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Resumo

AFic~ao Cientifica, tradicionalmente dominada pelos var6es, mas ger
almente critica, devido as vantagens de sua estrutura narrativa, com situa~6es

sociais, polfticas e economicas, parecia nos seus infcios literarios ter esquecido as
mulheres, ainda mais, so tinha contribufdo a refor~ar os estereotipos de genero.
Adaptada aos dnones televisivos, a Fic~ao Cientmca apona agora uma estrutura
narrativa favorecedora ao derrubamento destes estereotipos?
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Abstract

The Science Fiction -traditionally dominated by men, but generally
very critical, because of the advantages of his narrative structure, with social,
political and economic contexts- seemed to have forgotten the women in his
literary beginnings; and had contributed to strengthen the gender stereotypes.
Now, adapted to the television, is it contributing, with a new narrative structure,
to the destruction of those stereotypes?
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Existe um acordo geral de que aprimeira obra literiria de Fic~ao Cientifica foi
escrita por uma muIher. Falamos de Franquenstein, de Mary Shelly, publicada em 1818.
Aqualifica~ao como Fic~ao Cientifica vem do fato de se tratar de acontecimentos veros
sfmeis embora irreaisj verossfmeis devido aos conhecimentos cientfficos e tecnologicos
do momento, ou devido afutura proje~ao cientifica da humanidade. Essa e uma dife
ren~a fundamental com a literatura fantastica nas suas diversas manifesta~6es, pois a
literatura fanttlstica, a diferen~a da Fic~ao Cientffica, mostra mundos impossfveis, irreais,
fruto das elabora~6es onde mitos, lendas e magica se misturam. Assim em Frankenstein,
pela primeira vez, os conhecimentos cientijicos de uma epoca servem para fazer crivel
o fantastico: 0 monstro e uma crim;ao humana, nao surge, como 0 caso de Dracula,
do mito 0 da lenda1•

AFic~ao Cientffica literiria e, posteriormente, a cinematografica e televisiva,
vao evoluindo nos seus pressupostos, como vamos ver, mas nasce condicionada pelas
coordenadas de um sistema patriarcal. Embora 0 promissorio que ao principio podia
parecer seu nascimento da mao de uma mulher, filha de uma militante feminista, a
verdade e que a Fic~ao Cientffica se configura de um jeito rapido como um genero es
crito por homens, lido por homens e protagonizado por homens. As raz6es sao muitas,
vinculadas a algumas quest6es estruturais como a situa~ao das muIheres em rela~ao com
a cultura, tanto como produtoras quanto como consumidorasj mas vao alem disso: sao
os conteudos da Fic~ao Cientffica, unidos necessariamente ao conhecimento cientifico
e tecnologico, considerado desde os estereotipos um terreno masculino, os que incul·
carao um desenvolvimento do genero muito limitado, pelo menos durante os primeiros
anos.

As personagens femininas das primeiras historias de Fic~ao Cientffica eram,
se nao inexistentes, certamente pobres e limitadas, construfdas segundo coordenadas
sexistas e misoginas, relegadas a comparsas da a~ao e a papeis tradicionais.

Desde os anas 60, a literatura vai ver a interrup~ao no genero de urn elenco
de autoras que vao expandir os limites da Fic~ao Cientifica, a mais conhecida de todas e
Ursula K. Le Guin, que inicia 0 questionamento dos papCis tradicionais dos sexos com
sua obra Amao esquerda da obscuridade, protagonizada por uma ra~a de seres huma
nos androginos que quando entram no cio podem ser homens ou mulheres, podendo
ser, por exemplo, mae uma vez e pai a proxima. Nao era a primeira obra oeste sentido,
pois nao devemos esquecer Del/as, um mundo feminino, de Charlotte Perkins Gilman,
publicada em 1915, que descreve urn pais habitado somente por muIheres que se dedi
cam aagricultura e amaternidade. Tern as filhas por partogenesis, embora oao todas as
mulheres estejam autorizadas a conceber. 0 trabalho com as criao~as edas educadoras.
o sexo nao tem papel nenhum: as muIheres nao sao lesbicas, sao assexuadas, aproxi·
ma~ao que e interessante pelo que implica de renuncia a urn componente essencial da
humanidade, e sobre 0 que poderfamos nos perguntar se seria igualmente verossimil
aplicado aos homens.

