, no mesmo ano(1975), do Centro da Mulher 

Brasileira, primeira entidade representativa do ''novo feminismo 

no Brasil'', e do Movimento feminino pela Anistia, que teve 

(7) Anette Goldberg, op. cit., pag i6. 
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um papel importante no processo de abertura politica do pais 

at6 a ado<;io da Lei da Anistia, em 1979. 

ainda Anette Goldberg( B) quem nos faz pensar 0 

desenvolvimento do feminismo no Brasil il luz da hist6ria dos 

movimentos socials aqui surgidos na (litima d6cada e o Estado 

autoritiirio. Vale lembra que, nessc periodo, os rnovimcntos 

surgidos, inclusive o de Jnulhures, ai":isumem um cariiter de 

resistencia e protesto i1 di tadura mi I i tar e todos os espa<;os 

disponiveis cram utilizados para esse fim, j;i que os canai.s 

institucionais de reprcsentac;iio popular estavanJ bloqueados 

pela repressao. Sendo asun, 6 refon;ada ainda mais a id6ia 

de um ferninismo mais propriamente ligado Us "lutas gerais da 

sociedade" do que as "lutas especi ficas" sobre a condic;ao da 

mulher no Brasil. 

Seguindo este raciocinio, perccbemos que o processo de 

11 abertura" do regime(l978-l979), que trouxe de volta as 

liberdades democriiticas, coincide com o momenta de novas 

transforma.;oes no movimento feminista. 0 novo ceniirio politico 

e o retorno de muitas mulheres que tinham vivenciado de perto 

as experi!ncias do feminismo europeu, vao imprimir novas rumos 

ao movimento no Brasi I (e pel as diferen<;as apresentadas 

anteriormente percebemos que nio se dario sem conflitos). 

Ainda na d6cada de setenta, 6 interessante observar a 

aproxima<;ao que se dii entre o movimento feminists e os outros 

rnovirnentos de mulheres. Esse fato pode ser verificado nos tr!s 

anos seguintes ao Ano Internacional cia Mulher, onde os grupos 

ferninistas estendiam sua atua<;ao politica as organlza~Oes 

femininas ligadas a Igreja e as trabalhadoras sindicalizadas, 

(8) Anette Goldberg, op. cit., pag 57. 
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como as meta!Lirgicas, as bancarias e as jorna!istas, alem de 

penetrarem tambem nos Clubes de M~es. 

Mais tarde, as feministas passam a colaborar tambem junto 

Associa~~o das Donas-de-Casa, Associa~io das Empregadas 

Dornest icas e o Servi~o de Orienta~io Fan1iliar(SOF - entidade 

privada que presta servi~'os a rnulheres da periferia da Zona 

Sui e da Zona Leste da capital de Sao Paulo), refor<;ando ainda 

mais os la~os entre rnulheres dos grupos feministas e de 

associa~6cs comunit~rias. 

t interessante observitf csta rcla9Jo entre as entidadcs 

comunitiirias de mulheres de baixa renda e trabalhadoras com 

os grupos feministas. Esse fato explica, em parte, o contcudo 

dos videos produzidos pelo rnovimento, que enfatiza a rnulher 

das canwdas menos favorecidas. Por outro !ado, e Maria Lygia 

Quartim de Moraes< 9 J quem nos Jembra que as mulheres declasse 

media, profissionais e estudantes, nos primeiros anos, nao 

contaram corn esse empenho das feministas dentro do princfpio 

de lutar por melhores condi~6es de vida, principalmente da 

mulher trabalhadora. 

Por ocasiao do I Congresso da Mulher Paulista, nos dias 

4, 5 e 8 de marr;o de 1979, entre as decis6es tiradas aquela 

que mais se dcstacou foi a cria~~o do Movimento por Creches. 

No I Encontro Nacional de Mulheres, organizado pelo Centro 

da Mulher Brasileira, no Rio de Janeiro, de 8 a 11 de mar~o 

de 1979, a !uta por creches foi confirmada, assim como as 

reivindica~oes par um controle da natalidade, igualdade de 

direitos trabalhistas etc. , que posteriormente for am 

incorporadas por outros grupos feministas no pais. 

(9) Maria Lygia Quartim de Moraes, Nulbere8 c1 Novi1enlo, SP, Nobel, 1915, pig 4. 
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Logo em seguida, em 1980, come~ararn a se tornnr intensas 

as mnnifesta~6es contra as viol&ncias praticadas contra a 

mulher. Foi corn este lema que ficou contJCcido o referido ano, 

fazendo presentcs aqui reivindlca.;:6es que jii se faziam ouvir 

na Europa. Os numeros alarrnantcs de cspancamentos, estupros, 

assassinatos praticados contra a rnulher, intcnsifica.ram essa 

luta e culminaram com a cria.;Ao, em outubro desse mesmo ano, 

de uma cntldade de auto-defesa da mulher: o SOS Mulher. 

Percebe-se, corn isso, que os conte~dos dos videos feministas 

come~aram a ser dcl.ineados, pois os temas: creches, violCncia 

contra a mulher, direitos da mulher trabalhadora(entre outros) 

sio arnplamente discutidos pclo feminismo na d6cada de oitcnta. 

A FRAGMENTA<;:AO DO MOVIMENTO 

Apesar da relevincia dos acontecimer1tos citados, o que 

influenciou de forma definitiva o desenvolvirnento do ferninisrno 

a partir de er1tio, foram os conflitos entre os grupos feministas 

e outros grupos de mulheres e mesmo no interior do pr6prio 

rnovimento. 

Mon1es< Jo) sugere que o ano de 1981 poderia ser denominado 

o "Ano da violencia interna", pois e quando come~arn a explodir 

as tensOes acurnuladas. For am conflitos de viirias ordcns. 

Acirraram-se ainda mais as divergcncias entre as fac.;:6es que 

defendiam a prioridade das ''lutas gerais da socicdade''(estavam 

(10) Maria Lygia Quarti~ de Moracs, op. cit., pag 7. 
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a[ quase todas as correntes pr6-comunistas da esquerda 

t>rasi leira), que tentavam imp6r a sua posi.;iio, e os grupos 

que defendiam a autonomia do movi1nento de mu!heres. 

Alem disso, outro fator de extrema importiincia foi a 

descoberta da diversidade dentro do movimento de mulheres. 

Ou seja, descobriu-se que cada mulher 6 uma mulher e, portanto, 

tcm problemas espec[ficos rclacionados il. ;;ua conclir;iio social, 

cui tura! etc. 

Como diz Moraes( 11 ), como seria possivel, entao, a 

convivcncia dos grupos de mulheres ligados il. lgreja, como os 

Clubes de Miics, com os outros grupos, no que diz respei to as 

quest6es de metodos anticoncepcionais, aborto e div6rcio? E 

mesmo dentro dos grupos feministas, comer;aram a vir a tona 

os conflitos vividos nas relar;6es com o movin1ento negro e 

entre patroas e empregadas domesticas ... a] em das implicar;6es 

geradas com a entrada das homossexuais. 

Nenhum dos Congresses de Mulhercs chegou a discutir com 

seriedade essas quest6es e as cliferen.;as acabaram sendo 

escondidas sob f6rmulas conciliadoras. Por esse motivo, pouco 

a pouco desmantelava a unidacle do movimento forjada no 

abstrato, na omissio das diferen~as.C 121 

0 III Congresso da Mulher Paulista j6 demonstrava a divisio 

do movimento em Sio Paulo, on de acontcceram reuni6es ern 

separado, em locais diferentes para as duas f aq:6e s 

predominantes Jut as gerais e lutas especi ficas da rnulher. 

No Rio de Janeiro, verificou-se igualmente esta cisiio, quando 

no III Congresso da Mulher Fluminense ocorre a rccusa a forma.;iio 

de uma Federa~io de Mulheres. 

(Ill Maria Lygia Quartim de Moraes, op. cit., pag 8. 
(12) Maria Lygia Quartim de Moraes, op. cit., pag ~. 
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A partir daf, o que se verifica 6 o surgimento de um 

feminismo mais amplo, onde h!i espa<;:o para que se rnanifestem 

e se desenvolvam as diversidades. A atua<;:iio agora fica por 

conta de pequenos grupos preocupados com ques toes especf ficas, 

concretas, que fazem parte da realidade social das niUlheres. 

Siio criados v!irios grupos de trabalho e aqucles que mais 

se destacaram e mantiveram uma continuidade de trabalho ate 

hoje for am grupos preocupados com a sexua!idade e sa6de 

da mulher. Destacamos em especial, o grupo SOS Corpo, do Recife, 

criado em 1980 e que mant6m atividades de discussiio, orienta<;:iio, 

divulga~iio de pr!iticas de saude da mulher(servindo-se, 

inclusive, da produ<;:iio de videos sobre essas qucstocs). As 

iniciativas do grupo, devido ao alto nfvel cle realiza,:iio, foram 

incorporadas como a!tcrnativas cle pollticas pdblicas. 

Vol tando a Sao Paulo, ternos o desaparecimento dos chamados" 

grupos conscientizadores", como o llrasil-Mulher, o N6s-mulheres 

e a Associaqao de Mulheres, entre outros. 

Em 1982, com a realiza.,:iio cle eleir;oes em toclo o pais, surgem 

novamente divergencias entre as feministas, devido i1. divisao 

do apoio dado il.s duas candidaturas de oposi<;iio ao governo do 

Estado. Para sao Paulo, a vit6ria do PMDB implicou, entre outras 

coisas, na cria<;:ao de urna relvindlcar;iio antiga: o Conselho 

Estadual da Condi<;ao Feminina; assirn as rnulheres ganhararn urn 

espa<;o dentro clo setor p6blico para as discussoes e realiza<;oes 

de projetos especiaJrnente preocupados corn OS varios nfveis 

de suas questGes. 

Em 1983, quando o PMDB partido de oposir;iio na epoca 

-assume o poder, sao tomadas iniciativas de introdur;io de 

alternativas feministas clc trabalho, espccialmente na area 

cia sa6cle. Alias, a sa6de passa a vigorar como uma d{ls questoes 
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principals do movimento, scndo a•nplamcntc dlscutida at6 os 

dias de hoje. 

No ano de 1983, o dia 22 de outubro, foi proclamado o Dia 

Nacional pelo Dircito do Aborto. Em novembro do ano seguinte, 

ern Siio Paulo, aconteceu o l Encontro Nacional de Saucle cla 

Mu.lhcr, com a participac;:iio de grupos e enlidadcs de vllrias 

partes do pais. No encontro, tambem foi discutida a questiio 

do aborto c rcivindicada, novamente, a sua lcgalizac;:fio. 

Apesar clas difercn<;as entre 0 feminismo europeu, 

norte-americana e latino-arncricano, gcradas pelos patriarcados 

distintos contra os quais o movimento travou suas lutas, 

percebemos algu1nas semelhan<;as. Referfmo-nos pa•·ticularmente 

ils publica<;oes das questoes feministas pcla grande imprensa, 

ao desenvolvimenlo de mcios de co•nunica<;iio pr6prios para a 

clivulga<;iio das propostas feministas e ils duas tendcncias: 

lutas gerais da sociedade e lutas especificas do movimcnto. 

Alem disto, tambern tivemos em comum a c r i a<;iio dos SOS, dos 

grupos de reflexiio e dos Conselhos Estaduais. 

Anette Go 1 clberg< '3 ) nos esclarece tambern quanto ils 

sernelhan,:as dcsses movimcntos no seu processo de fragrnenta'-iio. 

Diz ela que" os movimcnlos de I iberta<;iio cla mulher nos Estaclos 

Uniclos e na Europa, com mais de uma clecada de existencia, ap6s 

terern aglutinado milharcs de mulheres e obticlo vit6rias 

signi ficat ivas em viirias Jutas, cncontram-se hoje(1981) 

fragmentaclos em indmeros pequenos grupos e tendencias, assistcm 

il recupera<;ao de seus contedclos pe!as estruturas de pocler 

vigente, vCem 0 esvaziamento de suas primeiras for mas 

organizativas. Os grupos remancsccntcs perguntam-sc como 

(IJ) Anette Goldberg, op. cit., pag 38. 
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prosseguir, quais as reai .':l possibilidades hist6ricas do 

fcminismo c o que hii ainda de novo c revolucioniirio no m6todo 

feminista de abordagenl das transforma96es socials''. 

Prossegue falando da situa9iio da Ita! ia. Urn principio de 

crise jii se havia feito sentir desde a dcrrota da ''nova 

esquerda'' nas clci~6cs de 1976, pois, com a modlfica~iio do 

panorama politico e as desilusoes, um vazio tet)rico e politico 

se fez sentir, afetando igualmcntc os grupos fen1inistas e 

principalmente aquelas mi I i tantcs mais jovens, que haviam 

aderido ao movimento no auge das grandes mobiliza~oes de 1975. 

Term ina, finalmente, situando o Brasil neste panorama. Da 

mesma mane ira alguns grupos feminl stas brasi leiros jii colo cam 

essas quest6es por volta do ano de 1979 apesa.r de sua 

juventude com rcla~~o ao JJJOViJJJento interr1acional dadas as 

dificuldades de mobilizac;:iio e aglutina~iio de rnulheres em torno 

do feminismo c tamb6m por jA constatarcm um processo de absorc;:iio 

de alguns dcsses conteudos pel a ideo!ogia clominante( i lustra,,iio 

disso e a irnagem da "nova rnulher"( veiculada pelos meios de 

eornunicac;:iio) que ser4 esclarecida a seguir. 

/ 

A INFLUENCIA DA MIDIA 

Neste mornento devemos parar para pensar como f icaram os 

meios cle comunica9iio frente a crise apontada pelo feminismo. 

A midia, que not iciou as diversas rnanifestac;:6es de rua do 

movimento, havia absorvido, nesse interim, as propostas 

feministas e reelaborado-as sob a sua 6tica. Tanto 6 assim, 

que temos o desenvolvimento da revista Cliiudia(criada na d6cada 

de 60) e a cria9iio, na decada de 80, do prograrna TV Mulher, 
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pela Rede Globo. Nestes veiculos tcmos as questoes feministas 

adaptadas e direcionadas a mulher de classe media/alta, que 

havia ficado de fora do ambito das preocupa<;ocs feministas' 

como Ja foi d j t 0 anteriormente. No entanto, a mensagem 

transmit ida por esses canais deturpava OS principios 

fenlinistas. 

A nova mulher propagada pelos meios de massa aspirava, 

por exemplo, a igualdade de direitos proclamacla pelo feminismo. 

Mas nao queria para si a contrapartida dcssa igualdacle, 

que era assumir obriga~Oes antes tidas como masculinas. As 

questoes genuinamcnte feministas ''passavam'' a sobreviver atraves 

dos veiculos criados pelo pr6prio movimento como jornais, 

revistas e v:fdeos, as vezes atC aumentando considcravclmcnte 

a sua produ.;ao. 

Este fen6meno tambem se observou na Franc;a. A partir de 

1978, verificou-se a explosao cia imprensa feminista. Em alguns 

1neses havia surgido 4 ou 5 novas revistas, un1a dezcna de jornais 

e boletins ell! grupos e coletivos, alem do servi<;:o telef6nico 

das ''Reponcleuses''(As Respondonas). Trata-se de um fen6meno 

interessante porque ele veio exatamcnte no momento em que os 

rneios de comunicar;Uo oficiais haviam comcr;ado a decrctar "a 

morte do Mov[mento de Liberta<;ao da Mulher(MLF)", a enaltecer 

a 1magem da "nova mulher".(I 4 ) 

Essa era. propagada pela midia, tanto a nivel nacional como 

internacional, transforrnou-se numa armadilha para as mulheres, 

pois muitas vezes est as se vi am na obrigac;ao de serem 

super-mulheres. Por exernplo: a miclia enalteceu o fato cla rnulher 

dar entrada no mcrcado de trabalho, mas nJo sc 

(14) Anette Goldberg, op. cit., pag 46. 
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manifestou com re la<;iio aos papcis de donas-de-casas e miies ( 

que j4 sao un1 tipo de trabalho). Con1 isso, as mulheres ganharam 

uma dupla(ls vezes trlpla) jornada de trabalho. 

Podemos fazer duas observa<;ocs princi pais a rcspci to des sa 

situa.;iio. Porum !ado, o movimento as vczc.s incorreu no erro 

de supervalorizar a mulhcr tida como invariavelmente forte, 

ou seja, aqucla que nao apresenta nenhuma fraqueza ou defei to. 

Por outro !ado, algumas mulheres manifcstaram um certo amargor 

diante de tudo o que havia sido conquistado. A escritora 

americana Erica .Jong("Mcdo de Voar") exprime bem este estado 

de coisas quando afirma: "Conquistamos o direito de trabalhar 

trinta horas por dia"< Is). 

Ainda com relac;iio a influcncia da midia na propagac;ao do 

feminismo, 6 interessante citarmos a observac;iio feita poe .Jacira 

Melo, que diz que enquanto sc analisava o chamado refluxo do 

feminismo e se questionava a sua capacidade de ainda mobilizar 

aten<;6es, a produc;iio de videos sobrc a tem6tica da mulher 

passava a ocupar as salas de aula, as tcves dos sinclicatos 

e as programac;oes dos centros cul turais( 16 ). 

Neste sentido, o que nos desperta a aten9iio 6 o chamado 

periodo de f<'fluxo do fcminismo. No iniclo dos a nos 

SO(aproximaclamente 1983), come<;ou a se desenvolver um r i trno 

de produc;:Ocs videogrAficas fcministas que, embora tcnha t ido 

nuances, se manteve ate os elias de hoje. Algumas produc;oes 

tiveram espaqo nas emissoras de TV, como foi o caso do programa 

"Feminino Plural" uma realiza<;iio Lilith Video e Conselho 

Estadual da Concli<;iio Fenli nina ern 1987, levada ao 

pelafundac;iio Padre Anchicta e mais 17 TVs Educativas em todo 

( 15) 'A tcia sc cxpandc" in Rcvista Veja, agosto/sctcmbro, 1994, pag 8. 
(16) lacira Mclo, op. cit., pag 80. 

ar 
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o pais. 

FEMINISMO PARA QUEM? 

No rastro dessas coloca<;oes cstao as perguntas: Por que 

o feminismo volta a ter destaque no cenario nacional? A quem 

ele atinge nos anos 90? 

N£io podernos, at6 o momenta, cxpl icar as razocs pel as quais 

o feminismo estii ressurgindo. No entanto, devcmos colocar que 

o movimento nao ressurge s6 nas pesquisas academicas ou entre 

suas adeptas. A questao feminina, n•esclada aos principios 

feministas, foi objeto de urn encarte especial da revista Veja 

Especial Mulher(agoslo/setembro de 1994 - ano 27). A revista 

Is to E , nestc mesmo ano, teve como tema de capa urna reportagern 

sobre o homossexualisrno feminlno. Pesquisas cientificas que 

comprovam fisiologicamente as diferen.;as entre homens e 

rnulheres, observando as atividades cerebrais de cada um, tern 

sido noticiadas com mais frequencia pela imprensa. 

Talvez estes sejarn indicios de un1 renascimcnto do fcrninisrno 

na sociedade e csperamos, de uma :rcvisiio do mcsmo. A pesqu-isa 

de Jacira Melo< 17 ) ou esta disscrta9ao, apontam para esta 

dlre9iio. No video "Mem6ria de Mulheres"(Comulher 1991) is to 

fica rnais evidente at6 rnesmo pela resposta a urna das 

per gun t as I evan tad as 1 ogo na apresen t a<;ao do vi cleo "est amos 

recordando para aquelas que chegam agora ao movirncntou. 

Percebemos uma inten.;ao de desrnistifiear 0 movimento 

principalmcntc para as gera~6es nlais novas. 

1171 Jacira Melo, op, cit. 
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NOVAS CONQUISTAS 

Do balan~o geral das iniciativas feministas dessa fase, 

rest am rnuitas conclusoes, mas gostariamos de ressaltar a 

oportunidade que o movimento ofereceu para a mulher repensar 

a sua condi.;iio. Foi um momenta em que, ao rncsmo tempo que elas 

.se f lagraram vl venc.lo as rnesmas op:res::-;Ocs, tumbCm se descobr lram 

diferentes nas particularidades inererttes a cada urna. 0 movirncnto 

possibilitou a conquista e abertura de novos espa<;os para a 

rnulher, principalrnente no que se refere il esfera profissional 

c ptiblica. No entanto, csses ganhos nao forarn acompanhados 

pela entrada do homem no universo do privado, ou seja, na divisiio 

dos afazeres dom6sticos e educar,:iio dos filhos; fato que deixou 

um certo desalento por parte das rnulhcres que tanto lutararn 

por um novo equilibrio entre os dois sexos. 

Hoje o ferninismo volta a se repensar, a refletir ern terrnos 

da diversidade, da defesa cla igualdade de direitos, mas 

acornpanhadas do respeito a difcren~:a de comportamento, de modo 

de ser(que niio se admite mais como inferior). 0 movimento volta 

a dar sinal de vida, para quem j6 o considerava coisa do passado. 

As diseussoes voltararn(vide o F6rurn rnontado no Planeta F&rnea, 

por ocasiiio da EC0-92). As aten~oes agora estio rnais concentradas 

nas questoes universals, ref let indo um novo modo de pensar as 

rela.;oes pessoais, onde homem e mulher devem estar integrados. 

Dal as preocupa~oes corn as qucstoes ambientais, corn a preserva<;ao 

de urn planeta que e de todos, homens e mulheres, de todas as 

ra<;as. 

Neste sent ido, uma das questoes mais import antes, que foi 

discutida pelas mais de mil mulheres reunidas no Planeta Femea, 

foi a questio da popula~iio e planejamento familiar. As mulheres 
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questionaram a posi~io da ONU c das grandes potCncias ao 

colocarem o fator do cresci1nento populacional, como un1a das 

causas da degradat;:iio do planeta. Denunciaram que () 

desenvolvimento dos paises ricos se da atraves da explora~ao 

dos paises subdesenvolvidos, alertando para o fato de que 20% 

da popula~ao mundial consomcm 80% de tudo que e produzido no 

mundo(segundo Vandana Shiha, da funda~io de Pesquisas para 

Politicas de Meio Alilbiente lndia)ll 1 1, dal o sacriflcio imposto 

aos paises pobres. Revelam ainda o interesse dos paises ricos 

em controlar a natalidade em palses do terceiro mundo. 

As mulheres manifestaran1 o seu repDdio ds praticas de 

controle da natalidade, que desrespeitam as mulheres como scres 

humanos, enxergando-as apenas como reprodutoras. Posicionam-

se contra as esteri 1 i za<;ocs em mass a e as exper.iCncias 

cientificas, que tratam as mulheres como cobaias. 

As principals reivindica<;oes do Planeta FG1nea foram: a 

cria.;ao de scrvi<;os integrados de saucle reprodutivas, programas 

oficiais educativos sobre scxo e a ut.i1izac;iio responstivel dos 

contraceptives.< 19) 

Dentro dessas questocs que aborda1n o corpo feminino nao 

poderiam ficar de fora as cliscussoes sobre o aborto. Lembrando 

que sern o direito a este ultimo nao sc pode falar em liberdade 

sobre o pr6prio corpo e, acrescentando ainda, o caso de mi !hares 

de mulheres brasileiras mortas por ano em razio de abortos feitos 

de forma clandestina, voltaram as reivindica.;oes em torno da 

legaliza<;ao do aborto. 

As mulhercs tambem se posicionaram nos assuntos relativos 

A biodiversidade, biotecnologia e desenvolvimento sustentaclo. 

(18) "Pianeta femca" in Revista Uesfile, agosto, 1992, pag 46. 
(19) "Planeta Fimca" op. cit., pig 47. 
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Alertaram para a correta utilizar,:iio desses recursos no sentido 

de realmente proporcionarem o bem-estar e 1nelhorias da qualidade 

de vida para todos. Se opuseram l Engenharia Gen~tica na 

agricultura e l l:iberar,:iio de organismos gcneticamcnte manipulados 

no ambiente na medida em que esses provoque1n desequillbrio 

ambiental. Siio contrarias tambem aos gastos excessivos com os 

programas da NASA, que poderiam ser convertidos para ativiclades 

mais essenciais. 

Ao !ado das novas questoes do feminisrno, tambem forarn 

discutidos velhos probleJJJas que aincla persisteJll oprirninclo as 

mulheres. Foram apresentaclas as condir,:oes de trabalho cscravo 

em que se encontram muitas mulheres, principalmente na 

agricultura. 

Diante cla constatar,:iio de que, na rnaior parte do mundo, as 

rnulheres sao responsaveis pela proclu<;ao domestica (Africa, 80%; 

Asia, 60%; America Latina, mais de 40%, o cuidado com a terra 

e os recursos naturals, temos que em quase todos os paises, 

a estrutura patriarcal nao lhes permite o acesso l heranr,:a, 

usufruto e propriedade da terra, nem aos creditos banciirios, 

dificultando ou mesmo impedindo o desenvolvimcnto de atividacles 

produtivas. 

Alem disso, essas mulhcres ficam submetidas a fatores 

exterr1os agressores como a seca, a fome, a intoxica.;iio por 

agrot6xlcos, que levam a abortos naturals e deforma<;oes fetais. 

Ainda, sofrem violencias fisicas(como nos canaviais de 

Pernambuco), enfrentan1 uma jornada de 14 horas diiirias, inclusive 

aos siibados(fiibricas de castanha clo Para), entre muitos outros. 

0 Planeta F~t11ea fez apclo As Na~6cs Unidas para acabar com esta 
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situac;iio.c2o) 

Essas denl1ncias Jcmbram que ainda ha muito o que lutar e 

conquistar. Mas Ja podemos col her OS frutos de algumas 

conquistas, como o reconhecimento do trabalho domestico enquanto 

trabalho, as discussoes em tor no da reproduc;io humana, a 

separac;ao entre sexualidadc e maternidadc etc. Tamb6m na 

lcgislac;iio ocorreram algumas modificac;oes, tais como: 

1 icenc;a-matcrnidadc: Passa de 90 cJias para 120 dias de 

durac;iio, sem preju[zo do emprego e do salario; 

I icenc;a-paternidade: ainda nao foi regularncntada por lei, 

mas rnuitas ernpresas ja concedem ao pai, por ocasiio do nascimcnto 

da crianc;a cinco dias de licenc;a; 

chefia clo casal. Pela nova constitui<;:io, os direitos e 

deveres referentes A sociedacle conjugal sio exercidos igualn•ente 

pelo hornem e pela rnulher. Nio existe rnais a figura do cabec;a 

do casal; 

direito da companheira: ainda nao ha urna lei especifica 

que regularnente o concubinato, n1as a Constituic;io reconhece 

a uniiio estavel entre homcm e mulher como enticlade familiar, 

devendo a lei facilitar sua conversao em Casamento; 

trabalho noturno: a partir de outubro de 1989, nao existe 

mais ncnhuma limita~iio para o exercicio do trabalho noturno 

feminino. As leis trabalhistas, sob a alegac;io de proteger a 

mulher, na realidade a discrin1inava, determinando quais os 

setores em que ela poderia exercer atividadcs noturnas. Tambem 

foi revogado o artigo que proibia o trabalho da mulher em 

rninerac;io, pedreiras e em obras da construc;io civil. 

(20) "Piancta femea", op. cit., pag 49. 
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A nova Constitlli<;ao pronmlgada em 1988, apresenta grandes 

avan<;os no que diz respeito ii familiae ii mulher. Resta agora, 

no entanto, fazer leis ordiniirias que coloquem os principios 

j!i gar ant idos nos c6digos( 21 >. 

lsto posto, nos interessa saber por que velhas questoes 

ainda sem solu<;ao e tao urgentes quanto as atuais tendencias 

estao sendo ignoradas ou preteridas pelo movin1ento, que nao 

agiliza a realiza<;ao de videos a respeito, como e o caso da 

viol6ncia contra a mulher. 

Embora o SOS-Mulher de Sao Paulo - que tratava dessa questao 

tenha acabado aincla nos anos 80, a continuar;;ao do trabalho 

por outros SOS no pais clemonstram que o problema ainda persiste. 

E o caso clo SOS-A<;iio Mu !her cle Campinas SP, que completou 12 

anos de exist6ncia em novembro de 1992. A superlota<;:ao de casos 

neste SOS aponta para a graviclade do problema. 

Resta Jernbrar, que jii estao se tornando mais audiveis os 

encontros para sc discutir a idcntidadc n1asculina, onde os hornens 

passam a se procu:rar em meio ao novo ccncirio em que vivem as 

mulheres. Dentro do que foi dito ate agora o universo artistico 

6 mais urn espa<;o que vern sendo conquistado pelas n1ulheres. 

Mas sobre esse assunto falaremos no pr6ximo capitulo. 

