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espelhos das
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RESUMO ABSTRACT

Desde 1900, as imagens de corpos
femininos sempre foram objeto de

atencäo, apropriadas pelos meios de
comunicacao. Analisando sua

historicidade, pode-se constatar que elas
atravessaram decadas, assumindo
conotacifies bastante distintas nos

diferentes momentos histOricos. Hoje,
observa-se urn processo de

mercadorizacäo das imagens de feminili-
dade, visivel na espetacularizacdo da

cultura de tempo livre. Significa dizer,
que as imagens do corpo da mulher

estäo cada vez mais sendo exploradas
pelas midias, o que acarreta conseqUien-

cias de grande dimens5o. Assim, toma-se
necesskio informar e educar as pessoas

de forma critica e emancipatOria, para
que näo sejam complacentes corn tal
apelo midiSfico e para que atuem em

busca da ressignificacäo da cultura de
movimento midiatizada.

Palavras-Chave: Corpo, Mulher e Midia

Since 1900, images of feminine bodies
have been subject of attention,
appropriated by the media. Analyzing
their historicity, we can state that they
have gone through the decades
assuming a very distinct idea in different
times in history. Nowadays, we observe a
process of marketing of such images in
the wide spread of meaningless culture.
It means that those images are being
gradually exploited by the media leading
to consequences ofvast dimensions.
Thus, it is necessary to inform and
educate people in a critical and
emancipating way so that they do not
show complacency about such appeal of
the media and act in search of the
resignification of the media movement
culture.
Keywords: Body, Woman and Media
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Cuidado! AC(3es simples
que realizamos cotidianamente -
como ligar a televis5o, virar uma
pagina e, ate mesmo, olhar ao nos-
so redor estäo se tornando cada
vez mais perigosas. Corn um mero
apertar de both°, uma nadega gi-
gantesca pode invadir nossa casa,
assassinar a moral dos pais, seques-
trar a mente dos jovens e
traumatizar criancas; assim como,
ao passear na rua, nos defrontamos
corn imensos paineis de propagan-
da, que chegam a cegar nossos
olhos. Hoje, recebemos inUmeros
estimulos visuals que objetivam
vender produtos. E, em grande par-
te deles, o corpo da mulher esta pre-
sente e aparece banalizado nos
amincios, assumindo a forma de
mercadoria e identificando-se corn
os produtos mercantilizados.

0	 processo	 de
mercadorizacäo da imagem do cor-
po da mulher vem se tornando cada
vez mais evidente, ao passo que, a
midia o expOe cada vez mais desco-
berto para atingir seus objetivos
capitalistas. "Mergulhada no contex-
to econennico e regida pela etica de
mercado, a midia é tambem o con-
junto de empresas (e cada uma de-
las) que produz e mercadoriza infor-
macäo, entretenimento e publicida-
de, tripe sobre o qual, e de forma
interligada, se fundam as suas awes
e interesses" (Featherstone, 1994
apud Pires, 2000, p.08).

