
TRABALHO, GENERO E EDUCA<;:AO NAS ORGANIZA<;OES AUTOGERIDAS

WORK, GENDER AND EDUCATION IN THE SEELF-MANAGED ORGANIZATIONS

Neusa Maria DAL RP
Candido Giraldez VIEITEZ2

RESUMO: este artigo tern como objetivo discutir a situa<;ao profissional e educacional da
mulher em organiza<;oes economicas autogestionarias. Para atingir esse intento, focalizamos a
inser<;ao da mulher na forma<;ao e evolu<;ao do mercado de trabalho assalariado. Apes, e por
contraste, focalizamos a sua situa<;ao enquanto trabalhadora associada em cooperativas e
empresas de autogestao, procurando mostrar que essas organiza<;oes sao portadoras de elementos
de democratiza<;ao do poder. Derivadas dessa situa<;ao de classe e profissional, decorrem a<;oes
educativas que tern a propriedade de promover urn movimento relativo de re-socializa<;ao da
mulher no sentido de supera<;ao de sua tradicional subaltemidade profissional e social. Os
dados apresentados e discutidos aqui derivam de pesquisas empfricas realizadas em organiza<;oes
economicas autogestionarias que se encontram localizadas em divers os Estados do pafs.

No fim dos anos de 1960 e infcio da decada seguinte, 0

movimento social, particu1armente na Europa, foi acometido por
acontecimentos ins6litos. Vma onda de agita~ao estudantil que emergiu na
Fran~a propagou-se por outros pafses da Europa e de outros Continentes; greves
selvagens, que irromperam na esteira das agita~6es estudantis atrope1ando a
sedimentada pn'itica sindical de acordos co1etivos, expuseram 0 inconforrnismo
dos operarios com a estrutura de poder vigente nas fabricas; a questao eco16gica
pas sou a impulsionar varias organiza~6es sociais; os traba1hadores de varios
setores dos servi~os e do setor publico organizaram seus sindicatos e passaram
a integrar as 1utas traba1histas; a luta contra a subordina~ao social da mulher
ganhou vulto. Em suma, entraram em cena temas, fen6menos, organiza~oes e
movimentos que ou nao estavam presentes na sociedade ou tinham nela uma
posi~ao excentrica.

Enquanto esses novos acontecimentos despontavam a partir do
centro da ordem capitalista, nos pafses socialistas os problemas se acumulavam.
o relat6rio de Kruschev, de 1956, denunciando 0 stalinismo tinha causado
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como~ao dentro e fora da esfera socialista. A invasao da Tchecoslovaquia pelas
for~as do Pacto de Varsovia lideradas pel a URSS, em 1968, surpreendeu 0

mundo inostrando que 0 stalinismo nao havia sido superado, como tambem
eram crescentes as contradi~6es sociais que afligiam os pafses socialistas.

Essas duas ordens de acontecimentos, aparentemente tao
dfspares, desafiaram a capacidade explicativa da teoria social que se encontrava
implicada com quest6es sobre a emancipa~ao dos trabalhadores.

A evolu~ao dos pafses socialistas vinha desafiando a capacidade
de explica~ao da teoria social desde os primeiros anos da Revolu~ao de outubro,
em 1917. Da mesma forma, os fenomenos emergentes no Ocidente, que
adquiriram visibilidade a partir do fim dos anos sessenta, encaixavam-se mal
nas interpreta~6es usuais e dominantes.

Nesse contexto de dificuldades teoricas e pr1iticas, os"
pesquisadores trataram de buscar novos caminhos explicativos. Nessa busca, a
questao <;10 poder parece ter concentrado as aten~6es de uma parte de cientistas
sociais. '

Nova polftica Economica (NEP), quando passou a valorizar a autonomia dos
trabalhadores nas organiza~6es eCQnomicas e a re-valorizar 0 papel das
cooperativas de trabalhadores, as quais haviam sido relegadas a obscuridade,
pois 0 Partido e 0 Estado adotaram 0 controle das fabricas e fazendas.

Lenin nao teve tempo para ten tar colocar em pr1itica suas novas
ideias. Contudo, escrevendo no interior do torvelinho da revolu~ao, deixou
indicado que a questao do poder do proletariado nao estava sendo encaminhada

conetamente.

o tema do poder tern sido estudado sob varias 6ticas e tendo
como objetos nao apenas 0 Estado, "mas os trabalhadores, os movimentos
sociais, as quest6es de genero, entre outros.

Analisando 0 pensamento e a obra de Lenin, no amago da
trajet6ria da revolu~ao de outubro, Gruppi (1977) verifica que a questao do
poder foi fundamental na evolu~ao da URSS. Constata, como Leninja 0 havia
feito, que na URSS os trabalhadores nao conseguiram integrar diretamente 0

poder sovietico, nem ao menos naquela que seria, aparentemente, a sua instancia
mais tfpica, a do Estado Operario.

Mas, para Gruppi (1977, p. 249), 0 exercfcio do poder pelos
trabalhadores nao deve restringir-se a esfera do Estado, mas estender-se a todas
as esferas da vida social, particularmente a do mundo do trabalho.

Ele nota que a sociedade sovietica, com a contribui~ao do proprio
Lenin, seguiu em dire~ao inversa a preconizada. Porem, atribui as dificuldades
nao a urn determinado vies teorico e ou ideol6gico, mas aos obstaculos
especfficos com os quais se debatia a Revolu~ao. "

As condi~6essociais nas quais se desenrolou a Revolu~ao
colocaram a ela dificuldades extraordinarias. Entretanto, examinando-se as
orienta~6es polfticas do Partido Bolchevique nos primeiros anos da Revolu~ao,
quando se determinou em grande parte 0 curso dos acontecimentos, observa-
se que Lenin deixara de considerar 0 potencial democr1itico e socialista aportado
pelo movimento dos conselhos de fabrica que reivindicava a gestao das fabricas.

Bettelheim (1979, p. 440) julga que 0 pensamento de Lenin
evoluiu em rela~ao as posi~6es tomadas no infcio da Revolu~ao. Isso se
manifestou nos seus escritos denadeiros, no contexto de implementa~ao da

Dada a ampla transcendencia social da domina~ao, defend em
Mendel e Vogt (1975) a ideia de que a socializa~ao dos meios de produ~ao,
ainda que imprescindfvel, bem como a socializa~ao do poder entre os
trabalhadores, nao saG suficientes para erradicar 0 fenomeno. Isso s6 sera
possfvel quando a democratiza~ao radical da sociedade incida sobre 0 processo
de socializa~ao primaria, alem de contemplar as instancias do Estado, do
trabalho e da cidadania.

Godelier (1980), outro investigador que tambem se preocupou
com a questao do poder em sua manifesta~ao de genero, afirma que a domina~ao
da mulher pelo homem ultrapassa 0 ambito da sociedade capitalista e mesmo
o das sociedades de classes.

Embora tenham existido sociedades matrilineares nas quais as
mulheres, ou pelo menos uma parte delas, fossem muito autonomas, observa



que, mesmo, nessas, e possivel detectar uma supremacia masculina. "[ ...] nos
propomos a:aceitar provisoriamente a hipotese de que, em todas sociedades,
mesmo nas mais igualitarias, existe uma hierarquia de poderes, dos quais os
poderes finais pertencem aos homens." (GODELIER, 1980, p. 20)

. A preocupa<;:ao renovada da ciencia social com as questoes
relatlvas ao poder, na medida em que essas implicavam imediatamente tanto 0
Oriente quanta 0 Ocidente, nao foram debalde.