(II) 'Feminismo 29 anus depois', op. cit., pig !J. 
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CAPITULO 11: MUL!IER, CINEMA E VIDEO 
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/ 

UM POUCO DA RECENTE HISTORIA DA PRODU~i\0 AUDIOVISUAL FEMININA 

Pelo que indica a hist6ria afieLd, a mulher 

comparativamente ao homcm, aparece pouco como autora de projetos 

artistico-culturais. Em gcr a l , cla 6 muito rctratada pclos 

homens, mas 1·aramente retrata algu6m ou algun1a coisa, muito 

mcnos a ela mcsma. Sendo assim, 6 sernpre com rnuitas dificuldadcs 

que a mulher costuma se afirmar no campo artistico mesmo quando 

se trata das artes pl6sticas - rcflexo da sua pusi9io nas demais 

Areas da sociedade. 

Est a real idade come<;a a ser muclada a partir da decada de 

70, multo em fun9ao do movimento feminista, que tambem abriu 

mais este espa<;o para ser ocupado pela mulher(feminista ou nao). 

Temos, entao, que a mulher comer;a a atuar ate mesmo em espar;os 

antes tipicamente masculinos(como o cinema e o vfdco, setorcs 

que envolvem o uso de tecnologia) transmitindo a sua visao do 

mundo e, consequenten1cnte, da pr6pria mulher. 

Surgem entiio no cinema brasileiro, citando alguns nomes, 

as figuras de Vanja Orico( "0 Segredo da rosa", 1975); Rosiingela 

Maldonado("A mulher que poe a pomba no ar", 1977) ; Ana 

Carolina("Mar de rosas", 1977); Tereza Trautman("Os homens que 

eu tive" recentemente liberado pela censura com o titulo 

''Os homens e Eu'', J97J). As duas iiltimas, particularrncnte 

influenciadas pelo feminismo, passam a refletir nas suas obras 

uma preocupaqio com a mu !her, tendo est a como tem4t ica de alguns 

de seus filmes.(22) Posteriormente temos a entrada de Suzana 

Amaral no cinema nacional, como filme "A Bora da Estrela'', 

(22) Elice Numerato e Maria llelena Darcy de Oliveira, "As mum da matinc" in Funda1io Carlos 

Chagas, Vivencias, SP, llrasiliense, 1980, pag 59. 
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1985. 

E importante dizer que, anteriormentc, j!i tinhamos a presen<;a 

de cineastas. Na dficada de 20, temos a figura de Cl6o de 

Verbcrina(''O Mist6rio do Domin6 Negro''), seguida de Carn1em 

Santos, em 1937, com o inacabado ''Inconfid6ncia Mineira'' e 

finalmentc Gilda de Abreu, na d6cada de 40, com "0 Ebrio", 

11
Pinguinho de gente" e "Cora<;;tio Materna". 

Mas essas sao manifesta<;6es multo pontuais, esparsas em 

meio a um prcconcei to mui to grande por parte dos profissionais 

masculinos. Segundo Gilda de Abreu, ela comparecia aos sets 

de grava<;ao vestida com cal<;as compridas para tentar se igualar 

aos homens (23) 

Embora na decada de 70 o preconcei to ainda exist isse, a 

mulher foi despertada para o uso de tocla a sua potencialidade 

como ser humano. Esta consci6ncia de si mesma passou a orientar 

mu it as del as fazendo com que lutassem a f i rn de que 

desigualdades fossem pouco a pouco desaparecendo. Urna vez aberto 

o canal, as gerat;:Oes de futura.s cineastas jd tinham ondc .se 

espelhar. 

Mas nao foi s6 do cinema que as mulheres se apropriaram. 

Assim tambem ocorreu com outro veiculo, que .iii em meados clos 

anos 70 come<;ou a ser uti I izado desvinculado de uma emissora 

de TV: o video. Surgindo no Brasi 1, em 1956, o video durante 

um born tempo permaneceu fora do alcance claqueles que viriam 

a ser usuarios, em parte clevido as dificulclades de aquisi<;ao 

do equipamento(o a! to custo s6 permi tia o acesso as emissoras 

de TV) que, via de regra, acabava entrando no pais por 

contrabando. Da..l, no .scu inicio, o video estar multo ligado 

(2J) Elice lumcrato e Maria Helena Darcy de Oliveira, op. cit., pig 61. 



29 

a TV. 

Apesar de todos os problemas inerentes a uma nova tecnologia 

no pais, urn grupo de artistas brasileiros querendo experimentar 

outras linguagens esfor~ou-se para adquirlr o equiparnento. 

Este foi urn periodo mui to conturbado para o Brasi I, devido 

a situa~io politlco-s6cio-econ6rnica vigente, que criava urn clirna 

de grande desconforto no pais. Esse quadro tarnb6m se refletia 

no universo artistico-cultural que se encontrava reprimido e 

censurado. Os artistas tentavarn, entio, encontrar novas forrnas 

de cxpressiio. 

Assi.m, 0 video cntra nesse universo como Illi'l is uma 

possibilidade artlstica, apresentando novas cami_nhos para serem 

trilhados. Dcssa forma, artistas do Rio de Jane.iro e Siio Paulo 

inaugurarn aqui o que j1\ era conhccido no exterior por video 

art e. 

Para expl lear o tenno, recorremos a urna definir;iio de Candido 

Jose Mendes de Almeida, que diz ser a video-arte "urn projeto 

artistico do terceiro milenlo, suas tintas sao o sorn, a luz 

e a imagina~iio". Continua dizendo que, "por se constituir em 

urna proposta conceitual, nao explicita, lidando frequentemente 

com c6digos e inforo1a<;:6es situados acirna da compreensao do 

publico medio, a video-arte tern atingido ao Iongo dos anos uma 

plateia restrita.(24) 

E experirnentando esta nova arte que encontramos, ja nos 

prim6rdios do video, a presen~a de artistas brasileiras. Chamarnos 

a aten~iio para o fato surpreendente de notar, ja nesse periodo, 

mulheres lan~ando-se na produ<;:iio em uma nova tecnologia; mesrno 

porque, a rela~iio mulhcr versus tecnologia nunca foi bem vista, 

(24) Candido Jose Mendes de Almeida, 0 que e Video, SP, Bmi I iense, 1989, pag ll-51, 
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nern foi este um meio muito frequentado pelas mulheres. Elas, 

ao penetraren1 a esfcra do cincnla, ja derarn urn passo nessa 

dire.,iio. 

/ 

MEMORIA DA PRODlJI'.;i\0 FEMININA 

Acreditarnos que Jllerecem atcr1~~o especial os coment&rios 

a rcspeito dessas artistas b:rasilcira.s, principalmcnte porque 

grande parte delas tcm dado continuidadc aos seus trabalhos 

ate os dias de hoje. Pensamos que e preciso resgatar urn pouco 

da hist6ria das mulheres nas procluc;oes audiovisuals, tao pouco 

explorada nas pcsquisas sobre a mulher. Alem disso, niio podernos 

esquecer que o video feito pela mulher pode ser o ponto de 

partida para a compreensao das produ.,oes artistico feministas. 

Assim, e Walter Zanini quem des.taca algumas delas. Passaremos 

a relatar na integra as observac;ocs feitas por ele sobre essas 

artistas do video na epoca em yue tais produc;oes for am 

realizadas; comec;ando por Anna Bella Geiger. Segundo ele," seu 

papel de organizadora das atividades relacionadas ao video muito 

contribuiu para o desenvolvimento desse suporte no Brasil, 

principalmente no Rio de Janeiro. 

Ela tem o video como um meio especlfico que multo contribuiu 

para desmist ificar o artesanal numa obra de art e. Incluindo-

o, desde 1974, na sua investigac;iio interdisciplinar, trata-o 

com as qualidades introspectivas que a earacterizam em situa96es 

de auto-comportamento e de prospec9iio de dados do meio.'' 

Ele prossegue analisando Sonia Andrade e Leticia Parente." 

Sao duas das mais importantes artistas do video do Brasi I e 

sua atua.,io alonga-se a virios outros aspectos da multimidia. 
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Sao igualmente, desde 1975, as figuras que se mostraram 

mais ativas na utiliza<;:ao do video no pais. Situadas em linhas 

de conduta muito precisas, ambas agem com indiscutfvel poder 

de cornunica~Yiio, exprimindo e questionando ern trabalhos 

estruturados com rigor e desempenhados num cl ima de tensao 

as condi~6es opressivas da viv6ncia diAria." 

Em seguida fala de Regina Silveira e Carmela Gross." Regina 

Silveira, apesar de ja ter preparado projetos para video em 

1974, somente ern 1977 come<;ou a Jevar suas ideias para o pr6prio 

mfdia, atraves de "approachs" de grande content;ilo, que clespojam 

o carnpo de visualidacle: urn video "rninimo", no seu dizer. Em 

outras palavras, urna atitude que se resolve ao rnesrno tempo em 

termos de ref lexao e a9ao sobre a <::' ... possibilidades que o VT !he 

pode oferecer. 

Carmela Gross conduziu seus interesses i\ perccpqao clo tempo 

real, quando em 1977 realizou sobre a tela de um video, imitando 

imagens comuns de TV, um desenho il guache preto que atravessa 

ortogonalmente todo o espa<;o dando-lhe a conota<;ao de grade 

ou prisiio." 

Final mente, Zanini termina fa lando de Rita Moreira e Norma 

Bahia Pontes, que'' valem-se de uma ampla experi&ncia com a cfirnera 

para articular registros cle proble1nas sociais, como na obra 

sobre as amazonas(mito e realidade)''(2S). 

Numa perspectiva 1nals atual, vale Jembrar a presen9a feminina 

na area de video, embora nao seja superior A masculina, 

representada por nomes reconheeiclos internacionalmente como 

Sandra Kogut, Val&ria Burgos, FlAvia Moraes, Silvana Afram, 

Regina Vater. s6 para citar algumas, a fin1 de evideneiarrnos 

1251 Walter Zanini, "Video-arte: uma poctica aberta" in Catalogo do I f.ncontro Internacional 
de Vidco-orte, SP, 1978, s/n. 
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o espa90 realmente ocupado pelas mulheres no video seja na 

document[lrio, vfdeo-arte, video-clip; sejam elas 

fen1inistas ou nao. 

Apesar dos esfor9os por parte das artistas brasileiras em 

dar continuidade aos seus trabalhos, e mesmo tendo algumas delas 

atingido esse fim, as dificuldades caracterfsticas da video arte 

barraram(barram) um rnelhor desenvolvirnento des sa art e. A 

incompreensio da rnaioria das pessoas corn rela9io aos repert6rios 

dos videos fez corn que alguns diretores de museus e galerias 

tlvessern uma atitude de descredito em rela9io a essa forma 

artfstica, nao abrindo espa<;os de exposi<;io. Isto explica, em 

parte, o caminho seguido pelo video feminista, que buscou uma 

1 i nguagern 

artist leo. 

mais prt'ixirna do estilo jornalfstico do que do 

OUTRAS MANIFESTA~OES 

Todas essas most ram como as rnulheres, 

feministas ou nao, buscam seus cam·inhos para se expressarem, 

para darem as suas versoes dos fatos. Mesmo o rnovimento 

fendnista, que inccnt i vou. c.ssas mudanc;as, tarnb6rn bus cava novos 

carninhos para propagar a sua causa. Assim, a partir de 1975, 

os grupos fe1ninistas corne9am a se utilizar da cria9io de jornais 

para obter, entre outras coisas, maior consciencia da 

problem6tica feminina. 

Em outubro de 1975, surge o jornal Drasi1-Mulher(muito ern 

fun<;io do Movimento Feminino pel a Anist ia MFA). Em seguida, 

o primciro grupo c a prime ira publ ica9Eio a sc aprcsentar como 

feminista foi o Nt'is-Mulheres(vigorou de 1976 ate 1978), alem 

do Mulherio(criado em 1980 e produzido ate 1988). 
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Esse fato e marcante c particularrncnte importante para n6s, 

pois come<;:am ai a sc:r desenvolvldas as novas formas de 

comunica<;:io dos grupos(talvcz em fun<;:io tamb6m da abcrtura 

politica), cujos desdobramentos vao de 

videos ferninistas. Ja podernos no tar 

redundar 

o estilo 

na produc;io 

documental com 

que sao tratadas as mat6rias, com a. valoriza~i:io dos depoimentos, 

fato que tamb6m sera observado na produc;io dos videos. 

Mais tarde, por ocasiio do I Festival Nacional de Mulheres 

nas Artes, em 1982, organizado por Ruth Escobar e financiado 

pela Revlsta Nova, mulheres de varias partes do pais puderarn 

participar 

abrangente, 

com seus trabalhos. 0 festival foi 

reunindo mostras de artes plastlcas, 

bast ante 

literatura, 

m6sica, dan<;:a e teatro. Alern disso, o evento contou corn a 

presen<;-a de delega<;-Oes de feminista.s de vti.rias partes do mundo, 

u1na oportunidade para a apresenta<;:io de trabalhos feministas 

real izados com os recursos da teat raJ iza<;:io, audiovisual, fi !me 

etc. 

Ainda ern 1982, An6sia Pacheco e Chaves organizava na Europa 

a Mostra de Arte Ferninina Europ~ia. No ano seguinte, 1983, An~sia 

organizava a Mostra de Arte Fe1ninina Brasilcira, ern Londres. 

No entanto, o festival que nos interessa especificamente 

aconteceu apenas uma vez, mas foi um marco dentro do objet ivo 

a que se propos. Foi o I Vi.deo Mulher, realizado no perfoclo 

de 20 a 22 de mar<;:o de 1987, em Brasilia, promovido pelo Conselho 

Nacional dos Direitos da Mulher. 

Nesse festival foi mostrado o cotidiano de viirias mulheres, 

atraves de documentiirios que falavam da mulher negra, india, 

empregada dorn6stica, trabalhadora rural, prostituta, presidiaria 

etc. 

Quem melhor o define e sua organizadora, Maria Ang6lica 
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Lemos. ''Nessas produ~6es foi mostrada a mulhcr de'' carne e osso''. 

Aquela que fala de sua saude e sexual idade, que rcgistra seus 

rnovimentos, suas lutas, express a suas opini6es polfticas, 

pessoais c ainda arrisca umas previs6es; que questiona os valores 

sociais impastos, os estere6tipos e preconceitos raciais e 

sexuais, planta o trigo, amassa o pao e come a b6ia-fria, faz 

arte, sofre violencias, rcaliza seu trabalho, seu ganha pao, 

em casa e/ou na rua, com ou sem filhos, construindo e expondo 

sua identidade."(26) 

Esse festival muito nos interessa, pols e a primeira vez 

que se realiza uma mostra de videos feitos por mulheres sobre 

mulheres. Niio e apenas a mulher autora, e a mulher autora da 

sua imagem, expressando 0 que ela pens a da mulher e 

consequentemcnte, de si mes1na. 

Nessa ocasiiio as mulheres realizadoras de video, fem:inistas 

ou nao, puderam se conhecer e se confrontar, estreitando os 

que as mantinham muito i.soladcts, desvinculaclas dos 

t raba 1 hos de out ras rea 1 i zadoras. A pouca pene t u1<;oiio do vi cleo 

nos meios de massa e a divulga~iio restrita clos trabalhos 

realizados rez com que as videastas produzissem de forma muito 

isolada, sem oportunidade de lrocarem infor1nu~6es untas com 

as outras. Entre outras coisas, o festival serviu de estimulo 

para que essas mulheres continuassem lutando por seu espa~o 

nos meios eletr6nicos levando adiante, inclusive, suas concep~6es 

a respeito cia yuestiio femitlina. 

Esse evento, do qual fizeram parte muitas feministas, marea 

tambem uma nova investida do movimento. Depois de produzirem 

jornais, revistas, panfletos ... eonseguem um espa~o 

126) Maria Angelica Lemos, Catalogo do I Video Mulhcr, Brasilia, 1981. 
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no caso o Festival- para propagarem as experiancias acumuladas 

a nivel nacional. A exemplo do que aconteceu nos Encontros 

reministas, o I Video Mulher conseguiu reunir para comparti!har: 

dificuldades, solu~,:oes, reivindicac;:Oes, e qucn1 se hcneficiou 

dessa troca, par fim, foram as pr6prias mulheres. 

Maria Ang6lica Lemos, em depoinJento, expoe que existem outros 

fest iva is do rnesmo nivel sendo real izados rHt Franc;a, Canada, 

Est ados Unidos e , ernbora eles se j an1 abertos a todas as 

realizadoras, existe sempre uma institui~,:~o au urn grupo feminista 

par tr6s da sua organiza~,:,o. 

Neste memento, 6 interessante citarmos algumas produ~,:oes 

realizadas principalmente na Area de cinema, que enfocam a 

quest'o feminina, ou t6m a figura de uma mulher como fio condutor 

da narrativa. Tais produ<;:oes pertencern aos anos 90, bern como 

a urna industria, que, par motives diversos, escolhe a mulher 

para suas produ.;:oes, sejarn elas feitas por mulheres ou nao. 

Dentro dessa perspectiva enquadran1-se os f i 1 me s: "Thelma & 

Louise", "Tornates Verdes fri tosn, 11 0 Piano", "Sophie 11
, "Como 

cigua para chocolate", "Casa dos Espi :ri tosu, ''Entre o ceu e a 

terra". Queremos, com isso, chamar a aten~~o para o que 

rnencionamos no capitulo anterior. A midia volta a "tocar" no 

tema da mulher, seja a mi.dia impressa, televisiva ou 

cinematogr6fica. Acredltamos que esse fato contribui para o 

ressurgimento do feminismo e vice-versa. 

Estes filmes niio sao necessariamcnte feitos sob as premissas 

feministas, nem tampouco realizados exclusivamente par mulheres 

e para mulheres. Mas de algun1a forma fala-se da quest~o feminina, 

que 6 o ponto de partida do movirnento feminista. 0 que nos chama 

a aten<;:iio sao estas questoes marcando presen.;:a desde 1991 e 

os filmes citados terem alcan<;:ado um publico razo6vel(pelo que 
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indicam as ser;oes de jornais e as revistas especial izadas em 

cinema e video). 0 que mostra que est a "tendencia" de retratar 

o feminino tern perrnanecido com o passar dos anos, assim como 

tern aumentado a repercussiio da mfdia em torno do renascimento 

do feminismo. 

Enquanto isso, aconteceu em Mar Del Plata, de 20 a 29 de 

setembro de 1994, o Festival Internacional de Cine real izaclo 

por mulheres. Como parte do evento acontecia tambem a Mostra 

Latina-Americana e Caribenha de filmes de longa-metragem feitos 

por n•ull1eres eo Concurso de curtas-metragens c videos realizados 

por mulheres latino-a1nericanas e caribenhas. Por tr6s do evento, 

o movimento feminista. 

/ 

0 VIDEO FEMlNJSTA 

Com a entrada da decada de 80 o video se tornou conhecido 

da rnaioria das pessoas. £'; justamente nessa decada, que reflete 

urn dos periodos mais ricos do video no Brasi I, que o movimento 

feminista comer;a a se apropriar dcste vefcu!o. Hoje, temos que 

o Brasil e o pais que mais produziu video sobre a mulher, na 

America Latina(segundo informa a documentarista Jacira Melo, 

em depoimento). 

As feministas despertaram para as faci I idades e vantagens 

do video como meio de comunicar;iio, das quais podemos destacar 

principalmente: o baixo-custo de produr;~o, a praticidade na 

exibir;~o, a imediaticidade de retorno do material gravado, a 

independ6ncia na produr;~o, a facilidade de manuseio, a agilidade, 

entre outras. Com isso, temos que o video e considerado o meio 
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ideal para abordar quest6es socials para os movimentos populares. 

0 feminismo impulsionou as mulhcres a se apropriarem dos 

meios de con,unica<;io e nao s6 as feministas. 0 video foi 

privilegiado pois, segundo a videasta Marcia Meireles, ele da 

rnais acesso a rnulher que 0 cinema, que e uma estrutura mais 

do homern, ou mesmo a TV. E mais fiici I uma mulher chegar a ser 

diretora numa produtora de video do que numn e1nissora de TV. 

A produ<;iio de video feminista, que devc scr cntendidn como 

aquela que atua a partir das pren1issas fe1ninistas, ou seja, 

de dominat;Uo no g6nero sofrida pelas da perspectiva 

mulheres(segundo nos relatou Jacirn Melo) come<;a a se de 1 inear 

no Brasil a partir de 1984. Um dos elementos que veio contribuir 

para esse desenvo 1 vimento foi o fato dos equipa1nentos de video 

terem ficado ma1s acessfveis a partir de 1983, espccialmente 

na cidade de Sio Paulo. 

Como foi d it 0 anteriormente, a produ<;io de videos 

realizados pelas mulheres nao se afirmou pela via artistica. 

Devemos esclarecer, que nao nos referimos apenas a video-arte, 

mas mesmo a fic.;io. Por varios fatores, inclusive finaneeiros, 

0 gCnero de produ.;:iio adotado por muitas realizacloras e 

rnaci<;amente pel as feministas foi o documentcirio, que ja t inha 

uma tradi<;iio num meio de referencia multo pr6ximo ao video: 

o cinema. 

0 documentario videografico se aproxima mais do estilo 

jornalistico. Na sua elaborn<;:iio siio utilizados varios 

depoirnentos para expressar uma dada real idade, por is so e mui to 

apropriado para as denuncias pretendidas pelas ferninistas -ao 

retratar a "mulher de carne e osso"- que sao feitas 

principalmente atraves do discurso verbal. 

Para rnelhor compreendermos o video feminista, e preciso 
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dizer que elc se enquudra dentro de urn a categoria rna is 

abrangente, o video popular. Luis Fernando Santoro conceitua 

o video popular como: 

" -a produqio de progra1nas de video por alguns grupos ligados 

diretamente a movimentos populares, como por exemplo OS 

sindicatos e associa<;5es de moradores e movimento dos Scm-Terra; 

a produqio de prograrnas de video por institui<;5es ligadas 

aos movimentos populares para assessoria e colabora,:io regular, 

como grupos da Igreja, a FASE, o IflASE, Centros de Defesa dos 

Direitos Humanos, entre outros; 

a produqio de programas de video por grupos independentes 

clos movirnentos populares, que por iniciativa propria elaboram-

nos sob a 6tica e a partir dos interesses e necessidades desses 

movimentos, que sio por fim seu p6blico mais in1portante; 

o processo de produ,:io de progra1nas de video, com a 

participa<;io direta de grupos populares em sua conccp<;::a.o, 

elabora<;iio e distribui<;iio, inclusive apropriando-se dos 

cquipan1entos de video; 

o processo de exibi<;iio de programas de interesse dos 

rnovimentos populares, produzidos em video ou uti.lizando-o como 

suporte, a nlvel grupal para informa9iio, ani mt:t<;Uo, 

conscientiza~io e mobiliza,:io.l2 7 1 

Sendo o movirnento de mulheres e, mais precisa1nente, 0 

movimento feminista, um movimento popular, temos que este fato 

imprime ao movimento um car4ter reivindicat6rio, denunciando 

as desigualdades vividas e buscando uma maior participa<;io 

polllica das pessoas que dele fazem parte. 

(27) Luis Fernando Santoro, A i1agc• nas aaos, SP, Summus, 1989, pag 100. 



39 

Esse car4ter levado aos meios de comunica9io, viabiliza 

o que e chamado de contra-informa9io. Ou seja, a informa9io 

dos setores excluidos, discrirninados pelos meios cle comunica9io 

cle massa; a inforn1a9io que se contrap6e l informa9io do1ninante. 

Dai a observa<;io cle Jacira Melo, que diz scr caracteristica 

dessas produc;6cs uma aborclagem did4tica, pols alem de buscarem 

politizar e propagandear quest6es relativas A condic;io cia mulher, 

tamb6m sao dest inadas a apoiar as a~oes poJ it icas e cot idianas 

do movimento de mulheres e de outros setores de esquerda.l211 

Um outro fator importante para que possarnos entender melhor 

o video feminista, diz respeito ao seu tipo de produc;io. 

Contr4rio ao estilo cornereial, resta-nos um produto que se rnantern 

mar gem de urn a estrutura mais complexa durante a sua 

rca 1 i zac;iio, alen1 de oferecer u1oa programac;ao cujo contcddo 

ideol6gico e mais definiclo que f i cou conhec ida por produc;ao 

independent e. 

Abrimos urn parentese para falar um pouco sobre essa fase 

de produ<;io independente no Brasil. No auge desta produ9io(inicio 

dos anos 80), muitos realizadores conseguiram veicular seus 

programas nas emissoras de TV. Mas, apesar do sucesso de algumas 

produtoras, esse canal com a televisiio nao foi mantido, por 

uma questao de mercado. Frustrou-se, assim, o sonho do realizador 

independente no Brasil e atualmente nao encontramos mais este 

mesmo panorama. 

0 que verificamos hoje sao profissionais, grande parte da 

Area de comunica~6es, realizando com multo esforc;o urn video 

(28) Jacira Melo, op. cit., pag 41. 
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autoral para concorrer nos festivals. Sendo assiru, nao sabemos 

que criterios utilizar para definir uma produ.;iio independente, 

nos elias de hoje. 

Por hora, o exernplo que mais sc aproxiiiJU da expressao 

produ<;iio independente fica restrito ilquelas produ<;oes dos 

festivals, que partenr de projetos autorais para mostrarem a 

visii.o de rnundo de seu realizador. Para Miircia Meire.les, pode-se 

pensar hoje em dia ern produ<;iio independente quando a expressao 

e 0 fundamental e niio se flea pre so il regras, formatos, tempo ... 

Colocamos esta questiio da produ<;iio independente pensando 

em como classificar o tipo de produ<;iio dos videos feministas. 

Estes nao se real izam vinculados a urna cstrutura comercial rna is 

cornplexa, tampouco t!m fins lucrativos. 

Ora sao produzidos por grupos e/ou ferninistas aut6nomas 

utilizando rccursos de entidades estrangeiras ou nacionais, 

ora por 6rgiios governamcntais que se ocuparn da problernitica 

fcrninina como o CECF e a Divisiio de Satide Materna e da Crian<;a. 

Tanlo un1a CO!ilO outra situa~~o acabaJJJ determinando o tipo de 

produ<;iio a sec realizada(segundo relata de Jacira Melo). 

No inicio da produ<;iio de video ferninista tinharnos grupos 

e institui~6es feministas inte1·ossados nn veicula<;~o de suns 

mensagens atraves do video, no entanto, estes, na sua rnaioria 

nao dispunharn de equipes tecnicas, nern de equiparnentos 

apropriados, por isso optararn por contratar os trabalhos de 

videastas feministas para a realiza~iio das produ~6es. Tinhamos 

tarnb6rn estas videastas desenvolvendo projetos pr6prios. 

Como ji rnencionamos anteriormente, nos ocuparernos clas 

produ~oes realizadas pe!os grupos Lilith e Comulher, que prestam 

servit;:os e real izam videos nesse periodo. Esses grupos foram 

escolhidos por serem muito significativos: o grupo Lilith foi 
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o pioneiro na produ~io de video feminista, scndo que sua 

exist@ncia compreendeu urn perlodo que podemos chumur de o inlcio 

e o upogeu do video feministu. Ja o grupo Comulher e a versao 

muis atualizada do video ferninista, abordando as questoes rnais 

recentes do movirnento. 

interessante observar que () Comulher formado por 

remanescentes do Lilith e atua!mer1te, segundo uma das suus 

integruntes, Marcia Meireles, 6 o unico grupo que trabalha com 

video feminista no Brasil, com exce~io do Cunhi, de Joio Pessoa, 

que come~a se cstruturar ncsse sentido. Niio est amos 

cons idenwdo, neste caso, grupos feministas que trabalharn 

com qucstoes espcci ficas, como o SOS-Corpo do Recife(saudc), 

o Geledes de Sio Paulo(mulheres negras) etc. 
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OS MECANJSMOS Df': FUNCIONAMENTO 

Antes de part irmos para o es tudo <las produ<;:oes real izadas 

por cada grupo, e importante que coloquemos os mecanismos de 

funcionamento dos videos feministas. Devemos ressaltar 

inicialmente, que o video feminista e mais do que nunca um 

trabalho em equipe. 0 pr6prio trabalho ern video, por ser uma 

estrutura pouco hierarquizada contribui para esta integra.;:iio; 

0 video popular, pelo seu cariiter politico, que 0 faz 

preocupar-se ainda mais com o conteUdo veiculado, exige esta 

participac;iio at.iva da equipe de produr;iio nas discussoes para 

a real izar;iio dos programas. Sorne-se a is so, o princfpio de 

colctividade do 1novimento e as novas for1!1as de 1·ela95o de 

trabalho que sao cleitas pelo feminismo. 0 Lilith, por exemplo, 

experimentou produc;oes coletivas, en1 duplas etc. 