Mas, por que isso esta
acontecendo? Se analisarmos o pro-
cesso de historicidade do apareci-
mento e comportamento do corpo
feminino no contexto da decada de
30, por exemplo, iremos vislumbrar,
sob o enfoque de Orlando Rangel
Sobrinho (1930, apud Goellner,
2001) e Lotte Kretzchmar (1932,
apud Goellner op.cit.), o corpo da
mulher como algo essencialmente
voltado para a procriac5o. As ima-
gens de feminilidade nos anos 30,
assim como hoje, tambem aparecem
nos anCincios publicitarios, nos
almanaques, nas telas de cinema e
nas revistas, porem, nessa epoca, ser
feminina significava ser capaz de
gerar filhos fortes para . uma nacao
forte. Tanto se valoriza a reprodu-
(do, que o espartilho, fiel acompa-
nhante das mulheres, é condenado
por prejudicar sua capacidade gera-
dora. Nesse period°, a midia nä°
valorizava o corpo da mulher por
suas medidas e formas perfeitas,
mas, ela se apropriava do corpo fe-
minino para proliferar o ideal naci-
onalista, isto é, o que importava era
a sadde da mae, para que ela pu-
desse gerar filhos altamente capa-
zes de defender a pâtria. E preciso
relevar que aqui, a midia näo apare-
cia como fonte magistral de
veiculacão desse discurso, mas, os
maiores responsgveis por dissemi-
nar essa concepcão eram os discur-
sos politico e medico, pautados no
higienismo e na eugenia.
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Sant'Anna (1995) nos
apresenta outra visao das imagens
de feminilidade no period() entre
1900 e 1930. Nesse contexto, a fal-
ta de beleza representava uma do-
enca. Prova disso, era que as poma-
das para "afinal a cintura" e "tirar
pelos", por exemplo, eram chama-
das de remedio. Na midia, dezenas
de publicidades aparecem anuncian-
do produtos voltados para a pro-
messa de corrigir os "defeitos" da
aparencia feminina. Em uma socie-
dade em que a figura do medico é
fundamental para a organizacäo
moral e social das familias de elite,
a "feitira" exigia um exame medico,
seguido de tratamento corn rem&
dios. Nesses tempos, em que o use
da fotografia na midia era ainda
pouco frequente, diversos desenhos
expunham as expressOes de dor e
desAnimo das mulheres doentes e
desprovidas de beleza. Nas imagens
publicitarias, a figura da feia apare-
ce como um meio de vender deter-
minado produto/remedio, ou seja,
como uma especie de assombro (se
voce nä° se cuidar, pode acabar
como ela...) "Vitima do acaso, uma
`coitada' alvo de todo o tipo de cha-
cota, a mulher considerada feia
uma figura extremamente importan-
te para as didaticas ilustracOes pu-
blicitgrias do passado" (Sant'Anna,
op.cit., p.127)

Alcancando a decada de
50, musas do cinema como

Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe,
formam um desfiladeiro de belas
aparencias, ilustrado pelas novas
revistas criadas nessa epoca. Säo
mulheres belas e jovens informan-
do a outras mulheres sobre a impor-
tãncia de e como ser bela, afirman-
do que näo vale mais a pena sofrer
por falta de beleza. A partir desse
momento, os produtos de beleza,
antes remedios, hoje, cosmeticos,
adquirem imenso poder, principal-
mente quando a publicidade os as-
sume e, atraves de sua linguagem
publicitaria crua e ameacadora, res-
salta a imagem da mulher bela e,
consequentemente, mais feliz e
mais satisfeita corn ela mesma.

A decada de 50 ilustra um
periodo em que a midia televisiva
principia uma especie de descober-
ta do corpo feminino, na qual exal-
ta-se o belo e as formas arredonda-
das do corpo. Prova disso, encontra-
mos em 1954, ano em que o con-
curso de miss Brasil, transmitido pela
televisäo, determina os moldes/o
padräo do corpo feminino conside-
rado "ideal". E nessa mesma ocasião
que os brasileiros lamentam os dois
centimetros a mais do quadril de
Marta Rocha. A partir desse perio-
do, principalmente, inicia-se uma
onda de exibicäo do corpo femini-
no, explorada e promovida pelos
meios de comunicacgo. 0 processo
de desnudar o corpo da mulher vai
se desenvolvendo de forma gradu-
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al, conforme o passar dos anos, lado
a lado corn o incremento do movi-
mento feminista. Encontramos a
epoca em que so era permitido mos-
trar os tornozelos. Posteriormente,
os vestidos sào encurtados ate os
joelhos. A medida em que a socie-
dade vai evoluindo, as calcas, antes
privilegio exclusivo dos homens, é
adotada pelas mulheres que, cada
vez mais, sustentam esse movimen-
to e buscam o atendimento de suas
reinvindicacOes. No final da decada
de 50, a beleza parece ter se torna-
do um direito - ou sera uma obriga-
caca — de toda a mulher, algo que
depende unicamente dela: "hoje so
e feia quern quer" (Sant'Anna,
op.cit), por conseguinte, recusar o
embelezamento denota uma negli-
gencia feminina que deve ser com-
batida.

