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RESUMO 

O presents trabalho tern por objetivo promover uma important© reflexao acerca da 
situacao da mulher no ambito de sua insercao no mercado de trabalho, sob o 
enfoque das relacoes dp genero, bem como dos direitos humanos. Ao mesmo 
tempo, intenta-se investigar a existencia de agressao aos seus direitos fundamentals 
diante do princfpio constitucional da igualdade. Neste contexto, importa observar a 
existencia de uma desigual proporcao de oportunidades de ascensao profissional 
entre homens e mulheres no Brasil e no mundo, oportunidade que leva ao estudo 
dos direitos relacionados a mulher, a conta da necessidade de discussio sobre o 
principio constitucional da igualdade. Assim, a bibliografia utilizada foi a partir do 
manejo de revistas especializadas, doutrinas do direito constitucional e do direito do 
trabalho, sites da Internet, entre outros. Ademais, com o estudo em face de obras 
especializadas, seja de doutrinadores, foi possfvel avaliar os dados a fim de que a 
Academia se posicione a respeito de dados questionaveis, haja vista a frequente 
violacao aos direitos da pessoa humana. Evidenciam-se como plausiveis as medidas 
de politicas includentes e responsivas que sao tomadas por partes de entidades 
nao-governamentais - indicadas ao longo deste trabalho. Nao se deve esquecer 
tambenri que o Poder Publico nao pode esquivar-se de suas atribuicSes a fim que 
combata diuturnamente as violacoes de direitos humanos. Portanto, conclui-se que o 
historico de algumas conquistas da mulher por direitos e garantias confunde-se com 
a prdpria identidade dos direitos humanos nos Estados ocidentais democraticos, em 
particular, pelo realce diante do principio constitucional da igualdade. 

Palavras-chave: Direitos da mulher. Direitos humanos. Estado brasileiro. 



ABSTRACT 

The boon I work does have the end churn a important reflection he nears from the 
state of affairs from the chick in the sphere of your insertion in the market as of I work 
, under the he hangs of the acquaintanceship from the genero , as well as of the 
human rights. At the same moment, integrates - in case that investigate the existence 
as of aggression at your fundamental rights foremost from scratch constitucional from 
the equality. In this context, he imports look at the existence from a unequal Average 
as of chances as of accession occupational amidst both men and women at the 
Brazil and in the world , advisability than it is to takes to the I study of the rights 
appurtenant at the chick , at the account from the must as of argument above the 
base constitucional from the equality. As soon , the bibliography used it was the 
break from the manner as of magazines specialized , doctrines from the straight 
constitucional and from the straight of the work , SiteMill of the Internet , among 
others. With the I study in light of jobs specialized , he may be as of doutrinadores , 
he went feasible access the data in order that the academia in case that positioned 
as to Data problematic , he may get eyesight the one freqiiente infringement to the 
rights human person's. Evidenciam - in case that as a plausible the measures as of 
policies includehtes and responsivas than it is to they are connectors by parties as of 
entities did not - governmental flag to the long of this I work. It is not because forget 
as well than it is to the gripe Audience can't esquivar - in case that as of your 
allocations for the purpose of than it is to battle the infringements as of human rights. 
Hereof, completes - in case that than it is to the one historic as of a few conquest 
from the chick By rights and assurances he confuses - in case that with the custom 
identity of the human rights at the Estates occidental democratic , especially , by the 
emphasis foremost from scratch constitucional from the equality. 

Key-words: Rights from the chick. Human rights. Been Brazilian. 
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INTRODUCAO 

O presente trabalho monografico tern por objetivo promover uma importante 

reflexao acerca da situagao da mulher no ambito de sua insergao no mercado de 

trabalho, sob o enfoque das relagoes do genero e sob o enforque dos direitos 

humanos. Ao mesmo tempo, intenta-se investigar a existencia de agressao aos seus 

direitos fundamentals. 

Essencial para Academia e o estudo acerca da evolugao do trabalho da 

mulher no Brasil, verificando se ocorreu no Brasil as transformagoes referentes a 

este assunto. 

Todavia, utilizamos de dados estatisticos ofertados por estudiosos em 

trabalho da mulher, bem como dos direitos sociais do trabalhador. Parte-se, pois, do 

ideal de perceber no transcorrer da historia e das estatisticas, o grande salto que a 

mulher vem demonstrando na batalha pelo reconhecimento dos direitos 

fundamentals sociais. 

Neste contexto, importa observar a existencia de uma desigual proporgao de 

oportunidades de ascensao profissional entre homens e mulheres no Brasil e no 

mundo, oportunidade que leva ao estudo dos direitos relacionados a mulher, a conta 

da necessidade de discussao sobre o principio constitucional da igualdade. 

A problematica, pois, e situada nas relagoes de genero e na busca incessante 

pela efetivagao dos direitos da pessoa humana, em especial do principio 

constitucional da igualdade. 

Ademais, o fato de ser cidadao e jurista comprometido com os valores da 

democracia e da dignidade da pessoa humana, faz participar do grupo que vivencia 

esta situagao de sistematica desigualdade motivou a elaboragao deste estudo que 

busca tratar de fatores pertinentes a problematica do genero, tais como as relagoes 

sociais, o poder e a discriminagao. 

O metodo utilizado1 para o desenvolvimento do trabalho foi o estudo 

A pesquisa a ser desenvolvida neste estudo tern conteudo descritivo, em que o objetivo primordial e 
a descri?§o das caracteristicas da discriminacao da mulher no mercado de trabalho, determinada 
populacao ou fenomeno, dedicando-se a uma pesquisa da literature existente sobre o mercado de 
trabalho, tais como: de Katy Maia (2002), Jose Pastore (2000), entre outros. Para tanto, adota-se a 
sistematica normalmente empregada nos trabalhos de revisao de literatura, orientado por uma 
analise, leituras e a sua organizacao a partir do eixo basico da diferenciacao da mulher e o homem, 
pois se trata de uma literatura muito rica. 
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bibliografico da literatura existente sobre o genero e de trabalho feminino, por 

intermedio do manejo do metodo historico-juridico, alem da analise de dados 

secundarios de pesquisas ja realizadas por pesquisadores e institutos que serviram 

para ilustrar o assunto em questao. 

Assim, a bibliografia utilizada foi a partir do manejo de revistas especializadas, 

doutrinas do direito constitucional e do direito do trabalho, sites da Internet, entre 

outros. Ademais, com o estudo em face de obras especializadas, seja de 

doutrinadores, foi possivel avaliar os dados a fim de que a Academia se posicione a 

respeito de dados questionaveis, haja vista a frequente violagao aos direitos da 

pessoa humana. 

Por compreender que as relagoes de genero estao presentes em todos os 

fenomenos sociais relevantes no contexto que propormos, e que decidi agregar ao 

estudo, a partir do enfoque especial nos direitos fundamentais da pessoa humana. 

A partir da observacao de que o mundo do trabalho feminino sobre influencia 

de uma divisao sexual do trabalho puramente cultural e que as condicoes das 

mulheres no campo do trabalho ainda sao insatisfatorias, embora estejamos numa 

epoca de comunicagoes instantaneas e de mercado globalizado, procuramos 

analisar suas razoes. 

Este e um problema que da margem a discussoes sobre a questao da mulher, 

abordados neste trabalho, trazendo definigoes e uma analise da questao mulher na 

politica vinculada as relagoes de genero e de poder. 

E verificado diuturnamente o processo de globalizagao da economia, por um 

lado, o que intensificou a participagao da mulher no mercado de trabalho; por outro 

aspecto, nao tern conseguido alterar as relagoes de poder, tanto no trabalho como 

na sociedade em geral. 

Por isso, a globalizagao - em determinada medida - tern ate agravado a 

situagao de subordinagao da mulher, mediante a dupla Jornada o que se reflete na 

administragao de uma renda familiar insuficiente. 

A relevancia deste estudo faculta a consolidagao de temas condizentes com 

os direitos da pessoa humana, com especial foco no direito do trabalho, onde foram 

arduas conquistas para efetivagao e positivagao no ordenamento juridico brasileiro. 

Desta forma, e indubitavel o aprofundamento das questoes envolventes ao 

trabalho da mulher, posto que com a referenciada mundializagao da economia, bem 

como a desenfreada corrida do capitalismo por maiores lucros, a mao-de-obra 
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passou a ser banalizada e, nnuitas vezes, sem o devido respeito as normas de 

dignidade da pessoa humana. 

E pertinente o presente estudo porque, dado o tema se inferir aos direitos da 

pessoa humana, propicia a observacao permanente para se fazer consolidar o 

Estado democratico de direito, no ambito das relagoes internacional e nacional. 

O pressuposto essencial deste parte, pois, do entendimento de que a mulher ( 

e nem outro ser humano) nao pode servir de objeto ou coisa porque dota de 

dignidade humana, reconhecida em todas as instancias. O direito positivo tern a 

funcao de justica social. 

A justica social e, entre outros, principio fundamental do Estado democratico 

de direito e, pois, diz respeito a atividade permanente do proprio ente estatal por 

intermedio dos mecanismos e dos instrumentos postos para corrigir as 

desigualdades sociais. 