Em 19?1 a URSS e sua propalada ditadura do proletariado,
che~~ram ao fi~ delxando um rastro devastador entre as for<;:aspolfticas e
S?ClaISque conVlvem com a propositura de livrar os homens das aliena<;:oes
vIgentes.

desenvolvimento dessas organiza<;:oes nao poderia ser 0 metodo de
transforma<;:ao da ordem social, entre outras razoes, porque as cooperativas
nao conseguiriam concorrer com a capacidade de expansao do capital e nem

• 3poderiam ir alem da propriedade privada e da produ<;:aode mercadonas.

Assim, a questao fundamental, para esses autores, dadas as
caracteristicas da ordem social it epoca, nao estava posta pelas cooperativas ou
outras formas de trabalho autonomo, mas, sim, pela tomada do poder do Estado
como uma premissa para as transforma<;:oes subseqtientes. Nao foi outra a
posi<;:ao de Lenin. Nos textos referidos por Bettelheim (1979): Lenin,
tardiamente, considera como muito importante a fun<;:aodas cooperatlvas para
a constru<;:ao da nova sociedade, porem segundo 0 pressuposto de que os
trabalhadores na URSS ja haviam chegado ao poder.

o tempo parece ter dado razao a Marx, Engels e Lenin. As lutas
historicas dos trabalhadores, engendrando reformas ou revolu<;:oes,mudaram
profundamente 0 cenario social, inclusive no interior do proprio capitalismo.
No entanto, pass ados 85 anos da instaura<;:aodo socialismo na Russia, constata-
se que a Revolu<;:aopioneira nao pode sustentar-se; as que restam acenam com
um futuro incerto; e a burguesia amea<;:aas reformas que 0 movimento social
conquistou. Por sua vez, as cooperativas de trabalhadores subsistem desde 0

seu surgimento no seculo retrasado. Porem, desenvolveram-se lentamente, nao
apresentaram demasiadas conseqtiencias para a evolu<;:ao do capital e,
provavelmente, pouca ou nenhuma para a transforma<;:ao revolucionaria da
ordem social.

Entrementes, no capitalismo, 0 movimento contestador da ordem
nao seguiu a evolu<;:aoimaginada por tantos. 0 movimento estudantil arrefeceu.· .
o mo,:"imento operario e popular, sofrendo 0 imp acto da reestrutura<;:ao
produtIva, do desemprego, da nova configura<;:aode divisao internacional do
trabalho posto pela economia-mundo e da crise de identidade, em parte suscitada
pela ruina da URSS, viu-se as voltas com a necessidade de sustentar na
defensiva, um contra-ataque burgues de estatura historica. '

o fato de que a luta de classes nao tenha evoluido segundo 0

padrao conhecido nao significa, porem, que ela tenha acabado. As novas formas
de manifesta<;:aodo dissenso emparelharam-se as manifesta<;:oes usuais.

A respeito des sa discussao, destacam-se os trabalhos de Hardt e
Negri (2001) e de Lazzarato e Negri (2001) nos quais os autores defendem a
ideia da emergencia de um novo fenomeno, 0 qual demonstra que os
trabalhadores estariam confrontando-se Com 0 poder do capital. Os autores
susten~am que, nas ultimas decadas, por causa do desenvolvimento das for<;:as
produtlVas e da abrangencia que vai tomando 0 trabalho imaterial, vive-se um
proc~sso expansivo de autonomiza<;:ao do trabalho. Esse processo apresenta
mamfesta<;:oesvariadas, tais como empresas individuais, trabalho cooperado, . ,
artesanato, pequenas empresas, trabalho em rede, entre outras. Se esse processo,
por um lade, renova e ate intensifica a explora<;:ao,por outro lado, denota uma
situ~<;:.a? soci?-economica inexistente anteriormente, a qual oferece
possIbIlIdades mauditas para que os trabalhadores lutem pela (des)aliena<;:ao
do trabalho e contra 0 poder despotico do capital.

Essas coloca<;:oes demandam 0 res gate reflexivo de uma das
primeiras formas de autonomiza<;:ao do trabalho, as cooperativas de
trabalhadores surgidas em principio do seculo XIX e que foram objeto de
polemicas e aprecia<;:ao,inclusive por parte de Marx e Engels.

Marx e Engels viram com simpatia as cooperativas, entendendo
que elas representavam um movimento de resistencia democriitico dos
trabalhadores it explora<;:aoe dominio do capital. Contudo, eles julgaram que 0

De qualquer modo, dentre os tantos acontecimentos novos que
come<;:ama emergir nos anos setenta, encontra-se 0 excepcional crescimento
das cooperativas de trabalhadores. 0 vigoroso impulso para a difusao dessas
organiza<;:oes vem sendo relacionado com a hipotetica tendencia ao
estabelecimento de urn padrao de desemprego cronico e crescente. Por si s6,
esta caracterfstica significa algo novo e importante na ordem social.
Acontecimento tao ou mais instigante que esse, no entanto, esta sugerido pela
hipotese colocada por Hardt e Negri (2001) e Lazzarato e Negri (2001). Se 0

aventado processo de autonomiza<;:ao do trabalho tiver fundamento, 0 atual
contexte de expansao dessas organiza<;:oese completamente distinto daquele
que existiu nos seculos XIX e XX. Isso quer dizer que 0 processo de expansao
e 0 proprio significado dessas organiza<;:oesseriam diferentes dos do passado,
uma vez que a sua propensao a autonomiza<;:aodo trabalho estaria agora sendo
impulsionada, sem limites, pelo movimento do capitalismo expandido. 0
processo de autonomiza<;:ao, integrado pelas cooperativas, constituir-se-ia,

3 A esse respeito ver Marx, K. Manifiesto del Consejo General de la Asociaci6n Internacional
de los Trabajadores sobre la Guerra Civil en Francia en l87!. In: MARX, ENGELS, LENIN.
La Com una de Paris. Madrid: Revolucion, 1980 e Vasina, L.; Vasin, Y. U. Acerca de la obra de
C. Marx "Crftica del Programa de Gotha". Moscu: Progreso, 1988,



assim, numdos fenomenos democriitico e socialista mais importante dos tempos
atuais, uma vez que ele tenderia a subverter organica e universalrnente 0 poder
do capital a partir do seu proprio cerne, ou seja, das relac;oes de produc;ao.

A simples apresentac;ao dessa hipotese recomenda a conveniencia
de se re-visitar as interpretac;oes origin arias a respeito das cooperativas de
trabalhadores munidos de novas questoes. Apresentariam as cooperativas de
hoje urn potencial de mudanc;a social, socialista e democriitico, que nao pode
ser apreendido anteriormente? Poderia esse potencial estar presente mesmo
antes da tomada do poder do Estado pelos trabalhadores? Acreditamos que a
resposta convincente a essas questoes so poderii ser obtida com a evoluc;ao da
sociedade e com 0 avanc;o das pesquisas.

Em todo caso, gostarfamos de acrescer ao debate informac;oes
que consideramos pertinentes desde jii.

No transcorrer do texto ficou indicado que os fenomenos relativos
ao poder e a dominac;ao desdobram-se pela sociedade por muitas instancias.
Dentre essas, as relativas a reproduc;ao - implicando a dominac;ao das mulheres
e crianc;as -, encontram-se possivelmente entre as mais primordiais.