Embora o trabalho seja ern equipe, as partes envolvidas tern 

suas fun~Oes especificas. Com 1sso, as ferrdnistas dos grupos 

e instituir;oes colaboravan1 con1 a clabora<;:io do conteddo dos 

videos, utilizando-sc de discussoes acumuladas do movimcnto 

atraves de urn rico material tc6rico: livros, artigos, estudos 

etc (segundo nos inforn1a Jacira Melo). Quonto mais profunda 

fosse este embasamento sobre questoes especfficas, melhores 

as chances de termos uma acertada abordagem politico com o 

alcancc dos objetivos pretendidos. Por sua vez, as realizadoras 

se encarregavam de t ransp6r essas mensagens para a 1 inguagem 

de video. Essa rela.;ao era, antes de mais nada, uma troca de 

conhecirnentos que s6 vinha enriquecer o produto final. 

Tanto as feministas, como as videastas preocupavam-se com 

a abordagem das quest6es rnais urgentes para o movimento. Buscavam 

na sociedade em geral 0 que no momento afl igia rna is 
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profundamente as mulheres, quais eram suas necessidades mais 

imediatas. Foi assim com os videos fei tos sobre violencia contra 

a mulher, por exemplo, rcalizados depois de uma s6rie de 

assassinatos de mulheres por seus maridos, que trouxeram ii tona 

o problema da violencia domastica. Os videos entram em cena 

para denunciar essa situa~~o, reivindicando solu~fics para o 

problema, ao mesmo tempo que conscientizavam e previniam outras 

mulheres sobre a quest~o. A a~ao das fc1ninistas partia das 

mulheres e a elas retornava atravas dos videos. 

0 contcddo dos videos fen1inistas carrega a ideologia politica 

do movimento, por isso sempre temos a dendncia de uma situa~~o 

vivida e a reivindica<;~o dos direitos clevidos, conviclando as 

mulheres e a sociedade em geral a serem sol idti.rias a suEt luta. 

Tem sempre como proposta sensibilizar o seu pdblico alvo, 

provocar discussfies, quest ionamentos, tentando uma mudan<;a de 

n1entalidade. Em gcral, os videos destinam-se iis pr6prias mulheres 

enfocadas, que a e les tem aces so atrav&s dos grupos de reflex~o 

ou da divulga<;ao efetivada pelas feministas, mas tambem podem 

se estender ii todos os outros setorcs da sociedade quando 

utilizados em escolas, sindicatos, videoclubcs etc. 

Os videos feministas apresentam uma outra imagem da mulher, 

diferente das jA produzidas e, 

elas. Esta produqao busca captor 

pens amos, tiio 

a essCncia da 

legitima quanto 

mulher enquanto 

ser humano, mostrando-a por inteiro, na sua totalidade. No 

entanto, para realizar essa busca & necessAria um exerclcio 

de percep<;ao pel as real izadoras. Elas precisam despojar-se de 

preconceitos e estere6tipos, abolir as imagens forjadas e atingir 

o subjetivo, o pessoal eo muito Intima. Caso contrario, corrern 

o risco de cair num Iugar comum e retratar a mulher da forma 

como vem sendo feita ate agora pelos meios de comunica<;~o de 
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massa, como mercadoria por exemplo~ ou ate mesmo sob um olhar 

rnasculino(como objeto sexual) que nao 6 uma exclus ividade dos 

hornens, porquc cstamos falando de um mecanisrno que independc 

do sexo das pessoas. Esta percep~tto se nao cstiver ''lapidada''(o 

que acaba aconteccndo em maior ou menor propor<;ao quando as 

realizadoras possuem um cnvolvimcnto com o movimento feminista) 

acaba ref let indo urna visiio rnasculina ate mesmo nelas. 0 fato 

das documentaristas serem mulhc1·es niio as imunizu de cair nesses 

mesmos equivocos, o que aponta para uma aten<;iio redobrada no 

ato da produr,:iio. 

Esta outra, diriamos tambem nova, in1agcn1 da mulher 

conseguida, entre outras co1sas, atraves de uma situac;iio rnuito 

especial que se estabelece entre realizadoras e protagonistas. 

Se a nossa intenc;iio 6 fazer a reconstruc;iio da evolu<;iio do 

rnovimento feminista at raves dos videos fei tos por elas, teremos 

que "desmontli-los" para compreendermos como se da a construc;iio 

da imagern da mulher pela mulher. Ai verernos que o ponto chave 

nessa construc;iio siio os depoirnentos colhidos. Pois e na obtenc;iio 

desses relatos que a figura das realizadoras e significntiva. 

As clocumentaristas posicionam-se claramente na condic;iio 

de ouvintes ao abrir microfone e c&mera para que aquelas mulheres 

falem. Por isso e feito todo u1n traba!ho de aproximac;iio, 

familiarizac;~o com as protagonistas, tentando deixa-las A vontade 

na esperan<;a de que se estabele<;:a um difdogo entre etas e nao 

apenas um jogo de perguntas e respostas. Dessa forma, os relatos 

assistidos fluem com espontaneidade e contam as experi§ncias 

de vida, a viv§ncia de urn cotidiano que s6 aquelas mulheres, 

por senti-lo na pele, 6 que est~o autorizadas a falar. 

A fala das protagonistas, embora verse sobre prob 1 enws 

que sao pr6prios a sua real idade, acaba por inc luir questoes 
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que sao comuns a maioria das rnulheres, porque sao questoes es 

pecificas das mulheres, tais como a sua sexualidade, dupla 

jornada de trabalho, discrimina<;:iio social(na forma de saliirios 

mais baixos dos que siio oferecidos aos homens ... ) 

Est a situa<;:iio de intimidade comparti!hada cria uma 

cumplicidade entre realizadoras e protagonistas, chegando as 

vezcs ao pontc1 de provoca1· UIIli:l iclentificil~~o ent1·e elas. 

De qualquer forma, o fato de serem feministas lhes confere 

uma consciencia rnaior a respeito da problemtitica feminina, que 

por sua vez as sensibiliza profunda!Jientc. E 6 cssu sensibilidadc 

que permi te lJUC seja vista na te Ia aque I a "mulher de carne e 

o.sson, jll que as documcntaristas, por eslarem at:rfts das ciimeras, 

tem o poder de incluir ou retirar imagens. Dessa forma sao 

privilegiadas as cxp:ressOes n<.tlurais daquelas mulheres, 

mostrando-as como elas se apresentam para as videastas. Como 

disse Marcia Meireles, se sao bonitas mostramos a belcza, se 

nao siio bonitas, a nao beleza ... ~: nisso que consiste a for<;:a 

dos videos fenlinistas, 6 nisso que essas p:rodur.;:Oes aprcscntam 

uma nova 1magem de n1ulher. 

Concordamos com a posir,:iio de Jacira Melo, pelo menos em 

linhas gerais, quando diz serern os vfde<)S femin-istas rcalrnentc 

audiovisuals, porque o que Lemos valorizados em Ultima insttincia 

sao voz e expressao. Apesar dessa posi~iio as vezes refletir 

uma acomoda<;:iio quanto aos recursos de l inguagcm, parecendo at6 

mesmo uma valoriza<;:iio do verbal em detrimento do visual, urna 

falta de ''ousadia narrativa''(como diz Maria Angelica Lemos). 

A expressiio da subjetividade de cada rnulhcr e que da o torn 

aos videos feministas, muito porquc o que se descja realmentc 

e que haja uma troca, urn a interferencia(corno confirrnam as 

videastas em depoirnento prestado a pesquisadora). De urn !ado, 
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as mulheres que fazem o video se sentcm tocadas, incomodadas 

pc I as ques toes abordadas, que I evarn-nas a sc quest ionarcm com 

rela.;iio os seus valores. As protagonistas como que "passam a 

I impo" suas .hist6rias de vida, ao se abr.irem para as ciimeras. 

Por outro !ado, das mulheres e hornens que venham assist ir esses 

videos, espera-se que tamb6m sejam atingidos e transformados 

no seu rnodo de pcnsur c ugir. 

Entenderemos rnelhor as consequencias des sa s'itua~Uo ao 

assistirmos as produ~Oes feministas e observa.rmos o que nos 

detCm a aten~iio. Em prime iro Jugar soruos tomados logo de infcio 

por urna for<;a que emana dos vl deos. A sensa<;:ao que t emos 6 de 

grande lntensldadc, seja de c;atisfa,:iio ou de dcsconforto, mas 

corn certeza niio hA como ficarmos indlferentes. 

Os temas abordados ness as produ.;oes silo frequentementc 

si tua.;ocs I imi tes de todo t ipo de opressao. En tao, vcmos v.ideos 

sabre prostitui.;ao, viol6ncia contra a Inulhcr, t raba I hadon1s 

rurais, mulheres negras ... Nesses trabalhos, percebemos que 

as desigualdadcs socials vern somar-se lis opressOes de g6nero, 

pelo fato de ser mulher. 

Em termos de recursos de I inguagem, podemos obscrvar que 

hA uma predominiincia de prinieiros pianos c pianos de detalhes, 

justamente por serem estes que mais auxi liam na obten.;iio de 

voz e de expressao das mulheres rctratadas. Apesar de estas 

serem caract e r is t i cas basi cas da I i nguagem de TV, o uso dado 

pelo video ferninista tem uma final idade espccifica. 

Percebemos tambem, que, embora OS videos sejam 

predominantemente documentArios, na edi<;ao final desaparecem 

as perguntas das real.izado:ras, apenas aparecendo ll sua 

interven<;ao quando requisitada pelas protagonistas. A a<;ao fica 

por eonta das rnulheres retratadas, numa franca dcmonstra<;iio 
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de que sao clas as pessoas que podem falar das questfies 

enfocadas com conhecimento de causa, por isso foge-se do 

especialista, evita-se a voz 11 0ff" dos documentiirios 

tradicionais, que as vezes se arrogam o direito da "voz da 

verdade". 

As videastas feministas procuran1 vivenciar as mensagens 

do movirnento ate rnesrno nil escolha de sua cquipe de prodU<;:iio, 

procurando dar espar;o para as mulhcres, desde que competentes, 

ao recruta-las, principalmente no que diz respeito its fun<;iies 

t6cnicas(c£imcra, operador de VT, edi<;:iio, p6s-produ~i.io ... }, mu:ito 

pouco exercidas por mulhercs. lsso porque, nos seus prim6rdios, 

os equipamentos de vfdeo pesavam em torno de vinte qui los e 

exigiam un1a estrutura fisica corresponder1te para utiliz~-lo. 

Ma.s larub6m porquc semprc houvc uma resistencia, por IHlrte dos 

homens de video e TV, para entregar funr;iies t6cnicas its mulheres, 

que scmpre tiveram a sua entrada na cguipc pela porta da 

produ<;iio. Is to vcm lembrar a velha miiximii que di z ser a rnulher 

''a rnclhor organizadora da casa''. 

As observa106cs feitas a respeito dos mecanismos intrinsecos 

~ constru~io dos videos feministas, pode1n nos Jevar a raciocinios 

equivocados. Sentimo-nos tentados a perguntar: s6 uma mulher 

sa be falar ''verdadeirao1ente'' sobre uma outra mulher? Existe 

uma difercn<;a entre video feito por um homem e outro feito por 

uma mu1hcr sobre a mulher? E rnais, se a resposta il pergunta 

feita acima for positiva, corrernos o risco de deseJnbocartnos 

na derradeira e po lcmi ca pergunta: existe uma estetica 

ferninina/feminista de produ<;iio de video? 

A fim de esclarecc.rmos cssas possivcls duvidas e que 

prctendemos deixar claro, desde ja, que o caminho de nosso 

trabalho nao e esse. Niio e nos so interesse, no momento, nem 
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nos achamos em condi<;oes de segui-Jo, ate mesmo por falta de 

estudos especificos para apolar-nos. 

Dos mecanismos apresentados clcvemos reter, principalmente, 

o fato de que a posi<Y5o de feministas assu111ida pelas realizadoras 

6 determinante para que elas tenham outra eonsciencia a respeito 

da problernatica feminina e, portanto, enxerguem a rnulher 

retratada com outros olho.s. A16m disso, aquele" algo peculiar"," 

sutil", que caracterfstico dos videos f enli n i s t as , s6 6 

conseguiclo se for estabelecida uma rela.;:iio muito especial entre 

real izadoras e protagonistas. Agora, segundo declara<;5o das 

pr6prias documentaristas, nada impede que um hornem que possua 

os principios feminlslas, sontados h uma pe:rcep9iio, sens1bilidade 

capazes de captar a 
11

alma feudnina", nao possa realizar o mesrno 

trabalho. As dUvidas, portanto, se esvazirJm po.r esse motivo. 

Antes de iniciarmos as an!ilises clos videos dos grupos Lilith 

e Comulher, pensamos que seria interessante apresentarmos as 

produr;oes vidc:ograficas ferninistas cxistentes ate o momento. 

Na impossibilidade de pesquisarmos detalhadamente toclos 

os videos produziclos pelo moviJnento, ao mcnos revelamos as 

dimensOes alcanr;adas por cste !ipo de produ4<io. Acredilamos 

que o panorama clas produ<Yoes feministas e mclhor representaclo 

sob dois aspectos principals: tcmas dcsenvolvidos e entidades 

produtoras. Dessa forma, desejan1os corttribuir para a dissernina9fio 

de informa96es sabre esse assunto. 
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CLASSIFJCA~i\0 GERAL DOS VIDEOS FEITOS PELAS FEMINISTAS: 

Temas: 

1) Direito da mulher: 

Os direitos da molher trabalhadora; 
Prendas domesticas; 
De olho no preconceito; 
Creches; 
Molheres negras; 
Coastituiale, alerta rnulher; 
l'emiaino Pl.ural; 
Mulheres ao Canavial; 
II up Ia Jornada 

2) Violtincia contra a mulher: 

Contrlrio ao Amor; 
Epiceatro do Amor; 
Feminino Ploral-Violincia 

J) Sadde da mulher: 

A salde da mol.her em debate; 
!aide: uma queslao de vida; 
Norplann; 
Quem tern peilo para is so'; 
Trabalhaado de brincar; 
Coletivo Feminista Sexualidade e Salde; 
Menopausa; 
Conferincia Estadoal de !aide; 
Feminino Plural-Sexoalidade e Satide; 
Oiafragma: uma escolha possivel; 
Amamenta~io: quem ganha, quem pcrde; 
Medicos, bruxas e curanddras; 
Todos os dias sio seus; 
Preven1io de ciocer de colo; 
TA l igado ocssa'!; 
Os Tecnozeus i 

Sexo na classe; 
0 que fa1o com este tesio1; 
Atendimento m!dico; 
Alrevc-te a saber; 
Cami s i nha; 
Denise; 

ln)e1&es lormonais; 
Pilolas Anticoncepcionais; 
Por que nio? 



4) Prostituic;:iio: 

Beijo na Boca; 
Men i nas 

5) Varios: 

Pajens; 
Brilho Profana - Casada Mulher do Grajal; 
Ill Encontro Peminista Latina-Americana; 
fazcndo fita; 
Una menina em dcz; 
Quem le viu, quem TV; 
Mcn6ria de Mulhercs; 
As Sibilas; 
logos sexuais infantis; 
Planejamento familiar 
I de mar~o - Dia lnlernacional da Mulher; 
Grafilc Urban Art; 
100 Anos dcpois; 
Missa Fcnca; 
Cocina de lmagcnes; 
A cor do sexo; 
I Encontro de Mulheres Negras da Uaixada Sanlisla; 

Urn novo jeito; 
Axe 

Tipo de produc;:iio: 

1) Instituic;:oes: 

CECF: 

Os direitos da mulhcr lrabalhadora; 
A salde da mulher trabalhadora; 
Creches; 
Mulhcres Negras; 
Mulheres no Canavial; 
Conslituinle, Aleria Mulher; 
Menopausa; 
Peminino Plural; 

lnstituto de Satide: 

Quem lem peito para isso?; 
Trabalhando de brincar; 
Epicentro do Amor; 
Confer!ncia Esladual de Salde; 
Diafragma: uma escolha possivel; 
Amaruenta;io: quem ganha, quem perde 

SOF(Servic;:o de Orientac;:iio Familiar): 

laude: uma questio de vida 
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Centro da Mulher Brasileira: 

Norplant? 

Rede Mulher: 

Quem te viu, quem TV 

Institute da Mulher Negra(Gelcd6s)/Comulher: 

Todos OS dias sao SCUS 

2) Grupos e/ou feministas aut6nomas: 

Grupo Mulher d4 vida: 

Prcndas domlsticas 

Lilith Video: 

Coletivo l'eminista Sexualidade e Soude 

Casa da Mulher do Grajad: 

llri tho Profana: Cas a do Mulher do Grajau 

SOS Corpo/TV Viva: 

Preven>io de cancer de colo; 
Ta I igado ness a'!; 
Scxo na c lasse; 
0 que eu fa>o com cste tcsao; 
Jogos scxuais infantis; 
Atcndimcnto i!dico; 
Atreve-te a saber; 
Camisinha; 
Denise; 
Oup Ia Jornada; 
lnje~5es llormonais; 
Pi lui as Anticonccpcionais; 
Planejamento Familiar; 
Por que nao? 

Fulvia Rosemberg: 

Oe olho no preeonceito; 
Pajens 

Maria Ang6lica Lemos; 

l'azendo f ita; 
I Video Mother; 
Mldicas, bruxas e curandeiras 
Cocina de imagcnes; 
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Axe; 
A cor do aexo; 

I Encontro de Mulheres da Hai1ada Santista; 
100 Anus depois; 
8 de mar;o - Oia lnternacional da Mother; 
Graf i te Arte Urbana; 
Nissa Fcmea; 
Urn novo jeito; 
laude, uma questiu de vida; 
A satide da mulher em debate 

Carrne111 Barroso e equipe: 

Umn menina em der 

Jacira Melo: 

Contrlrio ao Amor; 
- Meninas 

Maria Ang6Jica J.cmos/MArcia Meireles: 

- Mem6ria de Nulheres 
Mao na Massa 

L6cia Temoteo e Sandra Albuquerque: 

- Cunha 

Rita Moreira: 

- As sibi las 

Nancy Marcotc, Silvana Afrum, Regina Barbosa: 

- Os Tecnozeus 
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As informa<;:oes acima foram retiradas do CatA!ogo de Video 

da ABVP, de 1992. 
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CAPITULO III: ANALISE DOS VIDEOS FEMINISTAS: 

/ 

GRUPOS LILITH E COMULI!ER 
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A escolha de dois grupos especificos para o estudo do video 

feminista foi necessaria, como ja mencionamos, para delimitar 

melhor o nosso objeto de estudo. 

0 grupo Li 1 i th surgiu em mcados de !98J, contando com as 

presen.;as de Silvana Afram, Jacira Melo e Marcia Meireles, que 

se conheceram no movimento feminista e a partir dai criaram 

o grupo corn a ideia de fazer videos vol tados para o movimento 

de mulheres. 

A equipe funcionou a contento das realizadoras ate o momento 

em que a convivCncia das trGs integrantes, que alem de 

trabalharem tambem moravam juntas, acabou desgastando as 

relac;oes. Foram tentadas algumas saidas fJara essa situa~ao. 

As videastas tentaram produzir em parceria: Marcia com Jacira, 

MArcia com Silvana, MArcia sozlnha ate que chegou-se a 

conclusio que o Lilith precisava crescer. 

Entio o grupo abriu-se para a entrada de mais pessoas, das 

quais permaneceram umas 10. Essa nova fase da equipe foi durante 

o ano de 1987. Nessa mesma epoca aconleceu o Encontro Feminista 

no Mexico, que provocou mudanc;as no modo de pensar das 

integrantes, provando que o crescimento do grupo niio havia dado 

certo. Os reflexos desse Encontro podern ser percebidos pelos 

diferentes posicionamentos tomaclos por cada integrante. Silvana 

Afram quer ia parar um pouco de fazer vi cleo e fazer edi torac;iio, 

Jacira Melo resolveu que iria estudar e estava meio desacreditada 

de grupo tambem. 

Marcia Meireles junto com algumas pessoas que nao estavam 

desacreditadas de grupo, como Maria Angelica Lemos e Schuma 

Schumaher, pessoas vinclas de um grupo charnado Mulher chi Vida 

que tamb6m tinha experi!ncia em video ligado ao movimento 

de mulheres - funclaram o Comulher. 
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0 Comunica9io Mulher ganhou nova~ adept as e atualmente 

funciona com oito pessoas: Flora Lovato, Mahlu JJeilborn, Cinthia 

Gusmio, Cristina Bergantini, Robin Askew al6m das fundadoras 

do grupo. A ideia fundamental dessas pessoas nio 6 s6 estar 

trabalhando com o video. A proposta do grupo 6 trabalhar na 

organiza~ao de sen1inArios, publica96es, fotografia em todas 

as areas que dizem respeito a comunica9io, mas o forte do grupo 

tem sido o video. 0 Comulher 6 representado principalmente 

por Maria Ang6!ica Lemos e Marcia Meireles, ja que as outras 

integrantes do Con1ulhcr excrce111 outras atividades. 0 grupo 

pretende produzir videos, em sintonia com o movimento de 

rnulheres, sobre temas que o movimento esta discutindo. Quer 

ainda produzir videos com outros grupos, al6m cte ter projetos 

de capacita9io. 

A seguir listaremos as produ96es destes ctois grupos: 

1) Lilith Video; 

Os direitos da mulher trabalhadora- Avan9ando(1984); 

A sa6de da mulher trabalhadora(l984); 

Brilho Profana- Casada Mulher do Grajati(1985); 

Ill Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe(1985); 

Contrario ao Amor(1986); 

Constituinte, Alerta Mulher(1986); 

Creches ( 1986); 

Mulheres no Canavial(l986); 

Mulheres Negras(l986); 

Satide: uma questio de vida(1986); 

Feminino Plural(1987); 

I Video Mulher(l987); 

Beijo na Boca(l987); 



A sadde da mulher em debate(1986); 

Norplant?(1986); 

Coletivo Feminista Sexualidade e Sadde(l987); 

M~dicas, bruxas e curandelras(l987); 

Ax~(l988); 

Meninas(l989) 

2) Comulher: 

Prendas dom6sticas(1983); 

Fazendo Fita(l985); 

Urn novo jeito(l986); 

Sadde: uma quest~o de vida(1986); 

A sadde da mulher e1n debate(!986); 

I Video Mulher(1987); 

M~dicas, bruxas e curandeiras(l987); 

Cocina de Imagenes(l987); 

Axe(1988); 

A cor do sexo(l988); 

I Encontro de Mulheres Negras da Baixada Santlsta(1989); 

Grafite, arte urbana(1989); 

Preta Carroceira(l989); 

100 Anos depois(1989); 

8 de mar~o- Dia Internacional da Mulher(1989); 

Tribunal Winnie Mandela(J989); 

Missa F6n•ea(l990); 

Mem6ria de Mulheres(l992); 

Todos os dias sio seus(1992); 

Mao na Massa(1992) 
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Alguns videos constam nos dois grupos porque numa determinada 



fase do Lilith, quando a.s port as se abriram para 

integrantes, ficou decidido que lodos OS trabalhos 

integrantes feitos ou n~o con1 o grupo passarian1 a constar 

produ~~o do Lilith e vice-versa 
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novas 

das 

como 

Entre os videos apresentados escolhemos para a nossa anAlise 

os seguintes 

Mulheres no Canavial(1986); 

M6dicas, bruxas e curandeiras(l987( 

Beijo na Boca(1987); 

Fe1ninino Plural-Viol6ncia(l987); 

Meninas( 1989); 

Mem6ria de Mulheres(l992); 

Todos os dias s~o seus(1992) 

Eles foram selecionados porque alendia1n aos prop6sitos desta 

pesquisa no tocante ao estudo da evolu~~o te111itica e dos 

momentos de ascen~io e refluxo do feminismo na 6poca. 

A an~lise dos videos obedeceu aos seguintes crit6rlo~: 

entidade que encomenda o projeto; 

produtora que realiza o projeto; 

pDblico a quem se destinam os projetos; 

momenta hist6rico do movimento 

evolu~io t6cnica 

A apresenta~io dos videos atendeu a uma ordem estabelecida 

tambem pelos criterios colocados acima. 0 primeiro video a ser 

anal isado e "Feminino Plural", que alem de ser encomendado por 
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uma inst i tuic;:iio Conselho Estadual da Condic;:iio Feminina(CECF) 

e o unico video que foi veiculado numa emissora de TV. Essa 

condic;:iio especial de produc;:iio e exibi<;iio torna-se determinante 

para a analise pretendida e nao se verlflca nos videos que vem 

a seguir. 

Achamos interessante apresentarmos a ficha t6cnica contida 

no pr6prio video, pais dessa fornra torna-se Irtals evidente a 

diferenc;:a de elaborac;:iio deste projeto com as demais que serao 

analisados. 

Par fim, gostariamos de ressaltar a neccss idt-..tde de 

v lsua] izarmos cad a produ,:iio dentro da epoca em que est as foram 

rcalizadas, portanto, a lmportiincia atribuida a cada uma clelas 

foi efetivada de acordo como contexto em que estavarn insericlas. 

1) FEMINJNO PLURAL-VIOLENCIA 

Pesquisa e Assessoria Cornunicacional(Conselho Estadual da Condicio feminina) 
Cornissio contra a Violincia I mulher: Maria Aparecida de Medradu 
Comissao de Comunicacio: Fatima Pacheco Jordio 
Criacio e Produ;io: Olbar Eletr6nico 
Apresenta1io: Aizita Nascimento 
Reportagem: Fllima Heltri 
Abertora: Marcelo Machado 
Trilha de abertura: Luciano Kurban 
Roteiro: Jacira Melo 
Textos: Fernanda Pompeo 
Atores corrvidados: Maria Helena franco Barbosa, Celso Prateschi 
Dire1io de ator: Cecilia Homem de Nelo 
Dire1io de Produ1io: Naria Isabel Lamadrid 
Produ1io: Naisa Mendou;a, Inez Nedagli 
Dire;io de imagens: Alexandre Quaresma 
Opera1io de VT: Nivaldo Uakusaku 
Assistentes: Adriano Altili, Sebastiio lngelo, Ricardo Artner 
Souoplastia: llugo Prata 
Edi;io: Estevio Nunes(Tutu) 
P6s-Produ1io: Paulo R. Azevedo, Estevio Nurres(Tutu) 
Realiza1io: Conselho Estadual da Condicio Peminina, Rldio e TV Cultura, Olhar Eletr6nico 
U-MATIC e VIIS/NTSC - 60 min., cor 1987 
Sinopse: Eslc programa trata da violincia praticada contra mulberes, desde as sutis 

"cantadas" aos espancameutos, abusos seruais e homicidios. Mostra como funeionam as Delegacias 
de Defesa da Mulber, com depoimentos de fuucionlrias c mulbcres que procuram esses 6rgios. 
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Obs: Esta sinopse foi retirada do catiilogo das produ.,:oes 

videogriificas do Conselho Estadual da Condi.,:io Feminina(CECF). 

Feminino Plural 6 uma s6rie de 4 programas enfocando os 

temas: trabalhadoras urbanas e rurais, saude e sexualidade, 

violencia, saude e planejarnento fami 1 iar. Est a serie de programas 

6 mu ito didatica, on de () carci t e.r informativo e predominante. 

!iii duas possiveis explica<;oes para est a situa.;io: a) 0 fa to 

de ser produzido para a TV que requer uma linguagem clara 

e objetiva, b) a necessidade do Conselho entidacle feminista 

que encornendou o video- de explicar ao mflximo essa questio. 

0 tema violencia foi extremamente importante para a 

epoca e a abordagem que e feila neste video, utilizando uma 

linguagem pr6pria da TV, faz dele um objcto de analise muito 

peculiar. Os outros temas, tambem fundamentals para o movimento 

e passiveis de analise, serao abordados dentro de uma outra 

estrutura de produ.;io(difercnte daquela feita para a TV), a 

fim de que verifiquemos as diferentes implica.;oes que advem 

deste fato. 

Como jii foi dito nos outros capitulos, a clecada de oitenta 

proporcionou urn fluxo de proclu<;:oes videogriificas consideriivel. 

Neste periodo rnerecem destaque os anos de 1986 e 1987, que 

inauguram uma fase de produ.;oes realizaclas principalmente para 

institui.;oes(segundo depoimento de Jacira Melo). 

Feminino Plural represent a o ponto maximo clessas produ<;:oes, 

jii que contou com uma grande infra-estrutura(vide ficha t6cnica) 

para sua realiza.,:io. Segundo as docurnentaristas, esta foi talvez 

a unica produ<;:io idealizada em termos profissionais para elas 

encomendada, o que significa dizer que as realizadoras foram, 

inclusive, bem remuneradas. 
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Esse fato deve-se principalmente il veicula<,oi"to do video na 

TV, estrutura que exige uma qual idade tecnica adequada. Mas 

nao 6 apenas pela forrna que essa produ~~o se destaca, mas 

pelo conteddo abordado de forma abrangente. 

tambem 

A violencia contra a mulher foi motivo de cli.versas 

manifesta<;oes de repddio pelas feministas j!i que o ano de 1980 

traz tona os v~rios casos de espancamentos e at& mesmo 

assassinates de mulheres por maridos, coJopanheiros ou pais. 