CAPiTULO 1 NOTAS SOBRE O PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE: 
ESTADO SOCIAL E DIREITOS DA MULHER NO BRASIL 

De init io, antes de sobrelevar a discussao, e imprescindivel que se esclareca o 

significado da terminologia enfocada. Dois sao os motivos por que se opta por esse 

entendimento preliminar. Um e em razao da polissemia < 1 ) da expressao "principio", o 

outro, possivelmente o mais importante, e em virtude da condigao elevada que 

assumem os principios juridicos para o conhecimento e aplicagao do direito. 

Em sentido amplo, atinent&a significacao do termo principio, e de se lembrar 

a licao de Ivo Dantas salientando que "os principios sao categoria logica e, tanto 

quanta possivel, universal, muito embora nao possamos esquecer que, antes de 

tudo, quando incorporados a um sistema juridico-eonstitucional-positivo, refletem a 

propria estrutura ideologica dos Estados, como tal, representativa dos valores 

consagrados por uma sociedade". Logo apos continua o ilustre autor: "por outro 

lado, se tanto o principio quanta a norma consagrados nos textos constitucionais 

refletem um posicionamento ideologico (opcao politica frente a diversos valores) -

repitamos - existe entre eles uma hierarquizacao". ( 2 ) 

De acordo com Placido e Silva "os principios juridicos, sem duvida, significam 

os pontos basicos, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do proprio 

Direito. Indicam o alicerce do Direito. E, nesta acepgao, nao se compreendem 

somente os fundamentos juridicos, legalmente instituidos, mas todo axioma juridico 

derivado da cultura, juridica universal. Compreendem, pois, os fundamentos da 

Ciencia Juridica, onde se firmaram as normas originarias ou as leis cientificas do 

Direito, que tracam as nogoes em que se estrutura o proprio Direito. Assim nem 

sempre os principios se inscrevem nas leis. Mas, porque servem de base ao Direito, 

sao tidos como preceitos fundamentals para a pratica do Direito e protegao aos 

direitos". ( 3 ) 

Para Miguel Reale "principios sao, pois, verdades ou juizos fundamentals, 

que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juizos, 

ordenados em um sistema de conceitos relativos a dada porcao da realidade. As 

vezes tambem se denominam principios certas proposicoes que, apesar de nao 

serem evidentes ou resultantes de evidencias, sao assumidas como fundantes da 

validez de um sistema particular de conhecimentos, como seus pressupostos 

necessarios". 
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Os estudiosos da Ciencia Juridica nao prescindem dos principios enquanto 

forga normativa e de cogencia, vale dizer, sao normas juridicas vinculantes. 

Ademais, a maior parte da doutrina assenta que as normas juridicas compreendem 

os principios e as regras, ou seja, como especie de genero das normas juridicas. 

Os principios na linguagem vulgar estao indissociavelmente ligados a ideia de 

comeco ao tempo que no ambito juridico sao verdades fundantes do seu 

sistema.lncontestavel , pois, a importancia dos principios hodiernamente por 

condicionar harmonia do sistema juridico. 

Porem, quando da violagao de um principio, segundo a prelecao do 

administrativista Celso Antonio Bandeira de Mello (1995, p. 230), configura-se como 

a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade e afronta contra todo um 

sistema de normas. 

Admitindo-se aqui uma colisao de principios concilia-se, entao, na licao de 

Willis Santiago Guerra Filho (1984, p.58), os principios democraticos e da igualdade 

mediante o principio da proporcionalidade, conforme o qual deve-se estabelecer 

"uma correspondencia entre o fim a ser alcancado por uma disposieao normativa e o 

meio empregado a qual deve ser juridicamente a melhor possivel". 

Surge, destarte, o problema quando acerca dessa tarefa de reequilibrio 

substancial, a qual nao deve criar desequilibrios privilegiados a pretexto de remover 

desigualdades. Cumpre, nessa quadra, haver racionalidade nas discrepancias -

certa consistencia entre a discriminacao e os fins que se visam atingir. 

A inquietacao acerca do fracionamento da igualdade formal e seus reflexos no 

ordenamento infraconstitucional tern a visualizacao doutrinaria de Ferreira Filho 

(1998) no sentido que: 

A politizacao da lei abala o principle- de igualdade (...) Este, se, no Estado 
de Bem-Estar, aparentemente redobra de prestigio, no fundo se 
desvaloriza. Com efeito, no desiderata oficialmente declarado de 
estabelecer uma igualdade 'real' entre os homens e grupos, num 
tratamento diferenciado em razio de suas condicdes peculiares, 
multiplicam-se as distincoes (...) Por outro lado, esse direito 'igualizador1 

nao raro se torna um direito de privilegiamento. Sim, porque a razao 
justificadora da distincao nao e frequentemente uma diferenca real, ou a 
diferenciacao nao obedece a relacao entre meio e fim que a poderia 
justificar. Costuma ser ditada, ou deformada, em decorrencia de cogitacoes 
exclusivamente politicas (...). 

A operacionalizagao da aplicagao do direito ou principio tern como 

pressuposto a consideracao do binomio elemento discriminar-finalidade da norma. 



14 

Assim, estabelecida a finalidade a ser alcangada, necessariamente prestigiada pela 

ordem juridica, o elemento de discriminacao previsto na norma deve aquele que 

permite o atingimento do fim pretendido. 

Portanto, a igualdade nao afasta por completo as discriminacdes. Sao 

banidas da ordem juridica tao-somente aquelas em que o elemento discriminador 

nao serve ou viabiliza a finalidade juridica consagrada. 

Os principios constituem-se em normas mestras para todo ramo do direito, 

influenciando tanto em sua formacao como em sua aplicacao. No Direito do 

Processual Civil, portanto, os principios estao presentes naqueles dois instantes, em 

sua formagao e na aplicacao de suas normas. 

Dentre os principios do ordenamento juridico brasileiro, o principio da 

isonomia advem da garantia constitucional da qual goza todo cidadao que e a 

igualdade de tratamento de todos perante a lei. O caput do art. 5° da Constituicao 

Federal de 1988 (CF/88) menciona que: 

Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a 
inviolabilidade do seu direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e 
a propriedade, nos termos seguintes (grifo nosso) 

Nesse aspecto, a propria CF/88 criou instrumentos que visam assegurar a 

igualdade das pessoas perante a lei, conforme se pode constar dos seus incisos. 

Repita-se, no que diz respeito ao ponto que desperta maior interesse na 

Aeademia, pode-se dizer que e o principio da igualdade, insculpido no caput do 

artigo 5° da CF, e que deriva o principio da igualdade das partes no processo, 

demonstrando, assim, a sua importancia dentro do ordenamento juridico. 

De especial interesse, pois, para o Direito e a distincao da igualdade perante 

a norma e na norma (preceito). No primeiro caso, tem-se tratamento igual se o 

paradigma e resguardado, imparcialmente, pelo aplicador (quer dizer, a propria 

norma e o parametro de igualdade, efetivamente atuado). O segundo e mais 

pToblematico: sera possivel determinar se uma norma e, em si, igualitaria. 

Assinala parte da doutrina que as diversas Cartas Constitucionais apropriam-

se da ideia de igualdade absoluta ao garantir certos direitos fundamentals (como a 

vida, liberdade, seguranca, entre outros). 

Diante disto, preconizam a chamada igualdade formal, que consiste numa 
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combinacao do que chamamos de igualdade perante a lei com a vedacao expressa 

de certas discriminacoes (pelo sexo, origem, cor, crenca entre outras). 

Todavia, ve-se diante da aporia de que legislar significa discriminar ou 

produzir recortes na realidade, atribuindo a cad a setor um tratamento especifico. Dai 

surge certa atitude de desconfianca com as leis que provejam casos particulares. 

Origina-se aqui a pretensao do Estado em formular politicas de resultado 

igualitario, o que poe em questao todos os topicos discutidos pela ciencia do direito. 

Notadamente, ao se aceitar a ideia de bem-comum como o conjunto de condicoes 

necessarias ao pleno desenvolvimento da personalidade humana, adveio a questao 

social e o senso de igualdade substancial. 

Ocorre que, a enfase neste sentido, acompanhada da concepcao da lei como 

instrumento do Estado do Bem-Estar, exponencia as distincoes e coloea-se em 

tensao dialetica com a propria igualdade formal. Por sua vez, Paulo Bonavides 

(1992, p. 304) acrescenta que: 

O Estado social e (...) Estado produtor de igualdade fatica. 
Trata-se de um conceito que deve iluminar sempre toda a 
hermeneutica constitucional, em se tratando de estabelecer 
equivalencia de direitos (...) A isonomia fatica e o grau mais 
alto e talvez mais justo e refinado a que pode subir o principio 
da igualdade numa estrutura normativa de Direito positivo. 

Obviamente, o principio sera frustrado se o juiz for exageradamente sensivel 

as circunstancias da causa particular, por isto que a equidade ve-se em contradicao 

com o ideal de seguranca juridica. Cumpre haver, todavia, racionalidade nas 

discrepancias - certa consistencia entre a discriminacao e os fins que se visam 

lograr. 

A relagao de trabalho, em particular, nao pode ser uma peculiar forma de 

ambiente caracterizada pela angustia e pela eterna opressao para o homem, haja 

vista a exploracao constante nesse ambiente. Para tanto, as relagoes de trabalho, 

em se tratando da mulher, devem essencialmente ser uma oportunidade de 

fortalecimento e expansao da dignidade da pessoa humana. 