Outras autoras femininas de literatura de Fic~ao Cientffica surgiram durante

ROBLES, Lola. "Mujeres y Ciencia Ficcion". Mujer Palabra. hllp://www.mujerpalabra.net/CF/ages/articles/mujeres_
CF.htm.
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esses anos2
, nos que 0 mundo aparece convulsionado pela for~a dos diferentes movi

mentos sociais, entre eles, 0 feminismo de segunda onda, mas as mulheres como criado
ras continuam sendo minoria num genero que tambem mantem coordenadas estreitas
sobre os papeis das mulheres nas historias. Isso e inquietante e demonstra a for~a das
convic~6es ligadas aos papeis s6cio-sexuais. Falamos isto porque a Fic~ao Cientifica e urn
genero onde e possivel questionar e criticar constru~6es poHticas, sociais e econ6micas,
e elaborar desde a mais simples met:ifora ate a mais complicada alegoria subvertendo
todos e cada urn dos prindpios que sustentam determinada sociedade e/ou cultura. Mas
nessa crftica s6cio-poHtica, e inclusive etica, inerente a Fic~ao Cientifica nao esta incluso,
salvo casos muito excepcionais e da mao de algumas autoras mulheres, 0 questiona
mento dos papeis de genero3.

Paralelamente, e desde os anos 50, a Fic~ao Ciendfica come~ava a fazer-se no
tar na grande tela, no cinema, com dtulos tao conhecidos como os seguintes: Invasion
of the bodie snatchers (1956), The fly (1958), War of the worlds (1953), Farenhait 451
(1966), Fantastic voyage (1966),2001, a space odissey (1968), The andromeda strain
(1971), Solaris (1971), etc. Etambem 0 inicio de algumas das mais lembradas series
de televisao como Star Trek (1966), que come~am a mostrar a existencia de urn publico
feminino fortemente interessado na Fic~ao Ciendfica, embora a imagem das mulheres
continue sendo pobre e estereotipada na tela, onde os papeis reservados para elas sao
muito poucos e dpicos:

"A virgem timida", sempre objeto de resgate e com uma mentalidade infantil
que necessita de explica~6es ciendficas, muito uteis em alguns momentos das hist6rias;
''A rainha das amazonas", mulher fatal que funciona como exemplo dos perigos da in
dependencia sexual; ''A ciendfica solteira e frustrada", que mostra a incompatibilidade
entre 0 sucesso profissional e amoroso; ''A boa esposa", que mantem 0 inalteravel papel
dos deveres femininos, e ''A irma mais nova marimacho", que tern alguma independen
cia, ate que chega seu destino final, ser esposa e mae, sendo primeiro avirgem desejada
quando fica expHcita a sua sexualidade4.

Estes eram os papeis mais comuns encarnados pelas mulheres nos primeiros
filmes e seriados de Fic~ao Cientffica, que, alias, sempre contavam com dire~ao e roteiro
masculino, e/ou vinham da adapta~ao de conhecidos romances escritos tambem por ho
mens. Depois destes inicios fHmicos, tern sido sinalizado que 0 momento cinematogra
fico mais emblematico da ruptura dos papeis tradicionais se produz com 0 filme Alien
(1979), protagonizado por uma mulher (Sigourney Weaver), membro da tripula~ao de
urn cargueiro espacial. Certamente, 0 fato de que uma mulher protagonizara 0 filme nao

