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RESUMO: 0 estudo procura desvendar como se efetiva 0 potencial de modernizac;:ao e
democratizac;:ao nas relac;:6essociais de genera, tendo como pressuposto os pracessos de inovac;:ao
tecnol6gica voltados nao somente para os aspectos tecnicos, mas, tambem, para as formas de
gestao da mao-de-obra que favorec;:am 0 desenvolvimento de reIac;:6essociais mais participativas
e enriquecedoras no trabalho, significando avanc;:osna cidadania e na universalizac;:ao de direitos.
Tres industrias extrativas instaladas em Sergipe foram escolhidas para campo empfrico, por
adotarem uma polftica de gestao bastante buracratizada, formal, com criterios universalistas
para' a inserc;:ao, promoc;:ao e formac;:ao de seus trabalhadores. Procurou-se amp liar nas analises
das relac;:6es sociais os conceitos de trabalho, patriarcado, genero, qualificac;:ao, para integrar as
esferas publico X privado, produc;:ao X reproduc;:ao, objetivo X subjetivo, deixando de Iado as
dicotomias e polarizac;:6es.

Este texto aborda algumas caracterfsticas do processo de trabalho
assumidas pelos modos de produgao e desenvolvimento que se constituem
marc ados pela globalizagao, por processos de integragao regional e
reestruturagao produtiva, possibilidades de difusao e os requisitos que geram
em termos de educagao e qualificagao das(os) trabalhadoras(es), dos quais se
pode inferir urn conjunto de elementos comuns e divergentes. 0 interesse para
as mediag5es econ6micas, polfticas, ideol6gicas e simb6licas incentivou a
delimitagao do eixo tematico do estudo das relag5es sociais de genero, tendo
como pressuposto 0 processo de inovagao tecnol6gica voltado nao somente
para os aspectos tecnicos, mas sobretudo para as formas de gestao da mao-de-
obra que favoregam as relag5es sociais mais democn'iticas/participativas e
enriquecedoras no trabalho, significando avangos na cidadania e universalizagao
de direitos.

E preciso, entao, destacar que a modernidade e a produtividade,
no campo do trabalho, nao saGresultado apenas da adogao de novas tecnologias
ou da formagao mais elevada do trabalhador, mas, tamb€m, e com grau
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significativo de relevancia, resultam de pracessos de organiza<;;aodas rela<;;oes
de trabalhQ, das vivencias dos empregados. No contexto do trabalho, 0

fenomeno cta globaliza<;;ao trazido pelo neoliberalismo constitui urn valioso
aporte para se discutir a modernidade/pos-modernidade e para que se possa
entender 0 encolhimento provocado pelos sistemas de comunica<;;ao,transporte
e informa<;;ao que, ao mesmo tempo, influiram no aumento da percep<;;ao
fragmentada do mundo, na reconstru<;;aode identidades, expondo individuos e
grupos a uma quantidade de estimulos e informa<;;oes em escalas sem
precedentes, com intensidade diferente a depender de sua situa<;;aono espac;o
e tempo (HARVEY, 1989). Emerge uma ordem social pos-tradicional,
compreendida como aquela na qual a tradi<;;aonao desaparece, mas muda 0

seu status e que instiga 0 questionamento da permanencia das tradi<;;oese
incertezas com a modernidade, com a multiplicidade e diversidade de experiencias
socio-culturais, no trabalho objetivo e subjetivo (GIDDENS, 1993; 1996).

As rela<;;oesde genera num contexto altamente informatizado
de reestrutura<;;aoprodutiva constituem urn locus privilegiado para se analisarem
as mUdan<;;~sno mundo do trabalho, 0 que expressa com intensidade as
contradi<;;oesnas formas de organiza<;;aoe as novas exigencias de qualifica<;;ao.
A concep<;;aode genera adotada apoia-se nas formula<;;oesde Scott, ou seja,
como urn "elemento constitutivo das rela90es sociais baseadas em diferen9as
percebidas entre os sexos, apresentando-se tambem como uma forma primordial
de dar significado as re1a<;;oesde poder" (SCOTT, 1995, p.ll). Os conceitos
de domina9ao patriarcal e rela<;;oesde genero/classe fundamentam as amllises
do objeto por meio da articula9ao das esferas da produr;iio e da reprodur;iio,
pela consciencia de genera masculino e feminino, pela existencia de identidades
iguais e diferentes, de aceita<;;ao, de recusa, de exclusao, por interesses,
expectativas, cren9as, valores presentes nas rela90es sociais, nas institui<;;oes
pradutivas e reprodutivas, pela memoria coletiva e por fantasias pessoais, pela
expressao de aparatos de poder envolvendo fenomenos de obediencia e
subordina9ao, tambem, as representa90es e as normas expressas nas
representa<;;oes sociais dos trabalhadores mulheres e homens.