Nas revistas femininas, as
artistas de Hollywood fornecem cen-
tenas de receitas para a beleza, con-
firmando o crescimento da influen-
cia none-americana na cultura bra-
sileira. A escola norte-americana
amplia sua influencia sobre a publi-
cidade brasileira, trazendo consigo
o emprego da fotografia e da cor
para as revistas, e, para o discurso
publicitario, a descontracâo e o hu-
mor. Assim, parece que as dramati-
cas descricOes dos males provenien-
tes da ausencia de beleza näo se
adaptam mais a esses anos embala-
dos pelo culto ao corpo, pelo cresci-

mento da indristria de cosmeticos e
pela intimidade com que as artistas
de Hollywood ou da Radio Nacional
aconselham as mulheres em suas
vidas amorosas e nos cuidados com
o corpo.

Na verdade, os anos 50, e
sobretudo a decada seguinte, repre-
sentam uma epoca de transforma-
cOes aceleradas para a histOria do
embelezamento no Brasil. Desde
entao, a representacäo publicitaria
se torna mais frequente, enfatizando
o uso de produtos de beleza mais
integrada a vida cotidiana na ruas,
dentro de casa, nos locals de traba-
Iho, nas lojas, etc. Nä° ha mais urn
momento especial para se fazer
bela, ja que todos os momentos
devem ser conjugados corn um tra-
balho sobre si mesmo de conquista
de beleza e de prevencão da feidra.
Leila Diniz marca a decada de 60, e
Nicole Puzzi, as decadas de 70 e 80,
aparecendo completamente nuas na
televisäo. A partir dessa liberacâo da
censura sobre a aparicäo por inteiro
do corpo da mulher, a midia conso-
lida sua exploracão e faz uso da ima-
gem feminina initerruptamente em
seus animcios.

Todo esse processo toma
dimens6es que fogem ao controle
da sociedade. E o movimento femi-
nista, que, a principio, foi desenvol-
vido como simbolo da luta das mu-
lheres contra a opressào machista e
busca de igualdade e major espaco

■■■	 I 	 1	 I 	 1	 -
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nas decisties
micas, acabou sendo distorcido e,
infelizmente, mal-interpretado. Para
muitas mulheres e homens, a quei-
ma de uma peca do vestuSrio femi-
nino, o sutra, foi entendida como sair
no carnaval corn os seios de fora,
quando, na verdade, o sutra, que
incomoda e "prende" as mulheres,
simbolizava a opressao machista. A
liberdade foi interpretada como
liberalizacäo	 geral.	 Como
consequëncia dessa ma traducão dos
objetivos do movimento feminista,
encontramos um cengrio nada favo-
ravel para as mulheres, ou seja, o
que vemos hoje 6 um sutil avanco
na area de igualdade entre homens
e mulheres e a banalizacao do cor-
po da mulher, explicita diariamente
em programas de televisão, revistas,
out-doors, calendarios e na internet.

Toda essa aparicao dos cor-
pos femininos que, muitas vezes,
chega a ser agressiva aos nossos
olhos, implica resultados nas mais
diversas vertentes; significa dizer
que a espetacularizacäo do corpo da
mulher e o apelo midiatico atraves
da sexualidade, influencia no corn-
portamento de individuos de todas
as faixas etarias. Os produtos, por
conseguinte, se refletem em uma
ampla extensào, intervindo na auto-
imagem e na consciencia corporal
individual dos seres humanos, e, em
urn contexto mais abrangente, nas
condiciies sOcio-econtimicas e cultu-

rais do pals. Como problemas pro-
venientes deste processo de
espetacularizacão, encontramos a
erotizacao precoce de criancas; jo-
yens ingressando muito cedo na
vida sexual, o que ocasiona major
indice de adolescentes gravidas;
baixa auto-estima entre as mulhe-
res, que não se identificam corn o
padrao "mulher-objeto" apresenta-
do pela midia; queda do nivel cul-
tural na televisâo e machismo ge-
neralizado.