Nao merece guarida, portanto, a tradicao da politica liberal fundada na 

premissa de que o particular tern ampla liberdade perante sua propriedade dos 

meios de producao, chegando ao cumulo de explorar o trabalhador em detrimento 

da ordem juridica constitucional do seu Estado. 

E certo que os direitos sociais sao de segunda geracao (dimensao) foram 
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conquistados mediante muito suor e sangue dos povos e a luta pela afirmacao ou 

concregao e necessaria para fazer valer os preeeitos e principios constitutionals em 

favor da dignidade de todos, a partir de um equilibrio almejado pela justica social. 

Neste eontexfo, no estagio atual de mudancas sociais e crise do Estado na 

distribuigao de renda, afirma-se que os direitos sociais dos trabalhadores hao de ser 

mantidos a todo custo. 

Destarte, flexibilizacao e outros pontos referentes a legislacao social, sao 

temas constantes com o fito de discutir os direitos e garantias postas para manutenir 

ou nao a dignidade da pessoa humana. 

E que a releitura de muitos conceitos, dada a empreendida sobre os direitos 

fundamentals por intermedio do constitucionalismo dos Estados democraticos, 

provoca um olhar em prol dos direitos da mulher principalmente no ambito das 

relagoes de trabalho ou emprego. 

Prova disso e que o trabalho constitui em ferramenta fundamental para 

conferir dignidade maior a pessoa humana e a mulher, logicamente, nao pode ser 

alijada dessa verdade. 

Em outros termos, as relagoes de trabalho constroem, de certa forma, um 

ambiente no qual a afronta aos direitos da pessoa humana e frequente e cruel, quais 

sejam: a exploragao do trabalho escravo e infantil, condigoes precarias de trabalho, 

salaries modicos, praticas de assedio moral e sexual, entre outros (vide GECATO, 

2005) 2 . 

Nesse diapasao, e o desemprego tambem que se configura como um 

atentado gritante a dignidade humana. Desse modo, haja vista a ausencia de 

trabalho, como ja aduzido pertinentemente por Maria Aurea Baroni Cecato (2005, p. 

179), nao se pode falar, portanto, em dignidade humana. 

Portanto, a visao da doutrina e da lei voltam-se ao necessario resgate em prol 

do bem comum, se bem que a lei positiva nao conferiu total solugao aos problemas 

sociais mais complexos na nossa sociedade de massas. 

Deve-se aqui chamar atengaopara ofato de que a imprensa e os movimentos 

sociais exercem papel importante no sentido de fazer valer enunciados legais. 

Demais disso, podemos ver que a midia, no mister de informar e denunciar 

fatos e atos diversos, tern sua face positiva na intuito de melhor posicionar-se frente 

2 ConsideracSes acerca da dignidade do trabalhado ante os reflexos da automatizaeao. in; Verba 
Juris: Anuario de Pos-graduacao em direito do CCJ/UFPB. v. IV, n.4. 
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as questoes tambem de violencia de genero. 

Ora, a mulher tern acompanhado as transformacoes atuais do mercado de 

trabalho e nao quer mais ter seus espacos reduzidos, diante de tantos direitos e 

garantias de direitos humanos proclamados em nivel nacional e internacional. 



CAPiTULO 2 CONSIDERACOES HISTORICAS SOBRE A MULHER O SEU DIREITO 
AO TRABALHO NO BRASIL 

A partir da decada de 70, formam-se os primeiros movimentos de mulheres, 

principalmente em Sao Paulo, provindas da periferia, atraves das comunidades da 

Igreja Catolica, reivindicando ao Estado o atendimento das necessidades basicas 

como creches, melhores salarios, reclamam do custo de vida e unem-se contra a 

carestia. A necessidade das creches era apontada como um dos principals 

problemas, pois as mulheres precisavam trabalhar fora, para ajudar nas despesas 

domesticas. 

Na decada de 80, grupos feministas espalham-se pelos principals centres 

urbanos do pais, atraves desses movimentos sociais que se constituem no interior 

da sociedade civil, que a mulher aparece enquanto sujeito. 

Durante os anos 70 e 80, os movimentos de mulheres apontaram a 

participacao das mulheres em varios setores da vida publica, lutando pelos seus 

direitos e necessidades atraves de manifestacoes, denunciando as desigualdades 

sociais imputadas as relagoes de genero. 

A partir dos anos 90, houve uma dispersao dos movimentos feministas e 28 

uma flagrante institucionalizagao. Algumas dessas mudancas podem ser 

identificadas no rapido crescimento das Organizagoes Nao Governamentais (ONGs) 

feministas (SILVA, 1996). 

A crise economica e o desemprego podem ser apontados como fatores de 

desmobilizagao. O pais parece enfrentar um processo de descrenca que impede 

grandes mobilizacoes populares. Mas, embora, a presenca feminina seja ativa no 

mercado de trabalho, as relagoes sociais ainda sao marcadas por relagoes de 

genero. Trabalhadores e trabalhadoras sao inseridos no mercado de trabalho 

marcado por desigualdades atribuidas ao sexo. 

A diferenga salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma fungao e 

cada vez maior no pais. Em pesquisa realizada pelo Ministerio do Trabalho e 

Emprego (MTE), em 1996, constatou-se que as mulheres estao recebendo em 

media dois tergos do salario do homem em todos os setores da economia (SILVA, 

1996). 

Historicamente, as mulheres sempre foram colocadas em segundo piano, 

vivendo a sombra dos homens, dependendo deles, sem autonomia para tomada de 
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decisoes, se quer tinham direito de votar. Com o tempo muita coisa mudou em favor 

das mulheres. Um elemento importante nessa tomada de consciencia e o acesso a 

documentos pessoais indispensaveis ao convivio em sociedade. 

Com a Revolucao Industrial (seculo XIX), o trabalho da mulher foi muito 

utilizado, principalmente para a operagao de maquinas. Segundo Pinto Martins 

(Direito do Trabalho-14. a edigao), os empresarios preferiam o trabalho da mulher nas 

industrias porque elas aceitaram salarios inferiores aos dos homens, contudo, faziam 

os mesmos servicos que estes, sujeitando-se inclusive a jornadas de trabalho de 14 

a 16 horas diarias, com salarios baixos, trabalhando em condic5es prejudiciais a 

saude e cumprindo obrigacoes alem das que Ihes eram possiveis, tudo isso para 

assegurar o emprego. 

Baseados nesta realidade, comegaram a surgir legislagoes protecionistas em 

favor da mulher, como na Inglaterra. No ambito da OIT, foram editadas muitas 

convengoes e recomendagoes sobre o tema. 

No Brasil, a primeira norma que tratou do trabalho da mulher foi o Decreto n.° 

21.417-A, de 17-05-1932. Muitas outras vieram atraves de Leis, Emendas 

Constitucionais, Decretos. Contudo, a Constituigao Federal de 1988 veio assegurar 

varios direitos que beneficiam a mulher, como exemplo, a licenga a gestante, sem 

prejuizo do emprego e do salario, com a duragao de 120 dias, quando, segundo 

Pinto Martins, antes era apenas de 84 dias. 

Passou a haver uma protegao do mercado de trabalho da mulher, mediante 

incentivos especificos, conforme fossem determinadas em lei. Ainda no livro de Pinto 

Martins, vemos que foi proibida a diferenga de salarios, de exercicio de fungoes e de 

criterios de admissao por motivo de sexo. 

O Art. 5.°, I da CF-1988, assegura que homens e mulheres sao iguais em 

direitos e obrigagoes, nao mais se justificando qualquer distingao entre ambos. 

Preve ainda a CF-1988, a garantia de emprego a mulher gestante, desde a 

confirmagao da gravidez ate cinco meses apos o parto, o que nunca havia sido 

previsto em ambito constitucional ou legal, apenas em normas coletivas de certas 

categorias. 

A duragao do trabalho da mulher e igual a de qualquer outro trabalhador: de 8 

horas diarias e 44 horas semanais, nos termos do inciso XIII do art. 7.° da 

Constituigao. Com relagao ao trabalho noturno, e permitido em qualquer local, 

devendo-se observar as determinates do art. 73 da CLT quanto ao adicional 
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noturno de 20% sobre a hora diurna. 

Os perfodos de descanso quanta ao homem e a mulher sao 

aproximadamente iguais. Entre duas jornadas de trabalho, deve haver um intervalo 

de 11 horas, no minimo, destinado ao repouso. 

Muitas foram os beneficios da evolugao do trabalho da mulher. Podemos citar 

que, uma pessoa que sai para trabalhar nas empresas, tern a oportunidade de 

aprender a conversar, pensar sobre o que fala e o que os outros falam, a opinar 

sobre diversos assuntos, a avaliar o que os outros falam, a tomar decisoes, a 

participar, a ter esperanga, discemir sobre o que esta certo ou errado no trabalho. 

Com o ingresso no mercado de trabalho, muitas mulheres vivenciaram pontos 

positivos e negativos. O espirito machista que muitas vezes impera nos homens, faz 

com que alguns deles nao aceitem mulher trabalhando, chegando a pronunciar a 

frase "mulher minha so trabalha em casa". Devido a isso, muitas casais separaram-

se, passando a aumentar o numero de familias dirigidas pela mulher. 