A estrutura reprodutiva, 0 trabalho, a cultura e as pniticas foram
considerados elementos formadores do individuo enquanto pertencente a urn
grupo, no qual urn se define e e definido pelos la<;;osde solidariedade, sem,
entretanto, mudar as diferen<;;asindividuais (Scott, 1995, p.20). Os processos
de educa<;;ao/socializa9ao/conformismo pelos quais os individuos passam sao
significativos para justificar comportamentos de conformismo nas rela<;;oes
sociais, nas situa<;;oes de trabalho e a racionalidade organizacional. Nesse
aspecto, a tradir;iioda cultura patriarcal constitui-se em urn ponto de referencia
para se refletir, no campo educacional, sobre 0 processo repradutivo, carater
historico e cultural de constru<;;aode identidades diferenciadas de acordo com
o genero, com 0 fito de gerar procedimentos democniticos de forma<;;aode
vontade que, em ultima instancia, produzam nova racionalidade no mundo da
vida colonizado (HABERMAS, 1990). 0 patriarcado e considerado uma das

estruturas sobre as quais se assentam todas as sociedades contemporaneas e
caracteriza-se pela autoridade imposta institucionalmente do homem sobre a
mulher e filhos, no ambito familiar (SAFFIOTI, ~969; ~ASTELLS, 2000?-
Essa autoridade e exercida por meio do patnarcahsmo que permeia
transversalmente toda a organiza<;;aoda sociedade, da produ<;;aoe do consumo
a polftica, a legisla<;;aoe a cultura.

o estudo fundamentou-se na tese de que a democratizar;iio das
lar;oes sociais no trabalho envolve a superar;iio do patriarcalismo nas

~:lar;oes sociais de genero tal como ele se expressa no cotidiano, mediante as
atribuir;oes de papeis ora desempenhados por homens e .mulheres.
Particularmente, as rela<;;oes de genero elucidam os mecamsmos qu.e
generalizam e especificam as diferen<;;.as_e dis~ari~ades nas dime~s~es temporals
e espaciais, a convivencia da contradI<;;ao,cUJontmo e caractenstIca acent~am

nivehiiferenciado e fragmentado do desenvolvimento das for<;;asprodutivas
~ das rela<;;oesde produ9ao, os aspectos culturais e historic.os que p!esidem os
diferentes arranjos institucionais, as variadas formas de .mtegra<;;ao~o ~o.vo
contexto internacional, ao novo "modelo" produtivo e diferentes tra]etonas
de adapta<;;ao(HUMPHREY, 1995).

Com rela<;;aoao Nordeste, nestes ultimos anos, as mudan<;;as
ocorridas parecem solicitar sempre urn: interp:et~9ao mais explicit:, que
contemple a conexao entre a reestrutura<;;aoeconom1C~, as!ransforrna<;;oes da
estrutura, os processos politicos integrados com a globaltza<;;ao.Nesse contexto,
os padroes de rela<;;oessociais sao distintos e bastante demarcados por suas
especificidades: pela heran<;;acultural e pelo espa<;;ogeognlfico e temporal,
pela dinamica das rela<;;oessociais contraditorias q~e estruturam 0 q~a~o de
sociabilidade e os padroes de comportamento dos diversos at~res SOCI~IS,~o~
condi<;;oesde desenvolvimento economico e 0 pr~cesso de modernIza<;;ao
conservadora/periferica na America Latina e no BrasIl; a heran<;;a.deurn ~~ssado
de padroes de relacionamentos autoritarios, refor<;;adospelos regImes Ill1~Itar:.s;
o modelo de familia brasileira marcado pelo proc(!sso de cololllza<;;ao
portuguesa, por padroes culturais calcados no model~ cristao, na cons~<;;~o
das leis que regem as rela<;;oesentre os sexos com vm~ulos. de _orgamza<;;ao
patriarcal. Para captar a logica dessa dinamica, a opera~I?~alIza<;;aoad,o~ouos
estudos de casos hist6rico-organizacionais, por possibIlttarem a analIse de
suas especificidades em nivel micra para mel~or compreensao do fe~omeno
em nivel macro-economico e social e para mtegrar as representa<;;oes dos
sujeitos, os elementos culturais, os valores individuais e coletivos.