A situa~io exigiu um exercicio de conscientiza~io das feministas 

em tor no das diversas problem!iticas que refletiam uma 

discriminac;io contra a mulher. 0 objetivo principal era atingir 

a questio cia violbncia domestica. 

Some-se a isso os escilndalos causados pela divulga~ao 

dos assassinates de pessoas famosas, como foram os casos das 

mortes de El iane de Grarnmont e Ange Ia Diniz, que revelaram 

definitivamente um problema que a sociedade, em vao, ocultava. 

Abrimos um parentese para falarmos que o papel da imprensa 

foi fundamental para auxiliar a propaga~io dos ideais fcministas 

mesmo que nio os abordasse dentro da real ideologia do movimento. 

E desta epoca o programa TV Mulhcr, criaclo pcla Rcde G!obo, 

cuja proposta era abordar as questoes femininas, inclusive a 

viol§ncia dom6stica. 

No entanto, foi uma TV considerada depouca repercussiio,TV 

Cultura-SP e, em scguida, mais clezessete TVs Educativas, que 

veicularam urn programa realizado dcntro clos prop6silos 

feministas, ou seJa, abordando a qucstio da violencia em tocla 

a sua complexidade. As TVs de mass a di vulgavam os fatos, mas 

nao os aprofundavam. 

A qucstio da violencia contra a mulher possue diversas 

variantes das quais a mats importante, para a epoca, era a 
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violencia domestica. E por este motivo que a mesma ocupa grande 

parte do progran1a Fen1inino Jllural. Para as fen1inistas, tratava-sc 

de revelar um problema antes considerado pessoal ou privado(ja 

que acontecia entre quatro paredes) e traze-lo para a esfera 

publica. Eram aceitas pel a sociedade as diversas 

agressoes(fisicas e morals) praticadas contra a rnulher porque 

esta era considerada como passive! de ser doniinada pelos homens. 

Fica assim configurada uma discriniina<;:io de genera. Os atos 

violentos praticados contra a mulher quando denunciados 

passam para o plano juridico podendo cntiio scr julga.dos pclas 

esferas legals. E por esse motivo que as feministas iniciam 

varias reivindica<;:oes para que tais atitudcs fosseiU consideradas 

como crime prcvisto pela lei. 

As considera<;:oes acima sao reveladoras do carater politico 

deste video. As quest6es por ele abordadas adquirem uma 

conota<;:iio que vai alern das rcivindica<;:6es feministas pe lo fa to 

de ser esta uma produ<;iio do CECF. Esse 6rgao foi criado pelo 

Governo Montoro que, alias, clcgeLJ-se adotando uma plataforma 

de governo que incluia as questoes femininas e feministas 

e sua interferencia no resultado final do video ~ bastante 

evidente. 

0 video se inicia com uma breve introdu4cao do assunto por 

uma apresen t adora negra talvez urna clernonstra<;ao de que as 

ferninistas pretendem acabar com os preconceitos, tanto sexistas 

quanto raciais. A prescn9a de uma ap:resentado:ra e logo depois 

de uma reporter sao recursos sempre evitados nos videos 

ferninistas, mas nesse caso a uti I iza<;ao se faz necessaria, pois 

trata-se de uma produ<;io para a TV(scgundo informa<;oes das 

videastas em depoimentos prestados). 

No primeiro bloco de Feminino Plural temos a apresentadora 
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introduzindo o assunto, que come9a pcla viol6ncia dom6stica. 

Sao feitos esclarecimcntos a rcspcito da Delegacia de Defcsa 

da Mulhcr, como surgiu e a que sc destina, ressaltando o fato 

de ser essa violencia cornetida por maridos, companheiros, pais 

ou irmiios. Essas fa las sao ilustradas com imagens do 

funcionamento da Delegacia. A narra<;iio cita a existencia de 

13 Delegacias no estado de Sao Paulo, dado que explicita a 

ja ci tada interfcr6ncia do 6rgiio governamental que encomendou 

o video e que aparecera em outros momentos do seu desenvolver. 

Ap6s cssa aprescnta9iio, pcrcebenJos que abrc-sc novamente a 

qucstiio para que as mulheres vi timas falem sobre as agrcssiies 

sofridas. g a pr6pria aprcsentaclora que diz: 

" ( ... ) Agora vamos ouvir algumas hist6:rias de violencia 

contadas pelas pr6prias mulheres( ... )" 

As imagens que se seguem sao de nJu!heres que estiio na 

delegacia ap6s terem sofrido agressDes recentes (as vezes na 

noite anterior) e contam suas hist6rias revelando um quadro 

que j{t vem de muitos anos. A cilrnera as focal.iza em close, 

destacando principalmeute as partes machucadas o olhar, 

enquanto a banda sonora se prc:nde a fala das mesmas. Pelas 

respostas percebeJuos que as pergunlas se referem sempre ao 

momenta em que a vitima foi agredida, ou il hist6ria qLte !he 

e subjaeente. 

As hist6rias contadas apontam pu.ra uma real idade que, para 

os elias de hoje, pode niio ser novidade, mas para a epoca era 

a revela<;:iio de urn serio problema. Relates como 0 que 

transcrevemos abaixo refletem bem a gravidade da situa<;:iio: 

" ( ... ) Foi no terceiro mes de gravidez que e!e me bateu 

mesmo, me socou a cabe9a na parede, chegou at6 a pegar uma faca 
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para me rnatar, ai eu tentava, eu ia sa1r, fugir e ele pegava 

e fechava a porta para eu nio sair, ai eu tentava pular a janela 

para poder sair, af ele fechava e comcc;ava a me dar soco( ... )" 

"( ... ) Apanhei foi bastante, inclusive ja cheguei a dormir 

ate na rua com as cr i aru;:as ( ... ) " 

" ( ... ) A gente t/i cans ada de apanha:r, de sof1~e.r, bate na 

gente ate a gente desmaiar, tO sofrendo demajs{ ... ) 11 

Esses depoimcntos :::·;ao mornentaneamete intcrrompidos pel a 

fala da apresentadora, que ressalta as marcas deixadas pela 

vio!Gncia logo ilustradas com imagcns de olhos inchados, roxos, 

brac;os quebraclos, hematomas. Apos essas i 1 us t ra~Oes a 

aprescntadora fala da questio moral que se csconde por trfts 

cla violencia fisica e cliscorre sobre a violencia psicologica 

que e produzicla nessas rnulheres, que afeta sua auto-e.stima 

e as coloca cou1o seres inferiorizados. Hojc sabemos que esse 

e urn dos elementos que faz com que as mulhcres nao consigam 

sair do estado de agress6cs constantes cle que s~o vitimas. 

Na sequ6rlciu teJttos ~l pri1nejra intcrven9~0 da rcp6rter, 

que ainda n~o aparece no quaclro apenas sua pergunta ~ ouvida 

- perguntando novarnente para as vitimas sobre agress6es recentes, 

ou pedindo descr ic;6es dos atos de viol en cia ja prat icados, para 

clepois introduzir guest6es chaves para o movimento e para o 

CECF tais como: 

Por que a senhora esperou tanto tempo para denunciar seu 

marido? 



64 

"( ... ) E pelos filhos ... ontem mcu filho ficou sabendo que 

o pai dele foi buscar um rev6lver para me matar ... se meu f\)bo 

nao chegasse eu nao conli·Jva, meu filho nuo quer me ver fora 

de casa( ... )" 

II ( • • • Por causa que e l e me amec.t~~avu e out ra, eu nao sabia 

onde eru <1 de legac.ia da mulher e eu tava vendo se ele melhoravat 

se elc melhorasse eu 1a ficar corn ele, mas ui eu t.c.tva vendo 

que nao dava jeito, entiio eu vim dcnunciar por isso, eu nao 

aguento ma.is .. ate arma de fogo eJe foi bu.scar para 1110 uwtar ... 

COI!IO 6 que eu VOU fazer'! E se e le me mat a? ( ... ) u 

"( ... ) Porque ele fazia chantagcm, fa Java que sc c:u Jargasse 

dele ele ia me matar, que eu podia entrar dehaixo cla terra que 

e J. c i a me c a c; a r ( ... ) " 

Essa frase foi dita COlli a imagcin da vitiJila congclada. 

Acreditamos que o objetivo desse "efeitn' foi o de refor<;:ar 

a gravidade d•• situa.;:~o atrav&s cia &nfasc dada ~ voz da depoente 

e canst i tue um clos raros momentos em que as videastas lan<;am 

111~0 de algun1 ''efcilo espcciul'' paJ·a COJlstruir sua lllensagenJ. 

- Depois que a senbora veio aqui resolveu o seu problema? 

" ( ... ) Ttl resolvendo, porque ele uma vez que eu fui na 

delegacia e que eu dei parte dele o delegado mandou a intima.;:io 

e ele rasgou, quando eu vim aqui ele n~o teve for.;:a nao, ele 

veio, porque e!e ficou com medo( ... )'' 

A senhora acha importante ter vindo aqui na Delegacia 
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da Mulher? 

"( ... ) Acho, acho mu:ito importante, porque se uma mulher 

nao entender o problema da outra como va:i ser?( ... )" 

Come<;amos a ver as primeiras interven<;:oes cla reporter, que 

procura refor<;ar as questoes funclaJnentais para o CECF. 

- 0 que a senhora pretende fuzer daqui para frente? 

"( ... ) Prc·tendo Jargar dele, vender o que t.em e ele scguir 

a vidil dele e deixar a minha em paz( ... )" 

" ( ... ) Do je ito que a s i tua<;ii.u l!Stcl n<~o c/{i para f'i ca.r, o 

hon1em nao pode chegar, 

homem ( ... ) " 

fazer tudo o que quer s6 porque 6 

"( ... )Niio, cu nao tou triste, eu t6 confiantc que eu vou 

veneer( ... )" 

- E mais fticil a senhora v1r numa delegacia que tem out:ras 

mulheres'? 

"( ... ) Ah eu acho que e ma1s fiicil ne, porque a gente fala 

com elas e eu acho que elas 6 a favor nosso ne, porque se elas 

nao for a favor como 6 que a gente vai fazer, se niio tiver uniiio 

aida mulherada, como e que a gente faz, explica para mim?( ... )" 

Percebemos nos depoin1entos selecionados ate agora uma maior 

!nfase nos feitos realizados pelo CECF, do que propriamente 
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nus questoes re levantes para o movimento. Um bom exemplo dis to 

e a recorrente men<;ao ao fato de as dclegacias screm dirigidas 

par n1ulhcres e para JJiuJhcrcs. Essa situa9~0 continuar~ nas 

entrevistas que sc sc:guem com profissionais ligadas direta ou 

indiretamente il delegacia da mulher, que tenlarn elucidar as 

diversas etapas percorridas pula rnulher que opta por denunciar 

a agressao. 

A prirneira cntrevista 6 fei ta com a delegada de plantiio, 

que esclarece como 6 o seu t:rabalho, ou seja, o primeiro passo 

a ser dado pela rnulher que procura a delegacia. Es:;a fala vern 

acompanhada de um depoirnento que refor<;:a o que foi dito acirna 

sabre a delegitcia: 

"( ... ) A mulhcr entencle o problema da mulher mais do que 

o homem, ete nao cUi importiincia nao, v-oce chega na delegacia 

e 6 motivo de riso. Ah! apanhou multo ... ou entiio como foi da 

outra vez que ele me bateu eu cheguei l1i e o Dr. Akira falou 

que quem manda na cas a 6 o home111. Ai uu fa] e i, pcra Jii doutor, 

s6 se for no seu Japao, porquc aqui ncis mandamos igual, n6s 

trabalhamos igual, n6s mandamos igual, cu acho que o respei to 

e igual( ... )" 

A pr6xi1na etapa mostra que a mulhcr que procura a delegaeia 

tern que fazer urn boletim de ocorrencia(DO), onde registra sua 

queixa. Os depoimentos demonstra1n que as mulheres nao sabem 

o que e um DO. Entao, e realizada uma entrevista com a escrivii, 

para esclarecer esse ponto. 

Nesta altura do video 6 fei ta urna intermedia<;iio entre os 

procedimentos realizados na delegacia e 

processo, que e 0 atendimento juridico 

a 

e 

pr6xima etapa do 

psicol6gico. Essa 
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passagenJ 6 realizada corn a narra~ao da rep6rtcr, que aponta 

para e memento difici I que e passar per urna delegacia e ted«s 

«s implica.;:oes dele decerrentes. A narnu,:iio antecip« a reflexiie 

que deve ser feila de tudo que foi aprcsentade ate cntiie, 

terminande per ressaltar que e irnpertante e que a mulher 

compareceu A delegacia. 

0 tratarnento dado ate agora i\ qucstiio da violencia domcstica 

enfecou as primeiras providencias que: dcvem scr tomadas, 

fundamentals para o processo de des envoi vi men to humano que vem 

sendo experirnentado pela mulher. 0 que vai sec relatado em 

scguida c o desdobrao1enlo que essa poslura inicial provoca. 

Temos entiie, a apresenla<;iio do Centro de Atendimento Juridico 

e Encaminhamento da Mulher, enfatizando u sua cria.;:iie em mar.;:o 

de 1984, pela Procuradoria Gent! do Eslado em conjunlo com o 

CECF. A primeira entrcvista c com a procuradora gcral do centro. 

E interessante mencionarmos que, antes dessa pessoa ser ouvida, 

assistimos a um depolmento A procuradora de uma vitima de 

espancamento(ja enfocada antes). Novamente retomada a 

importiincia da delegacia da mulher. Pensamos que cssas imagens 

nao foram colhidas apenas como um "gancho" para a entrevista 

que vem a seguir. 

E assim que, tanto na cntrevista com a procuradora, que 

fala sobre a orienta<;ao juridica que e dada A rnulher, quanta 

na pr6xima entrevista - uma psic6loga que explica o atendimento 

de emergencia prcstado As v:itimas em crise percebemos uma 

preocupa.;:ao ern dcstacar a atua.;:ao do governo de estado quando 

da cria9ao deste Centro. 

0 depoimento a seguir evidencia a diflculdade encontrada 

pela mulher agredida em denunci<ir o companheire agressor, mas 

refor.;:a a importiincia de faz&-lo, apontando a delegacia da mulher 
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como dltima e dnica alterr1ativa para as 1nulheres agrcdidas, 

- EstA mulhcr vern reccbendo atcndlioento psicol6gico do centro 

hA 3 mcses, mas ajnda nao se sente h vontadc para faJ.a.r de 

frente, mas rnesmo assim ela vai falar(este clepoimento foi fei to 

coo1 a clcpoentc 1le costas). 

"( ... ) Eu vivi 9 anos num clima de vioJCncia, agrest::ao moral 

e fisica muitas vezcs e tinha medo. Tinha medo de reag-ir, pais 

sc eu pcnsasse em rcagir cu era amea9ada. Chegou um momenta 

em que eu nao suportei rnais ... o atendinwnto aqui 6 humano, a 

advogacla me cncaminhou para a Dra. Lidia, psic6loga e foi clai 

que eu comecei a caminhar outra vcz para a vida( .. )" 

A entrevista com a delegada titular, al6o1 de fazer um balan~o 

de mais de 1 ano de funcionamento da Delegacia cla Mulher, fecha 

o ciclo de depoimentos a fim de enfatizar o papel das delegacias. 

" ( ... A delegacia tern a capacidade de inibir o agressor, 

de fazer o hornem pensar duas vezes ... A puni~~o do homem come~a 

quando ele recebe uma intirna9io para comparecer A delegacia 

da mulher. a partir do momento que ele percebe que o seu ato 

6 crime e que va1 receber a puni9iio prevista por lei, ele vai 

pensar mui to rnais do que duas vezes para levan tar a mao para 

agrcclir a mulher novamente( ... )" 

0 que veremos posteriorn1cnte sao declara~6es de outras 

profissionais, que atuam dando suporte ao trabalho da clclegacia 

nos diversos clesdobramcntos que csta possuc. 

A entrevistada agora 6 a investigaclora de pollcia. 
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Como 6 para voce rnuJher, invcstigadora, tntbalhar contra 

a viol0ncia do homern contra a rnullter? 

"( ... ) A nossa linha de trabalho e a seguinte. N6s estamos 

tentando mostrar uma nova unagcm da policia, danclo respeito 

e exigindo l'CSpci to tamb6m. N6s vamos corn o cspfr·i to p:reparado 

e desarmado tambem( ... )" 

- Co1no ~ que voc6 encara essa violBncia contra a rnulher? 

''( ... ) Eu desconhecia, 

desconhecia( ... )" 

ern quase dez anos de polfcia eu 

A resposta da investigadora aponta para uma nova postura 

da rnulher como ser humano, individuo, que se estencle tamb6m 

ao universo proflssional, pols sc o prop6sito 6 de combater 

a violencia, estas mulheres n~o poclem faz0-lo ostentando a 

violencia(atrav6s de atitucles bruscas, utilizando indcviclamente 

algemas e rev6lver ... ), elas tern que ser firmes sem usar da 

viol§ncia tiplca que a outra plllicia (rnasculina) usa. 

As imagens que se sucedem (do interior da delcgacia) 

ter1ninam no plant~o de Servico Social. A rep6rtcr esclarccc 

que, alem do atendimento policial, a delegacia da rnulher 

encaminha outros casos, que necessitam de outras solucocs para 

o plantio de Servi9o Social. A entrevista com a assistente social 

''serve'' de apresenta9~o do abrigo de mulheres. 

E irnportante explicar que, assim como foi realizado nos 

Estados Unidos, no Drasi I tambem foi necessiirio a cria<;~o de 
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Ulll espa<;o para 0 qua I poderiam ser encanJinhadas mulheres 

amea<;adas que nao tinham para ondc 1r. Nos Estado:o Unidos cste 

Jugar altamentc sigi loso. Pel as imagcns indirctas(apenas 

rnostrando o chao, como se fosse o caminhar ate o abrigo) feitas 

pel a camera ao apresentar o local, percebemos que no Brasil 

essa preocupa~ao tanJbem esta prescntc. 

A assjstente social frisH o trabalho que 6 rcalizado pel a 

Sccrctaria da Promo~ao Social (as profissionais sao Jigadas a 

esta Secretarial depois ressalta a iniciativa do CECF na 

obten<;:iio do abrigo. Esclarcce tambem que tipo de trabalho e 

feito com aquelas mulheres. 

Nos depoimentos tornados no local podemos verificar o medo 

que ainda permanece ncssas mulhcres. F: o que a fala da reporter 

confirma: 

"( ... ) A violencia rnarcou cle uma tal mane ira cssas mulheres 

que e las nao conseguem se I ivrar do medo. Por uma questiio de 

seguranr;:a e .I i:lS prcferem dar entrevistas sem sercm 

iclent i ficadas ( ... )" 

As imagens segulntcs sao de mulhcrcs dando depoimentos de 

perfil, de costas, na penumbra(apenas aparecem as sombras da 

reporter e da depoente). As historias de vida mostrarn como o 

medo foi se instalando e paralisando as vltimas. Muitas 

apresentavam problenJas orgfinicos(dorcs de cabe~a) provocados 

pelo rnedo com a proximidacle da chegada clos maridos em casa e 

tentavam resolver o problema tomanclo calmantes. 

As perguntas cia reporter refletem a importancia cla criaciio 

do abrigo para aquelas mulheres: 
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Se voce nao viesse para ca vocG iria para onde? Como 

est4 sendo viver aqui? Como 6 o apoio que elas dio para 

voces? 0 que voc& espera do futuro? 

A 1n6sica de fundo refor~a as in1agens de esperan9a, paz, 

tranquilidade encontradas par essas n1ulhercs no abrigo e apontam 

para o despertar de u1na nova vida. 

0 ambiente ideal apresentado dessa moradia pode ser entendido 

de duas formas: ou e a recompensa merecida por aquelas mulhcres 

,que necessi.tam esconder se, tiio grave o clima de violCncia 

vivido; ou 6 urn tanto quanto c:xagerado na sua harmonia, numa 

suti I tentativa de lig<tr o CECF a tuclo de bom que a vida venha 

oferecer para aquelas '''ulheres. 

Nesse momento, o programa Feminino Plural passa a colher 

tema violencia as opini6es das pessoas em gcral sobre o 

domestica. Para is so sao f e it as entrevistas de rua. A 

apresentadora antecipa as rcspostas qu~ se1·~o obtidas dizendo: 

" ( ... ) Por tras de inoccntcs frases existcm vcirios 

preconceitos( ... )'' 

Sao entrevistadas divcrsas pessoas, homens e mulheres, que 

pelos trajes usados aparentam ser cle classes sociais diferentes 

c terem idadcs var:iadas. Muitos se colocam conti'a esse tipo 

de viol!ncia, n1as existen1 homens e n1ulheres que v@em nela a!gum 

sentido nessa. 

E interessante notarmos que os do is homens que admi tern est a 

viol@ncia para casos e1n que ela se ra~a necess4ria(segundo eles) 

sao orientais. Talvez a coloca9ao deste fato queira fazer 
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referencia aos prcconceitos contra a mulhcr dos quais os 

orientais sio acusados pelos ocidentais. 

''( ... ) Deve haver algum 1notivo se cle bate ( ... )" 

''( ... ) Tem mulher que provoca As vezes( ... )'' 

- A senhora jA apanhou algu1na vez? 

" ( ... ) Nao porque eu sempre sou be se por no meu I ugar ( ... )" 

n ( ••• ) J a b a l j u nlil v e z ( ... ) n 

- Por que bateu? 

''( ... ) Por que n&o gosto de ver coisas crradas( ... )'' 

- 0 que ela fez de errado? 

''( ... ) Quulquer coisa que 1ne contraria( ... )'' 

varias entrevistas mostrarn o que as muJheres fariam sc 

apanhasscrn. A maioria diz que reagiria. Devcmo~·; deslacar o tempo 

dado a uma entrevistada, que diz que n a rnulhcr que apanha urna 

vez c nao rcage estii fad ada a apanhar ::-;cmpre ... 11 Pensamos que 

este depoimento foi colocudo com o sentido de 11 dircc:ionar" a 

atitude que as mulheres espancadas devem ter(pelo m<Cnos no que 

era proposto pelo moviJJiento na 6poca). 

As imagens de rua tonJitdas Clll IJJeio h multit1~o de trunseuntcs, 

a m~sica de fundo e a narra~ao da aprcsenliLdora conclue!Jl a 

respeito do que vem sendo apresentado ate <HJUC!e momento. A 

fala da apresentadora aponta para as mudan.;as de comportamento 

da mulher, que antes nao passava de mera escrava dos fi lhos, 

do marido e que agora luta para conscguir sua identidade como 

ser humane, onde 6 necessario posicionar-se contra a vioJGncia 
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gerada pelo sistema patriarcal. 

Essa narra<;ao cnccr.ra o tema v:iol2ncia dom6stica e prcpara 

para um outro tipo de violcncia: a sexual. Antes de retratii

la, devemos ressal tar que a t&cnica uti J izada at& agora de 

recortar, arrematar temas at raves da narra.;ao da apresentadora 

6 rnuito apropriada c titil ao contctido que se quer transrrlitir. 

As vidcastas n~o ir1ovarn quarato h cortstru~Jo de sua linguagen1 

nesse video. Nao utilizarn-se de novas crlquadranJcntos, pianos 

ou efeitos especiais. Apenas na situa<;iio em que seni retratacla 

a violcncia sexual que percebemos uma certa ''ousad:ia 

nar.rativa". Na Illaior parte do tempo, 0 que verificamos e urua 

ut]Jizac;:llo tradicionaJ das inte:rvcn4~0cs feitas peta aprcsentadora 

e rep6rter, que nem par isso deixarn a dcsejar quanta <JO resultado 

obtldo 

VlOLf.NCIA SEXUAL 

0 tema violencia sexual, que ira enfocar principalmente o 

estupro, corne<;a com 1.1 utilizac;iio rk um rc;curso qu<e reprcscnta 

urn nlomento de experirtJenta~~o na p:roduq~o videogr&fica fe1nir1istu: 

o docudraJtla, ou scja, neste documentflrio Lemos trechos onde 

sao vistas mini-fic96cs para ilustrar detern1inadas situa~6cs. 

Esta foi a prirneira vez que este recurso foi tcntado por um 

grupo fen1inista de produ~iio de video. 

A cnccna.;ao principal c a de um estupro. A atriz rcpresenta 

uma mulher de aproximadarnente 30 anos, aparentando ser de classe 

media, que olha para algumas vi trines de lojas quando perccbe 

que esta sendo observada incisivamente par um homem. Ao se dar 

conta disso a nrulher tenta despista-Jo, no que o homem prossegue 
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cspreitando-a nas ruas. A atriz acaba desen1bocando numa rua 

urn pouco deserta e pensa terse livrado do ho1ne1n que a perseguia. 

Num sdbito momento, o homem surge do interior de urn canto escuro 

e a agarra. A mulher !uta inuti !mente contra o homem, que se 

prepara para estupr&-la. 

No momer1to em que o estupro seria consuntado, acontcce 

o corte para a narra~ao da aprcserttadora, que denuncia a 

oculta.,iio pela sociedacle desta real idadc que ;Jtinge a mulher. 

Alerta para o descaso das autoridades no sentido de tomar 

atitudes que venham a mudar cstc eslado de co1sas. Esclarcce, 

por fim, que o estupro f crime. 

Em seguida, voltamos a delcgacia de mulheres e constatamos 

que as ocorr~ncias de estupro s~o tJluitas, 1nas a delegnda titular 

declara que o nti1nero de Cit~os rcgistrudo~ aincla 6 pcqucno perto 

cia estimativa que se tem das mulhercs que tGm meclo de denunciar 

o cstuprador. t mais UIJl 1nomento en1 que a den6ncia de un1a situac~o 

que oprin1e a mulher vem A reboque de un1a eslrutura que foi criada 

cspecjalntcnte para atend0-las: as de1cgacias (Ia JJtulhcr. 

A delegada titular esclarecc que a criac;iio das clelegacias 

da mulher esta estimulando as vitimas de cstupro a dcnunciarcm 

o fato. As 1nulheres que agem dessa forma estariio contribuindo 

para a iclentificac;iio do autor do crime, o que podcril Lira-lo 

de circulac;io para que outras ntulheres nao sejan1 atingidas, 

diz a clelegada. Esta frasc rcflete o principia do feminismo 

de pensar no coletivo. 

Voltamos l mini-ficc;iio, onde o estupro acontece(cliibora apenas 

sugericlo). A musica de fundo e melanc6lica, angustiante, multo 

apropriada para csta situar;iio. A sensa<;Uo que tcmos ao 

assistirmos essas cenas 6 de repugnilncia c indigna<;iio. Com estas 

imagens e quase que certa a idcntifieac;iio das telcspectadoras 
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com a vitima, pais trata-sc de un1a situa~Ao exttcma de violCncia 

a que todas as mulhcres estiio sujeitas. 0 fato do estupro 

acontccer eJrl clrcunstdncias t5o cotidian~s o aproxin1a ainda 

mais das telespectadoras e isso refor~a a identifica~iio destas. 

Novamente a narra~iio da telespectadora 6 multo esclarecedora, 

funcionando realmente como urn e Iemen to cat a.! isador da questiio 

retratada e transmissor da ideologia 

o que 6 clito: 

feminista. Sen?i.o vejamos 

''Frases con1o: A culpa foi dela ... 

TaJJib6m, com aquelc decote. 

As pernas quase de fora ... 

Conversar1do cor11 estranltos .. 

Na ruzt dep,>ls d~ts 2J:OO hoJ·as ... 

Elas t~m o mdgico cfeito de desculpabilizar o agressor 

e culpabilizar a n1ulher agredida. Co1no se n6s, JJJUJheres, fossemos 

as sedutorus e tiv~ssemos a obriga~5o de cscondcJ' nossos corpos, 

vigiar nossos passos e caminhar peJa.s ruas como se estiv6ssernos 

permanentemente em est ado de sitio. Precisamos fazer vale 

o nosso direilo de ir c v.ir, de ser o que qu.i.sc:rmos, de cstar 

aonde quisermos e de exi.girmos puni~:iio legal para aquelcs que 

nos agridem." 

Imediatamente ap6s essa narra.;:ao temos o depoimento de uma 

vitima de estupro, realizado no dia 8 de mar<;:o, dia internacional 

da mulher. A vitima ~ uma n1ulher de 40 anos, declarados, 

aparenten1emte de classe m6dia e que fala abertamente, de frente, 

da agressiio que sofreu. Essas caracteri st icas sao mencionadas 

porque acred it amos que, dessa forma, a vi t ima deixa de ser 
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as ja conhecidas pclo que lcmos nos jornais mulhercs da 

periferia, de baixo poder aquisitivo para apresentur uma situa~~o 

que pode atingir a classu n1~dia. 

Pcrcebcmos a ncccssidadc de cnvolver, pela TV, uma outra 

parcel a da popula<;ao fcminina. Est a vitihw sensibiliza as 

tclcspcctadoras para um problema que sempre esteve perto delas, 

mas que antes de ser divulgaclo parecia uma real idade distante, 

que nao lhcs dizia rcspcito. 