2 Podemos citar. entre outras. Marion Zimmer Bradley (Darkover), Vonda N. McIntyre (Cobra do sonho), Joanna Russ
(0 Homem • femea) , James Ttptree -pseudomino de Alice Sheldon- (A garota que estava ligada), C. J. Cherryh
(Chanur), Eleanor Amason (Circulo de espadas), Sheri S. Tepper (A porta ao pais das mulheres), Connie Willis (0
livro do dia do julgamento final). Vid. LARA, Rafael. "Mujer, feminismo y Ciencia Ficcion". Pagina Abierta. nO 162.
Septiembre de 2005. http://www.pensamientocritico.org/raflar0905.htm

3 Evai existir uma re~ao de alguns autores masculinos aos novos argumentos das obras escritas por mulheres, muitas
delas dentro do que se conhece como Fic~ao Cientmca sociologica - preocupada pelas progressivas mudan~as do
papel social da mulher na sociedade -. Sao os flashers, que descrevem mundos dominados por mulheres hornveis
e masculinas, onde os homens sao maltratados e humilhados. Entre eles destacam Regiment of women, de Thomas
Berger, de 1973, e Gender genocide, de Edmund Cooper, de 1972. Vid. Entrevista a ROCQUE, Luda De La. "Fic~ao

Cientifica reflete rela~oes de Genero na Sociedade". ComCiencia, http://www.comciencia.br/entrevistas/2004/10/en
trevista1.htm.

4 LARA, Rafael. Op. Cit.
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diminuiu nem a credibilidade nem 0 sucesso da fita; pelo contririo, ajudou a que novas
gera~6es femininas incorporaram-se ao gosto pela Fic~ao Cientffica. Aconstru~ao da
personagem, porem, parece basear-se na necessidade de eliminar a identidade feminina
para ter sucesso num mundo que continua sendo do domino masculino. Isso e algo
que se agudeza na sequela do filme (Aliens, 1986), na que as caracterfsticas agressivas
da protagonista sao ainda maiores e mais parecidas com os personagens de a~ao tradi
cional masculinos, embora tambem estejam compensadas com a introdu~ao do instinto
maternal, apresentado como iniludivel5.

As performances das mulheres nas fitas de Fic~ao Cientffica nao variaram sub
stancialmente nos seguintes anos: os filmes continuam estando majoritariamente pro
tagonizados por var6es e embora aumente a presen~a feminina nos papeis secundanos,
para vesti-Ia em ocasi6es de urn ar de modernidade, a verdade e que nada disso aparece
acompanhado pela tambem necessaria revisao dos estere6tipos masculinos. Queremos
dizer que, embora em algumas ocasi6es possamos perceber certo esfor~o c imposto pelo
"politicamente correto"-, por apresentar as mulheres de urn jeito renovado, os compan
heiros masculinos muitas poucas vezes estao livres de suas caracterfsticas mais tipicas,
no que no fundo leva ao fracasso de toda aopera~ao. Os argumentos filmicos, extraidos
dos romances e cada vez mais das hist6rias de quadrinhos, colocam sob pressupostos de
urn presente aparentemente mais igualitano, hist6rias ambientadas num futuro ate certo
ponto verossimil, mas escritas num passado literano onde os papeis sexuais sao tao
inalteraveis quanto 0 metal do casco da nave espacial, ea emancipafao euma pala·
vra desconhecida 6. Aindustria de Hollywood apresenta-se muito tradicional quando se
trata de fazer filmes de Fic~ao Cientffica, concebidos na sua maioria como Space Opera7,

porque isso sempre assegura certo sucesso de publico e certas ganancias; assim, deixa
de lado as obras das grandes autoras do genero, que muitas vezes constroem-se em
torno aos dois grandes t6picos femininos, utopia e distopia8

: adistopia descreve urn fu·
turo onde 0 ruim de nosso presente no social, politico ou tecnol6gico tern sido agu~ado.