Tres industrias estatais situadas em Sergipe constituiram 0 campo
empirico da pesquisa, aqui identificadas pelas letras A (empresa de petroleo/
gasoleo), B (f<lbrica de fertilizantes), C (min~ de salg.ema em subsolo),
consideradas "ilhas de modernidade", as quais haviam expenmentado mudan9as
tecnologicas e organizacionais significativas no p~riodo de 1997 ~ 1998,
reestrutura<;;ao pradutiva, tecnologia de ponta, eqUlpamentos Sofisticados,



redu<;:ao de nfveis hierarquicos, integra<;:ao de setores, terceiriza<;:ao,
pIanejamento estrategico e filosofia da qualidade. As empresas apresentam
elevada :demanda por escolaridade/qualifica<;:ao e exigencias de novas
competSncias para seus trabalhadores; adotam 0 concurso publico para a
inser<;:aoe promo<;:aona carreira, 0 que eliminaria, a priori, discrimina<;:6esde
genera, ra<;:a/etnia e gera<;:ao. Diferentes procedimentos quantitativosl
qualitativos e tecnicas de investiga<;:aoutilizados informam os resultados desta
pesquisa, obtidos por meio de livros, documentos, disquetes, 100 questionarios
e 70 entrevistas semi-estruturadas, fomecidos pelas indus trias e diferentes
segmentos de trabalhadores. 0 confronto dos dados reflete praticas empresariais
e polfticas do Estado respaidadas nas institui<;:6escapitalistas, indicando que a
regiao se integra no processo de globaliza<;:ao,de reestrutura<;:aoprodutiva como
parte de uma tendencia global, embora apresente caracterfsticas especfficas.

entre os princfpios dessa "filosofia" e os seus resultados, ou seja, entre a teoria
e a<;:6esnao concretizadas, desfavorecendo 0 processo de participa<;:ao e
democratiza<;:ao.

Entre as principais mudan<;:as ocorridas na organiza<;:ao do
trabalho destacam-se: a) a simplifica<;:aode tarefas efetuadas em todos os setores
de trabalho; b) enriquecimento de tarefas; c) rota<;ao de tarefas e setores. A
simplifica<;:aode tarefas apresenta-se como urn processo bastante d~fundido
nas tres industrias, em geral modificando a situa<;:aode trabalho antenor nelas
existente. Aparece sempre associada a automatiza<;ao e a informatiza<;ao de
processos de trabalho antes efetuados manualm~nte: n_osquai~ se destac~ ~ada
trabalhador a urn posta especffico, com atnbU1<;:oes mUlto especlflcas,
fragmentadas, cujo conteudo nao se vinculava as demais. A resistencia a
rotatividade nos postos de trabalho mostra-se mais intensa entre os trabalhadores
dos setores operacionais, para as quais a transferencia para outro posta significa
alter~<;ao na remunera<;:ao, questionada pelo movimento da categoria. A
intensifica<;aodos ritmos de trabalho e entendida como urn dos principais efeitos
dessas medidas. Para as gerencias, a processo e resultado da simplifica<;:aodas
tarefas. Os trabalhadores dos setores administrativos e de apoio, por sua vez,
tendem a aceitar com maior freqiiencia a rota<;aode posta e de tarefas, pensando
tambem em ampliar os seus conhecimentos gerais e sua pr6pria condi<;ao de
empregabilidade no mercado de trabalho.