Logo no inicio ela diz que foi violentada, que queria muito 

esquecer, mas 6 bom falar: 

" ( ... ) estupro para mim era coisa que acontccia com os 

outros ... para mim era uma coisa multo clistante ... eu nunca 

conhcci ningu<"m que foi cstuprada( ... )" 

0 clepoimento e tomado com a vitima falanclo para a videasta 

e nao para a camera. 0 relate mostra como a vi t ima fo:i levada. 

propositadarnente para um local ermo, oncle o estupro foi praticado 

por dois homens. Sao utilizados closes e pausas na narra<;ao 

de acordo com solicita<;6es da vltin1a. 

Do que foi dito pcla depoentc c,urnpre citar urn trecho oncle 

6 feita uma refer&ncia, atrav§s de un1a situa.;ao particular, 

a for<;a da mulher de uma forma gent!, ou seja, a for~:a fcrninina 

tao exaltada pelo movimento: 

"( ... )Depois de estar estupracla, humi lhacla, toda machucada, 

apesar de tudo eu tive um momenta de muita for<;a, eu senti que 

era 1nais forte do que aqueles clois, eu acho que foi um milagre. 

eu os convenci a nao me matar e eles me deixaram ir( ... )" 

Os pr6ximos trechos sao colocados para cviclenciar novamente 
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a importfincia da cria~ao da delegacia da mulher, bern como 

trans1nitir o principia fc1ninista de denunciar uma situa9io 

de opressiio da mulher. Assim temos: 

" ( ... ) Meus fi lhos me lev arum no medico e cle disse para 

eu procurar a delegacia da mulher, eu jri conhecia esta delegacia. 

No outro dla cu fui c clas me trataraiJI ttHSiill coot ntuito C[trinho, 

eu fui multo bem recebida !a, a escrivii etc.( ... )" 

"( ... ) Eu acho que toda mulhcr que foi estuprada tem que 

ir ao medico, ir na delegacia da mulher, tern que denunciar para 

a imprcnsa e nao ter medo de JIJostrar a cara. A gentc nao conictcu 

erro nenhum, a gente e vi t ima, por que a gente e estuprada 

e ainda Lem que tapar o rosto, ficar com vcrgonha de contar 

para a sociedadc que a gcnte e vf t ima? ( ... )" 

AGRESSOES SUTIS 

No u 1 t imo bloco sao aborcladas as agressoes SLit is. A 

aprescntadora introduz o teJJJa: 

" ( ... ) Ser mulher na soc[edade patr[arcal 6 tcr sofrido 

algum tipo de violCncia sexual. Est a pode ser 

generalizadora, mas infelizmentc c verdade. Todas as mulheres, 

sem excec;:ao, tcm uma hist6ria de constrangimento para contar. 

Uma passada de mao, uma cantada do chefe, um arrocho no unibus 

e muitas outras situa<;ocs compoern o vasto campo das cantadas 

sutis. 

Seguem-se depoiJnentos de homens e mulhercs sobre as cantadas 
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sutis. Perccbeinos na condu~5o dos IlJCSinos urna preocupa9ao de 

introduzjr, mesmo que superfjci.almentc, cste problema para a 

mulher negra. Esta sofrc duplo prcconccito, ou scja, sexual 

c racial. Pelo que foi colctado dessas depocntes, os hornens 

acharn-se ainda rrwis no direi to de abordar ofensivamcnte a mulher 

negra, talvez um rcsquicio do pcriodo cia cscravidiio. Os trcchos 

que relataremos mostraiii, entre outras coisas, E:t mulher mais 

atenta aos prcconccltos contra o scu scxo: 

''( ... ) Serd que os horrtens se sente11l os donos da rua?( ... )'' 

Est a frase ilustra bem os choques oco1· r i dos no.s unos 

seguintes ao auge do feminisrno, quando a ,. ,, mulheres resoJvcram 

dar ouvidos aos dizeres de 'JUC o cspac;o pub! ico tamb6m dcvcria 

ser ocupado pel a mulher e en con t rart.tm neste caminho de 

identificac;iio e indcpend6ncia o preconceito dos homcns. 

"( ... ) Eu acho que existe tambcm da pa1·te cia mulher a cantada 

de rua, mas cu acho que e fci ta de forma di fercnte, nao tolhe 

a libcrdade do hornem. Talvez por causa cia educa~ao, o que elc 

aprcnde;u com o:_;:; outros rapaze;_:;, ele acha que tem um;l ibcrdadc 

de rnexer, uma coisa mcio agresslva e que isto teria CJUC SCT 

accito naturalmentc pcla mulhcr( ... )"- depoimento de Lllll homen1 

"( ... ) Por que a mulher nao pocle participLtr? Par que rua 

e coi sa s6 de hornem? Enquan to voce 6 dona-de-casa, cu ida dos 

filhos tudo bem, mas a partir do momenta em que voce passa a 

participar politicamcntc a coisa muda. VocC tcm que dar cont.:t 

do que fez, onde estava( . . . ) " 
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A ultima dcc!ara<;iio 6 fei ta por Irene Ravachc e aponta para 

um aprofundamento da qucstiio da violencia contra a mulher num 

scntido ate entiio nao abordado nos videos ferninistas. Ela fala 

de uma violCncia classiflca.da como subjetiva, feita na surdlna, 

calada, por pessoas rnuito finas, multo chiques e que vai minando 

a resistencia da mulher. Ela fala cla violencia praticada contra 

a qualidade dos sentimentos feJJiillinos, que sao considerados 

meno:res, infcriores. Estc tipo de violCncia C sentida a cacla 

minuto par parte de mariclo, cornpanheiTos, filhos, amigos dos 

quais a mulhcr nao tcm cou1o se. defender, jti que ela C difici 1 

de perceber. Ela pretende acabar con1 a essencia da condi~iio 

feminina. 

Apenas no final do 6Jtin1o bloco 6 que a aprescntadora rcmonta 

i1 hist6ria das Jutas das mulheres contra a vioJCncia. 1~ quando 

e citada a cria~~ao do SOS rvtu!her, GJJt.idade anterior hs delegacias 

da rnulher, alit:is, forarn os SOS que irnpulsionaram a cria<;~iio da::; 

delegacias da mulher. Mesmo assim s6 Lemos um clepoimento falando 

Sc)bre o SOS. Logo em seguida rctorna-sc a delcgacia cla mulher. 

Fala-se abertamcnte do CECF, de sua cria~:iio( l98J), sua atua<;iio, 

atrav6s de un1a entrcvista com a sua di retora na Cpoca, Zuleika 

D'alambert. At( IIICSJOO f\U narra~ao f ina I , que acon1panha os 

cr&ditos a fala ressalta o fato de ser estc Ulll programa realizado 

pelo CECF, criado no governo Montoro, que !uta contra toda c 

qualquer forJIIa de vio!Gr1cia. 
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2) MULIIERES NO CANAVIAL 

lealiza;io: CECP e Olhar Eletr6nico 
Coordena;io - CECP: Maria de Lourdes iodriguis c lacira Melo 

Pesquisa e Colabora>io: Cristina Bruschini, Griseldes Achoa, Liige de Paula, Maria de Lourdes 

Rodrigues, Yara Oliva 

Rotciro e Entrevisla: Jacira ielo 

lmagens: Adriano Goldman 

Opcrador de VT: livaldo lakusaka 

Dirccio de lmagem c Produ1io: Marcia Meirelcs, Silvana Afmn 

Dire~Jo e Edi~do: Ja.:ira Mc!o 1 Mircia Meircles 1 Silvana Afram 

Musicas: Gal, Tete Spindola, ze Coco, Renata llorghete, Marlui Miranda, Lulie Lacina 

Cidadcs: Rincio, Rio Claro e latio 

SP/1986/JJ minutos/U-MATIC/ITSC 

Sinopsc: Iastra a rcalidadc da mulhcr trabalhadora rural, a partir de m local de trabalho. 

Aborda a rna remuneracao, 0 esgotamento fisico, a falta de creches para OS filhos c I esperanca 

de reforma agrlria. 

0 video co!fler;a com lmagcns do ra_iar do dia. A mUsjca 6 rural. 

Estes cle1nentos soJnados conferem ao video urn certo lirisnto. 

As mulhercs deixam seus filhos c sobem nos c:aminhi'ies, que as 

lcvar~o at~ o local de trabalho. A cfrmera acompanha os caminhi'ies. 

Ao chegarem ao canavial essas mulhcres pcgam seus instrumentos. 

E dado af o prirneiro depoimento do video, que funciona como 

" ( ... ) N6s sornos trabalhadoras rurais, tamos aqui todos 

OS elias, saimos de casa as 6:00 horas, retornamos as 18:00 horas 

e continua a !uta assim( ... )" 

"( ... ) Eu levanto as 4:00 horas, fac;o almoc;o, !avo roupa, 
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deixo tudo prontinho priis crianc;as e vcnho pro ponto umas 6:00 

horas e chego aqui numa base de 6:30/7:00 horas e t6 nessa !uta, 

nessa cana ruirn que da ate desgoslo( ... )" 

Quando as rnulheres comcc;:am a falar, uma real idade dura nos 

e desvendada, como pocle ser observado nos depoimentos acima, 

uma rot:ina muito dlfercnte da nossa, espectado:res urbanos. No 

entanto, essas mulheres nos parecem belas e o quadro se enche 

cla sua beleza. Seja pelos pianos tomados(cJoses), que clcixarn 

entrevcr Jiibios pintados de bat om, brincos, lenc;:os 

coJoridissimos, que clas usam embaixo dos chapCus e que ma-is 

tarde saberemos que sao uti l izado,; para protegcr do sol. Mas 

0 que fica para n6s C Ufll aderec;:o que df1 Ulll toque C charme 

especial ~quelas !nulhe1·cs. 

Ou sera o fundo dos canavia:is, 1 J.uminados pelos raios de 

sol, que diio um torn de dourado ao que estamos as,;istindo'? Dessa 

forma, ao rncS!IIO tempo que nos sensibilizamos como que 6 dito, 

rtos desluinbranJos coni aquelas n1ulheres. 

A cclmera acompanha os momentos preparat6rios para o trabalho 

rural com a mesma paci6ncia que posHuena as JlfOlagoriistas. Foi.ces 

.sao afiadas, sa1as sao colocadas sobre <·.ls C<tl~as. FacOcs sao 

amolados. Aos poucos e mostrado, atrav6s da.s faLls das mulheres, 

a sua experiancia no campo. 

"( .. . ) Eu sei de tudo. Desde crianc;a cu t:rabaJhei na ro<;a. 

Eu sei lidar com arroz, feijiio, miJho, amendoim ... se eu precisar 

cnsinar uma pessoa eu ensino, poryue eu sei de tudo( ... )'' 

Comec;:arn a scr colocadas as questoes referentes ao trabalho 

no campo: 
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"( ... ) A mulher para trabalhar nn roc;a tem que ser de 

opiniiio, senao niio agucnta nfio( ... )" 

"( ... ) Eu trabalho dcsdc os 8 anos. Comecci a trabalhnr 

pequena e tO nessa luta ate hoje, tomando sol, vento, tomando 

poeira, frio. Mas eu t6 ficando cansacla jade trabalhar na ro,,a, 

a gente trabalha, trabalha e nno ganha nadn, chega no fim do 

ano e nll.o tem nada( ... )" 

~ irnportantc que coloqucJJIOS cstas quest6es trabaJhistas, 

pois estas eram caras ao movimento na Gpoca. Como foi colocado 

nos cr6ditos, csta e uma produ<;:iio do CECF, criaclo em 198J, que 

ate 1986 (ano da proclu4:ilo)j1i tinha realiz<tdo outros videos 

a respeito do traballw cla mulher, tLti::; como "Ava.n~:ando Os 

direitos da Mulhcr Trabalhadora"(I'J84) e "Avanc;:ando 

da Mulhcr Trabalhaclora''(1984). 

A Saudc 

"( ... ) A gentc vjvc sent:indo dor de cabc"~a, 6 uma coisa 

6 outra c o dinhciro qtte a gente ganha n~o dA nen1 para se tratar. 

A gente pensa ern pcrdc1· UJII diu para Jr U<l n16dico, !Jtas o dinheiro 

que a gente perde faz falla .. entilo 0 jeito e conformar com 

o que Deus quiser e varnos lutando at6 arrumti urn servi~o rnelhor, 

pra vC se sai des sa vida porque eu t6 cansada jci( ... )" 

Essas mulhcres falam de uma vida de sacriffcios, com muita 

calma, com sorrisos nos Uibios, com hurnilclade, simpllcidade, 

0 que faz corn que c1as nos ca.t ivcm. r~ jnleressantc notarmos, 

que durante as suas falas sao mostradas poucas imagens do corte 

de cana. E mesmo as imagens que vcm a scguir nao mostram o 



8J 

trabalho como ''duro'', pcsado, JIJulhercs castigadas. Estas sao 

rnostradas mais ao Ionge, de costas ou de perfil. Mcsmo sabcndo 

que suas condi.;:oes de trabal ho sao crucis, 6 o discurso verbal 

que as enfatiza. 

No pr6ximo depoimcnto perceberno.c; que, al6m do esclarccimento 

sabre urn aspecto da vida dessas trabalhadora.s, e .':)atisfeita 

uma curiosidade quanta ao nome b6ia-fria, pelo o qual as nmlheres 

nao sAo chan1adas no video, mas 6 como s~o popularmcnle conhecidos 

os trabalhadores rurais. 

A entrcvistada tl'IIJ o :-:cmblante tristonho, a fala trans111lte 

um certo cansa9o devido ao trabalho que est4 realizando. A mesma 

expJ_ica que a comida tcm que Sl'r fr_ia porque o organismo nao 

acostuma rnais com a comida quente, principalmentu tendo que 

voltar ap6s a refei.;:4o para un1 lrabalho sob o sol forte. 

Em cntrevista que nos foi concedida, Jacira Melo(roteirista 

dcsse video) cxpl ica que nJCSJJJO fora do trabalho cssas mulheres 

nao cornem comida quente, porque faz mal parc1 elas, numa clara 

dcmonstrac;4o(L:ntre outras) de como o trabalho rural, cla forma 

como C efetuado, prejudica a. sal1de. Conv6m Jembrarrnos que, nt6m 

das questOcs trabulhislas, na Cpoca, a salide da mulher tambem 

era u1n ponto que gerava preocupa~~o entre as J'cJJlinistas. 

0 depoimento que vem a segulr fala do baixo sa.lArio que 

cstas mulheres recebem e que acaba clesestimulando-as para que 

produzam 1nais e nJelhor: 

" ( ... ) Sc a gente ganhasse mals, a gente trabalhava mais 

animada. Quanto mais a gente ganha, 1nais a gentc anima de 

trabalhar( ... )" 

Este e o primeiro momento, desde o inicio do video, em 
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que ouvimos a pcrgunta f'cila ~ protagonista, fato que nao 

{: comum nos videos feministas(como jii mencionamos 

anteriormente). Ac:redi tamos que lsso nao se dfl por acaso) jA 

que a pergunla cliz respui to il remunera<,:iio cla trabalhadora. A 

situcu;ao de explora<;,:Ao salarial nti qual vivcm essus mulheres 

tao grave, que a intcrvcrl~5o da reallzadora, atraves do 

registro de sua pergunta, se faz neccssriria 

importfincia do terna. 

para reforc;ar a 

Notamos que as duas rnulhcrcs que fitlam desse assunto sao 

mais tristonhas c humi Ides, talvez numa atj Lude proposit.::ll das 

realizadoras. A Ultima mulher a falar tem alguns dentes faltando 

o que e enfatizado com um plano hem fechaclo clcsse detalhe. 

Apesar desse quadro desanilllador, Jacir<J Melo nos relatou 

postcriormente, que as mulheres rura1s v0m se destf:tcando nos 

ultimos anos(clecada de ilO, corne<;o a nos 'J () ) por suas 

reivindica~6es, que coinportant vririos aspectos, !Ilas que o pr6prio 

rnovimcnto femini.sia quase nao mostra isso. Jacira lerubra a:inda 

o longo carninho que estas mulh(:rcs tivertlm que percorrer, jA 

que ainda no come~o dos aJtos 80 a documenl;trista, que participava 

de urn encontro de rnulheres rurais, diz que no momcnto em que 

sc inic.ia:ram as discussOes, essas t-rabalh,:-,tcloras ainda sc achavam 

em me!hores condi96es do que as trabalhacloJ·as urbanus, pais 

estas nilo t.inh<l com o que sc conso1arem, j.-i que ils mulhercs 

rurais restava ainda a espcran<;a da reforma agr!iria. 

As imagens mostram agora as mulheres cortando cana e os 

montes que vao sc acumulando ao rector dclas. Roupas manchadas 

de melaclo clc cana. A pr6xima pcrgunta toea sutilmente na questao 

da g.reve. Ao sC'r perguntada como as trc.tbalhadora.'S obt:inham seus 

instrumcntos de trabalho, a rlepoente responde que antes elas 

tinham que compr.:i-los, mas que agora os rncsmos sao fo:rnccidos 
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pe}os empregadorcs. Diz aindn que lstu ta1vez tcnha acontecido 

em func;:iio de algumas grcvcs que for am fei tas, das quais c1as 

nio participaram. 

Uma nova pergunta 6 feita para e.ssa mesm11 pcssoa. Perccbemos 

que houve urn corte do as::;unto da grcvc para a quest £to: "Voce 

tem urn sonho?" Gostariamos de chamar a Ettcn~-tio para o processo 

de edic;Uo aqui vcrificado. As real.i.zadoras como que fazem unu1 

J.iga~ao entre saltirios melhores, grevcs e o sonho de cada uma. 

Como se fosse um caminho possi vel de ser seguido. 0 sonho da 

entrevistada e dito com extrema tirrLidez, embara9o. Sua expressao 

parece dizer: "Sera que eu posso sonhar''" Ficamos sabendo en tao, 

que o 11
quase proibido" sont1o desta n1ulher 6 tcr sua casa 

terminada. 

Temos a seguir v~J-il>S clos~.:s das mulhcres rurais. sao 

captadas express6es de riso tintido, riso solto, de dcsconfian9a, 

de charme(a tipica ccna da '''ulher futnando), de d(tvi cla nos 

olhares. Parece que csses mementos de pausa servem para que 

penscmos em tudo que fol dito at6 agora, como tamb6m funcionam 

como "passagem" para perguntc1s que caminhalll para o muito :fntimo: 

n( ..• ) 0 lenc;:o 6 pra nao pcga rnui.ta pocira no cabelo, ru1o 

suj& n1ujto a cabe~a. A blusa 6 pra protegc1· a gcr1tc tla sujcira, 

pcga n1uito mclado na gentc, quanta n1ais blusa a gentc p6c lllelhor. 

A saia e pra nao pega sujeira na cal~a, nao fica muito suja, 

fica mais ftici1 pra lava. A meiu tamb6m 6. pra nao pegA muita 

sujeira, mas mesmo assim ainda fica sujeira der11ais nos p~s. 

" ( ... Ah as minhas maos e tudo. e cheia de calo, tudo 

calejada, encardida, que n~o tern jeito, eu nao acostumo trabalhar 

corn luva, de maneira alguma, eu j;i tcnte.i mas eu nao sou capaz, 
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entao fica cheia de calo( ... )" 

Not amos que cssas perguntas nao respondem Etpenas a 

curiosidadc(nossa e das rcalizadoras)) mas comc<;am a falar do 

corpo da mulher, da vaidade ferninina, cla imagern que aquelas 

n1ulheres tBm de si 1nesmas. 

A segu-ir tcmos pcrguntas que giram em torno da coragem e 

forc;:a da rnu.lher, jci reitas no com0<;:o do vldeo. Po:r v:iria.s vczes 

cssas questOes sao colocadas. No cntanto, exi.·:;tt,; urua pausa entre 

os primei.ros depoimentos e os segu·intes :-;obre esses mesmos 

assuntos. Silo gastos alguns segundos que, para a I inguagern de 

video, podcm ser consJdcrados lon,gos wostrando a.s mulheres 

cortando cana, rca1izando seu trabalho. Acrcd-it:amos que cssas 

imagens ''scrvem'' bara refor~a1· a bravura daquelns traba I h.:_ldora.s, 

jti que as colocarn "vivcndo" aquj1o que acnbaraw de dizer, au 

seja, que 6 un1 trabalho duro, dificil. 

E importa11te notc1rruos que os depoimentos que vCm a seguir 

nao s6 se dUo no sent.ido de destacar a for<;.:a da rnulher, como 

retomam mais uma vcz a rot-ina dessas pcssoa.s(acoi~dar hs 4:00 

da manha ... dupla jornada etc) PeLt primeira vcz 6 dito que 

o homern nao tcm cssa vida. Elc podL: acordar mais tarde, bern 

como chegar em cas a descansar. Este momenta, pensamos, 

evidenciil a reivindica<;ao primordial do movimcnto, que e a de 

acabar corn a discriminar,;iio de gencro, que vai ter desdobramentos 

das mais divcrs11S o1·dcns. 

Dando sequencia a essa questao as perguntas sao novamente 

sobre o trabalho no campo. Primeiro sobre o que as mulhcres 

conversarn na ror,;a enquanto trabalhan1(csta pergunta de Jacira 

e ouvida no video). Ao que a depoente responde, entre risos 

sobre as brincadeiras na ror,;a, o papo furado na hora do trabalho. 
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Ao mcsmo tempo, aparece outra clepoenle falando que a vida no 

campo e boa, traz saude. 

0 interessante 6 que esta mulher tem um ar de desf.i.nlmo, 

que chega a parecer que estii docnte(.sern contcu.· as manchas de 

sol nos rostos de vArias entrevistadas, que j{t foram vistas 

at6 agora). Exi:--~te cntJo, urna cont:rad.i~~Lto entre o que estamos 

vendo e o que a trabalhadora nos diz, ou ::ICJa, entre as imagens 

c o discurso verhnJ 

Esta lamb6m { urna "ra~_-;sagem" para a abordag,cm do problema 

da gt·avidcz das rnulheres J'UI'itis que, pclns condi~6es em que 

vivem, constituv-sc numd situ,;_u;;\.o de grande risco para a maior.la 

deli1s. A <' ,, imagens scguintes sao de Jnulheres comendo, CEtl ad as, 

cabl:sbaixas, sCr:ias, pureceJ!l cort1'iJ·ntar o que ser5 dito, ou 

scja, que e.ssas trab.:.tlhadoras nao podcm nem espcrar seus filhos 

com dignidaclc. A musicu triste TlLI voz de TctG Spindola accntua 

ainda mais estc pensa1nento. 

Ao fa!ar da dificuldade de ficar grAvida e trabalhar no 

campo, novamcnte uma dcpoentc responde que .sc sente forte, porquu 

do contrtirio niJ.o agucntaria essa vida. 

A gravidcz C o "gancho" para abordar uma questiio fundamental 

para o mov.imcnto naquela 6poca: a creche. Esta reivindicac;iio, 

inclusive, foi Jevada adianlc pc;lo CECF. A,, rnulheres responclem 

que a creche 6 ideal para supri r o problema do cuidaclo com os 

filhos, preocupa"ao que atrapalha o trabalho no campo, jA que 

as aten<;oes nao estiio vol tadas totalmente a este trabalho e 

sim para a situa<;iio clos filhos sozinhos em casa. 

Vernos, en liio, as 1magens de uma creche, on de os f i l hos de 

trabalhadoras rurais cant am, danc;am, al imentam-se sendo mui to 

bern cuiclados. Lemos na lcgencla que trala-se cia creche municipal 

de Rincao, uma das poucas do estado de Siio Paulo atcnc!endo aos 
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fi l hos de trabalhadoras rural s. 0 tcma creche, nos anos 90, 

deixa de ser uma questiio discutida pclo fem.injsmo, j{l que as 

rnudanc;:;;.t.s socias ocorridas cons.ideraraiil a creche um dlrelto, 

acima de tudo, cJa crian<;a, esta que~t~o passa cnt~o a ser 

tratacJa por outro movimcr1to social. 

Nos morucntos finals do video sUo coloctttlas algumas questOes 

referentes a scxualidacle da rnulhcr como: IT Como voce faz para 

i"azcr xixi?'' ''Con10 voc0 faz qUllndo csti IllcrtstJ·uada?'' 

As cJificulcJacJes cJe tJ·ahaltlnr no pcr[cldo I!Jcnstrual, que 

provoca uma indispos.i~<io nas J!lulherc:s d C- uma forma ge:ral, 

S<..lO ainda ma1s clram~ilica::-; pa1·a as lrabalh:-tc1oras rurais, poi.s 

;:\s vezcs c las nuo tC.m nem cond it;i3es de trocar o absorvente 

higiCnico. 

As que:::; tl)es rclacjonadas ;) :~>CXULll idade mulher ,.;;ao 

intermediadas por qucstocs sabre Ulna out1·a problemAtica: 

rcforma agrcirla. 

N5o conseguirllOS cntcndcr o porqu6 de '' divldir'' as pergunlas 

re lacionadas ao corpo da lllU I her ( questocs especi r icas) com Ulllll 

questiio tamb6m importante para aquelas trabalha.dora:3, mas ao 

que nos parecc, cJeslocacJa cJentro clo que vinha scncJo discutido. 

Esta quebra nos parcce tlJJIG fulhu 11a continuidade da na1·rativa. 

Nos minutos em que o tema reforma agriiria e tratado, a 

jmpress[io CjUC tCfiiOS f§ de estarmos assistindo 11 rna.is Ulll p:rograma 

cJe video popular e nao a Lllll video popular feminista. Tanto e 

assim que ternos uma passagem tipica dcssas produc;Oes. Ou scja, 

assistimos a uma das moracJoras cJe um assentamento de terra(Uniiio 

Francisco das Neves-Matiio) pedindo para uma autoridade, Dante 

de Oliveira, entregar os titulos cJe terra aos moracJores do 

assentamento 

Pela segunda vez ouve-se a pergunta da cntrevistador ·" Voce 
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jci participou de U!Jia grevc? voc6 s~1be o yue 6 rcforn1a agr~rla?'' 

Ser6 que u scXUlLlldade, que se relncionn CO!Jl a pr6pria vida, 

essCncia da mu1her cstii scndo equiparacL'-l com a rcforma <1g:rciria? 

Sera que para aquelas mulhere.s a reforma agrUria 6 vlda? E a 

Unica esperanc;a de vida dlgn.:-1 que eJas tCm? Sendo assim, como 

comentamos antex·lormentc, tratu-sc de U!llU ''falsa'' quebra de 

continuidade. 

Isto e confirmado com a pergttnta que fecha o bloco e 

refere-se ao lazer da mulhcr rural: 

" ( ... ) 

n e ( ... ) 

All, () lazcr da trabltlllarlora rural 6 ... traba.lho 

"( ... )Sei Jt1, (' chcgar em casa brj_gar com as crian~:as, ]avar 

roupa, fazer comida( ... )" 

A mlisica tristc arremata com ljrismo, presente em vc'irias 

Jlartcs do video, o lc!Jla proposto: 

"Quando cac a tarde no se:rtiio 6 tr1stc ... vai morrendo o 

dia, as estrelas ja vao nascer ... quando cae a tarde no sertao 

6 linda c~es e sapo cantarn na lagou ... 

As mulheres preparam-se para ir embora. Lavam-se, tiram 

as roupas sujas, sobcm no caminh~o, no 6n:ibus. Os depoimentos 

finals mostram que o trabalho daquelas mulheres nao termina 

ai, pois terao outra jornada de trabalho ao chegar em casa 

"( ... ) Agora eu vou para casa, tamar bunho, lavar roupa, 

fazer a janta e me preparar para amanhii. tcr urn novo d:ia de 

trabalho( ... )" 
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Ao final tcmos o p6r-do-sol, jt'i que no ln:icio l]vemos o 

nascer com jmagcns igualmente douruda.s, que nos fazem esquccer 

por alguns scgundos que este mesmo ambiente bclo, tambcm c a 

dura reulidade dus trabulhadoras rurais. 
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0 video em qucstiio aborcla o tema prostitui~,:iio. Na vcrclacle, 

percebemos que o olhar das real izadoras para o interior dessa 

problcm6tica preva o seu clesdobramcnto en1 outras, tais como 

o trabalho e a sexualiclade. 

Tal abordagcm corrcspondc il orienta;:iio clada pelo movimento 

feminista na 6poca, que considerava os temas citados acima como 

priorit6rios para o rcgistro em video. 

Verificarnos ser esse um comportamento pr6prio do fcminlsmo, 

pols se cornpararmos a produ9i.io ern pauta com outras, de TVs 

comerciais, por exemplo, a respeito do mesmo tcma, nao 

cncontraremos o mesmo descnvolvimcnto. 