No escopo deste artigo, contudo, nos limitaremos a esfera das
relac;oes de produc;ao, procurando iluminar aspectos biisicos da trajetoria
educacional e profissional da mulher.Primeiro, focalizando a sua inserc;ao na
formac;ao e evoluc;ao do mercado de trabalho assalariado. Depois, e por
contraste, focalizando a sua situac;ao enquanto trabalhadora associada em
cooperativas e empresas de autogestao, procurando mostrar que: 1) as
cooperativas e empresas autogestioniirias sao portadoras de elementos de
democratizac;ao do poder, pelo menos quando consideradas de modo endogeno;
2) embora a discriminac;ao da mulher nao desaparec;a, observa-se que nessas
organizac;oes as relac;oes de trabalho, sobretudo quando comparadas com as
vigentes na empresa tradicional, aparecem como mais equanimes ou
igualitarias; 3) dessa situac;aode classe e profissional, decorrem ac;oeseducativas
que tern a propriedade de promover urn movimento relativo de re-socializa~ao
da mulher no sentido de superac;ao de sua tradicional subalternidade profissional
e social.

Contra-Reforma catolica que introduziram ideias sobre a familia, 0 casamento,
a moralidade publica e privada e 0 valor de certas ocupac;oes.

Naquela epoca havia nas cidades mais mulheres do que homens
e era grande 0 numero das solteiras e viuvas. As autoridades civis e religiosas
viam esse fato como urn grave problemae toleravam com relutancia que essas
mulheres exercessem tarefas mal remuneradas ou se ocupassem do comercio
para sobreviverem.

Desde 0 seculo XV, a situac;ao das mulheres independentes era
vista pel as autoridades como urn problema de moralidade publica. A familia
aparecia como a instituic;ao de controle por excelencia, e os homens chefes de
familia, como as pessoas indicadas para exercer esse controle. As mulheres
independentes acabaram, assim, pOI ser englobadas em outras categorias
marginais e consideradas suspeitas. Essa hostilidade foi exacerbada pel a enfase
dada pelos protestantes ao casamento como vocac;aonatural da mulher. A igreja
catolica, por outro lado, foi desenvolvendo viirias noc;oes, em nlvel popular e
academico, sobre a natureza feminina e 0 papel da mulher na sociedade.

o debate entre teologos, e outros eruditos, sobre 0 cariiter e a
natureza feminina iniciou-se no fim da Idade Media. Ideias gerais sobre a
mulher, suas virtudes e vfcios foram desenvolvidos nesse perfodo tanto por
pregadores religiosos e moralistas como por humanistas e autores de siitiras
populares. (Tosi, 1991)

Grande parte dessas concepc;oes insistia em apresentar a
incapacidade de raciocfnio e a sexualidade incontroliivel como caracterfsticas
do genero feminino. 0 apetite sexual das mulheres, dizia-se, aumentava com a
idade, razao pela qual as mais velhas, viuvas ou solteiras eram sedutoras
potenciais, prontas a lanc;ar mao de qualquer ardil para satisfazer sua
concupiscencia. Daf provinha sua disposic;ao a se tornarem bruxas, pactuando
com 0 diabo.

Nessas ideologias, a priitica sexual, em se tratando de mulheres,
so se justificava plenamente quando voltada para fins exclusivamente

Os resultados apresentados estao baseados em uma pesquisa,
financiada pel a Finep, e realizada com dezenove empresas e cooperativas de
autogestao (EAs), e num survey, realizado no infcio de 2002, junto a doze
EAs. As empresas dessas amostras pertencem a diversos ramos de atividades,
tais como panificac;ao, confecc;ao, textil, metal-mecanica, cristal, entre outros,
e encontram-se situadas em varios Estados do Brasil.

4 Na sociedade feudal, a atmosfera socio-cultural estava dominada pela religiao crista que tinha
como uma de suas referencias a Bfblia. Nesse texto, fundamental para a cultura dos povos
ocidentais, a mulher aparece em situa"ao de nftida inferioridade social. "Se no Velho Testamento
somente a mulher e considerada como 0 fundamento da vida, 0 homem se vinga ao converter-
se no unico fundamento da Lei. Nas genealogias que revelam as familias, s6 0 seu nome aparece.
A esposa e considerada como a possessao mais importante depois de sua casa e urn pouco antes
de seus servos, seu boi e seujumento". (Exodo: 20) (DUMAS, 1967, p. 99) "A queda (0 pecado)
nao se constitui na atrac;ao entre Adao e Eva, mas na destrui"ao de suas relac;6es. Em cada
epoca a distorc;ao das relac;6es sexuais assume formas diferentes. Por exemplo, no Velho
Testamento, como vimos, se descreve uma destas formas: a vida separada da Lei. 0 Novo
Testamento esta escrito sobre 0 background de uma outra c1asse de distorc;ao: 0 homem como a
'cabe"a', divorciado da mulher que se Ihe submeteria em tudo." (DUMAS, 1967, p. Ill, grifo
do autor)

Os seculos XVI e XVII foram marcados por muitas mudanc;as
religiosas, ideologicas e polfticas. Foi 0 perlodo da Reforma protestante e da



reprodutivos. A maternidade era (e) extremamente valorizada em toda doutrina
. _ 5 '

cnsta. :

carentes de forma<;:aoe mal remunerados, mas faziam questao de distinguir
seu trabalho do trabalho de mulher.

As tarefas domesticas, assim, nao faram desvalorizadas por s~rem
mal remuneradas, foram mal remuneradas por serem trabalho de mulher. As
atividades mais prestigiosas, independentes e lucrativas, como as religiosas,
militares e mercantis, assim como os offcios e artesanato, constitufam privilegio
do genero masculino.

Ocampo educacional e cultural, refletindo essa estrutura, era
igualmente restritivo para a mulher.

Refugiadas na farm1ia, as mulheres das classes medias nao tinham
nem mesmo a compensa9ao do reconhecimento de suas produ90es
cientfficas ou artfsticas. Perderam todos os seus direitos sobre essa
produ9ao, pois aquelas que tinham genio cientffico ou literario
trabalharam em cas a para seus pais, irmaos ou maridos.[ ... ] As
mulheres pintoras ou musicistas geralmente assinavam suas obras com
o nome de seus maridos ou irmaos. (MICHEL, 1982, p.36)

Anna Marrie Van Shurman (1607-1678), a 'Safo da Holanda',
escondia-se atras de uma cortina para escutar as conferencias na
universidade de Utrecht; conhecia dez Ifnguas. (MICHEL, 1982, pAl)

Contudo, essa visao desfavoravel a mulher era muito mais antiga
e nao se limitava as ideologias religiosas da epoca.

J Com freqtiencia, ao longo dos seculos, os que detinham 0 saber
cientffico e fi]os6fico olharam com desdem qualquer participa<;:aofeminina na
atividade intelectual, bem como em outras atividades estrategicas da sociedade.
Outras vezes, suas rea<;:oesforam motivadas pelo receio diante do poder que 0

acesso ao conhecimento poderia conferir as mulheres. Acabou par se formar,
assim, uma categoria de cientistas e fil6sofos especializados em justificar ou
ate estimular a sujeiyao da mulher a tirania da famflia, do Estado e da religiao.
(Tosi, 1991) Servindo-se de argumentos pretensamente racionais, definiram a
natureza jeminina, demonstraram it inferioridade intelectual da mulher e
fundamentaram a no<;:aoda inelutabilidade de seu destino bioI6/Jico: procria~,
permanecendo confinada ao lar e na dependencia dos homens.