A reestrutura<;:ao interna produziu a redu<;ao de nfveis
hierarquicos nas empresas (redu<;ao funcional pelo PDV, terceiriza<;ao/
subcontrata<;ao de servi<;:os e atividades que nao constitufam os servi<;os
principais de produ<;:ao),afetando locais e postos onde as mulheres trabalhavam,
significando a redu<;ao de oportunidades na inser<;ao em ocupa<;:6esnesses
locais de trabalho em tempo integral. A necessidade de restringir 0 objeto de
estudo impossibilitou ampliar as analises de postos de trabalho terceirizados.

A MODERNIZA(AO TECNOL6GICA E ORGANIZACIONAL

Identificam-se tres componentes principais: a ajuste dessas
empresas do setor publico estata1, que adotam as inova<;6es tecnol6gica e
organizaciona1 e incluem reformas nos servi<;os, mediante as polfticas de
privatiza<;ao, flexibi1iza<;ao, liberaliza<;:ao e desregu1amenta<;ao, com
conseqiiente mudan<;aem suas regras de qualifica<;:ao.Nao obstante a existencia
de muitos pontos em comum entre as empresas, observa-se a1guma
diferencia<;ao no que se refere as caracterfsticas e objetivos das mudan<;:asque,
sem duvida, sao diferentes em ritmo e volume. As mudan<;as tecnicas de alta
intensidade fundamentam-se na base computacional: pc's em linha, softwares
corporativos para integrar e contr01ar a gestao, digita<;ao de serviyos gerais,
correia eletr6nico para comunica<;ao interna e internet. Nos setores
administrativos e de apoio, manifesta-se claramente a tendencia a generaliza<;ao
dessas mudan<;as. Entretanto, nos setores operacionais ainda se encontram
conjugados muitos maquinarios com componente manual. Nas tres industrias,
as inovay6es tecnol6gicas e organizacionais foram aceleradas a partir de 1991,
alcanyando os postos nos quais as mu1heres estao concentradas.

As organiza<;:6es acompanham a dire<;ao de outras instituiy6es
do social, que se manifestam igualmente atravessadas pela questao da
subjetividade, barrada no nascimento da organiza<;:aocientifica do trabalho, e
procuram introduzir a l6gica dos princfpios da filosofia da qualidade. Isso
porque a qualidade dos processos e produtos nao mais se realiza sem 0
reconhecimento do sujeito, e nao se concretiza fora da rela<;ao intersubjetiva.
De fato, dentro da primordial rela<;ao custo/beneffcios dos calculos dos
administradores, 0 custo subjetivo come<;aa ficar transparente. Entre os diretores
e trabalhadores, atribui-se grande significado e importancia a filosofia e gesNio
da qualidade. Enquanto os primeiros salientam dificuldades relacionadas com
as ,mudan<;as na cultura da empresa, na mentalidade de trabalhadores, esses
ultimos ressaltam nao apenas essas dificu1dades, como tambem as contradi<;:6es

o PERFIL DOS TRABALHADORES: ASPECTOS QUANTITATIVOS!QUALITATIVOS

Tradicionalmente, a presen<;a feminina tern sido forte no setor
industrial. Contudo, nos setores de petr6leo/petroqufmica/minerayao, redutos
masculinos, essa presen<;amostra-se bastante reduzida, compondo-se por 6,8%
mulheres, em comparayao com 93,2% homens, indicando a existencia de
barreiras de acesso para e1as no interior das organizay6es. Na empresa A,
encontram-se apenas 6,7% de trabalhadoras; na empresa B, observam-se 11,0%
e, por fim, na empresa C, a presen<;a feminina apresenta-se mais reduzida
(4,14%) e desigual. Os trabalhadores e trabalhadoras san na maioria casados,
com dois a tres fi1hos em media, e com mais de dez anos de servi<;:o.Predomina
entre os trabalhadores, mulheres e homens, a escolaridade secundaria. Todavia,
quando se comparam os grupos reduzidos de mulheres nas empresas, observa-
se que 53,2% de1as apresentam escolaridade superior, avan<;ando
comparativamente aos homens (23,7%) nessa mesma categoria.
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operacionais, que exigem formac;:aotecnica especializada, qualificac;ao geral,
demandando iniciativa, criatividade, responsabilidade. 0 computador passa a
ser interligado ao campo, atraves do correio eletronico e de sistemas especfficos
que permitem manter 0 controle e a manutenc;:aode instalac;:5es,equipamentos
e materiais. Esse exemplo reflete a "auto-ativac;:ao",2possibilita um novo tipo
de organizac;:ao e especializac;:ao das oficinas, acena para uma estrategia
renovada da forc;:ade trabalho.