F'ica eviclcnte que o objetivo principal do video 6 o de 

mostrar aquelas mulhcres como sercs humanos, com todas as suas 

contradi~6es, na busca de um enfoque que 1nostre o fator da 

ntargirlalidadc cr11 que sao colocadas pcla socicdadc CJII geral. 

0 rnecanismo para que is to se torne possivel pass a pe 1 a 

desmistifica~fio do trabalho das prostitutas e a valorlza~,:iio 

cleste como tal 

No inicio do video nolatJIOS a nccessidadc das docun1entaristas 

de apresentarem o arnbiente oncle essas mulheres trabalham e outras 

ate moram. Haja vista refercncia il Esta<;iio da Luz e os closes 

nos names das ruas(Rua do Triumpho, Rua Aurora), nos vArios 

hoteis de curta permanencia. Ncsse interim, cxiste um riipido 

''flash'' na placa de trtinsi to rrcruze com cuidadorr, o que nos 
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parece uma mctt:ifora com o ambicntc em que estamos penctrando. 

Todos esses detu!!Jcs local i zam com prec:isiio a chamada "Boca 

do Lixo". 

No entanto, acrcditamos que tais i1nagens nao sao aprcsentadas 

upcnas para que nos localizemos, corrro rrorrr111lmente acontece quando 

sao utilizados pianos gerais c closes. Verificamos toda uma 

prcocupat;iio em ret ratar o me i o em que aque la0 pessoas "v jvern'' 

conro fator delcrminante de suus corJdi~6cs sociais. 

Mesmo que niio soub6sscmos que aque 1 e l ugar 6 a chamada "Boca 

do Llxo", sentiriamos loda a degradac;iio, abandono, dcprcssiio 

que provern de lU. A~; pessoaK desconfiadas, a paisagem pcsada 

como a estrutura de ferro da Esta9iio da Luz, as ruas sujas, 

as casas "esprerrddas", as paredes dcscascando, a mlisicu triste 

chamam atcn~Uo para o "habjlat natural" ctaquelas mulhcres. 

Logo no prime1ro depoimento tomado sao feitos ma i.s 

csclarccirncntos sabre a lloca: 

"( ... ) Aqui 6 um 1ugar gostoso, ao mcsmo tempo pcrigoso, 

aqui as vezes voce estc'i conversando e toma tiro, facada ... aqu.i 

6 urn Banco do Brasil, tuclo o que voce quer voce acha: dinhciro, 

trtifico, tudo 0 que voce acha de bom e de ruim voce a.cha 

' ( ) " aq u 1 ••• 

Ainda dcntro da qucstiio do ambicnte em que as prostitutas 

nvivem" temos uma referCncia il perSCHHllidade da IHU.lher feita 

por uma depoentc: 

"( ... ) Pra viver aqui a mulher tcm que ser rnuito forte, 

tern que ter mui ta forc;.a, senao nao· agucnta( ... )" 
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A partir dai come~a u cair por terra a imagem da prostitui~Ao 

como solu9io confort6vcl para os problenJas, que e como a 

sociedade em gcral encara o trabalho das ]Host i tutus, tanto 

e assim que as mesmas sao ate hojc chamadas de mulheres de 

vida fticil. Por isso a nccessidade dus document~tristas de 

desmistificar essa imagem. 

Do depoimcnto acima conseguimos extrair tudo de ruim que 

a Boca oferece, mas ao fina.l do video nao conseguimos pcrcebe.r 

o que h6 de bom. 

Pensamos que a valoriza4~ao do ambi.ente tem rela~~~io d.ireta 

com a opr;:ao daquelas mu1heres pela prostituir;:Zio, que, ao que 

tudo indica, e fruto do mcio. Esta afirma9iio podc soar como 

um velho cliche mas, pelas indicar;:Oes deste video, constata.mos 

que trata-sc de uma vcrdadc c nio de urn simples e velho chavio: 

verdade esta que 6 parte de un1 ciclo vicioso no qual a 

indiferen9a da socicdade 6 a principal responsiivel. 1\ inten<;iio 

em dcmonstrar cste ponto e bastante clara e fica constatada 

no depoimento abaixo: 

" ( ... ) Eu cs lou aqu i nao porquc cu quero, mas porque eu 

preciso .. eu ja tentei "sair da vida", ja tentei trabalhar no 

comCrcio, mas cles te pcrguntam se voce trabalhou nc1 noite e 

af nao te dio o ernprego ... eu dissc que trabalho na noite, mas 

quero sair, .sou esforc;ada, mas n<IO t1d.ianta, elcs nao te diio 

emprego ( ... ) ~' 

Tcmos que considcrar que a intcn~~o de retratar a prostituic;~o 

como fruto do meio pode nao ser urna novidade, mas para a epoca 

era um fate rclcvantc, pois lratava-sc clc uma oportunidade de 
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retratar as quest6es fcmininas atrav6s de un1 n1eio n1uito pecuJiar: 

o video, um mcio que reprcsentava um avanc;o na propaga~ao das 

causas feministas. 

Destacamos que no momcnto c1n que o depoimento 6 tornado 

valorizou-se mui to a expressao facial da depoente, com planos 

cada vez mais fcchados, de acordo como aumento da dramaticidade 

da situa9~0 contada. A depoente relata UJJI momento muito delicado 

de sua vida, onde lcnlou outras op"oes de: trabalho. A recusa 

de uma chance pela socieclade reflcte todo o preconceito que 

existe sobre as prostitutas. Por lsso mesmo 6 que este momenta 

no video e rnuito explorado. A cflmera .se detem na entrevistada 

porum certo tempo, considerado Jongo para a Jinguagem do video. 

A c&mera pern1anece presente, in1p6vida enquanto a prostituta 

para de falar, sc rccompoe, oJha para os .ltldos, ahaixa a cabe~a 

e Jl<lr fin1 ensaia un1 cl1oro. 

A uma ccrta altura, pcrcebcmos que 0 fato , de 

prostitui9ii0 ser encarada como urn trabalho como outro qualqucr 

torna-se 0 fio condutor do video e que outras 

implica96es(tr4fico, roubo, polfeia) surgem como tramas paralelas 

a esta a9iio central: 

" ( ... ) Como eu COlllCCe i '! Ai, foi tiio engra9ado ... cu 

trabalhava de empregacla numa casa. Um dia minha patroa me mandou 

pagar un1a conta. No mcio do caJitintto Lilli ~cr1t1or, n1uito bcJil vc~tldo, 

trabalhava na Ligth, me convidou para fazer um progranu1 e eu 

ful. Ai cu achci que clava pra ganhar a vida e nao vol tei 

rna is ( ... ) 11 

" ( ... ) No come90 eu s6 f-icava "zelancto", tomando conta da 

casa. Ai as meninas come~ararn a infruir, elas falava que o tempo 
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que eu tava zelando eu pod.ia faze a vida. Al cu fu:i pensando, 

a vida tiio cara, eu separada do meu ma:rido, meu fi lho passando 

fome ... entiio cu fui entrando aos poucos. Fazia um programa, 

ia embora ... atC que eu cntrei na vida. A gente t.U aqui porque 

precisa, niio pc)l·que gosta ou 6 vagabunda( ... )" 

Na pr6xima .sequiJncia perccbemos como a que::-.>ttlo financcira 

poe par terra at6 o prect>nceit(l por parte dos maridos, que acabarn 

cnxergando a prostituic;U.o de suas mulheres como trabalho: 

"( ... ) Meu marido sabe que eu trabalho aqui, ele foi meu 

freguCs durante seis anos, a.gora i-t gcnle t1·'i junto. Ele trabalha 

de uin !ado e eu do outro( ... )'' 

Constatamos que na cabe~ca dessas mulheres cxiste como que 

uma delimitai;Zio entre o que e publico co que e privado, entre 

0 que e trabalho e 0 que 6 vida pessoal: 

" ( ... ) Eu aqui tenho uma cara e em casa cu tenho outra. 

i\qui na esquina C uma conversa de fal.:J.r s6 com homem, na minha 

casa, corn meu marido e meus filhos eu sou a Dona Angelina( ... ) 

" ( . . ) Eu levan to ccdo, fa~o aJ.moc;o. 1 hora eu estou no 

ponto, depois eu almoc;o, vo 1 t 0 pro ponto, fico aqui a.t e its 

6:30/7:00 horas, vo I to pra cas a, fa<;o janta, vcjo a l i "ao dos 
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mcus filhos; como se fosse urn trabalho qualquer 

Gostariamo.s de charnar a atcnt.;iio para <-l prost_i tuta escolhida 

para ilustrar o depoi_rnento acimrt. Ao contriirlo das outras, csta 

ap<1renla uma t ranqull idadc mu ito grande ao rclatar sua 

exper·i encia, uma scren -j dade na voz na exprcssao, uma 

maturidadc(6 aparentcmente uma mulher mats velha que as outras 

entrevistadas, que conta que j<i passou por tudo na Boca), 

recatada nas vcstcs; dlriamos atC que ela encarna o estere6tipo 

da "mile de farni.lia 11
• 

Essa pcrsonager11 apar·ecc logo na apresenta4:ii.o do video c 

vai recortando com suas falas todo o desenvolvimento do mesmo. 

E interessante observarmos as caractcrisl ica.s dcssa pessoa com 

a "func;:ao" que ela dcsernpenha no video, que nos part~ce ser a 

de ressaltar que no n1undo das prostitutas 11 screnirlade, dee&ncia, 

honestidade tamb6m podem ser encontradas. 

Como jti foi dito, o vfdco mostra as prostitutas como seres 

hurnanos, entenda-se por i. sso mostrar 0 que em geral 

classificado como qualidadcs e defcitos de quulquer pcsso.a. 

No erttanto, percebenios 4ue logo ap6s dCJ10iiiientos do tipo: 

"( ... ) Eu gasto tudo o que cu ganho ... se eu ganho aqui, 

aqui mesrno eu gasto. eu nao penso no futuro. se minha fi lhu 

quiscr dinheiro, que niio cspere de mjm( ... )" 

Ternos ai colocac;oes que denotam urna irnagcm pejorativa das 

prostitutas, mas em seguida vcm o depoimento da "prost i tuta 

seria" evidcnciando que as real izadoras querem mostrar todos 

OS Jados da qucst~o mas, ao mesn1o tempo, resgata:r, refor<;ar 



as qualidades daquelas mulhcres. 

import ante esclarcccrmos que cstc video J'oi 

rotcirizado) dirigido, sonorizado por JaciJ·a Melo, 
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pens ado, 

portanto, 

o que foi dito acima tcm relac;:iio dircta com a posic;:iio da autora 

sobre a prostituir,:iio. Ao contr:irio do.-.; outros videos analisados 

ate entUo, cste C o que pudemos chaiHar de video autoral. sua 

produc;:iio niio foi encornendada por ncnhurna entidade, o que elirnina 

as possivcis interfcrCncias que a mcsma pode.ria faze:r, dcixi·Jndo 

espac;:o para que a posic;:iio das realizadoras prevale<;:a, como no 

excinplo citado aciola. A £lOstura de Jacira 

outras reallzadorus envolvidas comparLilham, 

Melo, da qual as 

e que va.i dar a 

t6njca do video, como observarcmos em out:ras pus::;agens. 

Apesar des sa abord.agem assumi r um carE.iter rna is pessoal, 

denol;Jndo o pcn.s.::Jmcnlo de quem ideal izou o video, perccbemos 

en1 outros segmentos que as prcmissa~ do moviniCiltO fcminista 

continuum prescntes. 

As real izadoras eselarecem nas cnt revi stas e na.s unagens 

coletadas detalhes(talvez curios idadcs'! Del as no~isas?) a 

rcspeito do trabalho de proslltuta con1o: Quanto voc6 cobra? 

Quais os tipos de fregugs? Como voc& faz utJl flrogrulna? 

Essas questOe.s ttcabam servlndo de ,.g,a.ncho" pnra outra.s mais 

intimas, que s6 poderian1 scr feitas dentro da jEt comentada 

confianc;a conquistada e partilhada, pr6pria da dinfin1ica dos 

videos feministas. Dessa forma, a sexualidr1dc vern fi tona, pais 

atrav6s das rcspos tas dadas percebemo~:> umLt prcocupac;:Lio que pass a 

pelas perguntas: Voce gosta de sexo'! Voce tern prazer ao fazcr 

urn prograrna? 0 que 6 o amor para voc6? Voc6 6 antada? 

"( ... ) Eu gosto de sexo, mas As vezes enjoa( ... )" 
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"( •.. ) T&m parceiros que a.lracm a genle sexual mente, entElo 

a gente fica meia incentivada para o programa, e dificil, mas 

acontece( ... )" 

" ( ... ) Ah, a gente agrada {l frcguBs, d·i z que vai ser 

gostosinho, que val ser demoradinho, para ele gostar e voltar 

outras vezcs, l!las scxo mcsmo s6 corn o ma.rido da gente, aquelc 

que ta ern casa c que ama a gente( ... )" 

" ( ... ) 0 amor pra mim foi sempre desi lusao ... eu nao me 

dei bern( ... )" 

" ( ... ) Sc cu me cui do? Eu me cu.ido, vou sempre ao 

ginecologista .. 4uando eu t6 wenstruada eu nao transo, que 

e pcrigoso e a gentc pode at6 engravidar( ... ) 11 

"( ... ) Se eu tenho rncc!o da AfDS? Niio, eu tenho medo e da 

f omc ( ... ) " 

Sao principaJmenle trechos como esses, que ex poem toda a 

fragilic!ade e for~a dessas mulhcres, ao mesrno t ernpo que diio 

a tonica d. as fcministas~ fatores nem scmpre 

observados ertt outras produ~6cs. 

Em meio a tudo o que foi vis to, as real izadoras continuam 

a tocar no muito intima cortt a pergunta: Voc6 tern urn sor1ho? 

"( ... ) Ah! Eu lcnho um :::;onho, eu queria ser americana( ... )" 
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Ou entao, quando as videastas selcclonam uma resposta para 

uma questao que podcria ser apenas un1 esclarecimento, mas se 

revela iriJportarJLe para a Ctlridi~5o da n1ulher: 

11 

( ••• ) Se existe o cafettio? Sc) para a mulher que se deixa 

clominar por ele( ... )" 

Este video tent a revclar pros t i I u i .;iio de forma bem 

abrangente para o espectaclor. J>crcctJCiDOs que sao poucas as 

pcrguntas que se rcfercn1 ao tr.ifico, aos roubos, a violCncia. 

No entanto, a cliscrimina<;:ao ao trabalho da mulher prostituta 

~ um fator lcvado em considera<;ilo, scja r1a abordagem dessc 

trabalho durante o dia(ao corrtrdrio do que lmagln.-:.1 da 

pros t i t u i '' iio , tida geralmentc como trabalho noturno); seja na 

persegui<;:ilo feita pela policia, cujo papel 6 o de defender a 

popula<;iio, mas que "cac;.·a" as prost-itutas porquc o trabalho delas 

e considerado del ito pelo c6dlgo penal bru,si leiro. 

Not amos as varins inter~rela":6es exjstentes na "Boc~:.t", como 

no exemplo dado por uma prostituta a rcspeito dos tipos de hoJJJens 

que existem ali: o ot.:irio ou la.raoja, do qual vivc o ladrUo, 

do qual vive a policia. 

Mas o que fica sao as qucstoes daquelas mulheres, que por 

urn trato entre real izadora e protagonist as nunca pocler7io ser 

exibidas nas 1'Vs CtllliCrciais. Neste ponto acreditan1os que a 

confian~a conquistada, o respeito ~s declara96es das prostitutas 

acabam revertendo em prcjuizo de urna nova vi.sao sobre cslas, 

que poderia penetrar c fazcr reflctir ern milharcs de lares 

brasileiros. 
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0 video comcqa com Jmagcns de um 1-ugar bonito, que depois 

descobrimos ser urn parque. Aos poucos aparecern algumas meninas 

transitando, con1o que dcsfilando. Alguns homens olham para elas, 

espreitando-as. Em seguida algumas dessa.·:; meu-inas dei.xam-se 

acompanha:r por esses homens. 0 fundo mus 1 ca I que acompanha as 

cenas 6 de uma mtisica ron1antica francesa. 

Neste inicio sao utilizados muitos traveling verticals. A 

inten~ao parcce ser a de criar ur11 certo suspense, desvendar 

aos poucos - de cima para baixo - o que va1 scr abordado. Mais 

tarde vemos gue trata-se de um video sobre n1enores prostitutas, 

o gue 6 confirmado no primeiro depoimento que ~ tomado: 

"( ... ) Eu comecei a faturar corn 13 anos( ... )" 

Logo depois de sse depoimento 6 uti lizado um recur so que ate 

entao as realizadoras nunca tinham lan9ado mao. As menores 

prostitutas aparecem em perfis congelados, As vezes de frente, 

alternando essas posi96es numa situa9ao gue lembra a apresenta9ao 

de marginais, quando scus rostos sao expo.stos como se fosscm 

retratos Jx4, recurso que aparece nos telejornais e em alguns 

fi lmes pol iciais. 
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Nao conseguimos entender o po:rquC dessc rccurso, nem mesmo 

a exposic;&o, junto com as menores prostitutas, de duas meninas 

gue mais tarde saberemos que sao atrizcs sc passando por 

prostitutas, mas isto fica clara de.sde o irdcio em razao dos 

trajes usados, maquiagcm, perltClldos, que denotam a produ~fio 

rcalizada em cima das modclos. Mas toclo esse trabalho parece-nos 

inQtil, jfi que nao fica clara o n1otivo d11 utiliZil~Ao das atrizes. 

Na j n l cru;iio de irlOVar aS rcalizadorus nrro foram JJJuito bern 

sucedidas, pais inlprlnJcm Ulna ccrta confusao no cornec;o do video. 

Resta dize:r que cssas imagcns congeladas sao rt-companhadas 

de 
11
Dffs" da.s prost i. tutas que apresentam aspectos diversos da.~-:; 

suas vidas, scm obedeccr a uma ordem cspe.clfica de assuntos, 

tais como: medo du AIDS, o motivo pelo gual se torr1ou prostituta, 

sua idade, com quantos uno:-; comec,~ou a sc prostjtuir, como se 

clefendcm. Essa sequencia de "offs" termitlu coin a frase: "Eu 

sou de carne, osso, sangue igtu.l1 urn ser humano. n 

0 gue vernos ern seguida e o procedimcnto tradicional dos 

videos ferninistas, ou seja, os depoimenlos. Mesmo tentando inovar 

em termos de recursos de linguagern, as realizadoras nJo <iispensam 

a oportunidade de "dar vozn lis mulheres, mesmo que cstas a:inda 

sejarn apenas n1cninas. 

clepoi11rentos abordam as diversas lrnplica~6cs que 

encontramos na vida de uma menor prostituta e retontarn em detalhes 

a.lguns assuntos que jti foram colocados nos "offs". A cxpl ica~ao 

de como entrararn para a prostitui~lio, com gue idade etc., vem 

il reboque da questiio cia saude. Esta e introduzida atraves de 

perguntas sobre a AIDS e consequentemente, sabre a exig&ncia 

ou n~o do usa da cnn1isinha para que rnantcnham rcla96es scxuais. 

As respostas apontarn para uma despreocupa.,iio e ils vezes 

ate urn clcsconhecimento cla doen~a por parte etas prostitutas, 
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que se confirma pela desobrigatoricdttdc dcJ usa du CliOJisinha 

pelos seus fregueses. 

Achamos pertinente a prcocupa95o das rctLlizadoras de abordar 

a questiio da AIDS, jti que cstc video 6 de 1989, cpoca em que 

a doen~a j& t-inha alcan9ado propor<;:Oes assustrtcloras, vitimando 

pcrsonalidades importantes de tircas divcrsus. Mesmo assim as 

autoridades govcrnamentais nao haviam, cntiio, efctuaclo 

canlpanhELS cficazcs de conscientiza~~o da poJ>ula~~Cl sabre o pcrigo 

da doen9a; as realizadoras cu1nprern ent5o CllJil a sUll parte. 

sao importaotcs t.ambem as questOes rel.:-.tt ivas ii sex-ual idadc 

dessas meninas. Para iniciar este ass unto reetnre- sc 

tradicional pcrgunta: "Como voce pcrdeu a virgindadc'' Como foi 

1:1 sua prirneira vez?" 

As respostas dadas a essas perguntns acabam revelando a 

fa Ita de orienta~;Eio das meninas. sit ur:u:;iio, pelo que 

verificamos no video atrav6s dos relatos, 6 reflexo da estrutura 

familiar da qual elas se originam. 0 que nos 6 relatado e uma 

i.nicia~ao vida sexual ;-:; t:!ll 0 me nor preparo, que quando 

descoberta pela fa1nilia provoca transtornos, pois csbarra em 

padroes morais que condenam o sexo fora do casamento. Muitas 

vezes, a consequencla maior 6 a expuls(io da menina da casa dos 

pais. Estc ato par vczes acabn cor1tribuindo para que essas 

meninas ingressem na prostitui~iio. 

E: est a justamente a hist6r ia contada por urn a men or 

prostituta. 0 irnpacto causado pel a expul.siio da ca.sa paterna 

ainda pode scr obscrvado quando, ao rclatar 0 seu caso, a 

depoente faz uma pausa no momento mtiximo da conversa com a mae. 

Est a nao se conformou com a perda cia vi rgindade da fi lha c a 

mandou embora de casa, mcsmo a filha insistindo para ser perdoada 

e dizendo que nao tinha para onde ir. Entiio a mcnina para a 
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hist6ria, se emociona c diz: "Eu nao cons.i.go ... "(no caso, 

terminar o relata do que !he acontcccu). Atrav6s de un1a trucagcrn 

esta frase ~ rcpctida eJn eco, bern coJilO a iJrJagcm cta Jncnina. 

No entanto, a expuJ.si:io da casa paterna nao 6 o principal 

Inotivo pelo qual cssas rnet1inas ingresSU!Il tlU prostitui9~0. 0 

fator econ6mico 6 o rnaior at rat ivo para adolesccntes pobres, 

que possuem muitas ilusOes. As menores prostitutas nos passaru 

UJIHl irnagern de rebeldja, descaso c al ierH14'iio( imagem que ficou 

caracterizada como tipica dos adolescentcs), como tamb6m de 

pcssoas que prcfc:rcm a chamuda "v.icla f0cil 11 a trab<.tlhos pcsados. 

Elas deixam clara, nos clepoimentos rrcstaclos, que nao pretenclem 

acorclar cec!o, trabalhar muito para no final domes ganhar um 

saliirio minima. 

A prostitui9~0 sc apresenta como un1 CilllliniJo que tem perigos, 

mas e lucrativo. Essas meninas sonham multo alto, quanto il sua 

situa~5o finar1ccira: 

"( ... ) Eu quero urn apartamcnlo emCopacabt-tna, qucro conhccc_r 

Nova Torque e quero ter urna fami I ia( ... )". 

''( ... ) Sonho entrar na igreja, todu de branco, com um marjdo 

multo bonito e rico( ... )" 

As imagcns colhiclos nas ruas por 011de cssas 1neninas circularn 

refor<;arn o que foi di to acirna. Elas aparccem fazendo pose para 

a camera, exponclo-se em atitudes irrcvcrentcs. Aparecem tamb6m 

cornprando 

acornpanhar 

coisas(bijuterias, sorvetes, 

tais imagCflS 6 Ut]lizado UIH 

refr igerantcs ... ). Para 

fundo mu~_;i cal de mlls leas 

consideraclas prciprias para a juventude(dentre as quais algumas 

de Cazuza)que completam o quaclro citado ocin1a. 
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Alem diss.o, .sao aprcscnladas Jmagens dt.tS atrizcs, que 

representam as mcnorcs prostitutas, in lerca.l •'.tdas tis imagens 

das verdadeiras prostitutas. As atrizcs aparecem as vezes 

chorando em v iadu los. Seriio cssas cenas as representac;Oes dos 

sonhos de riqueza das prostitutas, enfirn realizados, mas pelos 

quais se pagou urn pre90? Outras vezcs uparecCIII er1ccnando urn 

convite para urn programa, jEi. em trajc.s mais simples. 

Como foi dito anteriormente a utilizac;:ao das atrizes pelas 

rcalizadoras parece-nos uma cxperlCncia mal sucedic!a de 

docudrama. 0 que foi tentado pcl<ts real izadoras gcra um ccrto 

desconforto, pois tent amos interprelar esse fa to e nao 

conseguimos obter urn a resposta esclarecedor. () mtix:irno que 

conseguimos, iis vezes, e confundirrnos c1s prostitutas vercladeiras 

com as modclos. 

TambCm nao fica claro o objetivo das realizadoras com este 

video. Em depoimento, M4rcia Meirelcs fala nos que, passados 

alguns anos, ao rever o video ela o considcra "em cima do muro", 

pois "nUo diz que o Jugar dessas meninas nao era ali''. A 

conclusao de M4rcia Meirclcs dcvc-sc mui to ao scu cnvolvimento 

posterior corn o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de 

H.ua. 

NUo sabemos se, com isso, ela quis dize-r que o video nao 

teria alcan<;ad.o o objetivo de rnostrar que aquclas meninas nao 

se prosti tuiam porquc qucriam c s uu, por fa! ta de op<;ao. Est a 

falha sim, fica evidente para nos, porque as prostitutas parecern 

gostar da vida que lcvam e rncsmo os per:igos apontados ficam 

diminuidos perto da insistcncia delas em permanecercm "naquela 

vida". 

Apenas uma prostituta, mae de um men.i.no de trCs anos, 6 

que transmite a imagern da prostituic;:ao como "unica opc;:iio" e 
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nao como "c6moda situar;iio". Ela diz: "A gente til aqui porque 

precisa, n~o porque ~ SCJIJ-vergonha'•. 

A questiio da mat..,rnidadc 6 cxp!orada superficialmcnte. Alcrn 

da mae citada acima, apcnas do.ls depoimcntos tocam no assunto, 

sendo que um de les e que c urn pouco mais Iongo, ao con tar a 

situa~fio de UIIla prostitula que engr:Jvidou, teve um aborto 

natural, mas que queria multo aquele rl!ho. 

0 video tcr1nina inteJ·calando lmagcns nolurrtas das prostitutas 

preparando-se para urn programa, com imagens diurnas das atrizes 

andando 1neio sen1 rurno. 

A noite, as p:rostitutas a.pa.rccem ofcreccndo-sc na avenida. 

NU.o e dito que aven:ida 6 essa, nem as imagens encarregarn-se 

cle faze-lo. Talvez seja um local conhecido pelos paulistanos, 

rnas se o video for assist ido por pessoas de outras local i.dades 

a refercncia fica perclicla(talvez a inten~~o seja essa). A 

avenicla e apontacla pelas prostitutas como o melhor Iugar 

se fazer programas, em termos de retorno financeiro. 

para 

Em meio 1ls imagens das prostitutas traba!hando sao feitas 

varias perguntas, que esclarcccm alguns aspectos de suas 

vidas:"Que perigos tem na avenida'? Que homens frequentam a 

avcnida? Que t ipo de homem voc(: prefere'? COllll'l voc0 faz Ulll 

programa'? Quantos prograrnas voce faz por noi te'! Quanlo ganha'? 

As in1agens que acompanhanl cssas rcspostas s~o ~geis, r~pidas. 

Nas imagens diurnas aparecern as atrizes em 
11

t:rajes tipicos
11 

de prostitutas, as vezcs caminhando scm rumo, outras encenado 

programas com a mU.s:i.ca de fundo que diz: "Niio hti sai.das". Sera 

que para as n1enores prostitutas n~o hrl saidas? Par fim, a in1agem 

que temos e o perfi I conge !ado de uma das prost i tutas junto 

ao qual surge uma 1egcnda que diz tcr o I3rasl1, oficialmcnte, 

500.000 menores prostitutas. 
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Acrcditarnos yuc cstc video surge nunt OIOIIJCillo em que algumas 

vel has qucst6cs come~avarn a scr del incadas com nova roupagem, 

como eo caso da sexualidade c saUde cia mulher. Sua organiza~ao 

interna prlvllcgia a quest~o das adolesccr1Les dentro de um 

contexto grave, que c\ o cla prostituir;ao de menores. Em meio 

a este quaclro, surge tambcm o tHoblema da AIDS afetando a vida 

das rneninas. Cremos tambem que OS aspectos aborclados j fi 

antccipavam o clcsdobrarnenlo dcssas questOes em outras, que nos 

elias de hoje rccebem uma atcn~i:io espcci flea, como 6 o caso dos 

problemas que afctum o menor, a crjan(,":a; dai o surg:imento mais 

tarde do Movirnento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, entre 

outros. 