Com relagao a protegao a maternidade, no trabalho da mulher, consoante 

observagao de Pinto Martins (2001), o empregador, antes, era quern pagava o 

periodo em que a gestante ficava afastada para dar a luz. Atualmente, o salario-

maternidade da empregada sera pago diretamente pelo INSS e nao pelo 

empregador. O mesmo ocorre com o salario-maternidade da segurada especial. 

Durante a licenga, a gestante tera direito a seu salario integral e, quando 

variavel, calculado de acordo com a media dos ultimos seis meses de trabalho. O 

salario maternidade da trabalhadora avulsa, consistira numa renda mensal igual a 

sua remuneragao integral e sera pago pelo INSS. 

Se por ventura houver um aborto nao criminoso, claro, eomprovado por 

atestado medico, a mulher tera direito a um repouso remunerado de duas semanas, 

podendo retornar a fungao que ocupava antes de seu afastamento, contudo, se for 

eomprovado o aborto criminoso, nao recebera direito algum. 

O professor Rodolfo Holfman, em seu estudo sobre a participagao da mulher 

no mercado de trabalho, fala que essa participagao na atividade economica 

continuou a ocorrer nas ultimas duas decadas, a despeito do contexto economico 

pouco favoravel para a isergao no mercado de trabalho, que atingiu a populagao em 

idade ativa em geral. De fate, entre 1981 e 2002, a taxa de atividade feminina 

elevou-se de 32,9 para 46,6%, ou seja, um acrescimo de 13,6 pontos percentuais 

em 21 anos. 
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Ainda segundo o professor Rodolfo Holfman, de 1981 a 2002, o numero de 

medio pessoas por domicilio, foi diminuido gradativamente, passando de 4,57 para 

3,59. No mesmo periodo, aumentou a proporgao de domicilios com mulher que 

trabalha, que passou de 35 para 46,95, ou seja, um aumento de 11,6 pontos 

percentuais em 21 anos. 

Tendo por base estas e outras pesquisas, podemos concluir que estao 

acontecendo grandes e importantes alteracoes na estrutura familiar brasileira, com 

consequencias sobre o numero de domicilios, fenomeno que acompanhou a 

crescente participagao da mulher na atividade economica e a elevagao na proporcao 

de domicilios com mulher que trabalha. 

E importante salientar que entre 1981 e 2002, periodo da pesquisa do 

professor Rodolfo Holfman, a proporcao da renda do trabalho do homem na renda 

domieiliar, diminuiu de 69,6 para 53,65%, queda bastante acentuada com a 

verificada com a proporcao de domicilios que tern homem que trabalha, gracas a 

reducao da diferenca entre rendimentos individuals de mulheres e homens , citando 

tambem Rodolfo Holfman, o crescimento do rendimento das aposentadorias e 

pensoes. 

O trabalho do professor Rodolfo Holfman, ao final referenciado, constatou que 

nas duas ultimas decadas continuou a aumentar a participagao da mulher na 

atividade economica, e essa ampliaeao foi acompanhada por um envelhecimento da 

populacao feminina ocupada. Ocorreram alteracoes na composicao do rendimento 

domieiliar, diminuindo a participagao dos rendimentos do trabalho do homem e 

aumentando, em contrapartida, a participagao da renda do trabalho da mulher e das 

aposentadorias e pensoes. 

Camargo e Serrano (1983) utilizaram dados da RAIS de 1976 para avaliar a 

discriminagao por genero na industria, relacionada com a escolaridade, tamanho do 

estabelecimento, intensidade de capital no setor e proporgao de trabalhadores em 

cargos administrativos e concluiram que existe discriminagao salarial por homens e 

mulheres. 

Mesmo apos esse intenso e arduo processo de luta, no decorrer da historia, 

em uma sociedade tradicionalmente dominada pelos homens, as mulheres foram 

conquistando algumas condigoes de igualdade como a conquista do direito ao voto 

em 1934, em que as mulheres foram permitidas a comparecerem as urnas como 

eleitoras e como candidatas, e outros tipos de discriminagao de diversas ordens. 
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Assim mesmo depois dos inegaveis avangos da Constituigao de 1988, as mulheres 

29 ainda se defrontam com o preconceito, seu maior adversario arraigado 

principalmente nos costumes. 

O assalariamento que foi um dos principais motivos de luta pelas mulheres 

continua sendo uma luta atual, luta essa em que e medido forgas com os homens, 

nao por meio da brutalidade ou violencia, mas sim, pelo desempenho e dedicagao 

no trabalho, pois as mulheres tambem estao em busca de uma realizagao 

professional, que foi conquistada por poucas pioneiras que abriram os caminhos e os 

olhos, mostrando que as mulheres devem deixar a submissao de lado e buscar seus 

ideais normalmente, em um ciclo normal da vida, como na vida dos homens. 

Assim, os preceitos e principios - evidenciados a partir do constitucionalismo 

nos Estados ocidentais, apontaram uma nova de ver a cidadania e as proprias 

fungoes do direito positivo no intuito de satisfazer os ideais sustentadores do Estado 

Social - aquele ente tido paternalista. 

Dessa maneira, os poderes constitucionais apresentam suas facetas curiais 

para cumprirem suas competencias e atribuigoes pela previsao do direito positivado 

e assim em se preocupando inafastavelmente com a consolidagao dos direitos 

humanos e a concretizagao de eficientes politicas. 



CAPITULO 3 OS DIREITOS HUMANOS E OS DIREITOS DA MULHER 

Os direitos da mulher passam, pois, pelo reconhecimento e fortalecimento 

dos direitos da pessoa humana sob a otica do direito positivado. Dai, sobre as 

dimensoes (geragoes) dos direitos humanos cabe expor as seguintes consideracoes: 

• Os direitos ditos de 1 a geragao - tern o piano de fundo historico na Revolugao 

Franeesa, destarte, sao aqueles direitos que valorizam o cidadao 

singularmente considerado. Em outras palavras, estes direitos estao 

relacionados com a liberdade dos individuos (direito a vida, a liberdade, a 

propriedade, dentre outros); 

• Os direitos ditos de 2 a geracao — sao aqueles direitos da igualdade; incluem-

se os direitos economicos, sociais, coletivos, portanto, estao ligados a 

coletividade. Ganharam realce no periodo pos-guerra, oriundos de um 

processo historico das constituigoes marxistas, principalmente (exemplifica-se 

o direito de associagao, de manifestagao e/ou manifestagao cultural, direito ao 

lazer, direito a previdencia social, dentre outros); 

• Os direitos ditos de 3 a geragao - sao relacionados ao direito de fraternidade, 

ja que sao dotados de essencial teor de humanismo e universalidade; nao se 

destinam a protegao de individuo ou grupos sociais, mas do genero humano. 

Surgem, pois, com a Carta da ONL) (exemplos disso sao os direitos difusos, 

quais sejam ao meio ambiente higido, a comunicagao, ao patrimonio comum 

da humanidade, dentre outros); 

• Ha, ainda, os direitos ditos de 4 a geragao - que para o professor cearense 

Paulo Bonavides - sao direitos de que dependem a concretizagao de uma 

sociedade plural, ja que exereem os meios a concretizagao dos direitos das 

outras dimens5es. Exemplos: direito a democracia, direito a informagao, a paz 

mundial, ao desarmamento, a biodiversidade, ao acesso ao habeas data, 

entre outros. 

Em outras palavras, referenciando-se as geragoes de direitos humanos, pois, 

ha de explanar que a primeira etapa ou dimensao referem-se aos direitos civis e 

politicos (ditas liberdades negativas); uma segunda geragao (ou dimensao) ligam-se 
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aos eonteudos das liberdades positivas (tais quais os direitos sociais, economicos, 

culturais); uma terceira geragao ou dimensao de direitos humanos sao, nesse 

contexto, ligada as questoes que atingem um homem tornado em sociedade, em 

conjunto, como os relativos a paz, ao higidez ambiental, ao desenvolvimento, entre 

tantos outros. 3 

As diversas geragoes/dimensoes de direitos humanos tendem a absorver de 

modo geral, portanto, a compreensao de que a mulher nao deve ser alijada da sua 

condigao de dignidade e isso e estabelecido em variados documentos legais, em 

todas as esferas - quer seja do ponto de vista do ordenamento juridico patrio, quer 

seja ainda do ordenamento juridico internacional. 

Os olhos da lei, para tanto, se imiscui dentro da concepgao do cidadao e da 

cidada no centra do ordenamento legal, mas sem que os mecanismos de garantia 

dos preceitos positivados sejam palpaveis dentro do aspecto de fazer valer os 

intentos que o espirito da lei se propoe. 

Por isso, ainda segundo Morais (2002, p. 69), tambem os direitos de liberdade 

(dito de primeira geragao), por intermedio da necessaria e intima conexao com os 

ditos direitos prestacionais, demanda uma concretizagao positiva das condigoes 

necessarias e suficientes para a sua ampla usufruigao. Destarte, a mulher ganha 

cada vez mais esse realce pelo proprio imperativo de respeito aos direitos humanos. 

O que se percebe nesta seara e que muitos dos eonteudos basicos em 
muitos lugares sequer foi implementado ou muitos sao sonegados e ao 
mesmo tempo precisamos dar conta de situacoes novas cada vez mais 
complexas, impondo-se ao jurista uma formacao qualifieada que Ihe 
permita enfrentar competentemente os conflitos surgidos neste meio, sem 
esquecer o fundamental que sao as estrategias proprias do Estado de 
Direito como Estado Democratico de Direito. (MORAIS, 2002, p. 63). 