Obras como 0 conto da criada, de Margaret Atwood, ou Lingua Materna, de Suzette
Haden Elgin, nos situam em futuros onde as mulheres tern sido reduzidas de novo auma
situa~ao de quase escravidao. Nas utopias se apresenta a constru~ao imaginaria de uma
sociedade, se nao perfeita, sim melhor, para a autora, que a realidade presente. Desde
sociedades onde governam as mulheres (0 pais delas, de Charlotte Perkins Gilman ou
As Ji./has de Egalia, de Gerd Brantenberg, e sobre tudo 0 Homem femea, de Joanna
Russ); ou mundos andr6ginos (Woman on the Edge of Time, de Marge Piercy, A mao
esquerda da obscuridade, de Le Guin), ate sociedades que aparecem como igualitanas
(Os desapossados, de Le Guin, que exp6e como sistema politico ut6pico 0 anarquismo,

Desvincular as mulheres da malernldade e explorar novas aproxlm~6es aquestio e uma das tenWicas mais reo
correnles nas obras femininas e, parale1amenle, ausenle nos aUlores masculinos, que apresenlam dificuldade para
despojar amulher de sua corporalidade. Como assinalava Simonde Beauvoir: 0 prefo que tem quepagar um bomem
para representar 0 universaleaperdido do corpa, da especificidade sexual, ao incorparar·se na abstra¢o da mas·
culinidodefQJica. 0 PrefO quepagam as mulberes eaperdido da subjetividadepar um excesso de corpareidade e
a prisilo de sua propria identidade sexual. Assim surgem duas POSil;6es assimetricas.

6 LUNOWALL, Sam. "Hisloria de la denda·ficcion". Nueva Dimensi6n. N° 75. Madrid: Oronle, 1976.
7 Subgenero de baixa qualidade que consisle em silUar as lipicas aventuras de a~, cowboys, elC. em cen:\rios futuris

las ou em outros planelas sem nenhuma exposi~o de disjunlivas cUco . cienlificas.
8 ENRIQUEZ PINEIRO, Anabel. "Mujer y Iileralura fanlaslica: Los caminos del Genero". La Ventana. Sepliembre de

2005. hllp:li1aventana.casa.cull.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=2727.
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incluindo aU:m das mudan~as sociais e poHticas, as sexuais).
Mas 0 cinema e a literatura nao sao os unicos cenarios da Fic~ao Cientifica;

a televisao converte-se num de seus veiculos preferidos, permitindo 0 desenvolvimento
de legi6es defas, capazes de manter-se durante anos atentos aos argumentos mais varia
dos, desde os Space Opera -sempre presentes- ate complicadas misturas de fantasia,
terror e ciencia. 0 fenomeno inicia-se, como comentamos antes, com Star Trek que e,
na verdade, urn complexo universo formado por varias series de televisao (alem da serie
original (1966), The next generation (1987), Deep Space 9 (1993), Voyager (1995) y
Enterprise (2001) e dez filmes. 0 seriado original narra as aventuras da nave Enterprise
e a unica tripulante mulher e a Tenente Uhura (Michelle Nichols), oficial de comunica
~6es. Seu papel dentro dos protagonistas e de muita pouca importancia e com poucas
possibilidades de a~ao e decisao frente a seus superiores masculinos. As apari~6es de
outras oficiais ou personagens femininas durante 0 seriado so eram usadas para narrar
as aventuras amorosas com 0 Capitao Kirk (Whilliam Shatner).

Aquestao melhora Iigeiramente no novo seriado, que tern na tripula~ao prin
cipal duas personagens importantes: Deanna Troi (Marina Sirtis) conselheira da nave, e a
Doctora Crusher (Gates McFadden), oficial chefe medico, mas 0 numero de personagens
femininas e seus comportamentos e papeis continuam sendo Iimitados. Por sua parte, 0

seriado Voyager, colocou uma mulher no comando da nave, a capita Kathryn]aneway, e
aumentou 0 numero de protagonistas femininas. Isso nao quer dizer que haja uma boa
representa~ao das personagens, livre dos estereotipos mais marcados, mas a verdade e
que e apreciavel urn esfor~o por a1can~ar urn maior equilibrio de genero. Enterprise, a
pre-cuela da serio original (esta ambientada no seculo XXII) tambem faz urn esfor~o para
apresentar novidades neste assunto, sobre tudo com a cria~ao da personagem feminina
a subcomandante T'Pol (]olene Blalock), vulcaniana. A novidade prove do fato de es
conder uma mulher como representante de esta ra~a, pois sua principal caracteristica e
a completa elimina~ao dos sentimentos, e isso foi tradicionalmente resolvido com per
sonagens masculinos. Nas diversas series e destacavel a falta de personagens malvados
femininos, embora haja certas inova~6es como a apari~ao de Klingons femininas, pois
e uma ra~a guerreira, tambem tradicionalmente representada por personagens mascu
linos.