Encontram-se em 1999, nas tres industrias, apenas 17 mulheres
em ocupac;5es tecnicas nas engenharias, em setores de apoio, desenvolvendo
atividades que exigem aHa qualificac;:ao tecnica, responsabilidade, atenc;ao,
maior autonomia e criatividade na organizac;:ao,na preparac;ao e planejamento
de projetos e pesquisas. Para elas, 0 trabalho ganhou uma maior dimensao
criativa a partir da integrac;ao e da introduc;ao da informatica com 0 usa de
sistemas· (uso de softwares/aplicativos), quando a empresa teve que fazerum
grande esforc;o para programar todos os processos. Para algumas mulheres, 0
trabalho que antes era desenvolvido na prancheta, agora com a introduc;ao do
computador pode ser refeito ate atingir 0 nivel ideal, permitindo maior
autonomia e criatividade, e nao pode ser controlado como 0 trabalho
desenvolvido no chao da fabrica, que e sujeito a controle de metas prescritas.
Contudo, a inserc;:ao de mulheres em uma area tecnica, tradicionalmente
masculina, nao proporcionou uma maior igualdade entre as tarefas, mas criou
novas divis6es e ocupac;:6es,construiu novas definic;6es de trabalho adequado
para mulheres e para homens. Ademais, as mulheres em ocupac;:6estecnicas
acham-se submetidas ao controle de chefias masculinas, alem da pressao da
maioria de homens. A partir da introduc;:aoda informatica, existe a possibilidade
de se ampliarem os conhecimentos tecnicos e 0 espac;o de trabalho para as
mulheres em setores tradicionalmente masculinos (engenharia, analise de
sistemas, programac;:ao, tecnicas de manutenc;:ao, instnimentac;ao, e outras).

Sem duvida, ha um.a resistencia de coletivos de trabalho em
defesa dos espac;os profissionais tradicionalmente masculinos, principalmente
entre aqueles que compartilharam experiencias pioneiras com mulheres. Os
mecanismos de controle implicitos, internalizados, resultam em barreiras para
o aces so de mulheres. Os pr6prios homens identificam atitudes defensivas de
posic;6es e territ6rio, ou campo de interesses conflitantes que expressam 0
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1 Esse exemplo indica a ambito das inova<;:6es organizacionais e toma flagrante a for<;:ade
deterrninados princfpios de interven<;:ao utilizados pelas empresas estudadas para estruturar as
rela<;:6esindustriais. Parece-nos 0 caso do ''just-in-time'' e do princfpio de "auto-ativar;iio" da
produ<;:ao, as dais pilares do metoda japones de organiza<;:ao. Como interpreta Coriat (1994),
segundo a formula<;:ao do proprio Olmo, por tras do just-in-time encontra-se a principio da
"fabrica mfnima", do "efetivo mfnimo", do "estoque zero", cuja gerencia seria "adrninistrada
pelo olhar". A "auto-ativa<;:ao", par sua vez, implicaria a novo tipo de organiza<;:ao e
"especializa<;:ao das oficinas", acenando para uma estrategia renovada de consumo da for<;:ade
trabalho. A fabrica olmista, alem de magra, seria tamMm transparente e flexfvel; a "magreza" e
garantida pela transparencia e pela flexibilidade. Nas empresas, a principia se materializa atraves
da busca de ganhos de produtividade.



estereotipo do Projissional masculino Como os _
associados com tecnologia e as mUlhere h~~ens estao tradicionalmente
presen9a del as em espa90s mascur scorn atlvldades nao tecno16gicas, a
reservados a homens e mulh mOtsdesafia 0 senso enraizado de lugares