5) MEDJCAS, BRUXAS E CURANDEIRAS 

Roteiro, dire>ao, camera, locu,io, edi,ao: Maria Angelica Lemos 
Agradecirnentos: CNDM(Conselho Nacional dos Direitos da Mulher), Jacqueline Pitanguy, Schuma 

Schurnaher, Oalva de Oliveira, Margarita Rosa, Amalia Fischer 
Apoio: Pathfinder Fund 
Realiza,io: Lilith Video 
Urn video de Maria Angelica Lemos 
llxico/1!18/20 rninutos/U-NATJC/NTSC 
Sinopse: Este video registra as discussies ocorriias 1111 oficioas de sadde durante a 

reali!acio do IV Encontro Ferninista Latino-Arnericano e do Caribe 
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Estc video dcstuca z1s oficir1us de saddc Ol) IV Encor1tro 

Feminista Latino Americano e clo Cat·ibe. 1~ um video r[tpido, 

nao ,s6 ern tcrmos de te111po, mas tambCm na forma com que sao 

abordadas as quest Des du .satldc da mulller. Silo colocados alguns 

pontos princitlais, ta.is como: apresentcJ~~ii.o das ofJcineiras c 

seus m6todos, a .... ;alide da rnulher na 1\m&rica Latina, o aborto, 

o que o enconlro rcprescnlou para as participantes. ElJJbora esses 

pontos somcrn 1·t:spectos que renderiam muitas cxp!i.ca<;:Ocs, sua 

abordage1n 6 supeJ·J"icial, po1s 1itltita-se a ilprcsentar flashes 

do cncontro. 

A inten<;:iio explicita a do regi.sl:ro, no caso, da 

socializa<;:£io de pr<:l.ticas de medic ina alternativa como il 

homeopatia, massagens, usa de cristais, ervas etc, tlpontando 

para o preconceito cxistente en1 rela9~0 As curar1deiras. 

N~o se trltta flCIUi de UJila si.tut1.9fio Iitllite, que perrnite revelar 

a for<;:a feminina em condi(,':Oes de grande opressdo. Percebemos 

neste video um cardter i11formativo mais accntuado do que a 

transcend§ncia observada nas outras produ~6es aqui estudadas. 

0 prop6sito pa.rece-nos, 6 o Ue ser didtilico, como tem sido o 

trabalho dos grupos feministas que lidam com a questio da sadde. 

As protagonistas assunJcnJ o cnr6tcr de espccinlistas da 

medicina a]ternativa, aparecendo como as pessoas mais autorizadas 

a falar de prdticas tio pouco conhecidas c divulgndas. 

Novamente faz-se o uso de depoimentos e de closes. Mas dessa 
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vez o ritmo e mais intcnso, acompanhando talvez o ritmo do 

pr6prio encontro, que pressupoe uma ansiedade positiva de tantas 

descobertas. 

Este video tamb6m resgata a figura da mulher como ser que 

cura, como conhecedora das tecnicas e recursos que apelarn para 

a vida. Esta associa<;:iio mulhcr/saude, mulher/medicina existc 

desde os tetllpos rnais rerootos da ntlSSil hist6ria, 1nas cotii u 

afir1na9iio da socicdade patriarcal eslc espa90 ficou proibido 

A mulher, que quando muito ocupa posi~6cs subalternas. 

Este tema volta h ccna nos dias de hoje, par cXCiltplo, atrav6s 

de publica96cs como o "Marlelo das Feiticeiras". Este livro 

abo:rda a questiio no~; scus prlll!l)rdlos de~~;cnvolvendo-a at6 chegar 

nos preconceitos que envo!veram as mulheres curandeiras,e que 

acabaram por ucusci-J:ts clc t>ruxas 



6) TODOS OS DIAS S~O SEUS 

Consultoria: Edna Roland 
Pesquisa: Silvia de Souza 
Roteiro: Maria Angelica Lemos 
Produ;io: Flora Lovato 
lmagens: Carolina !giu Artal 

Operadora de VT: Dalva de Oliveira 
Texto: Fernanda Pompeo 

Locu;io:Cintia Gusmio, Flora Lovato, Myriam Andria 
Arte do titulo: Jakson Rios 
Edi;io: Valdir Afonso 

T!cnico de sum: Carlos Wendel 
Transporte: Transcaribc 
Trilla Sonora: Cintia Gosmio 
l'articipacio: Eduardo Contrera/Lucy Uouqun 
Miisicus: Aloco-Moco 11 Deli Abiodunuj MaysanO!:!pois do Amof 11

j Lulu Sant1JSnA cura 11 

Dirc;io: Mlrcia Mcireles/Maria Ang!lica Lemos 

Elcnco: Cristina Bueno, Dalva de Oliveira, !sa Kopelman, Maria da Paixio, Sudy llonfim, 
Paulo Conticr 

llailarinos: Carlinltos ilali/Rm !Jdi 

Prod11io Executiva: Comulhcr 
Apoio: The Global Fund For Womeu, TV dos Trabalhadorcs 

Colabora;ao: Robin Akow, Maria Luisa da Silva, Nilto11 l'orl'irio, Gilbcrlo Lima, Olhar 

Elclronico 
Agradccimentos: Alma Aldaua, Grupo Afro Oriish!, Maria Augusta, Jos! Carlos Peruzzo, Licia 

Trig!rio, Carmem Fernandes, Pai Laircio, Marcia !ial Fabro, Renata Sorrah, 1\[eonora Mcnccucci, 
Adyel, Rosaua, Alice Alexandra, Cteusa, Oaysi, Oiuah, lvouotc, Maria Aparccida, Mariza, 
Rosemciry, Ruth, Sheilamar, Simoue 

Realiza;io: Geled!s/lnstituto da Molitor Negra c Comulhcr 

SP/1112/60 minulos/U-MATIC/NTSC 
Siuopse: Depoimentos de mulhcrcs contaminadas polo virus HIV c os riscos que corrc a 

popula1io l'eminina em l'un;io de sua posi;io subaltcrna nas rela;ocs com os homcos. Alrav!s da 
imagem e da fa!a das cntrevisladas c de profissio11ais scnsiveis ao lema procura-se combatcr 

01 preconccito& em rcla1iu oos portodorca do OIV e ducntca de AIDS. 
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Este video aborda grande parte das imp! ici·tt;.:Ocs que advCrn 

da relac;:ao mulher e AIDS. Por isso esta produc;:Uo tcm um car£iter 

bastante informativo, rccorrcndo all· h figura de espccialistas 

no assunto situac;:iio ati.pi.ca no:-; vfdeos femi.ni:.:;ta::> talvez 

pelo fa to do as sun to cxiglr j nforrnar;()cs precisas, que s6 

especialistas no tema poderiarrr fornecer. 

Mesmo lan~ando milo de declara4:0es de profissionais da saUde, 

estes sao sempre do sexo fem·in·ino e a elas cabe o papel de 

informar sabre a doenc;a des per lando as rnulheres a respei to de 

urn problema que antes era encarado como distante delas. No 

en tanto, fie! ii J inha pr6pria dos videos ferninistas, que e a 

de abrir rnicrofone e camera para que as pessoas realrnente 
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autorizadas a falar sobrc o problema se manifestem, e t1 muJhcr 

aid6tica que cabe contar su;.l pr6pr.ia situa9iio, o que sofrc e 

sent e. 

Apesar cia AIDS lembrar semprc a mortc, j;l que, por nao ter 

cura ainda, as pessoas que contraerr1 o virus certarr1ente morrerao, 

o video comcc;a de uma mancira muito li:rica, com um poema de 

Fernando Pcssoa seguido por imagens de dinandsmo, 

vitalidade(pessoas correndo, excrcitando-se nu1n parque etc.). 

Essas cenas sao interrompidas por dcpoimentos colhidos nas 

ruas sobre o que as pessoa::·; pensam sobrc a morte. As opiniOes 

11 
rodear 11 o assunto de forma agora rnenos 

lf.rica, mas n~o ticixuJrl CJlti·cvcr c1ue o teinlt CIJI quest~o 6 a AIDS. 

Iniciam-sc en t iio 0
,, , clcpoimentos com as aiCit~ticas. Essas 

mulheres fa lam que e s L iio doentcs, fi:llaw da solicliio, da 

discrimina~iio que sofrem por cuu~a cia cloen9a, mas C s6 no 

terceiro depoimento que e dito o nome 1\lDS e entiio ternos a 

cor1firrna~iio da doen~a que abate aquelas mulheres. 

i\s aideticas sao mulheres casadas, solteiras, drogadas, 

presidiarias, com farnilit.t, sem fami l i a numa umo.stragem bern 

variada de casos mas, na sua !lli:.tioria, sao bonilas e otimistas 

apesar da doen~a. 

A scguir tomos v.-:irios depoimenlos de rnulheres profissionais 

de saude e de outras areas que possuern urn envolvimento com 

a questio da 1\lllS coloeanclo u1n pouco cia situa~io da mulher frente 

doenc;a. interessante observarmo.s que, llS vezes, si.io 

utilizados alguns'' recursos de passagem'' de u1na cena para outra, 

intermedianclo inclusive a " ·' cleclarac;oes das profissionais citadas 

acJma, que lembram elementos da natureza., como se it v i.da fossc 

constantemente lernbrada em meio A rnorte. Lembramos ainda que 

as folhas secas~ o peda9o de cCu, a pequena foguei:ra, as ondas 
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do mar que apa.recem possuem) como todo o v·ideo, uma qu1:1lidade 

tCcnica que antes nao podia ser observada. Silo imagens muito 

r1itidas, produzidas com CS!Jiero quanta h ilt11nin2t~fio, enquadramento 

etc., que nas outras produc;Oes anal isadas nao cram vistas. Esse 

fato apontu para urn amadurecirnento da.s realizadora.s com relcu;:iio 

ao tratamer1to dado A imagent. 

Os depoiiDCJllos tomndos sao de eitfcJ'Illeiras/obstcti·as da Escola 

Paulista de Medicina, de voiuntilrias do GAPA, da encarregacla 

Obii de Xang(i(Cenlro de Vivencia Jnfanlil filho~ de Oxum), de 

derrnatogistas, respectivamentc, que embora tralH.tlhando el!l setores 

difercntes sao unilnimcs a rcspe:ito do preconcei to sofrido pe1a 

pessoa aid6tica: 

11 ( •• A AIDS C Ulll est igma, o medo que a;:; oulras pessoas 

que nao estao contaminadas ou que ainda nao snberu que estlio 

contarninadas tem da pessoa portadora do v-Irus 6 cnormc) e lsto 

ucontece na popu!ac;iio em gcral e entre os profi.ssionais de 

sa(Idc( ... )" 

" ( ... ) Tcm gcnte que d i z " eu vou sepa.-rar os tal heres, eu 

vou separar a roupa de cama n, nao prcc i sa razcr i sso, voce pode 

convivcr rloJ·tna!mentc com a pessoa dcntro de cas a( ... ) " 

" ( ) () paciente de AIDS quando elc recebc 0 di11gn6stico, 

elc per de l) dire ito il vida cjvii, elc per de 0 d .i rc i to ao 

trabalho, ele nao tem as min.imas condi~oes de interna<;ao( ) " 

"( ... ) Tern gentc que vem vls.ila.r a.s crian9as e tern, eJes 

vern vis:itar, mas tDm medo de p6r a ruao. A gente leva ate o 

ber<;ario, eles dizem " ai que coitadinho, que bonitinho", mas 



j 1 2 

a mao nao pOe) muitos dizem que C porque estilo com gripe e vao 

passar para as criar1~as, !!IUS nao 6 vcrd11dc( ... )'' 

"( ... ) Tem casos de mulhercs que perdem o dircito de ver 

os filhos. Os maridos argumentam que elas nao s~o companhia 

para os filhos, ainda maio; doentcs do jeito qLlc est~o, dizem 

que e para preservti-las. A viol6ncia contr;:1 elas 6 enorme, nao 

hti como nJ.o sofrer mu ito, 6 impossi ve 1 voce cstar livre de tanto 

sofrimento depois de rcceber um diagn6stico desscs na vida( ... )" 

Para ev-idenciar o replld i o das rcwin.istas ao pr:cconcc:ito 

que recae sabre as pcssous aiddticas c Pl~irlcipalmcnte sabre 

as JIJUJhcrcs aid6ticas, sao vistas imat!,ens de Maria J\ng61 ica 

l.emos e outras videastns <lcstu produ~~o abrn~undo aideticas. 

Ao fundo ouvimos o "off'' de uma das doentes: '' N1'1o cu niio estou 

triste nao, eu estou ernocionada, pois desde que cu soube que 

era soropos.itivc.t, que eu estava como ll!V, cu nunca .. mals recebj 

urn ubra<;:o!T. 

0 depoimento que vcm a seguir confirma essa necessidade 

de acabar como preconccito contra a Jlessoa ald~tica eo carinh'> 

que podemos dcmonstrar por eJas e do qual elas sentern tanta 

falta. A fala 6 de uma componente do Orupo de Educa<;:~o e 

TreiiJamento de S~o Paulo: 

"( ... ) 0 que n6s (-tprcndcmos multo 6 scnuos solid&rios, e 

enfrentarmos essa epidemia co1n coragem, a coragerr1 que n6s pedirnos 

para que todos tenham, principalmcntc com as mulhcrcs, que sao 

as que, no grosso do nosso dia-a-dit:t n6s trocamos conhecimento, 

com quem nOs mals trabalhamos . .8 a mulher mac, esposa de urn 

individuo infectado, um indivfduo com ,; J DS e a mulher 
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infect ada( ... )" 

Neste video lamb(;rn sao utilizadas min:i-dramatiza90es, 

docudramas. () prime-iro a aparecer fala da lruportancia da 

cxig§ncia pelu mulher do uso de camisinha pelo seu parceiro, 

pols nao cxiste pcssoa que nao aparente risco. Alert.a para a 

quest~o da preven9ao, cla ma.ior facilidade de transmissiio do 

hornem para a wulher do que ao contr;).rio. 

Sabre o u~o au r1ac, da camisinha s~o rnostradas as cntrevistas 

de rua feitas com hornens cle idadcs e classes socials diferentes, 

a rnaioria declara tJU.e niio usa nem prclende usar camisinha 

A continuac;iio do docudrama cjtado acJma, que tr<::tt.a de uma 

con versa entre ami gas nurn parque, toea agora nos riscos que 

a mulher corre de cont.rai.r a doenr;a, seja numa cesariana, numa 

cirurgia de esterilizac;~io, no uso do pr6prio DIU, ou no caso 

das mulhcres ca:sadas, que pensam que por lsso esti.io imuncs. 

As entrevistEts de rua reulizac:la.s com rnulheres casadas para 

saber se elas se protegem da AIDS na.s .'3Ua:::; relac;:Oes sexuais, 

demonstram que a maioria nao toma nenhuma atitude a respeito, 

pols confiam na fidelidade dos n1aridos. 

0 depoi111ento de UIJla profissiclrla( do Centro de Orienta~fio 

e Aconselhamento h A!DS aproxima ainda nu1JE> e.sle problema para 

as rnulheres: 

11
( ••• ) A:~ mulhercs em geral nao se v·iram como pe.ssoas que 

est~o dentro do grupo de risco de contaJltina~~o. Elas sernpre 

ouviram que a AIDS era ntals frequente nos homens homossexuais 

e esqueceraru-se de que os parceiros da maioria das mulheres 

sao esses me.smos homcns que usam drogas, que trans am corn out:ros 

hornens e e.la.s ni:i.o pensa.ram em fazer a sua precau9Ao( ... ) rr 
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0 pr6ximo docudrama lcrnbra a questiio da violencia ~cxual 

que atingc mulheres c cr1an<,:as c que pode ser uma forma de 

con tiig io para as mulheres. Lcmbra tambem a situac;iio das 

prostitutas frcnte a doenc;a. Alguns dep(>imcntos tomados com 

as prostitutas revelam quo o fator economico fala mais alto, 

do que a ex:igCncia da parte deLls de que os fregueses usem 

camisinha. Multas correm o risco da rela~Uo sem o preservativo 

porque precisam do dinhejro. 

0 depoimento de uma mCdict:t infectologista mostra como a 

AIDS nao podc ser ignorada pe!a~ mulhe.rcs. A m6dica lemb-ra do 

inicio da docra9a, Jos pri111eiros casos su1·gJdos, ondc n~o sc 

pensou no envolvimento dc.t rnulher. Apresenta ainda estatisticas 

aJannantes da proporc;ao da doenc;a entre homcns c mulhercs logo 

nos primeiros casas de que se teve conhecimento, em 1.985, que 

era de 40xl e do quadro que Lemos hoje que "salta" para 7 homens 

para cada mulher ir1fcctada. 

o onvolvimento da n>ulhcr r•egra nesta questiio ~ abordado 

por Edna Roland, coordenadora do Programa de saude do 

Geledes/lnstituto da Mull>er Negra, que all~ls, 6 parcetro do 

Cornulher na real izac;:iio deste video. Edna nos diz: 

11 
( ••• ) Quanta mais aumenla' o nos so conhecimento a respei to da 

AIDS, nJais a gente a percebe como urna doen<;a como outra qu.alquer 

e que ataca prcfcrcncialmcnte os despossuldos da socicdade, 

os que nao tem podor e os que nao tern saber. lt por is so que 

n6s mulhores o principalmente n6s mulheros negras precisamos 

aprender a nos defender. E preciso que a gente se proteja para 

que a AIDS nao venha a se constitui:r ern ma.ls urn instrumento 

de extermlnio do povo negro, a exemplo do que ja estava 

acontecendo na Africa, principalmente no sul do Sahara o no 
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Caribe, ondc se calcu!a que mais de um rnillliio c meio de mullleres 

.iii estiio contaminadas como HIV( .. )" 

Novamente vol tamos para as cntrcvistas de rua para saber 

o que a popula~iio sabe sobre as forJJtas de cor1t~gio au de 

preven~ao da AIDS. As respostas apontam mai s uma vez para a 

ignorfincia ou inforr11a~6cs dcturtladits. 

Entra ern ccna cntUo a m6d-ica jnfeclo1ogi,sta, a especial isla, 

que possue as informa~6es que todos precisal\l saber e d.i.vulgar. 

Ela diz a forma efetiva de transmissiio da doen~a e tambem a 

da sua prevenr;ao, colocando por terril a:s deturpa<;Oes existentes 

sobre a AIDS. 

0 ultimo docudrama que assislinros retrata urn almoc;:o de uma 

familia que terti uma amjga a:idBtica como participante. 0 marido 

se mostra relutante para aceitar co1n naturalidade a prcsen~a 

da aidCtica cnt sua casa. Cabe ii mulher, esposa, ale:rtti-lo de 

sua vi.si:io prcconceituosa, numa refcrbnc:ia ao papel del mulher 

nu tentut iva de acabar com o preconce ito em tor no da pessoa 

aidetica. 

Para ressaltar a questio do preeonccito, particularmente 

contra as mulhcres aid~tlcas, SILO ton1ados alguns dcp,litnentos 

de doentes que j6 apareccram no inicio do video, mas que dessa 

vez falam mais demoradamente e com detalhes dos seus problemas. 

" ( ... ) Pra Ill i Ill foi mu ito duro porque eu t i ve muita 

discrimina<;iio, inclusive no local onde eu morava a dona da casa 

ficou sabendo que eu era portadora do IIIV e pediu para eu me 

nrudar( ... )" 

"( ... ) 0 soropositivo sofre mais por causa do preconceito 
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do que por causa da doen.;:a. /\ ignoriincla mata mais do que a 

AIDS. Este isolamcnto que eles impoem a gente ,, isso que mata, 

porque a gente se sente mal, vocC qucr um amigo para falar que 

tti com febre, desabafar e a gcntc niio tcm( ... ) 11 

Este video, como jt:i dissemos, procura abordar a questUo 

da AIDS e as mulheres em praticamente todos os seus aspectos, 

pe lo rnenos a impressiio que tcmos e a de que rorarn cstudadas 

todas as possibilidades. Scndo assim, taml>Cm C colocada a rela~iio 

das 16sbicas com a AIDS, inlJllica~5o llOUco lcitJIJrada pela ittlprensa, 

principalmente ao divulgar dados sobrc a doen4:a, ou mesmo pelas 

carnpanhas do Minist6rio da Sa~de sobre a All)S. 

Siio colhid<>S dcpoinJCillos de 16sbicas, que razcm questiio 

de desrnist.ificar a imagem de que elas nao seriam urn grupo de 

risco: 

"( ... ) 1\s lCsbicas eraill considertH]as ou S<JO consideradas 

pelos meio.s de comunica<;iio como grupo de nao r i;:;co e is to IH10 

C urna verdadc, menstruamos, temos fluidos, souJos grupos de risco 

como qualquer pessoa deste planeta( ... )" 

0 <.tspccto da t ran:::;m i ssilo cle i nforma4'<)e~3 corrctas, da 

desmistificaqiio de falsas ideias a respeito da doen.;:a e 

principalmentc da necessidadc da prcven~ao sao v4rias vezes 

retomados no video, seja pelos depoimentos ou por imagens 

isoladas(pepir1os sendo cobertos co1n camisinhas ou metades de 

marnao papaia sendo revestidas por p!Jsticos numa aproxirna9iio 

com os 6rgiios sexuais mascu1 ino e fcminino), cheg;1ndo ils vezes 

a ser redundante, mas acreditamos que este fato se da devido 

a gravidade da situa~iio da /\IDS no Brasil. 
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0 depoimcnto da profissional de saUde do N(!c 1 eo de 

lnvestiga~io c1n SaQde da MuJhcr cnccrra esta linha de pensamento. 

Ela observa que, depois de JO anos o que sc sube 6 que nio existe 

grupo de risco. Mulh<eres c homens, independente das suas 

preferencias scxuais correm o risco de sercm contaminados pelo 

HIV em fun<;:io de prtiticas de risco que eventualmente 

experiment em. 

A O!tima implicac;:iio da AIDS para as mulhcrcs que nos e 

apresentada diz respeito h maternidttde para as ai.d6ticas. Urna 

mCdica aJccta que a gravidez pa.ra qualquc..:r mulher causa urna 

baixa de resistCncia fisica. Ape)~) a opJnii:io da especialistu, 

temos depoimentos da infcctoJogista do Hospital Emilio Ribas 

e da vice-presidcnte do GAPA defendendo o direito 1i maternidacle 

para as mu1hcrcs a:idt~ti.cLu:;, a.pesar de todos o.s riscos que a 

g:ravidez representa para elas, pois as docntes manifestam assim 

mesmo o desejo de serem 1naes. 

Os depoirnentos finais das aid6ticas revclam um otimismo 

de que vao veneer a doenc;;a, pols a cur a chegarA para e las. Em 

seguida tcmos imagens belas de pfir do sol, flares, pessoas 

alegres acompanhadaS de fflLiS:icas que fazem fHCn~ao <i vida e i1 

esperan~a. No enlanto, o 11 off" colocado peJas realizadora.s 

esclarece que" a vi t6ria contra a AIDS e.std na sua prcvenc;;iio 

e na solidar:iedade para com as pessoas contanlinadas. Diz ainda 

que a AIDS rwo e urn problema individual 6 un1a quest~o que diz 

respeito a lodos n6s. Encontrar s<ddas 6 abrir portas e janelas 

para a saQde do planeta Terra''(uma refer~ncia As novas quest6es 

abordadas pelo fenrinismo dos elias de hojc). 

Notarnos com 1sso que, apesar do otirnismo corn que sc tentou 

tratar a questiio, a inten.,:io das realizadoras 6 de nio camuflar 

a real idade, pois para toclas as aidet icas enfocadas as chances 
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de viverem at~ a descobcrta do cura da doen~a(pelo que os 

cientista dec.laram il imprcnsa) sao mu:ito remolas, ou mesmo para 

a popula<;Uo en1 gera1 a Unica colsa a fazer 6 ~:;e prcvenir. 

I\esta coloc:armos que a qucstUo Aids e mulhcr, al6m de atu.al 

e premente para o movimento, tentou scr fie! i1 causa at6 rnesmo 

r1a contrata9~0 da equipc t6cnica f"orJJJada qut1se que exclusivamente 

por mulheres. 
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7) MEMORIA DE MULIIERES 
Roteiro: Flora Lovato, Maria Angelica, Mahlu lleilborn, Schuma Schumaher 
N6s somas do grupo de trabalhadoras rurais de Sio Joio do Araguaia 
Dire;io: Marcia Meireles, Maria Angelica 
Assistente de dire;io: Schurua Schumaher 
Eu perlen;o ao GENS(Grupo Eco Feminista - Nova lemenle) 
lmagens: Carolina Egio Arlal, Marcia Meireles, Maria Angelica 
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Observa9~0: Os cr6ditos foram apresentados obedecendo ao 

que consta no pr6prio video, que intercula fun96es t6cnicas 

com as participantes do video. 

Dentre os videos feitos pelus fenrinistus, este 6 o que 

tern urn car<iter essencialmente document a 1. Niio poderia ser 

diferente, ja que trata-se de uma retrospectiva do Movimento. 

Queremos dizer com 1sso que o video em questio lembra os 

tradicionais docunrentarios de TV, com momentos de imagens de 

arquivos, de utiliza~~o de recortes de jornais e revistas, apesar 

de inovar em tcr·mos tCcnicos em algumllS si tua~Oes, mas a ess&ncia 

desta produ~io ~ o documentArio. 

interessante notarmos a necessidade do Movimento de 

realizar urn video com este terua nos anos 90. A apresenta.;~o 

feita no inicio do video por uma atriz que teru a face pintada 

nos esclarece quanto ~ essa inten~io: 
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" ( . . . ) Se em alguns rnornentos parecc que 0 movimento 

desaparece, noutros ele ressurge, vivo, questionador, ampliado, 

multifacetado, conlrovertido, 1nas refletindo sernpre a diversidade 

das mulheres na vida cotidiana. Relernbrar seus caminhos para 

as que estiio iniciando hoje a carninhada, que nao corner;ou na 

dCcada de 70 nem termina agora( . ) 11 

Ao final da narra.c;iio ouvimos a mlisica ''Maria Maria" canta.da 

por E 1 is Regina surgindo multo baixo para de pols explodir 

juntamente COlli as iifJagcns de arquivo, que le111bram mo1nentos 

iii!portantes para o tllOViiitento como as suas passeatas par diversas 

reivindicar;iies. 

As declarar;iies fei tas acima sao mui to val iosas para o nos so 

trabalho, pois tracluzem exatamente o nosso prop6sito com esta 

pesquisa. Reforr;am a ncccssidade de uma revisiio do Movimenlo 

pelo proprio Movirnento, mostrando exatamente sua instabilidade, 

ressal tando, contudo, que o Feminismo tem res.surgido renovado, 

atualizado corn as 4uestOes relevanles para as rnulheres em cada 

periodo de nossa hist6ria. 

Para desenvolver o carninho percorrido pelo Movimento, descle 

1975 ate os elias de hoje, sao colhidos v1.irios depoimentos com 

as fem.inistas que foram as agenles de mudanc;as, das quais as 

mulheres de hoje se beneficium, num testemunho vivo de um momento 

do qual s6 sabemos atrav6s dos registros deixados. £ feita tarnb6m 

urna compara9io clo feminismo de ontern como de hoje, intercalando 

as entrevistas com as precursoras do Fenlinismo no nrasi 1, com 

as novas gera9iies, sejam elas filhas de ferninistas ou novas 
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integrantes. 

0 prirneiro depoimento c de Dulec Accioly. Ela explica como 

for am OS prirneiros impactos e rcvclaf;Oes causados pelo 

feminismo. Lembra o envolvimento com os partidos de esquerda 

e as contradi~6es encontradas nesses espa~os para a questio 

da mulher, ate que conheceu o Feminismo, que considerou uma 

experiencia mais feliz. De tuclo o que vivenciou do Ferninisrno 

at6 os elias de hoje, Accioly cliz ser o salclo positivo. 

Agora e a vez das fi !has clas feministas expressarem sua 

opiniiio a respeito clo Movimento. Elas falam da importc1ncia de 

serem filhas de feministas e os reflexos clesta situa~io na 

formar;iio da sua personalldade, no entanto, nao demonstram ter 

a mesma predisposir;Uo pf.tra 1utarem pelo Femini::omo. NO entanto, 

apcsar do pouco engajaJ!Jcnto das gcra~ocs mais jover1s, estas 

nao desprezam as conquist.:::LS conseguidas muitas vezes par suas 

nwes, usufruindo delas na sua totaliclacle. A postura demonstrada 

por essas jovens responde as perguntas que aparecen1 em 11 0ff 11
: 

Quem sao as novas feministas'! Como lutam? TCm a mesma garra'? 

Con1o ficam as filhas das feministas hoje?'' 

Notamos um recurso interessante na realiza~io das entrevistas 

com as filhas das feministas. Estas apareciarn em prirneiro plano 

na telae ao fundo avistavamos um monitor de TV, onde pocliamos 

ver as irnagens clas maes clessas jovens e clepois as irnagens das 

pr6prias, como se fosse uma passagem de uma gerac;iio para outra, 

ou um reflexo do que foi 0 pass ado 0 que temos no 

futuro/presente. 

Outra caracteristica desse video c o seu didatisrno. Este 

fato, alem de ser verificaclo nos pr6prios depoimentos, que nos 

explicam pecla~os da hist6ria, 6 refor9ado pela narra~io de fatos 

que viio desde a prc-hist6ria ate as lutas pelo voto feminino, 
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acompanhados de imagens de recortes de jorrwis ou de revistas, 

entre outros. 