0 apressamento da lean-
cia e a extensäo da juventude é um
fator de grande significacao para a
midia, uma vez que, essa é a fase
que concentra os padriies de con-
sumo dos bens produzidos pela in-
&Istria cultural. Thyrson Fraga
Moreira, medico e terapeuta sexual
e Eliana de Freitas, psicOloga, em
entrevista a revista "Ao Mestre corn
Carinho" confirmam essa ideia: "A
midia, colocando o sexo como bem
de consumo e como instrumento
utilizado nas divulgaciies publicita-
rias, de certa forma tern influencia
marcante na banalizacão do sexo,
influindo na erotizacao das criancas
e dos jovens". Da mesma forma,
uma pesquisa realizada pelo
BENFAN — Sociedade para o Bern-
Estar Familiar —, para o Ministerio
da Saide, verificou que de cada trés
garotas entre 15 e 19 anos, pelo
menos uma tem vida sexual ativa.
Esse ndmero pode ser ainda maior,
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ja que muitas não assumem que fa-
zem sexo. Como dados apresenta-
dos na pesquisa, encontramos, en-
tre outros: 18% das jovens de 15 a
19 anos ja ficaram gravidas alguma
vez; 1 em cada 3 mulheres de 19
anos ja säo mäes ou estào gravidas
do primeiro filho; 49,196 desses fi-
Ihos foram indesejados.

Esse processo de reificacào
do ser social crianca pode ser deno-
minado dupla alienactio da infancia,
uma vez que se trata de um
estranhamento da condicão e do
direito de ser crianca-menina. Sig-
nifica dizer, que essas meninas es-
tao alienadas de suas infancias, na
medida em que nä° podem viver na
plenitude de suas fantasias de cri-
ancas, uma vez que a midia, junta-
mente com a familia e a escola,
moldam-nas para a efemeridade
pOs-moderna de urn futuro, que, por
conseguinte, enterra o presente (SIL-
VA, 2002). Atraves dessas
constatacties, podemos perceber que
as manifestaciies apelativas da
midia estâo atingindo a sociedade
de forma tao ampla e tao concreta,
que, parece impossivel reverter esse
quadro e, assim, combater a desen-
freada busca pelo capital, em que,
nâo se medem as consequencias. 0
que importa é apenas vender os pro-
dutos.

Nesse contexto, säo de
grande valia as palavras do medico
psiquiatra e psicanalista Jurandir

Freire Costa (2002), quando questi-
onado sobre o barateamento do
amor e do sexo no ocidente:

"A sexualidade serve de suporte a
propaganda de mercadorias; o cor-
po da mulher azeita a maquina
inescrupulosa do lucro. Mais per-
verso é associar o consumo a ideia
da incontrolabilidade do sexo. Isso
reforca a mitologia puritana crista
- o que ha de pior na tradicâo oci-
dental sobre sexualidade. Esse
monstro incontrolavel serve a algo
mais domesticado: o consumo. E
manobra de inteligencia
maquiavelica. (...) A cultura do sexo
separa adultos, jovens, criancas,
homens e mulheres. Porque quan-
do todos estiverem suficientemen-
te isolados teed() de recorrer ao que
o mercado oferece para
remedios, viagens para grupos se-
xuais determinados, mercado de
sexo. Explora-se a miseria espiritu-
al corn remedios carissimos".

Mas sera que podemos
culpar exclusivamente a midia por
todos esses percalcos? Os proble-
mas da sociedade atual, podem ser
relacionados corn a ma e pouca in-
formacão passada para a populacão
em geral. E o papel dos programas
de televisäo, das revistas e dos out-
doors - enquanto meios de comuni-
cacao de grande penetracäo no mun-
do atual e instrumentos, por exce-

T
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lencia, da cultura de massa, pelo
modo direto corn que atingem urn
paha, numerosfssimo e pela capa-
cidade de determinar comportamen-
tos seria contribuir para a difusäo
de informaciies, de fato, titeis para
os indivkluos, no que tange a ori-
entacties para a melhoria de suas
condicOes de vida. Entretanto, sabe-
mos que ao mesmo tempo em que
ela colabora nesse sentido; parado-
xalmente, a mfdia atua na promo-
ção de uma alienacão, que atinge a
populacâo de forma extremamente
abrangente e que assusta os que
conseguem perceber que esta ocor-
rendo uma massificacäo de consci-
encias.