Piovesan (2007, p. 61) disserta a respeito dos direitos da pessoa humana e 

considera que "quanta a indivisibilidade dos direitos humanos, ha de se enfatizar que 

a Carta de 1988 e a primeira Constituigao que integra ao elenco dos direitos 

fundamentals os direitos sociais e economicos, que as Cartas anteriores restavam 

pulverizados no capitulo pertinente a ordem economica e social". 

Demais disso, Ingo Wolfgang Sarlet (2002, p.191) considera que: 

os direitos fundamentals sociais, mais do que nunca, nao constituem mero 
capricho, privilegio ou liberalidade, mas sim, premente necessidade, ja que 

3 Vide MORAIS. Cit. 60-61. 
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a sua supressao ou desconsideragao fere de morte os mais elementares 
valores da vida e da dignidade da pessoa, em todas as suas 
manifestagoes. A eficacia (juridica e social) do direito a moradia e dos 
direitos fundamentals sociais devera, portanto, ser objeto de permanente e 
responsavel otimizacao pelo Estado e pela sociedade, na medida era que 
levar a serio os direitos (e principios) fundamentals correspondente, em 
ultima analise, a ter como objetivo a concretizagao do principio da 
dignidade da pessoa humana, por sua vez, a mais sublime expressao da 
ideia de justica, ffnaliza. 

Importa, pois, a medida do reconhecimento da ordem juridica no intuito de 

promover o bem comum, posto que "no ambito de uma 'fungao protetiva' (e, 

portanto, defensiva) da dignidade - situa-se a nogao de que a dignidade da pessoa 

humana constitui um dos criterios materiais para a aferigao da incidencia de uma 

proibigao de retrocesso em materia de direitos fundamentais, notadamente (mas nao 

exclusivamente) na esfera dos direitos fundamentais sociais de cunho prestacional." 

(SARLET, 2007, p. 124): 

A ideia nuclear (...) e a de que eventuais medidas supressivas ou restritivas 
de prestacoes sociais implementadas (e, portanto, retrocessivas em 
materia de conquistas sociais) pelo legislador havera de ser considerada 
inconstitucional por violacao do principio da proibicao de retrocesso, sem 
que com isso restar afetado o nucleo essencial legislativamente 
concretizado dos direitos fundamentais, especialmente e acima de tudo nas 
hipoteses em que resultar uma afetacao da dignidade da pessoa humana 
(...) no sentido de um comprometimento das condicoes materiais 
indispensaveis para uma vida com dignidade, no contexto daquilo que tern 
sido batizadocomo minimo existencial. (SARLET, 2007, p.125). 

Flavia Piovesan (2007, p. 62-63), por sua vez, entende que 

A ordem constitucional de 1988 acabou de alargar as tarefas do Estado, 
incorporando fins econdmieo-sociais positivamente vinculantes das 
instancias de regulacao juridica. A politica deixa de ser concebida como um 
dominio juridicamente livre e constitucionalmente desvinculado. Os 
dominios da politica passam a sofrer limites, mas tambem imposicoes, por 
meio de um projeto material vinculativo. Surge verdadeira configuracao 
normativa da atividade politica (...) Considerando a universalidade dos 
direitos humanos, clausula de proibicao de retrocesso social, o valor da 
dignidade humana e demais principios fundamentais da Carta de 1988, 
conclui-se que esta clausula [petrea] aleanca os direitos sociais. 

A insercao da mulher no mundo do trabalho vem sendo acompanhada, ao 

longo dos anos, por elevado grau de discriminagao, nao so no que tange a qualidade 

das ocupagoes que tern sido criadas tanto no setor formal como no informal do 

mercado de trabalho, mas principalmente no que se refere a desigualdade 

professional entre homens e mulheres (MAIA e LIRA, 2002). 
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Na teoria da discriminagao no mercado de trabalho, observa -se um ou mais 

grupos em situagao desfavoravel a outro grupo considerado ideal ou padrao, 

levando em conta suas caracteristicas nao produtivas, como a cor da pele, a opgao 

sexual, a religiao, o sexo, a origem social, ou quase qualquer outra marca que se 

impoe aos individuos. 

Considerando que ha poucas informagoes sobre o mercado de trabalho em 

geral e mais especificamente sobre o mercado de trabalho feminino, ou seja, a 

questao de genero e pouquissima considerada neste pais, que vem acompanhando 

a evolugao de desenvolvimento nacional ao longo dos anos, com crescimento 

industrial, tecnologico e agricola, e por possuir uma economia forte. 

Essa informacao da situagao do trabalho feminino e importante para as 

politicas publicas ativas de qualificagao e emprego, por exemplo, as autoridades 

publicas podem estar gastando recursos para qualificar o segmento que sofrem 

discriminagao, e a politica do Estado deveria ter outro modelo. Seguindo Soares 

(2000), onde existem diferengas, existem individuos cujas vidas sao prejudicadas 

por pertencerem a um ou outro grupo que foge a determinadas normas impostas. 

Entrementes, verifica-se que existe diferenga e, consequentemente, sobre a 

discriminagao da mulher no mercado de trabalho, a fim de analisar a postura da lei 

postiva frente ao assunto. 

Portanto, preciso e sempre abordar os aspectos pertinentes a insergao da 

mulher no mercado de trabalho, suas possibilidades de ascensao e colocagao, bem 

como retratar os numeros da discriminagao no Brasil, baseados em dados recentes, 

destacando os aspectos juridicos vigentes e as discussoes acerca de suas 

implicagoes. 

Os preceitos e principios evidenciados a partir do constitucionalismo nos 

Estados ocidentais apontaram uma nova de ver o homem e as proprias fungoes do 

direito positive para satisfazer os ideais sustentadores do Estado Social - aquele 

ente tido paternalista. 

Dessa maneira, os poderes constitucionais apresentam suas facetas 

importantes para cumprirem suas competencias e atribuigoes pela previsao do 

direito positivado e assim em se preocupando inafastavelmente com a consolidagao 

dos direitos humanos e a concretizagao de eficientes politicas de consolidagao de 

direitos sociais. 

O enfrentamento da discriminagao sobre a mulher e fato que deve ser 
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diuturnamente rebatido a fim de que a paz social e a seguranga juridica seja verdade 

no nosso ordenamento juridico. 

Em outras palavras, busca-se o pleno respeito perante os direitos da pessoa 

humana (tanto pelos orgaos publicos, tanto pelos particulares), porque e uma 

exigencia historica o resgate da dignidade de grupos sociais etc, que foram (ainda 

continuam sendo, apesar das conquistas, objeto de preconceito e discriminagao 

social). 



CAPITULO 4 PARTICIPACAO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 

Uma das mais importantes transformaeoes sociais ocorridas no Brasil, desde 

os anos 70, foi o aumento da participagao feminina no mercado de trabalho. 

(ARROIO e REGNIER, 2002). Em 1990, mais de dois tercos (74%) da populacao 

ativa feminina estava concentrada no setor terciario, principalmente em algumas 

atividades, como servigos comunitarios, servigos de educagao, servigos de saude e 

servigos domesticos, isso pode demonstrar as principals caracteristicas da forga de 

trabalho feminina que embora crescents seja proporcionalmente pequena e 

profissionalmente marginal, ou seja, e pequena em relagao a participagao dos 

homens e marginal por se tratar de atividades de media e baixa qualificagao 

profissional. (In A participacao da mulher no mercado de trabalho no Brasil, 2004). 

O Programa de Desenvolvimento das Nagoes Unidas (PNUD) elaborou dois 

indices para mensurar o avango feminino na sociedade e no espago de trabalho: o 

indice de desenvolvimento relacionado ao genero (GDI) que considera a situagao da 

mulher de acordo com os seguintes fatores: expectativa de vida ao nascer, 30 

alfabetizagao, matriculas nos diversos niveis escolares e PIB per capita, e o indice 

de poder (empowerment - EM) de genero, que examina a participagao feminina em 

termos de: cargos conquistados no Congresso, numero de administradoras e 

gerentes no total das empresas; trabalhadoras profissionais e tecnicas e PIB per 

capita. 

Em 1998, no primeiro indice o Brasil ocupa a 66 a . posigao, bem atras da 

Argentina (35), Uruguai (37) e Mexico (50) e ate de paises islamieos como a Maiasia 

(57) e a Libia (65). No indice EM, o Brasil nao se posiciona melhor, ou seja, as 

mulheres representam mais de 40% da forga de trabalho no pais, porem em 

condigoes de trabalho mais precarias, baseadas em contratos temporarios, tendo 

menor status social e demandando concentragao no setor informal, 

consequentemente auferindo menor renda. 

Mesmo estudando por um periodo de tempo mais longo, o diferencial de 

remuneragao persiste elevado, em Sao Paulo, por exemplo, as mulheres recebem 

por hora 76% do rendimento obtido pelos homens e o desemprego feminino fica 

sempre acima do masculino. E quanta maior a escolaridade, maior a diferenga 

salarial entre homens e mulheres na mesma ocupagao. Esse padrao se repete em 

muitos paises. Mas, para as mulheres brancas, esta diferenga em relagao aos 



29 

homens esta caindo. Projegoes indicam que daqui a 30 anos nao havera mais 

discriminagao salarial contra elas (ARROiO e REGNIER, 2002). 