As discrimina<;:oese a subordina<;:aoda mulher manifestavam-se
tambem no ambito do trabalho.

Na aHaIdade Media, havia uma divisao do trabalho menos dfspar
entre os homens e as mulheres, mas, aos poucos, as tarefas foram sendo
divididas segundo 0 genero, e la pelo fim dessa Era, 0 status funcional de cada
urn estava diferenciado.

EVOLUC;AO DA PARTICIPA<;AO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

No ambito do que pretendemos mostrar neste artigo, assinalamos
como urn acontecimento basico na emergencia da sociedade moderna, bem
como para a condi<;:aoprofissional da mulher nesta, a forma<;;aodo mercado de
trabalho assalariado industrial, 0 qual, nos paises centrais, estendeu-se pelos
seculos XVIII e XIX.

Nos esfor<;;osdeliberados que muitas vezes a burguesia realizou
para atrair mao de obra dos setores tradicionais para 0 mercado de trabalho,
nao vacilou em atropelar interesses e valores estabelecidos. Contudo,
freqtientemente, ela teve que operar com os elementos dispostos pela economia
rural, 0 artesanato gremial e a manufatura domiciliar.

Imersas nessa atmosfera social e familiar patriarcal, as mulheres
saDliberadas para 0 mercado capitalista apenas quando isso se torna uma medida
de sobrevivencia pessoal e ou do modo de vida patriarcal em desagrega<;:ao.

Essa crescente separayao entre tarefas masculinas e femininas
foi conseqtiencia nao apenas de mudan<;:aseconomic as e polfticas, mas tambem
da preocupa<;;aocom a ordem publica, a propriedade e 0 decoro, firmando-se a
famflia patriarcal como urn agente importante de controle na ordem social. As
autoridades das cidades passaram a proibir as mulheres 0 exercfcio de atividades
que implicassem a supervisao de tarefas realizadas por homens, ou que se
realizassem fora de casa, ou ainda que lhes garantissem independencia
economica.

Assim, por razoes ideol6gicas, 0 servi<;:odomestico passou a ser
considerado a ocupa<;:ao ideal das mulheres, ainda que muitas delas
continuassem trabalhando na produ<;:aode bens (manufatura familiar) ou no
comercio. Mesmo neste caso, as tarefas desempenhadas por mulheres exigiam
menor forma<;:aoprofissional e menor responsabilidade, podiam ser realizadas
em tempo parcial e eram mal remuneradas. Muitos homens eram igualmente

5 Ser mae, no entanto, ao contrario do que dissemina essa ideologia, e uma n09ao culturalmente
construfda que envolve muito mais do que 0 simples ato biologico da reprodu9ao e esta
relacionada ao espa90 que amulher ocupa na estrutura social e familiar.
6 Filosofos ou filosofos-medicos como Platiio, Rousseau, Cabanis, entre outros, viam as mulheres
como seres fUteis, com a sexualidade exacerbada, incapazes de compreender filosofia ou ciencia,
e cuja saude e beleza estavam indissoluvelmente ligadas a sua funs;ao de procria9ao.

7 A produ9ao domestica e, alias, apenas urn aspecto da produs;ao nao-mercantil das mulheres.
Na epoca em que os pequenos proprietarios (artesaos, cornerciantes etc.) eram mais numerosos
do que os operarios, os primeiros sa podiam sobrevier e resistir a concorrencia utilizando a
ajuda nao-remunerada da esposa na oficina artesanal ou na loja onde vendiam suas mercadorias.
"Foi nessas condis;oes que a ideologia da mulher no lar atingiu seu llpogeri, pois todo mundo
ganhava ou acreditava ganhar: os patr6es que criavam uma mao-de-obra de reserva, os pequenos
proprietarios que tinham mao-de-obra gratuita sob a forma de ajuda fatniliar, os operarios que
temiam a concorrencia [das mulheres nas fabricas]. Compreende-se portanto que, se a discussao
sobre trabalho feminino come90u no seculo XVI, foi no seculo XIX que a oposis;ao a ele atingiu
a unanimidade." (MICHEL, 1982, p. 52)



Nos EVA, pais que tomaremos como referencia de evoluqao do
mercadp de trabalho, e que simbolizava 0 Novo Mundo, no fim do seculo
XVIII, havia uma pequena parcela da populaqao adulta feminina trabalhando
fora de casa.

companhias e concentraq6es de capital, buscaram as vantagens monopolistas.
As fabricas, notadamente as grandes estruturas, agregaram novas maquinas e
equipamentos e, tambem, desenvolveram novos sistemas de organizaqao da
produqao e de gestao, dentre os quais destacaram-se 0 taylorismo e o!ordism.0'
A classe trabalhadora industrial expandiu-se rapidamente. 0 trabalho mdustnal
prosseguiu degradando-se na proporqao em que as maquinas ferramentas, com
graus variados de automaqao, permitiam a substituiqao crescente de
trabalhadores qualificados por trabalhadores com pequena qualificaqao ou
mesmo sem qualificaqao profissional alguma.

Essa caracteristica do mercado, que suscitou 0 surgimento de
uma massa operaria escassamente educada, nao favoreceu as mulheres
tradicionalmente imersas na atmosfera cultural e social da familia patriarca!.

Com a expansao do mercado, e tendo-se em vista a epoca anterior,
a participaqao da mulher tambem se expandiu. "Cada vez era maior 0 numero
de mulheres que pertenciam a populaqao assalariada. As taxas de atividade
ferninina passaram de 17,4 por 100 em 1890 a 22 por 100 em 1930." (GORDON,
EDWARDS, REICH, 1986, p. 197)

"A pemiria da agricultura de New England, unida a natureza
patriarcal das familias granjeiras, introduziu numerosas 'moqas das granjas
ianquis' na reserva de mao de obra assalariada." (GORDON, EDWARDS,

8REICH, 1986, p. 93)

Que a nova populaqao trabalhadora estivesse composta por
mulheres solteiras nao foi apenas 0 produto da dinamica do capitalismo
emergente; derivava tambem do sistema de produqao patriarcal das familias
de New England, e especialmente da funqao que as mulheres solteiras
desempenhavam nesse sistema. (GORDON, EDWARDS, REICH, 1986, p. 97)

Os empreendedores capitalistas, interessados em mao de obra
assalari?da, por urn lado, encontraram um limite nessas determinaq5es. Por
outro, utilizaram essas determinaq5es para diminuir custos com a mao de obra,
dividir os trabalhadores e reproduzir os valores de supremacia masculina que
herdaram com gosto da farmaqao social anterior, numa palavra, reiterar a
dominaqao de classe e masculina sob uma outra forma. "Freqtientemente 0

trabalho feminino estava ligado ao emprego de crianqas de ambos os sexos."
(GORDON, EDWARDS, REICH, 1986, p.94)

Contudo, a taxa de participaqao nesse segundo perfodo manteve-
se em geral estavel, como 0 ilustra a Tabela 1.

TABELA 1 - Taxas de atividade das pessoas com mais de 14 anos, por sexos,
1900-70.