Aliada a falta de informa-
câo, aparece a deficiencia no siste-
ma educacional brasileiro, que con-
tribui, e muito, para esta alienacdo
geral promovida pelos meios de co-
municacào. Sendo assim, é preciso
buscar soluciies para combater o
problema da apelacäo da mfdia. Uma
alternativa seria encontrada na edu-
cacäo e orientacao da populacao em
geral, para que, no futuro, exija pro-
gramacäo melhor do que esse "lixo
televisivo" atual. Entretanto, essa
opcäo traria resultados positivos
apenas a longo prazo, e a situacäo
que estamos vivenciando cotidiana-
mente exige solucties imediatas, afi-
nal, é dificil conviver, e muito mais,
concordar corn esse cenirio de ex-
ploracão do corpo feminino.

Porquanto, é preciso rele-
var outro ponto. A mfdia continua
utilizando o corpo da mulher cres-
cente e constantemente e de tal for-
ma, que as pessoas já estäo
anestesiadas perante a visualizacäo
dos anUncios. Mergulhadas em uma
especie de conformismo, elas ape-
nas absorvem e nä° questionam o
que esta por träs de uma coisa que,
aparentemente, é simplesmente
mais uma foto de urn corpo de uma
mulher anunciando um produto.

Muitos dos profissionais
da inthistria de marketing, utilizam
o corpo feminino associado a ideo-
logia. A ideologia seria uma forma
de tentar induzir as pessoas a agi-
rem de determinada maneira, atra-
yes de um falseamento da realida-
de. Ela funciona tao bem porque
age atuando no Intimo das pesso-
as. 0 discurso ideolOgico é aquele
que consegue tocar nas vontades e
ambicties mais Intimas de cada urn,
dando-lhe a ilusäo de sua realiza-
gäo, ou seja, o corpo da mulher em
urn antincio aparece bastante des-
coberto, visando ser um objeto de
muito desejo. 0 produto entra em
seguida, já aliado a esse contexto
de desejo. Por fim, o objetivo do
amincio que traz a mulher como
modelo, parece transmitir a ideia de
que, corn a aquisicäo de tal produ-
to, juntamente, tambem vird a mu-
!her. Alem disso, o corpo feminino é
utilizado como meio, infalivel por
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sinal, de chamar a atencão para o
produto. Ao vermos a imagem de
uma mulher belissima e desnuda,
imediatamente paramos para
admira-la. 0 produto estando junto
dela, por conseguinte, certamente
sera visto e, mais provavelmente,
consumido. Desse modo, compro-
va-se o sucesso da ideologia quan-
do ela se distribui para a sociedade
e grande parte dela passa a repro-
duzir - de forma alienada em cada
ato, determinadas ideias, sem
questionamento.

Diante dessa alienacao,
novamente é preciso ressaltar que é
necessdrio buscar alternativas a cur-
to prazo para impugnar o avanco da
midia, enquanto instrumento de
exploracao e banalizacao do corpo
da mulher. No momento em que nä°
ha mais nocao de moral e a etica
esvaiu-se, parece que a Unica solu-
cäo imediata contra a apelacâo
midiatica seria a censura, condena-
da por tantos, mas em pratica nos
Liaises desenvolvidos e com relevan-
te sucesso. Contudo, o Brasil esta
com trauma de censura, reminiscen-
cia da ditadura militar. Al6m disso,
outro fator que dificulta a possibili-
dade de haver censura, é o
enlacamento da midia corn as dife-
rentes esferas do poder politico e
econOmico nacional. Hoje, nao in-
teressa as classes dominantes
bloquea-la, afinal, ha uma recipro-
cidade, uma troca de favores entre

ela e o governo. Vejamos, por exem-
plo, o periodo eleitoral. A aqueles
que possuem um certo senso criti-
co,	 uma	 capacidade	 de
discernimento, ficam evidentes as
estratagemas da midia em prof de
determinados candidatos. Quem ele-
ge urn candidato no Brasil é a midia,
atraves de seu poder de persuasäo
e de determinar comportamentos. A
censura, portanto, nao cabe nesse
contexto. Pensar em um governo
que iniba uma de suas principais
armas, seria uma utopia.