AFic~ao Cientifica televisiva continua durante os anos 70 e 80 com seriados e
novelas como Lost in space, Voyage to the bottom ofthe sea, The avengers, "V", etc. Nos
anos 90, e ja mais concretamente no seculo XXI, a prolifera~ao televisiva e muito abun
dante: X-jiles, Earth 2, Andromeda, The outer limits, Stargate SG-1, Babilon 5, Sliders,
Seaquest, Batllestar Galactica 2003, e a apresenta~ao das personagens femininas parece
evoluir com mais for~a que no ambito cinematogrifico, porem continua sendo Iimitada
dadas as possibilidades que poderiam se explorar neste tipo de roteiros:

Eemblematico 0 caso deX-jiles e sua constru~ao em torno ao tandem mascu
lino-feminino (Mulder e Scully) que teve uma extraordinaria popularidade pela sua ine
gavel complementaridade e pela coloca~ao da tensao sexual entre eles como urn assunto
secundario na trama. A constru~ao de Mulder, 0 homem, como urn sujeito emotivo,
intuitivo e longe das explica~6es racionais; e de Scully, a mulher, como uma personagem
cientifica, racional, calma e equilibrada, foi urn acerto dos roteiristas do seriado que, de
urn jeito sutil, mas demolidor, ajudaram a derrubar algumas ideias preconcebidas sobre
os sexos e tambem a aumentar 0 publico feminino.
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As series como The outer limits e Sliders (de maior qualidade e sucesso a
primeira) conseguiram tambem aportar novidades. No primeiro caso, a estrutura de
capftulos independentes, com hist6rias e personagens novos em cada ocasiao, sempre
acompanhados de uma voz em off que moldura os diversos conflitos etico-cientfficos
apresentados, exige dos roteiristas urn esfor~o de procura de argumentos mais origi
nais. Isso vai implicar alguma inconsistencia na serie, que se caracteriza por ter alguns
epis6dios muito ruins, mas tambem por apresentar algumas vezes hist6rias e persona
gens femininos e masculinos que escapam aos estere6tipos mais fortes, assim como por
explorar algumas das utopias e distopias femininas presentes na literatura de Fic~ao

Cientffica.
Sliders, por sua parte, apresenta ahist6ria de tres homens de diferentes idades

e uma jovem mulher, turma que devido ao ruim funcionamento de urn aparelho tern
que viajar entre mundos paralelos. Aconstru~ao dos personagens principais e decepcio
nante desde a perspectiva de genero (homens cientfficos e racionais com 0 contraponto
da jovem emotiva e receptora das explica~6es cientfficas); mas 0 recurso argumentativo
dos mundos paralelos permite algumas opera~6es moderadamente originais como a
existencia de uma realidade na que as mulheres fazem todas essa tarefas publicas que
na atualidade estao nas maos dos homens, enquanto que eles ficam cuidando da casa e
dos filhos ou em trabalhos pouco importantes. Aoriginalidade provem da naturalidade
com a que os dois sexos aceitam suas posi~6es nesse mundo, pois pensam que suas
respectivas capacidades e desempenhos s6cio-pessoais provem de umas caracterfsticas
biol6gicas inalteraveis.