Configurado 0 mercado de trabalho assalariado nos pafses do
centro do sistema, por volta de fins do seculo retrasado, com relaqao a situaqao
da mulher observa-se que: 1) constitui urn contingente de forqa-de-trabalho
minoritario; 2) os seus salarios estao muito aquem dos masculinos; 3) 0 traba]ho
feminino e tambem freqtientemente trabalho infantil; 4) as profiss5es artesanais
e os oficios qualificados sao praticamente apanagio dos homens; 5) as
possibilidades de expansao da participaqao no mercado sac restritas; 6) as
possibilidades de desenvolvimento profissional nao existem ou estao muito
aquem das possibilidades masculinas; 7) em decorrencia dessa inserqao eliptica
no mercado, a educaqao geral e profissional tambem se mantem abaixo do
padrao masculino, ainda que nao seja esse 0 unico fator condicionante.

o perfodo seguinte, que vai do fim do seculo XIX a Segunda
Guerra mundial, foi trespassado par duas guerras mundiais, uma longa
depressao economica em 1930, insurgencia operaria e a revoluqao sovietica,
entre outros acontecimentos.

ANO TOTAL HOMENS(%) MULHERES (%)

1900 54,8 (100) a 87,3 (lOO)a 20,4 (100)a

1910 55,7 (102) 86,3 (99) 22,8 (112)

1920 55,6 (102) 86,5 (99) 23,3 (114)

1930 54,6 (100) 84,1 (96) 24,3 (119)

1940 52,2 (95) 79,0 (91) 25,4 (125)

1950 53,4 (98) 79,0 (91) 28,6 (140)

1960 55,3 (101) 77,4 (89) 34,5 (169)

1970 55,8 (102) 73,0 (84) 39,9 (196)

Em meio a esses eventos, 0 capitalismo desenvolveu-se e adquiriu
outra feiqao. Fus5es reuniram grandes conglomerados economicos. Grandes
plantas industriais, ocupando milhares de trabalhadores, surgiram ao lade das
pequenas e medias empresas. Essas grandes plantas, representando grandes

A participaqao no mercado, praticamente estavel ate a Segunda
Guerra, indica que as mulheres, nao obstante as transformaq6es polfticas,
economic as e sociais do perfodo, continuaram limitadas por suas funq6es e
status no ambito da famflia. Isso revela que, passa£1os dois seculos de
desenvolvimento capitalista, eram ainda as solteiras, viuvas ou divorciadas
que estavam mais presentes no mercado de trabalho (Tabela 2).



TABELA 2- Taxas de atividade das mulheres com mais de 16 anos, par estado
civil, 1900~70.

Ana total de mulberes solterias (%) viuvas e divorc. easadas (%)
(%) (%)

1900 20,6 (100)a 45,9 (lOO)a 32,5 (100)a 5,6 (lOO)a
1910 25,5 (124) 54,0 (118) 34,1 (105) 10,7 (191)
1920 24,0 (117) - - 9,0 (161)
1930 25,3 (123) 55,2 (120) 34,4 (106) 11,7 (209)
1940 26,7 (130) 53,1 (116) 33,7 (104) 13,8 (246)
1950 29,7 (144) 53,6 (117) 35,5 (109) 21,6 (386)
1960 35,7 (173) 42,9 (94) 38,7 (119) 30,6 (546)
1970 41,6 (202) 50,9 (111) 39,5 (122) 39,5 (705)

A partir de 1950, como se pode observar na Tabela 2, 0
contingente de mulheres casadas que aflufram ao mercado de trabalho
apresentou uma elevac,;ao expressiva. Par e passo com esse movimento,
aumentou 0 contingente de mulheres que passaram a trabalhar fora de casa,
notadamente nos setores administrativos e de servic,;os.

[...] a medida em que a demanda de trabalhadores prosseguia seu
vertiginoso aumento, as empresas recorreram as mulheres par;l cobrir
esse tipo de posto de trabalho [...].A participa9ao feminina no emprego
administrativo ascendeu de 47 por 100 a 75 por 100 durante esses
anos. (GORDON, EDWARDS, REICH, 1986, p. 262)

As alterac,;5esdo mercado de trabalho, no perfodo, muitas das
quais positivas para os trabalhadores em geral, nao resultaram para as mulheres
igualdade de condic,;5es com os homens, mas, sim, novas formas de
diferenciac,;ao.

Nao e s6 a familia que restringe a atuac,;aodas mulheres. Os
empreendedores capitalistas, por seu turno, seguindo ainda 0 enfoque do seculo
anterior, continuaram colocando diversos tipos de restric,;5esa forc,;a-de-trabalho
feminina, como por exemplo, a sua distribuic,;ao pe10s diversos ramos da
economia.

[ ... ] mais importante que essas tendencias quantitativas foi a
sistematica segrega9ao feita pelas empresas entre homens e mulheres
nas Ocupa90es de colarinho branco. [...]os patroes reconheceram que
a segmenta9ao desse tipo de trabalho poderia ser facilitada se as
mulheres fossem destinadas aos nfveis inferiores das Ocupa90es nos
escrit6rios.

[...] as mulheres continuaram confinadas a umas quantas industrias
manufatureiras. Em 1930, urn pouco mais de metade de todo 0
emprego industrial feminino estava concentrado ainda nas industrias
de confec9ao, e as mulheres, todavia, nao tinham acesso a muitos
outros importantes setores industriais. (GORDON, EDWARDS,
REICH, 1986, p. 197)

Depois da Segunda Guerra; ate aproximadamente 1970, 0

capitalismo teve urn notivel perfodo de desenvolvimento.

A segmentac,;aoda classe trabalhadora, que teve infcio no perfodo
anteriormente considerado, com a organizac,;aoda fabrica em setares intelectuais
e manuais, bem como 0 noHivel crescimento do setor de servic,;os, seguiu
desenvolvendo-se e contribuiu para a ampliac,;aodas classes medias.

A Uniao Sovietica, que atuara como a principal forc,;ana derrota
do nazi-fascismo, aparecia para 0 mundo capita]ista como urn adversario temfve]
no campo socia], politico e ideo16gico. Os trabalhadores pressionavam por
melhores condic,;5es de vida. E, diante das circunstancias, a burguesia foi
compelida a dar mais atenc,;aoas quest6es sociais. Surge a sociedade afluente
nos EUA, e a sociedade do bem estar social na Europa. A protec,;aoao trabalho
avanc,;ou sedimentando-se em legislac,;ao especffica. Ampliaram-se
significativamente os direitos sociais que implicavam 0 envolvimento publico
com a educac,;ao, saude e seguridade social.

Em conseqtiencia desse conjunto de mudanc,;as, modificou-se
substantivamente a situac,;aoda mulher no mere ado de trabalho.

[...] 0 numero de postos de trabalho relacionados com os servi90s
cresceu de forma extraordinariamente rapida.[ ...] Em 1920, eram
aproximadamente 800.000 as mulheres que trabalhavam como
professoras ou enfermeiras diplomadas [...] Em 1970, 0 numero de
tecnicas sanitarias havia aumentado ate a cifra de quase seis milhoes.

Embora muiras mulheres se tivessem beneficiado desta maior oferta
de empregos no setor servi90s para implementar suas oportunidades
no campo profissional e tecnico, elas ficaram Iimitadas, tal como havia
ocorrido no setor administrativo, a um limitado leque de 0P90es de
trabalho. Por exemplo, foram poucas as que tiveram acesso ao ambito
educativo de nfvel superior. (GORDON, EDWARDS, REICH, 1986,
p. 262-3, grifo dos autores)

A situac,;ao e mais grave no que diz respeito ao padrao de
remunerac,;aofeminino, uma vez que ele seguiu aproximadamente com 0 mesmo
perfil que existira no perfodo anterior.