Mas entao, o que fazer?
Realmente parece que o caminho a
seguir é o investimento politico-pe-
dagOgico visando resultados a Ion-
go prazo. E preciso investir no es-
clarecimento das pessoas, para que
elas possam questionar o que pre-
senciam cotidianamente. Falar em
educar pessoas, nä° significa dizer
lapidar pensamentos, para que se
tornem voltados contra as barbaries
da midia. Falar em educar pessoas,
pressupeie incentivar o raciocinio, a
criatividade e a expressividade de
cada urn, objetivando que, agaves
de sua prOpria autenticidade, o in-
dividuo seja capaz de discernir e
escolher o que the interessa e con-
tribui para o seu desenvolvimento.
Ja que nä° se pode arrancar dos ce-
narios as imagens dos corpos femi-
ninos, a necessario o estimulo da
criticidade e autonomia, pois assim,
os seres humanos podem ser recep-
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tores destas imagens e de todas as
implicacOes que elas trazem consi-
go, mas, a partir do momento em
que ele se posicionar criticamente
diante dessa situacgo e questionar
a problemâtica da banalizacao do
corpo feminino, percebera que ela
não pode continuar, e, por conse-
guinte, nao ira mais compactuar
corn esses apelos midiaticos. Sendo
assim, sem telespectadores, a midia
cabers rever o processo de
espetacularizacão da cultura de tem-
po livre e os apelos de consumo pro-
movidos por ela.

A posicao do receptor é
fundamental no momento da sele-
cão de programacäo que sera veicu-
lada na midia. Assim, se houver um
receptor-sujeito, capaz de prezar por
uma programacâo realmente produ-
tiva, em detrimento as condiciies de
banalizacâo a que esta submetido o
corpo feminino situado nessa pers-
pectiva, a midia devera recorrer e,
consequentemente buscar outro
enfoque para que possa continuar
servindo ao seu principio de lucro,
afinal, "as grades de programagáo e
os telespectadores constrOem-se
mutuamente, mediados pela produ-
cäo de necessidades de consumo e
da sua aparente satisfacào. Logo,
pode-se deduzir que, se a lOgica das
programacOes das redes de televi-
säo obedece a pesquisas sobre indi-
ces que refletem a opiniâo
säo estes que podem provocar alte-

rack) nos programas e nos enfoques
produzidos pela midia" (Pires, 2000,
p. 94).

Nesse contexto de promo-
cäo de esclarecimento, para que se
possa transgredir a lOgica linear de-
terminada pelo modelo de producäo
da realidade difundido pela e atra-
yes da midia, o profissional de Edu-
cacäo Fisica tern urn compromisso
etico frente as questhes relativas as
praticas corporais e politicas do cor-
po. Enquanto elemento presente e
significativo no Ambito escolar, o
professor deve executar uma prati-
ca de intervencäo pedag6gica. Uma
vez que lida, principalmente, corn
criancas, deve contribuir para a for-
macão do carater do individuo. Atra-
ves do estimulo da criatividade,
expressividade e autenticidade, o
professor é responsavel por orien-
tar e, atraves da construcão coletiva
de conhecimento, permitir aos alu-
nos uma outra leitura e a
consequente ressignificacao da cul-
tura de movimento midiatizada.

Epreciso relevar que quan-
do se esti trabalhando com crian-
cas, este processo nâo aparece de
forma explicita, mas, aparece intrin-
seco nas atividades que o professor
promove durante suas aulas. Para
estimularmos as criancas, näo deve-
mos canalizar movimentos para a
imitacäo e padronizacäo. Devemos
deixar que o individuo crie a partir
de sua imaginacão, o que gera pen-
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samento, reflexäo e emocäo; aqui,
torna-se fundamental ressaltar que
a criatividade nâo existe por si so,
portanto, para que esse processo
seja efetivo, ele deve apostar na edu-
cacäo do ser humano voltada para
uma leitura critica de mundo, para
que näo ocorra apenas uma repro-
dug-do dos modelos atuais. A Educa-
cão Fisica, alem disso, proporciona
a comunicacâo e o relacionamento
entre individuos diferentes. Permite
a sociabilizacão e o contato com
corpos que nä° säo iguais aos de
cada urn. Mas, para que isso seja
uma experiencia positiva, é preciso
analisar os metodos atuais de ensi-
no em ambiente escolar, uma vez
que, alguns ensinam os esquemas
corporals e mentais rigidos, submis-
sos e repetitivos, e aquelas pessoas
que näo se enquadram, sofrem al-
gum tipo de repressäo e, o que é
pior, elas mesmas se reprimem. E
importante descobrir nosso corpo,
senti-lo, conhece-lo, em seu poder
e sua forca, para, atraves desse cor-
po conhecido e consciente, termos
um contato verdadeiro corn a reali-
dade.