Ainda, a Constituigao de 1988 dedicou um longo capitulo a protegao dos 

direitos sociais, dentre eles os direitos trabalhistas, orientado por um modelo formal 

das relagoes empregaticias, nao incorporando outras modalidades de OTganizagao 

do mercado de trabalho, ficando excluidos da protegao aqueles que exercem 

atividades no que se convencionou chamar de setor informal, que cresce cada dia 

mais em tamanho e quantidade (LAVINAS e BARSTED, 1996). 

As mulheres trabalham mais do que os homens. O uso do tempo da mulher e 

muito diferente do homem. O tempo remunerado e maior entre os homens e o nao 

remunerado e maior entre as mulheres. Dois tergos do trabalho de casa sao 

realizados pelas mulheres. A mulher gasta, em media, mais de 30 horas de trabalho 

por semana com os afazeres domesticos. O trabalho que mais consome tempo e o 

da limpeza da casa e a preparagao da comida. Mesmo quando as mulheres 

trabalham fora, elas fazem a maior parte do servigo de casa. Em raros casos, ha 

ajuda dos homens. Mas o tempo que eles alocam nas atividades profissionais e do 

lar tende a 34 ser o mesmo ao longo de toda a sua vida. 

No caso da mulher isso e muito diferente, o tempo de trabalho da mulher 

flutua de maneira expressiva. Em certos ciclos da vida, o trabalho se torna 

extremamente intenso, isso ocorre quando se combinam os trabalhos fora de casa 

com os afazeres domesticos e o cuidado das criangas pequenas, ou seja, alem das 

mulheres estarem inseridas no mercado de trabalho, elas continuam com todas as 

responsabilidades do lar e dos filhos (PASTORE, 2000). 



CAPfTULO 5 A CONDENACAO POR SER MULHER: A DISCRIMINACAO DIANTE 
DA DIFERENCA SALARIAL ENTRE HOMENS X MULHERES 

No Brasil, de cada 10 cargos executivos existentes nas grandes empresas, 

apenas um e ocupado por mulheres. No nivel de gerencia, dois cargos sao das 

mulheres e oito dos homens. Nas cheflas, as mulheres sao tres e os homens, sete. 

As mulheres tambem estao em menor numero no chao das fabricas e nos cargos 

funcionais e administrativos: 3,5 contra 6,5. 

Os dados foram coletados pela pesquisa Periil Social, Racial e de Genero das 

500 Maiores Empresas do Brasil, realizada pelo Instituto Ethos em parceria com a 

Organizagao International do Trabalho (OIT), o Instituto de Pesquisa Economica 

Aplicada (IPEA), o Fundo de Desenvolvimento das Nacoes Unidas para a Mulher 

(Unifem) e a Fundacao Getulio Vargas (FGV-SP). A pesquisa foi conduzida pelo 

IBOPE entre julho e setembro de 2003. 

Porque os homens tern prioridade sobre as mulheres, e a maioria das 

empresas faz discriminagao de genero. A pesquisa do Instituto Ethos reafirma essa 

constatagao e mostra que o Brasil entrou no seculo 21 sem dar as mulheres os 

mesmos direitos concedidos aos homens. Estudos realizados pelo Observatorio 

Social em 23 multinationals no Brasil (disponiveis no site de Internet 

www.observatoriosocial.org.br) confirmam que praticamente todas apresentam, em 

maior ou menor grau, algum problema ligado a discriminacao de genero. 

Por oportuno, cabe destacar que diversas pesquisas nao puderam ir a fundo 

devido a recusa das empresas em fomecer dados. Foi o caso, por exemplo, da rede 

de supermercados Wal-Mart. 

Os homens ocupam 90% dos cargos executivos nas grandes empresas 

brasileiras. Com um detalhe: e brancos, o que tambem demonstra a discriminacao 

racial. Tanto as pesquisas do Observatorio Social quanta o estudo conduzido pelo 

IBOPE constatam que a presenca de mulheres e negros e bem reduzida se 

comparada a participacao desses grupos na populacao economicamente ativa. 

Segundo as pesquisadoras, um dos espacos mais importantes para a 

conquista de garantias ao trabalho da mulher, sem discriminagao de genero, e a 

negociagao coletiva de trabalho. "E preciso aumentar a negociagao de garantias 

relativas a eqiiidade de genero", afirmam as pesquisadoras. As mulheres brasileiras 

conquistaram espacos importantes apos a promulgacao da Constituigao de 1988, 

http://www.observatoriosocial.org.br
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principalmente no que diz respeito as politicas publicas. 

Em relagao ao trabalho, contudo, os avangos esbarram no preconceito, na 

discriminagao e no machismo que impera nas grandes empresas. A maioria delas, 

inclusive, tern um discurso muito bem fundamentado sobre praticas de 

responsabilidade social. 

O desafio e transformar as metas em agoes reais. Nesse caso, como aponta o 

presidente do Observatorio Social Kjeld Jakobsen, e preciso buscar uma maior 

convergencia entre a agenda sindical e as empresas socialmente responsaveis no 

campo da discriminagao de genero e raga, de maneira que seja cumprido o que a 

OIT escreveu ha meio seculo. 

A diferenga salarial entre os homens e mulheres no setor formal e maior do 

que no setor informal, em razao de algumas variaveis, por exemplo, a grande 

dispersao salarial no setor formal, ou seja, ha muitos individuos que ganham pouco 

e ha tambem individuos que tern altos salarios, sendo que a participagao feminina 

nesse ultimo caso e menor. 

No setor informal a dispersao salarial e menor e, alem disso, a participagao 

feminina e maior em relagao ao homem, dessa forma, contribuindo para que a 

diferenga salarial seja menor. A frequencia feminina e maior que a masculina nas 

faixas salariais menores nos setores formais e informais, mesmo se mostrando a 

mulher ser mais instruida e possuir elevado grau de escolaridade, em relagao ao 

homem. 

A Jornada de trabalho feminina se mostrou ser inferior a masculina, 

desconsiderando o fato de a mulher ter que desempenhar dupla fungao de trabalho 

professional e as atividades do lar 57 (trabalho & casa). Outra constatagao, e que a 

mulher apresentou salarios mais elevados, nas faixas etarias ate 18 anos, isto pode 

ser atribuido a valorizagao da beleza e da juventude feminina no Brasil, ou seja, ha 

um padrao estetico valorizado pela sociedade contemporanea ocidental. 

Foi possivel verificar que os salarios sao maiores no setor formal e nesse 

setor a diferenga salarial e maior ate porque a mulher possui menor experiencia para 

concorrer em relagao ao homem, e nao participa dos altos salarios que o setor 

formal oferece. As mulheres de certa forma estao protegidas pelas politicas sociais, 

e a discriminagao formal e existente, mas em dimensao inferior ao informal. 

Com relagao ao setor informal pode-se observar que os salarios sao muito 

baixos, mas a mulher possui todas as caracteristicas produtivas em maior 
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quantidade do que os homens, no entanto, foi verificado que os atributos produtivos 

nao sao valorizados em termos de repasse de salarios. 

Os setores do mercado de trabalho que mais absorveram o trabalho feminino 

foram os relacionados com o comercio, prestacao de servigos e ramo social. 

Em tempos atuais, o foco das relagoes de genero propicia uma nova forma de 

ver as relagoes interpessoais no ambito do Estado brasileiro, em particular, a partir 

das fungoes peculiares do direito positivado em favor da promogao dos valores 

fundamentais da pessoa humana. 

Assim, diante destes posicionamentos, e flagrante que na historia dos direitos 

humanos, a coisificagao da mulher e do desprezo acerca das suas potencialidades 

no que se refere ao labor e a busca do sustento do proprio lar. 

Demais disso, os fatores socio-politicos auxiliam no fiel entendimento do que 

sejam as conquistas sociais (ainda que tidas parcas) pelas mulheres. O texto 

constitucional estabelece na sua ordem social um conjunto de direitos e normas 

garantidoras da sua dignidade como forma de equilibrar as relagoes de genero que 

caracteriza a forga machista - peculiar da sociedade brasileira. 

Neste contexto, foi visivel que, com advento da globalizagao economica, 

forjou novas tecnicas e mecanismos de trabalho, ja que e uma forma trivial de 

ganhar o pao de cada dia e, com efeito, ferramenta a concretude da dignidade da 

pessoa humana. 

Ademais, a mulher ingressa no mercado de trabalho a partir do fato essencial 

de contribuigao aos valores do trabalho e dando oportunidade para todos conhecer 

suas potencialidades como ser humano dito igual perante a lei. Isso implica afirmar 

tambem que o ingresso da mulher no trabalho formal e, muitas vezes, incorporando 

atividades tidas tipicas dos homens, a partir da propria exigencia do mundo 

globalizado. 

Consequentemente, e curial observar que surge, dai, uma outra roupagem da 

mulher coisificada - sendo instrumentos das conveniencias do mercado, sendo que 

desta vez fora do seu Jar, das atividades domesticas. 

Em outras palavras, o que parece importar para certas ideologias capitalistas 

e o lucro, mesmo que em detrimento dos valores e principios constitucionais 

consentaneos com a dignificagao da pessoa humana e da sociedade como um todo. 