A produ~ao Stargate SG-l tern tido urn grande sucesso internacional. Sua
qualidade como produto televisivo de Fic~ao Cientffica e sem duvida questionavel, mas
sua grande quantidade de las a situa como uma das referencias atuais do genero. A
serie exp6e a capacidade de deslocar-se entre diferentes mundos atraves de uma porta
que pode construir buracos de gusano. 0 projeto esta controlado pelos militares norte
americanos e seu equipe estrela e 0 SG-l, formado por dois homens (urn militar e urn
professor de hist6ria), urn alien masculino, mas de caracterfsticas humanas, e uma mul
her (militar e cientffica). Os epis6dios sao repetitivos e esquematicos e a trama geral
nao consegue escapar do militarismo e americanismo redundante; porem a constru~ao

da personagem feminina principal como uma mulher militar, cientffica, competente,
respeitada e ao mesmo tempo atrativa e aberta a diversos relacionamentos amorosos,
supos urn interessante passo da Fic<;ao Cientffica televisiva para a constru~ao de perso
nagens femininos emblematicos e carismaticos. As explica~6es, solu~6es e genialidades
- dentro da trama pseudo-cientffica- vern dela -nao sao voltadas para ela-, quem nao e
apresentada como uma amea~a para seus companheiros masculinos por ter for~a, beleza
e inteligencia, ao contrario, e percebida como urn: elemento necessario e imprescindfvel
para 0 sucesso das diversas aventuras e da pr6pria serie. Mas 0 resto nao e muito born: as
possibilidades de visitar outros mundos com diferentes estruturas sociais e em diversos
nfveis de desenvolvimento cientffico-tecnol6gico -mais atrasadas ou mais adiantadas
que a nossa civiliza~ao- permitem algumas vezes algumas novidades sobre os estere6ti
pos de genero, mas averdade e que a serie desaproveita essas oportunidades e inclusive
tern construfdo alguns cenarios muito negativos, desde a abrumadora maioria de per
sonagens masculinos ate a existencia de uma ra~a de seres superiores (os asgards) for
mada unicamente por sujeitos masculinos que se "reproduzem" eternamente por meio
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da clona~ao9. Mais recente e Stargate Atlantis, spin offda serie original. Ede uma maior
qualidade e tem uma maior -embora limitada- riqueza na apresenta~ao das personagens
femininas. Mas devemos ter em conta que a simples cria~iio de personagens femininos
protagonicos -embora sejam modelos de comportamento feminino exemplar- niio esu
ficiente se niio aportarem um novo modo de entender as constru~6es sociais, politicas
e literarias da mulher.

Termino este repasso pela Fic~ao Cientffica televisiva moderna com a nova
versao de Batllestar Galactica, seriado de culto de finais dos anos 70. Aqualidade e
destacavel e sua fidelidade ao original nos pontos chave, louvavel, 0 que nao impe
diu incorporar elementos novos de grande impordncia para a ruptura dos estereotipos
como 0 equilfbrio numerico entre os personagens femininos e masculinos, a existencia
de uma mulher presidente, uma almirante mulher, alguns soldados femininos, tanto
relevantes quanto no grupo geral, etc., assim como 0 protagonismo das Cylons femini
nas. Os Cylons sao os inimigos. Sao ciborgues, homens -maquinas que tem evolufdo ate
uma aparencia totalmente humana, 0 quallhes permite infiltrar-se entre as pessoas. So
hi 12 modelos, quer dizer, 12 aparencias humanas diferentes, embora de cada uma delas
haja infinitas copias. Os espectadores desconhecem todos os modelos Cylons, esse e um
dos misterios mais interessantes do seriado; conhecem especialmente a duas Cylons
de aspecto feminino, e embora os ciborgues sejam: um sonho utopico da esperan~a

de um mundo monstruoso sem generos, podendo funcionar como possivel saida do
labirinto dos dualismos pelos quais temos explicado nossos corpos, ferramentas e a
nos mesmas10

, a verdade e que Batllestar Galactica apresenta uma redu~ao das maqui
nas a seus corpos e papeis de genero atribufdos l1