Seguindo essa linha de
pensamento, pode-se dizer que a
educacäo da crianca, orientada de
forma crftica e emancipatOria, pode-
rá contribuir para outra visao de
mundo e sociedade, tanto no pre-
sente, quanto no futuro de suas vi-
das, produzindo, dessa forma, indi-

viduos atentos para interpretar os
signos	 e	 os	 significados
midiatizados. A partir do momento
em que se consolidar essa interven-
cäo critico-emancipatOria, a midia
podera näo mais proceder com sua
programacäo fiitil desrespeitando a
imagem da mulher. 0 corpo femini-
no precisa ser desvinculado da ideia
de mercadoria, assim como, as pro-
duciies devem passar a ser valoriza-
das pelo seu contetido, e nä() pela
capacidade de adaptarem-se as ne-
cessidades da forma.

E preciso considerar que
reformas educacionais isoladas nao
seräo suficientes para modificar ra-
dicalmente a situacao de acomoda-
cao geral fomentada pela midia.
Porem, abrir mao desse compromis-
so seria compactuar corn o proces-
so de instrumentalizacäo da razão
e de perda dos valores eticos e poli-
ticos. Omitir-se e calar-se diante da
visualizacäo, cada vez mais frequen-
te, das imagens de feminilidade
mercadorizadas, seria contribuir
para o avanco da utilizacäo do cor-
po da mulher como simples produ-
to, fonte de admiracäo e desejo in-
diferente das pessoas. Indiferente
porque as pessoas nada sentem ao
olharem para as formas femininas
estampadas na televisdo, nas revis-
tas e nos out-doors? Näo. Fonte de
admiracäo e desejo indiferente, sim-
plesmente porque grande parcela de
pessoas já esti anestesiada e,
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consequentemente naturaliza os fe-
nOmenos a partir do olhar pouco
criterioso e sensfvel sobre a realida-
de. Assim, deparar-se corn formas
salientes e desnudas ja se tornou
algo habitual nas awes da vida co-
tidiana. E por isso, tambem, que a
retomada de consciencia crftica se
torna urgente. 0 corpo da mulher,
tao provido de beleza, encanto e
segredos, vem sendo despudorado
a cada dia. 0 despojamento das rou-
pas da mulher e consequente expo-
sicäo de seu corpo, leva, com cada
peca do vestuario que e retirada, urn
pouco dos valores sociais. Com a li-
bertacäo da blusa, despede-se o res-
peito; com a "licitacão" da saia, cai
por terra a vergonha; e assim por
diante...

Chegamos ao final do se-
culo XX embalados no culto ao cor-
po de formas perfeitas e na exposi-
cao, ja banalizada, do corpo femini-
no, cada vez mais descoberto, des-
nudo. E agora, iniciando no seculo
XXI, percebemos a tendencia da vol-
ta dos espartilhos. Daqueles antigos,
feitos de barbatana de baleia ou de
metal e couro? Nao. 0 que encon-
tramos neste infcio de seculo sac> os
espartilhos modernos, que dissemi-
nam-se em diferentes conjunturas
de tempo e espaco, modelando o
corpo da mulher, não em contato
direto corn sua pele, mas,
contactados via antenas, papeis e
cartazes. Encontramos o corpo femi-

nino desprovido de subjetividade,
alvo apenas da lOgica capitalista,
que o coloca na infeliz condicao de
bem de consumo. Paralelamente
aparicäo crescente dessa problerna-
tica de mercadorizacäo do corpo fe-
minino atraves dos apelos
midiaticos, emerge a discussäo so-
bre a necessidade de se reverter essa
situacâo, que reflete a ideia de que
o corpo da mulher, ao mesmo tem-
po que é seu, não the pertence
(Goellner, 2001).

Mas sera que os avancos
em termos de emancipacão femini-
na ja não superam em parte esta ali-
enacao, isto é, o corpo feminino,
apesar dos efeitos perversos dessa
mercadorizacão atraves das mfdias,
nao esta a caminho da libertacão?
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