Todavia, sobreleva salientar que, mesmo diante de um consideravel 

progresso no que diz respeito a importancia da mulher para o mercado laboral, a 
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violagao e a discriminagao acerca das suas potencialidades sao constantes. 

Dessa maneira, surge o fato do maltrato ao principio constitucional da 

igualdade, bem como acerca da nao discriminagao e o direito a um trabalho digno. 

Havendo afronta, portanto, a uma ordem constitucional e que se afirma o 

temor de odiosos desrespeitos aos direitos fundamentais da pessoa humana, que o 

direito positivo cuida, em tese, em resguardar desde as normas legais internacionais, 

alem da legislagao patria. 

Nao se deve esquecer, ademais, da essencial contribuigao das organizagoes 

nao governamentais e de movimentos sociais (seja estudantil, universitarios, 

sindicais, entre outros) que se voltaram a afirmagao e o reconhecimento dos direitos 

e garantias das mulheres - que sempre, no decorrer da historia, foram objeto de 

agressao (moral, principalmente) e de discriminagao machista opressora. 

No campo politico, no campo social e no cultural e coerente a afirmagao da 

constante ampliagao dos espagos publicos e privados pela mulher - demonstrando a 

sua competencia no trato das questoes que Ihe sao postas diuturnamente. 

Rocha (1995, p. 131) fala acerca da importancia do Estado em assumir a 

fungao de agente de transformagao social e assevera que certas transformagoes 

ocorridas nesse ambiente repercutiu significativamente nas "fungoes do direito, que 

deixou de ser apenas uma tecnica de mediagao de comportamentos para 

transformar-se tambem em tecnica de planificagao e planejamento, ou seja, as 

normas juridicas passaram a enunciar nao so regras contendo hipoteses de 

incidencia e conseqiiencias juridicas, mas tambem fins a alcangar [...]" 

Jose Luis Bolzan de Morais (2002, p. 14), ao discutir a crise atual do Estado, 

da Constituigao e acerca da transformagao espacial dos direitos humanos 4, traga os 

vinculos entre direitos humanos e constitucionalismo visando retomar o debate 

relativo a forga normativa e vinculante das constituigoes, particularmente em se 

tratando daquelas ditas dirigentes (rememorando os posicionamentos do professor 

lusitano J. J. Canotilho). 

Uma sociedade dita justa pode ser vista como aquela que todos tern 

oportunidade ampla e de reivindicar direitos de forma irrestrita. Com efeito, a 

construgao social da propria cidadania e fruto desse processo cognitivo no caminhar 

que as classes e grupos sociais espoliados definem a sua representagao. 

4 As crises do Estado e da constituicao e a transformagao espacial dos direitos humanos - (Estado e 
Constituigao I). Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2002. 
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Portanto, a participacao da sociedade instaura a dimensao geral da liberdade 

como expressao da liberdade fundamental de todo ser humano, ou seja, a 

possibilidade de superagao de exploracao e da opressao do homem pelo homem. 

Assim, os direitos e garantias em prol da mulher devem ser revistos e os 

preconceitos diuturnamente devem ser combatidos com ardor em nome da 

seguranca da aplicabilidade dos direitos fundamentais da pessoa humana. 

A reviravolta paradigmatica com a forga dos direitos humanos e persistente e 

ganha um realce que e a sociedade, em sua grande maioria, recobra dos agentes 

publicos um posicionamento mais rigido para manutenir a todo custo os direitos da 

pessoa humana por intermedio de politicas publicas. 

Os fatos e atos referentes a maltratos acerca dos direitos fundamentais das 

mulheres sao circunstancias recentes - que mancham o historico das conquistas 

referentes aos direitos humanos, e sao, pois fatos que devem ser repelidos em nome 

da temperanga dos direitos humanos para todos . 



CONSIDERACOES FINAIS 

Tendo em vista a necessidade ainda grande de excluirmos do nosso pais, a 

grande levada de preconceituosos que insistem tentar minimizar a importancia da 

mulher na sociedade. 

Diante disso, remete-nos a conclusao que e flagrante a violacao de direitos 

humanos com mencionadas praticas discriminatorias em face das conquistas da 

mulher, em especial no foco do mercado de trabalho brasileiro. 

Todas as pesquisas citadas, mostram o crescimento do trabalho feminino, da 

renda percapita, do rendimento domieiliar, enfim, da importancia que tern o trabalho 

da mulher. Por outro lado, ainda percebemos a necessidade de politicas publicas 

voltadas ao beneficiamento do trabalho da mulher, a valorizagao desta classe e a 

solidificacao da igualdade entre homens e mulheres. 

Finalmente, nao se pode retirar do poder publico o seu dever de cumprir a 

Constituigao fielmente, e fazer valer os direitos ja adquiridos pelas mulheres, assim 

como, exigir de nossos governantes, a verdadeira aplicacao de politicas publicas 

voltadas a valorizagao dos direitos humanos. 

A motivagao principal deste trabalho foi examinar a discriminacao no mercado 

de trabalho contra a mulher, a preferencia em que o mercado exige uma parcela 

masculina nos grandes acontecimentos trabalhistas. 

A diferenga salarial entre os homens e mulheres no mercado formal e maior 

do que no setor informal, devida a grande discriminagao da mulher no mercado de 

trabalho em razao de algumas variaveis, por exemplo, a grande dispersao salarial no 

setor formal, ou seja, ha muitos individuos homens que ganham pouco e ha tambem 

individuos mulheres que tern altos salarios, sendo que a participacao feminina nesse 

ultimo caso e menor. No setor informal a dispersao salarial e menor e, alem disso, a 

participagao feminina e maior em relagao ao homem, dessa forma, contribuindo para 

que a diferenga salarial seja menor. 

A frequencia feminina e maior que a masculina nas faixas salariais menores 

nos setores formais e informais, mesmo se mostrando a mulher ser mais instruida e 

possuir elevado grau de escolaridade, em relagao ao homem. 

A Jornada de trabalho feminina se mostrou ser inferior a masculina, 

desconsiderando o fato de a mulher ter que desempenhar dupla fungao de trabalho 
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profissional e as atividades do lar. Outra constatagao, e que a mulher apresentou 

salarios mais elevados, nas faixas etarias ate 18 anos, isto pode ser atribuido a 

valorizagao da beleza e da juventude feminina no Brasil, ou seja, ha um padrao 

estetico valorizado pela sociedade contemporanea ocidental. 

Foi possivel verificar que os salarios sao maiores no setor formal e nesse 

setor a diferenga salarial e maior ate porque a mulher possui menor experiencia para 

concorrer em relagao ao homem, e nao participa dos altos salarios que o setor 

formal oferece. As mulheres de certa forma estao protegidas pelas politicas sociais, 

e a discriminagao formal e existente, mas em dimensao inferior ao informal. 

Com relacao ao setor informal pode-se observar que os salarios sao muito 

baixos, mas a mulher possui todas as caracteristicas produtivas em maior 

quantidade do que os homens, no entanto, foi veriflcado que os atributos produtivos 

nao sao valorizados em termos de repasse de salarios. Os setores do mercado de 

trabalho que mais absorveram o trabalho feminino foram os relacionados com o 

eomercio, prestagao de servigos e ramo social. 

A parcela do diferencial salarial atribuida exclusivamente a discriminacao no 

mercado, no entanto, pode-se considerar a maior discriminagao ser a do mercado de 

trabalho informal devido ao fato que nesse setor a mulher apresentar todos os 

atributos produtivos em maior quantidade que os homens e mesmo assim nao 

receber salarios maiores, o que seria o coerente segundo a Teoria do Capital 

Humano, que postula que quanto maior os atributos produtivos dos individuos 

envolvidos no mercado de trabalho maior sua remuneragao. 

Para assumir a hipotese de nao discriminacao no setor formal somente se a 

variavel experiencia for extraordinariamente valorizada em detrimento a educacao, 

visto que a mulher e mais instruida que o homem. 

Pode-se considerar assim que no setor formal existe discriminagao aparente, 

pois e atribuida a parcela de discriminagao salarial e a falta de experiencia de 

trabalho feminina, e no setor informal, existe discriminagao salarial propria, ou seja, a 

diferenga salarial existente entre os generos e exclusivamente provinda de uma 

exclusao da mulher nesse setor de trabalho. 

Pode-se perceber que as politicas publicas de defesa a mulher, tornam o 

setor formal menos discriminatorio, a mulher precisa sair da informalidade para 

usufruir dos beneficios que com a elevagao da experiencia no decorrer dos anos vai 

aumentando assim sua produgao e a garantira uma situagao mais igualitaria no 
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trabalho em relagao ao genero oposto. 

Enfim, existe discriminagao no mercado de trabalho pelo genero feminino, 

mediante que o universo masculine nao aceita a possibilidade da mulher se dar 

melhor no trabalho seja ele formal ou informal, desde que ela possua salario superior 

ao do homem. 

Evidenciam-se como plausiveis as medidas de politicas includentes e 

responsivas que sao tomadas por partes de entidades nao-governamentais -

indicadas ao longo deste trabalho. Nao se deve esquecer tambem que o Poder 

Publico nao pode esquivar-se de suas atribuigoes a fim que combata diuturnamente 

os violadores de direitos humanos. 

E visivel a crise atravessada pelo constitucionalismo brasileiro no tange a 

efetivagao dos direitos sociais, por exemplo, por meio da busca do pleno emprego e 

pelo respeito a outros direitos sociais. 