Os dados dos censos do perfodo de 1939 a 1966 indicam que
nao houve uma melhoria geral na posic,;aoda mulher. De fato, e possfvel ate
que tenha piorado a situac,;ao,como parecem sugerir os dados da Tabela 3.



Quanto ao status funcional, urn levantamento realizado em 1999,
pelo extinto Ministerio da Administragao e Reforma do Estado, apurou que as
mulheres, que perfazem 42 % dos servidores publicos, estao sub-representadas
nos cargos superiores e com responsabilidades decis6rias, em especial nas
gerencias. Nesse setor, as mulheres ocup.am apenas 8% dos postos mais altos.
(FERREIRA, 1999, p. 33).

Setot:ou ocupa~ao Retribui~iies da muIher Porcentagem
em porcentagens de cambio

relativas as do homem
1939 1966 1939-1966

Industria 61,4 55,96 -5,44
Transporte e comunica~oes 70,2 64,3 -5,90
Comercio atacadista 67,4 58,17 -9,23
Comercio varejista 63,6 53,90 -9,70
Servi90s pessoais 41,5 42,72 +1,22
Servi90s profissionais 74,0 67,24 -6,76
Administra~ao publica 72,7 73,11 +0,41

A desigualdade apresenta-se tambem com relagao ao saliirio
quando se consideram os nfveis de escolarid(lde. Na industria de transformagao,
por exemplo, a media de remuneragao para 0 homem com menos de sete anos
de escolaridade e de 4,6 sa1arios mfnimos, enquanto a da mulher e de 2,7. S6
com 11 anos de estudo ela consegue atingir remuneragao similar, ou seja, 4,8
salarios mfnimos. E quanta mais aumenta 0 grau de escolaridade maior e a
disparidade salarial. Com nfvel superior completo, a media masculina e de
24,4 salarios mfnimos, enquanto que a feminina e de 14,1 salarios mfnimos.No perfodo p6s-guerra, nao obstante a prosperidade capitali~ta,

o contingente profissiona1 feminino nao conseguiu avangar em diregao aos
patamarepdo masculino. No entanto, 0 aumento db contingente feminino no
mercado 'de trabalho segmentado, 0 afluxo muito maior de mulheres casadas
ao mercado, a abertura do setor administrativo e de servigos eo aumento dos
nfveis educacionais dessa popu1agao no perfodo, constitui-se em indicadores
de que essas mudangas assinalavam urn crescente inconformismo da populagao
feminina per ante 0 seu status de subordinagao, tanto no campo profissional
quanta em geral.

No Brasil 0 mercado de traba1ho assa1ariado desenvo1veu-se
tardiamente, depois de 1888, com a libertagao dos escravos. Expande-se
significativamente depois de 1930 com a polftica de industrializagao por
substituigao de importag5es e configura-se no campo, depois de 1950, com a
generalizagao dos traba1hadores rurais que ficaram conhecidos como b6ias-
frias.

A SITUA<;:AO PROFISSIONAL E EDUCACIONAL DA MULHER NA AUTOGESTAO

Neste item pretendemos caracterizar, de forma breve, as empresas
e cooperativas de autogestao e discutir a situagao profissional e educaciona1
da mulher a partir das relagoes de traba1ho que se desenvo1vem nesses
empreendimentos.

Nas EAs a propriedade pertence ao coletivo de traba1hadores,
de tal modo que os associados ou cooperados sao ao mesmo tempo
trabalhadores e proprietarios. 0 trabalho assalariado nao existe ou e apenas
supletivo e residual.

Em princfpio, 0 poder e exercido pelo conjunto de associados
por meio de assembleias gerais, comissoes, eleic,:5es de dirigentes e outros
mecanismos que visam assegurar a participagao polftica de todos. Esses
dispositi vos constitucionais engendram relagoes de trabalho totalmente
diferentes das que existem na empresa capitalista, na qual 0 assalariado nao

9tern poder.

Na decada de 70, 27% da forga de trabalho brasileira era
composta por mulheres. Em 1980, essa porcentagem elevou-se para 35% e,
em 1997, chegou a 40, 4%. (IBGE, PNAD, 1997)

A expansao da participagao no mercado de trabalho nao foi,
entretanto, acompanhada da diversidade de oportunidades profissionais. Mais
da metade das mulheres economicamente ativas encontram-se ocupadas no
setor de servigos, notadamente nos setores de saude e educagao. (lBGE, 1996).

Na industria brasileira a mulher recebe em media 56% dos
salarios pagos aos homens que exercem a mesma fungao. No setor de servigos,
no qual a mulher e maioria, 0 salario dos homens tambem e mais alto, ainda
que em menor proporc,:ao.As mulheres percebem 70% dos salarios pagos aos
homens. (1SEMINARIO NAC10NAL MULHER, CIDADANIA, lRABALHO
E RENDA, 1999, p.9).

Essas relagoes de trabalho diferenciadas tendem por si mesmas
a alterar as relag5es profissionais e educacionais tradicionalmente existentes
entre homens e mulheres em sentido favoravel a estas ultimas. Contudo, e
preciso considerar que esses empreendimentos encontram-se imersos na cultura
predominante que e machista e capitalista. Portanto, uma grande parte das
determinag5es sociais inclusivas seguem presentes no habitus desses coletivos
de trabalhadores.

De acordo com declarag5es de dirigentes e associados, nao ha
nas organizagoes pesquisadas discriminagoes em relagao as mulheres. No

9 Para maiores informa90es acerca dessas organiza90es, consultarVIEITEZ, C. G.; DAL RI, N.
M. Trabalho associado . Cooperativas e empresas de autogestao. Rio de Janeiro:DP&A, 2001.



entanto, a observa<;ao e analise dos dados disponfveis mostram que isso nao
correspond<: a realidade, e que pelo menos uma parte da ideologia machista
continua perpassando as rela<;6es existentes.

Urn marco de diferencia<;ao profissional entre os generos
encontra-se na distribui<;ao do contingente de trabalhadores pelos diversos
ramos da economia. Verificamos que as mulheres encontram-se concentradas
naqueles ramas tradicionalmente vistos como femininos, tais como confec<;ao,
textil e preparagao de alimentos. Em autros ramos, como por exemplo, metal-
mecanica, minera<;ao e outros a participagao das mulheres ou e muito pequena
ou inexiste. Essa distribui<;ao coincide, portanto, com a tendencia hist6rica
observada no mercado de trabalho.10

Como a maioria das EAs foi formada a partir de empresas
capitalistas falidas ou em serias dificuldades econ6micas, essa distribuigao
deve ser considerada como decorrente dessa origem. No entanto, os associados
de ambos os generos justificam essa divisao do trabalho entre homens e
mulheres de acarda com a ideolagia tradicional patriarcal dominante.

Em resposta a questaa de par que ha mais pessaas de urn genero
do que do autro na empresa, obtivemos respostas como as que seguem:

Tem mais mulher pelo setor de costura. Foorque e diffcil 0 homem
costurar. Na montagem tern malS homem.

17
Aqui s6 tern urn homem, 0 padeiro. 0 resto sao mulheres. Cozinha.

Urn dos elementos fundamentais da ideologia da supremacia
masculina repousa na icteiade que a fisic5logiae 0 metabolismo psicobiol6gico
da mulher fazem dela urn membro da forga-de-trabalho com menor capacidade
ffsica.