Neste memento entiio, comec;:am os depoimentos clas que lutaram 

pelo voto feminine, inlcianclo por Caru1eU1 Portinho: 

" ( ... ) o que nOs querlamos era o voto feminino, porque 

achtlvarno.s que, com o direito politico adquirldo, n6s podiamos 

futuramente obter os clireitos civis que nos faltavam. Imagine 

que naquela epoca, a mulhcr casada nao podia trabalhar sern o 

consent imento do marido( ... )" 

Almerinda Ga1na nos diz: 

"( ... ) Eu mantinha sempre o ideal de rnclhorar o nfvel de 

vida da mulhcr, porque eu queria n1elhorar o rr1cu nivel, JIJas se1npre 

achei que o rneu nivel nao podia subir se nao fosse coletivo, 

se o rnovirnento niio fosse coletivo( .. )'' 

Percebe1nos, con1 o depoiJIICftto acin1a, que o principia de uni~o, 

de coletividade sernpre deu a tonica do movimento, tanto e que 

um dos rnotivos pelos quais o movimento me1·guJhou, jti em mcados 

dos anos 80, num ref luxo for am as desuniOes ocorr idas e sua 

consequente aton1iza~iio. 

A seguir 

o Feminismo, 

tcmos reconsti tui90es de rnomento.s marcantcs para 

ilustrados con1 irnagens de arquivos. Estas imagens 

mostram as sequencias dos acontccimentos que desembocaram na 

afirrnac;:io do Movimento. 

Movirnento pela Anistia, 

Vemos enti!o, a liga~io deste com o 

os Movimenlos de Mulheres de Bairro 

com o 

Presidentc 

problema da Carestia que acaba r1uma Carta ao 

com milhares de assjnaturas de donas-de-cas a 
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protestando contra a situa~io ucon6mica vivida. As di versas 

militiincjas no Movimento Negro, nas Comunidades Eclesiais de 

Base, nas Comissoes de Mulheres nos Sindicatos, nas Comissoes 

de Mulheres na CUT e outros setores de usquerda. Algumas das 

mulheres participantes desses espa~os vieram a descobrir rna1s 

tarde seu can1inho r1o FelninisJno. 

As acadCmicas do Feminismo tamb6.m ma .. rcam presen9a nesta 

retrospect i v.::t, sempre esclarecendo aspectos da hist6ria do 

Movirnento. Mariska Ribeiro conta-nos que, em 1975, nao havia 

grupos feministas no Brasil, as id6ias que aqLti chegavam eram 

filtradas pclo ridi.culo, p<.:la censura. As mulheres tinham que 

arrumar meios de burlar a censura flit 6poca para poderem se 

encontrar e discutir suas quest6es, as qucst6cs femirtistas. 

Ji In&s Castilho fala-nos dos 1neios de co!nunica~io utilizados 

pelas fcndnistas para propagar suas idfias. E]a cita jorna·is 

como "Brasil Mulher(criado em 1975 e editado ate 1980), "Nos 

Mulheres''(entre 1976 e 1078), que embora surgir1do u1n pouco depois 

foi considerado a primeira publica<;:J.o feminista e o 11
Mulherioo 

criado no inicio da d~cada de 80 durou ate !98K - estc um projeto 

academico ligaclo il Func!a~cio Carlos Chagas, .i<i contando com uma 

11taior infra-estr·utura. 

0 periodo que va1 de 1980 ate 1987 c muito significativo 

para 0 rnovimento. Em 1980 temos 100 grupos feministas 

estruturados. foi uJit anode Ittuita efervesc6ncia, cor11 a realiza9~0 

de muit;J.s passeatas com faixas, microfones lutando contra a 

violencia domcstica e outras formas generalizadas de violencia 

contra a rnulher. Ternos nesta data a criac;io do SOS Mulher(que 

exist iu na cidade de Silo Paulo ate 1983). As reivindica~oes 

contra os preconceitos raciais, nesta epoca o Movimento Negro 

se aproxima do Ferninismo. As mani festac;oes em pro! do aborto, 
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de melhores condi~6es paJ·a a satide c s~xuaJ idude da n1ulher. 

Foram feitas muitas denlincj.as, ut.i lizados recursos de teatro, 

criados grupos de reflex~o para discutir as v6rias questfies 

de interesse para as mulhercs, jii que os espa~os ocupados por 

ela::; nos setores de esquerda, os quais se preocupavam com as 

chamadas lutas gerais da sociedade, ja nao respondiam iis 

necessidades das mulheres de discutirem as queslfies especificas 

das mulllcJ·es. COlli isso acontece taJI1b6Jll Ll inJ"luBncia e infiltra9fio 

do feminisJno nos diversos Movimentos de Mulheres. 

nest a Cpoca 

l'eministas com as 

tarnbem 

mulheres 

que acontece a aproxima<;iio das 

baixa renda, entre elas as 

trabalhadoras ru.rais. Alem dlsso, as J Csbi cas comec;am a ter 

uma abertura no n1ovirnento, antes n~o verificada. 

0 movimento crcsce e em l'JHO temos a realiza~;iio do Encontro 

de Valinhos, marco na hi.st0ric1 do Movimento, assirn como o ano 

de 1985 marca a decretada dCcada da mulher. Comec;a-se a pensar 

desde esse momento r1a Constituinte. 

No entanto, o C.lHO de !9H2 c !emb_rado por Branca More.ira 

Alves como um momento important<: para o feminismo, po1s estamos 

em plena processo de redcmocrat iza<;~o. 0 Movirnento de Mulhercs 

come~a a discutir a poss.ibi l iclade das mulheres chegarem uo poder, 

de fazerem parte do aparato eslataJ e com tsso ter voz dentro 

do Estado, de onde partem as politicas 4Ue podem transformar 

o cotidiano das mulheres. 

0 quest ionamcn to da 1 iga~iio ou nao das femi n is tas ao poder 

vigente provocou uma grande crsao do movimento. Umas viam ai. 

uma oportunidade de fazer valer suas reivindica.;oes. Outras 

acreditavarn que 0 Estado era lraidor e que iria absorver, 

dcturpar e rnar1ipu!ar liS qucsL6cs fetJiirlistas. 

Mesmo exist indo algumas mob:i 1 izacOes em torno da0 causas 
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ferninistas est as foram isoladas. 0 que assist iremos a partir 

de entiio sao grupos defendendo questoes especificas relativas 

a mulher, dentro dos princlpios fcministas; como aconteceu com 

a questiio da saude da mulher, tema que permanece ate hoje com 

trabalhos de grande valor. 

Apenas e111 1986/1'!87 no momento da elaboraqiio da nova 

Constituinte e da cria~iio do CNDM(Coi!Selho Nacional dos Direitos 

da Mulher) e que as ferninl.stas rest<.ll'lles se llilenl e liHlildam uma 

carta con1 as reivindica~6es fe1ninistas ao governo. 

Depois dis so temos um s i !Cncio em torno das 4uest6es 

feministas, que abre um vacuo ate inicio dos anos 90, quando 

comcc;am a circular as clu.tma.das novas questOes do Fcminismo. 

Nem rnesmo o video em questilo rnostra o que aconteceu nesse momenta 

entre a cisiio do mov:imento e as novas questOes. i\ id6ia que 

fazemos e a de que houve reulruente urna pausa para reflexao por 

parte de femin.istas aut6nomas ou pertencentes a grupos. 

Abrimos urn parentese para d.izer, no entanto, que embora em 

rltmo mais Iento a produc;;ilo de video pelo Movimento contlnuou 

neste peri.odo, mesrno que nas inst&ncias governamentais. Quando 

nao, estava1n circulando en1 cscoJas, s-indicHLOS, comunidades 

religiosas etc. 

As novas tendCncias do Fern.injsmo J"ala!tl agora de novas 

tecnologias de reprodu~~o humanas, umu nova roupagem das questoes 

da sa6de - pensamos - de preocupa~iio com a ecologia, com o estado 

em que se encontra 0 nos so planeta, numa vi sUo rna is 

universalista, que se det6rn nUJll projeto civilizat6rio, guc 

abrange homens e mulheres. As imagens do Planeta Femea colhidas 

por ocasiUo da EC0-92, no Rio de Janeiro, assim como ClS faLls 

de feministas do porte de So lange Dacach, Zuleika D' Alambert, 

Rosiska Darcy de Oliveira apontam para esta dire.;;iio. 
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Achamos por bem recapituJar junto como video em questUo 

a h1st6ria do Fcwlnismo, poi~ o encaminhamento dado por elc 

video con firma OS nossos procedimentos, questionamentos e 

posiciona111entos at6 agot·a. i\lCm disso, o falo das feminisla.s 

terem colocado nos cr6ditos finals os nomes dos grupos e/ou 

feministas aul6nomas atuantes nos Uias de hoje valorizam ainda 

rna1s o senti..do do nosso trabalho, que C tambCm o de rnostra.r 

que o Feminismo nao morreu, est<:i apenas sintonizado com a sua 

epoca. 
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CONCLUSAO 

Extraimos aJgu1na~ conclus6cs au final dllS artA1ises dos video~ 

selecionados. Percehemos que o rcsultado oblido foi um estudo 

comparativo entre as proctu~6es videogrAficas observando-se 

dois aspectos principais: evo1u~ao tCillAtica e elabora~ao 

particular de cada produ~~o. 

Com relac;Eio A cvolut;[io tcm{tl"ica, nos.~;a p:reocupac;Uo fo-i 

a de encontrarmos video~;; que abordassem o mesmo tcma, mas 

que pertencesscm a mementos hist6rjcos diferentes. 0 Unico 

caso em que constalamo.s essa si tuac;iio foi com o tema salide 

da rnulher. Assim ternos o video Mcdicas, bruxas c curandciras, 

de 19B8, cornparado com a produc;Ao 'fodos os dias sao seus, 

de !992. 

Alravcs da utiliza9~o de tcmcit ica.s fundamentals para 

o Jilovimento, prctendiarr1os ressaltar as IJJudant;as de oricntac;5o 

do mesrno numa perspecliva cie "passado 0 c 11 presenlc". Com 

1sso, foraJJl privilegiados as tei!Jas: vi<Jl8ncia COiltra a mulher, 

Lrabalho feminino, ~at.ide e sexual idadc da mulher. 0 video 

Mcm6ria de Mulheres, CUJO tema diferencia-se dos citados 

acima, fo.i utllizado COIJH.) clemenlo de sinlese das aniiliscs 

feitas. 

Mcsmo quando nao foi possi ve I eo; labc Iccer Ulll termo de 

compara9a0, OS motivos que 1evaram a_ ausCncia desta sitUa9iiO 

tan1b6m foram corlsidcJ·ados rla nossa abordagc1n. 

() segundo aspecto refere-se a urn estudo das 

particularidades de cada produ9~o, seja com rela<;iio ao teor 

do video ou de alguns conteddos abordados. Esses pontos foram 

obsc:rvados nas outras produ~6es, na tcntativa de 

estabelccermos semelhan~as ou diferen<;as fundamentais entre 
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os videos. 

A reconstltul<;iio do caminho desenvolviclo esclarcce a 

respeito de qucstoes fundamentals nos sa pesquisa, 

clucidando, finalmentc, pontos que cs tavam ainda obscures. 

Falaremos, entiio, clesses dois aspectos come<;ando pela vertente 

tcmatica. 

VIOLP.NCJA 

A viol&ncia dorneslic:a foi um Lema extremamente impactante 

para a epoca em que o video Feminino Plural-Violeneia foi 

realizaclo. Esper amos que as situa~Oes retratada.s tenham 

Lransu1itido a grande opressao vivida pelus mu!heres u o quanlo 

foi importante desnudar esta probleuH.ilica para a soci.edacle. 

Nos dias de hoje, passudos alguns anos, cs~~a questi:io ficou 

um pouco a.menizada, as vezes ate mesrno inreriorizada diante 

de out:ras que surg1ram. No entanto, a vioJ6r1ci;1 do1n6stica 

persiste tilo grave quanta antes, m;;t.-:;; nao c rnais enfocada nos 

videos f"ei!!inistas nem pe1o Comulher, nem por out.ros grupos 

pelo que consta nos catalogos cle videos consultados, por 

i~su n£io tt..:rmos encont.rado um ;-;imildr pitru <l compara.;ao. 

Alguns fat ores contribuiram para est a l.acunu: a fal ta de 

apoio governamenlal, o des interesse da iJuprensa pelo assunto, 

e principalmente, a valorizac;iio das tenctencias atuais do 

movimento(como a relac;iio mulher e ecologla, por exemplo). 

Pensamos que nesse momenta de 11 rcnascimenton do feminismo 

6 importante que tcnhamos memoria. As feministas tambem pareccm 

pensar asslm, ja que real izaram o video Memoria de Mulhercs. 

E por isso que apontamos para alguns tliatos existentes entre 

0 "velho " e o 11 novo 11 feminismo. A situac;iio verificacla no caso 
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cia violcncia domestica reflete o desequilibrio vivido entre 

antigos e novos problemas que atingcm a mulhcr. Acreclitamos 

que o moviJnento deveria refletir sabre un1a r1taneira de contemplar 

tanto aspectos do pas.sado ai.nda insolltveis, qu.::trtto os atuais, 

que necessitam ser divulgados. 

TRABALIIO FEM!NINO 

Fato semelhante aconteceu com a qucsliio do trabalho da 

mulhcr. Abordada no video Mulhcrcs no Canavial,l'J86, c em tun 

dos desdobramentos do Bcijo na noca,l987, a qucstio trabalhista 

nao 6 mais discutida nos v.idcos feulin.islas na alual idade~ muito 

menos quando sc trata da lrabalhadoru rural. No entant.o, as 

rnulheres rurais cont.inuam vivcndo basi c.:1men t c nas mesmas 

condi~6es de anos atris. 

0 trabalho feminino deve ser pensaclo como aquele real izado 

por mulheres urbanas e rurais, que por sua vez vivcncia1n 

situa~6es particulares. No entanto, os difcrentes problernas 

apresentaclos por estas traballwdoras nao sao consiclerados com 

a mesma propriedade nem pela sociedadc, nem pelo movimento. 

Este muitas vezcs privilegiou as dil'iculdacles dus urbanas ern 

detrimento das vividas pelas rurais. 

A mulher urbarra adquiriu muitos direitos desde a prornulga~~o 

da ultima constitui<;~o. Embora ela ainda viva mu it os 

constrangirnentos devido l sua condi~io feminina, estas situa~6cs 

apresentam-se atenuadas, as vezes at6 camufladas. a 

Lrabalhadora rural, ate a atualidade, nao tem garantidos muitos 

dos scus direiro,; bisicos para unr born desenvolvimenlo do seu 

trabalho e rnclhores condi<;6es de vida. 



130 

Diantc de~se quad1·o, o movimcnto esqucceu-se duplamente 

de refJetir sobre o traba!ho fcminino. De um lado, o feminismo 

peca quando nao cita os outros problemas vividos pcla rnulhcr 

urbana la1vez por causa das conqu i~;ta.~; nbt .idas como se 

nao exislissern mais clifieulclacles. Por outro, continua 

dcsprestigiando a Inulttcr rur·al cuj;t situa~5cl 6 dra1njtica. 

Dessa forma, o feminismo pode atuar de duas maneiras ao 

lratar do l r<Lba l ho fcm:in]no. Energicamente, quando as 

c-ircunstilncias apresentadas forern extremas e por i.sso exigirem 

uma a<;ao direta, cxplicita como t.~ o caso das t raba 1 hadoras 

rurars. Sutilmentc, como nos problemas vividos pelas Jllulheres 

urbanas, que sao percebidos como indlretos, implicitos e 

portanto, perrnitem uma aL;iio rnenos radical. 

SEXUAL I DADE 

Estc tema pode ser observado principalmenle nos videos 

Beijo na Boca c Mcninas, 1989. A compara~-:iio nessc caso seria 

ideal, nao fossem as personagens ret1·atadas em cada video. 

No primeiro tratam-se de mulhcrcs prostitutas. Jli no segundo 

temos garotas enfronhadas no rnundo da prostitui<;:iio. Esse dado 

aproxima esse video de uma outra qucsld.o: a do menor. Emborfi 

o Comulher tcnha realizado uma produ<;iio sobre a questao clo 

111enor, r1~o nos dctivcmos ncssa variar1tc. 

A situa<;iio vi vida ora por mulheres, ora por mcninas 

prostitutas 6 muito difcrcntc. No entanto, o que nos intercssou 

nesses dois videos foi alcrtarmos para a maneira fnigil com 

que a scxualidade c Lratada. Em Bcjjo na Boca us impl.ic.'u;t)es 

observadas nao pode111 ser veiculadas na TV, pois a autora Jacira 

Melo prometcu parEt as prosti tutas que 1sso nao acontcceria. 
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JU em Meninas, as realizadoras rcvelaram-sc pouco hAbcis ao 

tratarem da questilo, porque acabaram por transmi lir uma imagem 

pejorativa das 11 garotas", o que acrecl i tamo.s s e r a (l 1 t i rna 

inten~~o das vidcastas. 

Esses exemplos apontam p11ra o fato de que a sexualidade 

e um tema tratado com reservas pelo movirnento. Dizemos isso 

principalmentc porque o fcmlnismo rwo realizou ainda um video 

esclareccdor sobre o aborto, ou scquer produziu algo sobre 

(l homosscxualismo feminino. Si Ivana A f r a.m, em entrevist<l 

concedlda 1\ pesquisadora, questiona esslt lacuna do movimento. 

0 que observamos C tt sexual ictade sendu co]t)Cada a p:rop6si to 

da prostitui9~o como trabalho, lembrando vclhos clch~s. 

~ importante notarmos tamb0tll que o desconforlo cxperimentado 

ao assistirrnos Meninas deveu-se mui.to ao momenta hist6rico 

em que o video foi procluzido. Essa 6 uma produt;iio de 19H9, 

ou seJa, feita um pouco antes do silencio no qual cairam as 

quest6es feministas. Pelos cat61ogos de videos consultudos, 

e,ste quadro sO comec:,.:a a ser modiCicaclo em !992. Portanto, o 

video em quest~o rcfletiu a instab.ilidude pr6pria de um momento 

de transi<;iio do fetninismo. 

SAUDE DA MULIIER 

A questao da saude da mulher scmpre foi muito prestigiada 

pc lo mov imento. Mcsmo quando este se fragmcntou em pequenos 

grupos dcdicados it tern1iticas especificas, ela foi urn dos ternas 

que tcvc continuidadc nos t1·abalhos reallzados. Este fato talvez 

scja decorrente do apoio governarnental que o problema obteve, 

quando descnvolvido por alguns grupos, como o SOS Corpo do 
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Recife. 

Os videos sobrc a saddc da 1nulher rc1tl izados no come~o 

dos anos 80 apontavam, principa!Jnente, para situa~6es pouco 

discutidas e difundiclas entre as mulhcres. Era o que acontecia 

nas proclu~6es sobre mctodos anticoncepcionais, benefi cios cia 

amamenta<;iio para a muJher, r:1lteraf,~Oes p·rovocadas pelrt menopausa 

etc. 

A falta de .info:rma<;Oes sobre esses assuiltos acarrctava 

uma sCrie de desconfortos para as mulheres~ que as impedi.;1m 

de vivercm a plenitude de sua sextHllidade. Ou seja, IJJL':SI1Jo que 

o desconhecimento de alguns desses pontos nao rcprescntasse 

uma fatalicladc para as lliulheres, cerL<~mente signjficava um 

obstdeulo para o seu clesenvolviJIICnto. 

Embora Mcdicas, bruxas c curandc.i ra.s .seja uma produ<;~iio 

do,s anos oitenta, nao aborda as s:i tua.;:Oes ci lc.tclas ac_im.rt. Mas 

reflete a car;:.tcterfstica principal do.~; videos fenllnistas sabre 

a saUde d.:1 mulher: a preocupa~no coJH a informaciio. As oficirHlS 

de med.ic:_ina altcrnativa rt:gi:·.>tradas nesse v:idco nada wajs sao 

do que formas de social izar dados novos poaco explorados pclo 

movlmento. 

Um exame atento das implica<,:ocs cia sadde feminina revela 

que, na maior ia. das vezes, nao iJIIJlOrtava que as mulhercs 

soube.ssem a respci to da curn de doer11;as. Mesmo porque, os 

a.ssun tos tratados [n[cialmente nos videos aponta,vam para 

Lransforma~5es do corpo da mulher e nao paJ·a rnol6stias. 

0 fundamental era que as espeetadoras fossen1 conseientizadas 

dessas prtiticas prcventivas. A said;t da jgnorc1ncia de certos 

probleriJas era o priJneirtl passo para ''cuJ·ci-los''. 

Esse pcnsaJllCIIto mantcve-sc Elt6 as ar1os 90. Em Todos os 

elias sio seus novamente nos deparamos com a necessidade premente 
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de informar ~;obre uma nova qucsldo. Neste caso, ler ou nao 

ter informa9~0 sobrc a AIDS pode significnr a mortc para Jnuitas 

mulheres. Trata-se, pois, de algo rnuito mnis importantc do 

que rcdescobr i r o pr6pr i o corpo. A i nex is t enc i a de cur a para 

a doen9a refor9a ainda Illllis a necessidade de ir1formar para 

prcvenir. 
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Existen1 algumas situa~5es que 

pens6vuiJlOS nas particuJaridarlcs 

nos chanJLtraJrJ a atcn~ao quando 

de cada v.fcleo. No conjunto 

eles oi·a se aproxiJnaiJJ, ora se dislltnciuJJJ de acordo com as s uas 

caracteristicas. 

Fcminino Plural e scmc!hantc il Todos OS dias sao scus pelo 

carciler did~itico <JUc ,._,,,,,.,,,.,. l''''·····u·"ill. ()•· L 1 1 1 1 " '·'"' ..... . .. eHJas a Jorc at os em cac c1 

um cleles sao IIJu-ito difercntcs, mas o doulrinamento sobrc os 

problemas apresentados e o mesmo. No entanto, o primej_:ro vfdeo 

profundamcnte marcado peJa interferGncia da institui,:iio 

produtora(CECF), o que niio acontecc como segundo video. 

Ta•nb61n uma produ~iio do CECJ', Mulhercs no Canavial nao 

apre,senta uma elaborac;ao tiio vinculada ii esse 6rgiio. E o ma:i.s 

lir:i.co do.s videos anttl-isados, no que difcrencia se de Meninas, 

o mais indiferente de!es. 

Ji\ Mcm6ria de Mulhcres 6 o mais informalivo no sentido 

de adequar-.se [H.::rfeitarnente na c.r1tegoria documenl.:..irio, o que 

o difercnci<J dos outros dois cjtados. 

MCdicas, bruxa.s e curandciras npresenla-se como o video 

mais diniimico, compa.cto, pois enfoca as oficinas de medJcina 

.:.tlternutiva. do IV Encontro Femin.i.sta. Purtanto) cssa produ<;iio 

procura rcproduzir o clima do evcnto. 

Beijo na Boca e o video feito com maior libcrdade de 

elabora~ao, ji\ que trata-se de um projcto autoral, o que o 

diferencia de Fcminino Plural, 

Esses perfis sao apresentados para que observemos, numa 

pequena amostragem, urn pouco da riqueza e diversidade alcan~adas 

pelas produ~6es videogri\ficas fcministas. 

Chamamos aten~~o tambcm para alguns questionamentos que 
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pe:rsistcm em certos videos. Em Fcmin·ino Plural, Mulhcres no 

Canavial, Be i j o na Boca e Mcnlnas sao feitas, direta ou 

indircta1ncnte, llS pcrguntas: Voce sc acha uma mul her forte? 

Voc6 tern un1 sonho? AcreditaiJlOS que cst;ts duas qucst6es traduzem 

aspectos essenciais que o feminismo c!esenvol veu nos anos 80. 

Ncsse momenta hlst6rico havia a neccssidade de demonstrar a 

forr;:a que a mulher possuia, jii que pretenclia-se a igualdadc 

de dircitos. 0 cawlnho para alcanc;..·ar cste objet.ivo passava 

pel a aproxima~Uo das curacteri s t icas fcrnlninas com as 

Jlluscu J i nas. Como estas eram conslderadas pela sociedade em 

gcral como rnais 11 Clevadas" que as femininns, o que se queria 

prova:r era que a mulher era L2io ou maJs Corte que o horncm c, 

portanto, mereccdora dos mesmos direitos. 

Com rela~·;lo ao sonho da mulher, o entendemos nao como a 

realjza<;:iio PElrticular de cada uma das entreviRtadas, mas como 

o si1nbolo da csper;1r1~a de dias lllcltlt)res p~1ra todllS as llJullleres. 

Nos anos ~)0, a aparcnte tranquilidnde vividas talvcz exp.l:iyuc 

o porquC dessas qucstOes n2io aparecerem mais. 
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CONS I DERAt;:OES F INA I. S 

0 movimento feminista l>ras.i leiro apresentou Ulll 

desenvolvimcnlo peculiar na fase que compreende 0 periodo 

estudado. Aos llOucos, foi abar1donando un1u JlOSlura mais agrcssiva 

de reivindicaqao de solu<;:oes para as discriminac;:oes sofridas 

pela 1nulher cn1 pro! de a~6es mais sutis. 

Os a nos 80 aprescntavarn a,.:.;pectos urgentcs da questiio 

fcminina para screm tratados. Some-sc a 1sso, o fato das 

femin istas neccss i tarem de "descarrcgar 11 uma tensiio acumulLlda 

durante muito tempo, j.i que as mulhcres s6 nos a.nos 70 6 que 

cfetivumente corne~~aram a tcr voz nn soc.i.edade. Portanto era 

prcvis.fvel que quando sc manifeslasscm esse ato s1.::-r.ia. feito 

de forma radical. 

0:_.; UJlOS ~JO i.niciaram-se nun1 ambienle mais ameno, onde a 

maioria dos conflitos mais graves estava apaziguuda. Des .sa 

formu, est& configuradl> o IOOJJJento propicio paru aprofundar 

suas reflex.Oes. 

Surge, entiio, um tipo de fcminismo preocupado com qucstOes 

rna is universai.s. como se acontecesse uma ampliac;iio dos 

princfpios brisicos do JJJovimento, que por sua vez cncontrou 

no seu caminho urn ponto em comum com outras qucstOes, outros 

movimcntos. 

lsso explica as novas relac;Oes que cstilo sendo estabclecida.s 

entre rnulher e ecologiat por exemplo, ou entre a questuo 

fcndnlna e o Movimento de Meninos c Meninns de Rua, ou ainda 

entre a mulher e as novas tecnologias de reproduqao humanas, 

s6 para citarmos ;tlgunlas. 

AcTed i tamos que houve um amadureclmento do feminismo, que 

antes 11 0lhava mui to para o pr6pr i_o umbigo 11 e agora comec;a a 

se enxergar cnvolvido com outros sctores da sociedade 
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Na verdade esse quadro reflctc o novo status adquirido 

pelo feminino. Os conceitos de n1nsculino c felllinino for am 

revistos devido h.s trans for nuH; l_) e s sofridas pel a socieclade, 

nas quais 0 IIIOVilllCfltO J"ciiJinista cxcrceu g1·ande influencia. 

0 resu1 tado d·isso fo:i urnLt denorn-inac;Uo mais gcral dessc terrno, 

clentro de uma conccpc;ao que cxtrapoln lindtcs dcfinidos 

pela f.igura cla rnulhcr. Esta 6 a sua principal portadora, mas 

r1:1o a dlliina it1stfir1cia dele. 

0 femjnino apa.recc cowo maj~-:; um clemcnto na const.ituic;B.o 

de qucstOes ma.1s gerrtis, COIIIO o desenvolviincnto sustentadc1. 

Esta 6 un1a das novas situ2a~6cs que estfio aflorartdo n11 sociedade, 

cuju rcflcx~ll te1·i que considerri-lo. 

As fcministas cnganaram-se durante IHU j l 0 tempo quando 

tent,;trarn viver o rnascul i.no atravCs cla vjvL'nci.a da ma:scul.inidadc. 

Agora, al6m de localizarem-se f·inalmente no ferninino, p:rocuram 

harmonizar o mascul'ino que existe em cada uwa. Jri os homens 

qucstionam-se a rcspcito de sua identidade e comec;:am a accitar 

a sua por9~0 fcminina. 

A integrar;ao dessas duas situa<;iies podc .significar 

universalizac;:iio dos problemas vividos por homens e mulheres. 

Um dos meios cncontrados para transmitir essa visiio de mundo 

tem sido o video. Nesse scntido, 6 fundamental o trabalho de 

capacitac;:iio real izado pelo Comulher, que prepara mulheres de 

diversas comunidades para produzirem a sua pr6pria imagem. 

Assim teremos a mu!Liplica,iio das hist6rias contadas, que no 

fim siio tanto de homens quanto de Inulhercs. 
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