Demais disso, consideram-se os ideais do Estado social e, 

concomitantemente, a essencialidade do Estado democratico de direito no 

assecuramento dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, em 

particular de certos grupos ditos excluidos. 
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ANEXO 



PERFIL DA AMOSTRA 

Setor de Atividade Primaria 

Industria de Transformacao 

Services 

Comercio 

Alimentos e Produtos Agricolas 

Atividades Publicas* 

Financas 

" Indus empresas de saneamento baste, 

limpeza piiblia e distribui<;ao de gas. 0 % 

5 4 % 

17% 

1 1 % 

9 % 

5 % 

4 % 

40% 60% 

A industria de transformacao representa a maior parcela da amostra da pesquisa, com 5 4 % do total, seguida 
pelas empresas de servicos, com 17%, e do comercio, com 11%. 0 setor aqui chamado de "atividades publicas" 
reiine empresas de saneamento basico, limpeza publica e distribuicao de gas. 

Localizagao da Matriz da Empresa 

As maiores parcelas da amostra estao no Sudeste, com 6 1 % das empresas, e no Sul, com 2 1 % . As regioes 

Centro-Oeste, Nordeste e Norte abrigam, juntas, 18% das organizacoes. Em relacao a pesquisa de 2003, 

observa-se um aumento do grupo de organizacoes da Regiao Norte (de 2 % para 4%) e uma diminuicao 

nas organizacoes do Sudeste (de 65% para 61%). 



Porte por Faturamento 

Ate R$ 500 mi [hoes Ate R$ 500 mi [hoes 

De R$ 500 milhoes a R$ 1 bilhao De R$ 500 milhoes a R$ 1 bilhao " i r ' ^ z z z . " " Z i i i i . : : ^ ; ^ ^ : . ; 3 5 % 

De R$ 1 bilhao a R$ 3 bilhoes 

^ . ^ . M k ^ ^ 2 8 % 

De R$ 1 bilhao a R$ 3 bilhoes 

Acima de R$ 3 bilhoes Acima de R$ 3 bilhoes 19% 

4 8 % 

0% 25% 50% 

Quase a metade (48°/o) das empresas da amostra tern faturamento entre R$ 1 bilhao e R$ 3 bilhoes. 
Praticamente dobrou, alias, o crescimento da parcela de organizacoes dessa faixa em relacao a registrada 
no levantamento de 2003 (27%), quando o maior contingente (35%) se concentrava na faixa entre 
R$ 500 milhoes e R$ 1 bilhao. 

Numero de Funcionarios 

Ate 300 funcionarios 

De 301 a 1.000 funcionarios 

De 1.001 a 3.000 funcionarios 

De 3.001 a 5.000 funcionarios 

Mais de 5.000 funcionarios 

10,5% 

2 0 % 
16% 

2 8 % 
3 4% 

14,5% 
21% 

2 7 % 
2 1 % 

50% 

12003 B 2005 

A maior parte das empresas da amostra (76%) tem mais de 1.000 funcionarios. Esse grupo era menor 
na pesquisa realizada pelo Instituto Ethos em 2003, com um percentual de 69,5%. 



RESULTADOS 

esponderam ao questionario 119 empresas. Elas representam 24% do universo das 500 maiores empresas 
do pais observadas pelo estudo. E menos do que se atingiu no levantamento de 2003 (49,4%). 

Mas significa, ainda assim, uma taxa de retorno bem superior a media registrada em pesquisas com executivos, 
que costuma ficar entre 5% e 10%. E diz respeito a mais de 600 mil pessoas, somadas as que trabalham nos 
quatro niveis hierarquicos aqui considerados. 

Comparada a de 2003, a amostra esta mais concentrada em organizacoes com maior faturamento. E e superior 
agora a parcela das que possuem mais de 1.000 funcionarios (ver "Perfil da Amostra", na pag, 7). 

A situacao constatada pelo Perfil Social, Racial e de Genero das 500 Maiores Empresas do Brasil e SuasAgdes 
Afirmativas — Pesquisa 2005 ainda e de grande desigualdade. Ha, no entanto, alguns avancos, mesmo que 
pequenos, a registrar. 

E o caso da composicao por genero das organizacoes. Considerando os tres levantamentos realizados pelo 
Instituto Ethos, ha uma progressao que delinearia uma tendencia consistente de aumento da 
participacao da mulher no quadro executivo: de 6%, em 2001, para 9%, em 2003, e 10,6%, em 2005. 

Permaneee, na composicao por genero, a situacao de afunilamento hierarquico - menos mulheres quanto mais 
alta e a instancia de poder - constatada no levantamento anterior. Com uma diferenca: o aumento da presenca 
feminina na passagem do quadro de supervisao para a gerencia (de 2 7 % para 31%), provocado por uma variacao 
positiva de 13 pontos percentuais na gerencia (de 18%, em 2003, para 3 1 % , em 2005). Mas e acentuadamente 
maior, em 2005, a queda na passagem do nivel gerencial para o executivo. E continua eloquente, em todos os 
nfveis, a sub-representacao das mulheres, que somam 42,7% da populacao economicamente ativa do pais. 

Quern tambem vive um afunilamento hierarquico e o negro, cuja sub-representacao em todos os niveis e ainda 
mais gritante que a da mulher, levando-se em conta que as pessoas desse grupo compoem 4 6 % da populacao 
economicamente ativa. E as pequenas alteracoes nas taxas de participacao de 2003 para 2005 nao permitem 
dizer que, quantitativamente ao menos, os negros estejam em rnelhor condicio. 

A avalia^ao dos resultados a respeito das pessoas com deficiencia e bem mais otimista. Houve um salto no 
tamanho da parcela desses individuos presente no quadro funcional: de 3,5%, em 2003, para 13,6%, em 2005. 
E caiu consideravelmente o numero de nao-respostas a este item do questionario. Isso indicaria maior interesse 
das corporacoes pela questao, estimuladas pela legislacao, que estabelece cotas e outros procedimentos 
favoraveis as pessoas com deficiencia. 

Com relagao a faixa etaria, nota-se que os jovens de 16 a 24 anos estao bem representados no quadro funcional 
das maiores empresas do pat's. Ocorre o oposto com as pessoas de 56 anos ou mais, que compoem apenas 1,8% 
do quadro funcional, embora representem cerca de 13% da populacao brasileira1. 

Veja, a seguir, esses e outros resultados colhidos pela pesquisa do Instituto Ethos. 

Os dados sobre a populafao brasileira usados neste relatorio foram extraidos da Pesquisa National por Amostra de Domicilios 
(Pnad) 2004, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBQE). As excecoes estao indicadas. 



mulher tern participagao em todos os niveis hierarquicos 
considerados neste estudo. Mas, mesmo onde esta mais 

presente, e sub-representada. A porcentagem mais alta — 
de 32,6°/o, constatada no quadro funcional — e bem menor 
do que o percentual de participagao feminina na populacao 
brasileira (51,3%), na populacao economicamente ativa (42,7%) 
ou na populacao ocupada (42,5%). 

A baixa representacao e mais contrastante, principalmente nos 
niveis mais elevados, quando se considera o fato de ser maior o 
numero de mulheres com 11 anos ou mais de estudo na populacao 
brasileira. Elas representam 14,3%; os homens, 11,6%. 

Acrescente-se a esse dado a expressiva participacao feminina 
na educacao superior. As mulheres ficaram com 56,5% das 
matriculas efetuadas nesse nivel de ensino em 20022, prevalencia 
que se acentua com a porcentagem de 63% de mulheres entre 
os concluintes no mesmo ano3. 

Comparapo 

As tres pesquisas realizadas pelo Instituto Ethos tern amostras 
de tamanho bem diferente. Das 500 maiores empresas, apenas 
89 responderam ao questionario no primeira levantamento, 
247 no segundo e 119 no atual. Os resultados devem ser, 

portanto, relativizados. Mas pode-se concluir, mesmo assim, 
que os dados indicam ao menos uma tendencia de crescimento 
da participacao feminina no quadro executivo. Observe-se a 
progressao de 6%, em 2001, para 9%, em 2003, e, agora, 
para 10,6%. E provavelmente muito discreta, considerando-se 
o que ja foi apontado sobre a presenca da mulher na sociedade 
brasileira. Mas nao deixa de ser significativa. 

Comparando os estudos de 2003 e 2005, constata-se um 
aumento ainda mais expressivo da presenca feminina na 
composicao da gerencia - de 18% para 3 1 % . 

Mas, excetuando-se a variacao entre o nivel de supervisao 
e o gerencial (de 2 7 % para 31%), prevalece a situacao de 
afunilamento hierarquico - menos mulheres quanto mais 
elevada e a instancia de poder. Isso ocorre especialmente entre 
a gerencia e o quadro executivo. Ha, em 2005, uma queda maior 
do que a registrada em 2003: em vez da metade (de 18% para 
9%), dois tercos (de 3 1 % para 10,6%). 

Os resultados mostram que aumentou a inclusao de mulheres, 
mas nao ha evidencia de sua ascensao dentro das empresas. 
Ao contrario, o salto de 18% para 3 1 % na gerencia e a 
estabilizacao na formacao dos niveis de supervisao e quadro 
funcional revelariam que mulheres foram contratadas 
ja para o segundo nivel mais elevado. 

A 