Desse modo, a divisao do trabalho entre os generos, atraves da
hist6ria, tern sido justificada em nome dessa inferioridade ffsica da mulhei.

Mesmo autores socialistas como Marx, Engels, Simone de
Beauvoir, entre outros, acabam trabalhando com essa formula<;ao, embora eles
entendam que a confirmagao e a continuagao da opressao da mulher estao
essencialmente ligadas ao ad vento da propriedade privada dos meios de
produ<;ao.

Por que s6 uma mulher associada? E par causa do servi90. E
complicado. Funilaria, etc. E mais para homem porque e servi90
pesado. Sao coisas pesadas que a mulher nao consegue fazer.11

o contingente de homens e maior porque 0 trabalho e pesado.12

Por causa do setor, fornos, fundi9ao, usinagem, etc. 0 servi90 e pesado.
A admissao de homens e automatica.13

Tem bastante costura e tem mais mulher por ela ser mais caprichosa.14

o trabalho e artesanal e delicado. A mulher tem mais detalhe, tem
fitinhas1setc. 0 homem e mais grosseiro, serve para servi90 mais
pesado.

Tornando superflua a for9a muscular, a maquinaria permite 0 emprego
de trabalhadores sem for9a muscular ou com desenvolvimento ffsico
incompleto mas com membros mais flexfveis. Por isso, a primeira
preocupa9ao do capitalista ao empregar a maquinaria, foi a de utilizar
o trabalho das mulheres e das crian9as. (MARX, 1982, p.449-50).

Porem, devemos observar que a pressuposta fragilidade ffsica
da mulher jamais a impediu de trabalhar, alem de criar os filhos. Nas sociedades
primitiva, antiga, oriental, medieval e capitalista 0 volume de trabalho realizado
pel as mulheres tern sido imenso. Somente sua forma pode estar em questao. 0
trabalho domestico, ate os dias de hoje, e enorme se avaliado quantitativamente
em terrnos de trabalho produtivo.18 Em muitas sociedades agranas, as mulheres
tern trabalhado no campo tanto quanto os homens, ou ainda mais.

16Entrevista com dirigente, do sexo feminino, da Renascer - Cooperativa de Cal9ados, realizada
em 2002.
17Entrevista com dirigente, do sexo feminino, da Cooperativa Restaurante Armazem Teia
Ecol6gica, realizada em 2002.

18E comum a dissemina9ao da ideia de que 0 trabalho domestico, ernbora consumindo muito
tempo, e leve e relativamente agradavel. Aqui, em primeiro lugar, deixa-se de lade a rotina nula
e degradante que ele encerra. Lenin escreveu que "A mulher continua sendo escrava do lar,
apesar de todas as leis libertadoras, porque esta debilitada, oprimida, embrutecida, humilhada
pelas pequenas tarefas domesticas que a convertem em cozinheira e cuidadora de crian9as, que
desperdi9am sua atividade em urn trabalho absurdamente improdutivo, mesquinho, enervante,
embrutecedor e fastidioso." (1980, p. 66) "Voces todos sabem que ainda com a plena igualdade
de direitos, subsiste ainda de fato esta situa9ao de sufoco no qual vive a mulher, pois e sobre ela
que recaem todos os afazeres domesticos que sao, na maioria dos casos, os mais improdutivos,
os mais barbaros e mais penosos. Este trabalho e extremamente mesquinho e nao contem nada
que contribua de alguma maneira ao progresso da mulher." (LENIN, 1980, p. 71) Na decada de
60, calculou-se na Suecia que 2.340 milh5es de horas por ano eram gastas pelas mulheres no
trabalho domestico, comparadas com 1.290 milh5es de horas na industria. (MITCHELL, 1967,
p.14)

10_Participa9ao de mulheres na industria por segmento: a) vestuario, 70,7%; b) fia9aoftecelagem,
38,7%; c)alimenta9ao, 34,2%;. d)grafico, 24,8%; e)qufmicaffarmacia, 16,4 %; f)papelfcorti9a,
8,5%; g)extrativa, 7,7 %; h)constru9aofmobiliario, 5,4 %; i)metal-mecanicafmateriais eletricos,
4,5 %; j)outros, 29,9 %. (CN1, 1995 apud FERREIRA, 1999, p. 34)
11_ Entrevista com associada (unica associada) da Unitron - Cooperativa de Produ9ao de
Caldeiraria, realizada em 2002.

12_ Entrevista com dirigente do sexo feminino da Fundecoop - Cooperativa de Fundi9ao de
Ferro, realizada em 2002.

I' _Entrevista corn associada da Cooperrnetal - Cooperativa Metalurgica de Criciuma, realizada
em 2002.

14 _ Entrevista com associada da Cooperativa de Trabalho Uniao Serrana Ltda, realizada em
2002.

IS _ Entrevista com dirigente, do sexo masculino, da Cooperativa de Trabalho Uniao Serrana
Ltda, realizada em 2002.



, Em muitas zonas da Africa tropical, os homens saD
freqiientemente ociosos, enquanto as mulheres saDfon;:adas a trabalhar 0 dia
inteiro. Essa explora,<ao nao tern qualquer origem natural. Nas sociedades
camponesas contemporaneas da Africa as mulheres podem realizar 0 servi,<o
pesado nao par temor a represalia ffsica por parte dos homens, mas forque
seus servigos saD habituais e construfdos dentro de estruturas sociais.1

Assim, tudo indica que, longe da fraqueza ffsica da mulher afasta-
la do trabalho, e sua fraqueza social que a toma uma escrava dele.

Partanto, parece-nos que a tese da incapacidade ffsica da mulher
para 0 trabalho e agora, como foi no passado, umajustifica,<ao ideol6gica para
relega-Ia a urn status inferior na sociedade, Com efeito, pesquisas mais recentes
sobre a questao de genero indicam que as origens hist6ricas da subordina,<ao
da mulher nao contemplam a su~erioridade da for,<a ffsica do homem como
urn fator explicativo importante. 0 '

Quanto aos cargos diretivos, observamos que ha uma
predominancia masculina nos cargos de dire,<aoe de responsabilidade, mesmo
naquelas.EAs onde ha urn mlmero bem maior de associados do genero feminino.
Como na questao discutida anteriormente, esse fato parece estar ligado a epoca
em que as EAs ainda eram capitalistas e nas quais a supremacia masculina era
institucionalizada. Porem, cabe destacar que nas EAs os associ ados tern poder
para eIeger e indicar os dirigentes, ha liberdade de discussao, de expressao e
de reuniao e, embora contraditoriamente, a configura,<ao objetiva e jurfdica
das rela,<oes de trabalho gera urn impulso para a solidariedade, igualdade e
equidade. Ainda que, objetivamente, nada ha que impega as mulheres de terem
urn posicionamento mais independente e autonomo, elas continuam, em geral,
reproduzindo 0 comportamento de subordina,<ao em rela,<ao aos homens.

Embora, como vimos, a ideologia predominante na sociedade
transfixe as rela,<oese mentalidade dos associados, ha tambem varios elementos
inovadores do ponto de vista da temMica em questao. Iremos nos ater aqui aos
que consideramos mais relevantes, quais sejam: a) ambiente mais igualitario;
b) remunera,<ao igual para homens e mulheres; c) maiores oportunidades de
acesso para as mulheres a fun,<oes de responsabilidade e cargos de diregao; d)
reeducagao imanente as novas rela,<oes sociais.

