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RESUMO 

 

Fiuza, Sílvia Regina de Almeida; Araújo, Ricardo Augusto Benzaquen de. 

Imagens do Feminino: A Construção de Gêneros na Televisão 

Brasileira. Rio de Janeiro, 2010, 301 p. Tese de Doutorado – Departamento 

de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.  

 

Essa tese analisa as representações femininas na ficção seriada da Rede 

Globo, a partir dos seriados Malu Mulher e Mulher, e das minisséries Anos 

Dourados e Hilda Furacão. Ao considerar a televisão um veículo que se 

caracteriza pela velocidade, fragmentação e simultaneidade dos conteúdos, é 

possível encontrar nessas narrativas a presença de múltiplos ethos e identidades 

regidas por dois princípios antagônicos – um hierárquico e outro igualitário.  

Geradas por matrizes narrativas diversas que se mesclam como o melodrama, o 

realismo e o naturalismo, essas ficções híbridas constroem tipos ideais de gênero, 

em particular o feminino, que também são marcados pelo fracionamento e 

convivência de valores, visões de mundo e estilos de vida heterogêneos. Criam, 

ainda, uma sociabilidade entre indivíduos e coletividades separados do ponto de 

vista objetivo – idade, sexo, posição social, econômica e cultural – e subjetivo – 

biografias, códigos morais e comportamentais –, em um diálogo polifônico que 

envolve autor, personagens, diretor, produtor e público. Esse dialogismo leva a 

dois movimentos simultâneos e, aparentemente, opostos: a mimese, a 

identificação com os aspectos que são familiares; e a aspiração, o desejo de 

alcançar aquilo que está distante. Essa dupla faceta conduz a um acordo ficcional 

que dá verossimilhança à narrativa.  Todos esses elementos fazem com que a 

ficção seriada televisiva brasileira possa ser pensada como uma espécie de 

moldura para o comportamento do homem contemporâneo, articulando as 

dimensões interna e externa de sua vida e estruturando suas experiências passada 

e presente.     

Palavras-chave 

Televisão; gênero; feminino; mulher; identidade; sociabilidade; memória; 

ficção seriada; melodrama; realismo; naturalismo; seriado; minissérie; Rede 

Globo.  
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Abstract 

Fiuza, Sílvia Regina de Almeida; Araújo, Ricardo Augusto Benzaquen de 

(Advisor). Images of Feminine: The Construction of Genders on 

Brazilian Television. Rio de Janeiro, 2010, 301 p. D. Thesis – 

Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro.  

 

This thesis analyzes the female representations in the serial fictions 

produced by Globo TV Network studying the series Malu Mulher and Mulher, 

and the miniseries Anos Dourados and Hilda Furacão. Considering the television 

set as a means of transmission which is characterized by its velocity, 

fragmentation, and simultaneity of contents, one is able to identify in these 

narratives the presence of multiple ethos and identities ordered by two opposite 

ideas: one is hierarchical; the other is equalitarian. Originated through different 

ways of narratives that intermix such as the melodrama, the realism and the 

naturalism, these hybrid fictions construct ideal types of gender, particularly the 

feminine, that are also identified by fragmentation and heterogeneous values and 

style of life. These produce a sociability between individuals and social groups 

separated by objective aspects – age; sex; social, economical and cultural 

positions –, and subjective points – biographies; moral and behavioral conducts. 

That conviviality creates a polyphonic dialogue which incorporates author, 

characters, director, producer, and the audience. This dialogism leads to two 

simultaneous tendencies, apparently in opposite directions: the mimesis, the 

identification with familiar issues; and the aspiration, the desire to reach what is 

so distant. This double feature allows a fictional agreement that gives 

verisimilitude to the narrative. All of these elements make the Brazilian television 

serial fiction to be thought of as a frame for the behavior of the contemporaneous 

individual, articulating the objective and subjective dimensions of life and 

structuring their past and present experiences. 

Keywords 

Television; gender; feminine; woman; identity; sociability; memory; serial 

fiction; melodrama; realism; naturalism; series; miniseries; Globo TV Network. 
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Seria mil vezes lastimável se as mulheres escrevessem como 

os homens, ou vivessem como os homens, ou se parecessem 

com os homens, pois se dois sexos são bem insuficientes, 

considerando-se a vastidão e a variedade do mundo, como 

nos arranjaríamos com apenas um? Não deveria a educação 

revelar e fortalecer as diferenças, e não as similaridades?  

Virgínia Woolf , Um Teto Todo Seu 
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