: As Cylons, ao menos aquelas que nos
conhecemos, tem assumido, tanto por ra~6es de camuflagem quanto pela incapacidade
imaginativa dos roteiristas, 0 comportamento socio-emocional tipicamente atribufdo ao
genero feminino. Assim uma delas apresenta nas suas diversas copias um leque de com
portamentos estereotipados, desde a femme fatal, fria e sem sentimentos, 0 que leva
ao espectador a identificar esse tipo de mulher com uma maquina, quer dizer, a restar
simbolicamente humanidade as mulheres desinibidas, fortes, inteligentes e racionais;
ate a apaixonada e quase desequilibrada Cylon capaz de trair aos seus, 0 que parece
mostrar que ate a mais racional das mulheres (uma maquina) pode falhar nas suas fun
~6es e responsabilidades por motivos emocionais. Assim nao acontece uma dissolu~ao

das barreiras entre 0 masculino e 0 feminino, emais, 0 que acontece e uma acentua~ao

delas atraves da tentativa por parte dos Cylons de reduzir as fronteiras entre homem e
maquina: Nao sabemos qual e 0 objetivo final dos Cylons, mas parece ser 0 substituir a
humanidade como especie superior. Os Cylons acreditam em um deus, embora saibam
que foram construfdos pelos homens, e acreditam que ahumanidade nao merece sobre-

9 MOLINA·GAVIIAN, Yolanda. "Mujeres protagonicas que Ilevan la voz cantante".
Fabulas de una abuela extraterrestre. Pagina sabre Daina Chaviana. http://wwW.dainachaviano.comJarticulo_mu·
jeresprotagonicas.html.

10 Haraway, Donna. "Manifiesto para Cyborgs: ciencia, tecnologia yfeminismo socialista a finales del sig10 XX". Ciencia,
cyborgs y mujeres. La reinvencion de la naturaleza. Madrid: Catedra, 1991. Pp. 311. Vid., tambem Galindo, Cristina.
"Sobre os ciborgues como figuras de borda". Athenea Digital. nO 4.2003. http://antalya.uab.es/athenea/num4/galindo.
pdf

11 As consciencias nao podem recarregar·se em corpos novos, diferentes, de outro genera, sempre voltam para uma
copia.
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viver devido a seus pecados; mas todo 0 seu comportamento esta orientado a imitar ao
homem, inclusive perseguindo a reprodu~ao e matemidade humana. °desejo dos Cy
Ions por "gerar vida" e uma de suas caracteristicas mais perturbadoras, e uma desculpa
para reduzir novamente 0 aparentemente feminino a urn mero veiculo reprodutor da
especie: uma Cylon fica gravida de urn humano e tern urn filho hibrido. Sua utilidade
para sua propria especie parece esgotar-se nesse logro.

Em definitiva, embora possamos perceber algum esfor~o da industria para
incorporar os personagens femininos as historias de Fic~ao Cientlfica, a maioria das
produ~6es televisivas nao indagarn na riqueza da literatura escrita por mulheres e con
tinuam desperdi~ando as oportunidades que este genero brinda para a critica socio
sexual e a ruptura dos estereotipos. Seus avances parecem mais encarninhados a lograr
uma apresenta~ao "politicamente correta" que permita encaixar os seriados em nosso
presente aparentemente mais igualitario - mas sem ajudar a muda-Io-, 0 que tambem e
util para aumentar 0 publico feminino e as ganancias. Assim, como assinala Braidotti:

o aparente triunfo da alta tecnologia nao esta correspondido
com um saito da imaginac;;ao humana encaminhado a eriar no
vas imagens e representac;;6es. Ao contrario, 0 que vejo e uma
repetic;;ao de assuntos e cliches muito antigos, disfarc;;ados de no
vos avances tecnol6gicos. Isso demonstra que faz falta a1go mais
que uma maquina para mudar verdadeiramente os modelos de
pensamento e os habitos mentais. Aficc;;ao da ciencia, que e0

tema do cinema e da Iiteratura de Ficc;;ao Cientifica, requere mais
imaginaC;;ao e mais igualdade sexual para chegar a uma "nova"
representac;;ao da humanidade postmodema. Se nossa cultura
nao responder ao reto e inventa foemas novas de expressao que
sejam apropriadas, a tecnologia sera imhil l2

.
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