Nas EAs 0 ambiente tipicamente burocrMico e rompido. Cargos
e fun,<oes diferenciados continuam existindo, parem eles nao apresentam a
mesma rigidez e signa hienirquicos de outras organiza,<oes. Dessa forma, os
associados estabelecem rela,<oes mais pr6ximas, menos formais, solidarias,
enfim, mais democrMicas. Esse fato leva a que as diferencia,<oes entre homens
e mulheres sejam tambem relativizadas 0 que gera rela,<oes substantivamente
mais igualitiirias.

Urn dos elementos que mais contribui para 0 ambiente social
mais democnitico e a igualdade de remunera,<ao entre as pessoas. Homens e
mulheres recebem exatamente os mesmos proventos pelo mesmo trabalho
realizado e isso se verifica tanto nas retiradas mensais, quanta na divisao das
sobras,21que saDas duas formas remunerat6rias basicas. De fato, essa igualdade
freqiientemente transcende as fungoes, pais em muitas empresas aremunera,<ao
dos associ ados e igual ou praticamente igual para todos, independente do tipo
de trabalho realizado, do genero ou da etnia de quem 0 realiza.

Uma terceiravariavel que impulsiona a igualdade em geral, assim
como a igualdade entre homens e mulheres, diz respeito ao exercicio do poder.
Em principio, 0 controle e a gestao do empreendimento pertencem a todos os
trabalhadores, indistintamente. Na prMica, a participa,<ao e diferenciada, mas,
assim mesmo, propicia rela,<oesmais democrMicas e igualitarias, 0 que permite
as mulheres ascenderem a fun,<oes de responsabilidade e a cargos de dire,<ao
em proporgoes maiores do que as usuais.

A inflexao relacional que acena com uma equalizagao do status
profissional das mulheres nas EAs e, no entanto, de natureza diacronica e
prende-se a urn processo de reeducar;;iioque se estende por anos.

As novas relagoes de trabalho engendradas nas EAs, efetivamente
democraticas e ou com urn grande potencial democratico, apresentam urn efeito
educativo imanente. Na medida em que essas relagoes VaGsendo vivenciadas,
os associados que, por sua origem saD caudatiirios das categoriais sociais
inerentes ao assalariamento, vaGredefinindo suas concepgoes, valores e praticas.

Dois casos paradigmaticos ilustram esse processo, os das
cooperativas Coopervest e Cooperjeans, situadas respectivamente em Aracaju,
Sergipe, e Avare, Sao Paulo, e que saD do ramo da confecgao.

A Coopervest e a Cooperjeans,
[...] empresas nas quais a maioria dos associados e formada por
mulheres, iniciaram as suas trajet6rias govemadas por homens eleitos
por elas. Entretanto, posteriormente, movimentos advindos das bases
formaram e elegeram novas diretorias encabeliadas por mulheres.
(VIEITEZ , DAL RI, 2001, p. 127-8)

Esses movimentos representaram 0 descontentamento das bases
com certos quadros que se perpetuavam no poder centralizando a tomada de
decisoes. Ao mesmo tempo, porem, saD manifestagoes de coletividades
majoritariamente constitufdas por mulheres e que anteriormente haviam se
submetido irrefletidamente a hegemonia masculina.

A partir desses eventos, as mulheres af implicadas, a maioria
das quais provieram das linhas de produgao, em decorrencia da nova posigao

19 Dumont, Rene. L' Afrique noire est mal partie apud Mitchell, 1967, p. 15.
20 Pesquisas como as ja citadas de Mendel e Vogt (1975) e de Godelier (1980).

21 As retiradas silo as remunera\ioes percebidas pelos associados mensalmente. As sobras dizem
respeito ao excedente economico produzido pelas EAs que silo ou reinvestidas na empresa ou
dividas entre os associados.



ocupada na dires;ao das empresas, passaram a ter possibilidades de vivenciar
experienciasque usualmente estavam reservadas aos homens, como freqiientar
cursos de quallficas;ao fora do estabelecimento, representar a empresa, participar
de reunioes com empreendimentos congeneres em outros Estados e, em suma,
adquirir os conhecimentos e a maturidade decorrentes do exercfcio da gestao.

de trabalho assalariado. Esses elementos sao os seguintes:
1) direitos juridicamente iguais aos dos homens no que diz respeito a sua
condis;ao de associadas;
2) igualdade quanta as remuneras;oes percebidas por mesmo trabalho realizado
e, inclusive, independentemente do tipo de trabalho realizado;
3) oportunidades expressivamente maiores do que as existentes nas empresas
tradicionais para 0 exercfcio de funs;oes de responsabilidade e cargos de direyao;
4) subsistencia de uma atmosfera de relas;oes de trabalho que luta com os
valores socialmente predominantes na medida em que se buscam valorizar a
igualdade, a cooperas;ao e a solidariedade entre os trabalhadores;
5) reeducas;ao imanente derivada das pniticas de relac;oes de trabalho
democniticas, as quais depois de urn certo tempo manifestam-se em posturas e
intervenc;oes que revelam urn crescimento da autonomia e da autoconfianc;a
femininas.

As organizac;oes autogeridas implementam em suas praticas
significativos elementos de socializac;ao e de democratizac;ao do poder, 0 que
as situa como objetos de interesse para a praxis direcionada a emancipac;ao
das pessoas do juga do capital.

Como deixamos indicado, 0 fenomeno da dominas;ao e uma
categoria que permeia as mais divers as instancias da vida social, dentre as
quais procuramos chamar a atenc;ao para a dominac;ao de genero, cuja raiz,
transcendend9 0 universo da polftica e das relac;6es de produs;ao, teria
possivelmente seu locus primordial no processo de reprodUl;iiosocial, como
foi sugerido tanto por certos autores quanta pelos aportes empfricos com os
quais procuramos ilustrar 0 tema. Neste texto, porem, nos limitamos a questao
da dominas;ao de genero no ambito das relac;oes de produc;ao, tratando de
assinalar a evolus;ao e situac;ao profissional da mulher na esfera da empresa
tradicional, bem como na esfera da organizac;ao autogerida.

Partin do do suposto mais ou menos consensual de que as
empresas de autogestao promovem a democratizac;ao das relay6es de trabalho,
colocamo-nos as seguintes quest6es subjacentes: Tendo em vista que a ideologia
machista parece encontrar-se profundamente arraigada-na ideologia coletiva,
ultrapassando 0 ambito do mundo do trabalho, como fica a questao da
discriminac;ao da mulher nas empresas dos trabalhadores? A democratizac;ao
das relac;6es de trabalho seria eficaz a ponto de erradicar as seculares prMicas
de subordinac;ao feminina, ou essas pniticas conseguiriam reproduzir-se de
algmrta forma?

A analise da realidade autogestionaria mostra que a ideologia
patriarcal nao se encontra suprimida nos empreendimentos autogestionarios
af aparecendo sob diversas manifestayoes, algumas das quais a pesquisa pode
apreender. Isso e coerente com a situac;ao socialmente excentrica dessas
organizac;6es, com sua condic;ao de propriedade privada dos meios de produc;ao,
com sua condic;ao de produtores de mercadorias e, antes de tudo, com 0 fato
de que seguem vivendo sob a hegemonia social, econ6mica, ideol6gica e cultural
da burguesia.
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