. . eres e os az quest" .atlvldades "apropriadas" a h JOnarem sobre quaIs seriam as
C omens e mulheres (POSTHUMOCKBURN, 1983 e 1988) Urn ., I A, 1996, citando. . VIescu tural tende huma quahfica9ao men or do 1 a recon ecer nas mulheresque aque a que horn d
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". mova90es tecno16g' , .de gestao. lcas com pratlcas conservadoras

exclusao de certos tipos de trabalho e de qualifica9ao (SOUZA-LOBO, 1991).
Parece entao que, no processo produtivo, as mulheres aceitamjogar (no sentido
de BURAWOY, 1990) e, desse modo, suas escolhas serao apenas delimitadas
pelo jogo estabelecido, caso queiram continuar participando, conformando-se
aos valores dominantes e participando de urn grupo social.

ASREPRESENTA<;:OES DE DIRIGENTES E TRABALHADORES HOMENS E MULHERES

OS depoimentos constituem
esc1arecedor da racionalidade . ~m saber essencialmente
Os aspectos normativos relaqtl~eon~n~a as a~oes no cotidiano de trabalho.

. vos a lllserrao/ace I. .treznamentos e a avaliariio d ' " sso promoriio/cargos/
• y as competenclas mformam 1e a perslstencia da tradi9ao em t . e ementos de transi9ao

se ores modernlzados da economia.

A INSER<;:AO/ ACESSO NO INTERIOR DAS INDUSTRIAS

As representa90es dos diri e
mulher que se constitui a todo g ntes refletem sempre a figura de

, momento num ""d ,. dtransformada em "l'd'" . , a I ela e mulher" que e'elas-lmao-ens" (MOSC
ABRAMO, 1996) enquantO ". OVlCI, 1978; JODELET, 1989'
d ' ' 0 lmao-em de mulh £ ." 'omestica", "mulher-fnlgil" £ doer emmma", "mulher-
tecnica. Sao imao-ens que su' or~ 0 mundo produtivo ou da qualificarao° perpoem os ,. 'b ." ".
reprodutivo. A segrega9ao ocupac' 1 d ~apels pu Irco/pnvado, produtivo!
dos dirigentes e trabalhad JOna e gen~ro expressa-se nas justificativas
. d' ores, parece ter ralzes e t .m Ica9ao de "escolhas" d '" m eorzas economicas na. as propnas mulheres que p .c 'eXlgem menor qualificarao" relerem ocupa90es que. ". e mvestrmento no seu . I h .znvestimentos em treinam t d _ capIta umano (soma de

I· en os e e ucarao com 0 b' t" dqua ificaroes no trabalho) pr d 0 'Je IVO e aumentar as
t b 1 ' even 0 que nao perma - ".,
ra a ho por muito tempo em 'rtud d .' necerao no mercado de

relativas ao trabalho-famfl' A
VI

e a ~Ificuldade em integrar as atividades
la. preocupa9ao de prot 1reprodutivo encaminha-a par t'"d d eger a mu her e seu papel. a a lVI a es leves que - .nas atrvidades administrativas N . nao eXIgem esfor90 ffsico

resistencia para lidar com eq .' 0 setor operacJOnal, exige-se for9a ffsica e
- Ulpamentos pes ados alem d '. .

OP90es!escolhasmasculinas E£ t' ,e eXlstrrmaJor leque de. . e lvarnente algumas mulh
a manelra de inser9ao no trabalh d . '" eres compreendem ser. 0 a mllllstratIvo uma fi .
men~~ competl9ao tecnica e que lhes facilita _ orma .convenzente, de
concllIa9ao dos distintos pa ,. . . a solu9ao de conflltos advindos da

, . pelS SOcIalS.Nesses casos aI' d f
a propr~a mulher participa como cum lice d ' _em os atores externos,
de uma .ldentidade diferenciada de trab~lhos a~ constru9ao de sua sUbordina9ao,
na medlda em que ela aceita c equados para mulheres e homens

omo natural ou como seu destino de ge' 'nero a sua
10

As AVALIA<;:OES!PROMO<;:OES

A reestrutura9ao do plano de cargos e salarios e os processos de
avalia9ao!prom09ao tendem a refletir a dimensao da participa9ao dos
trabalhadores nos processos de gestao, insta1ados mediante a fi10sofia da
qualidade. Constata-se que as empresas come9aram a desenferrujar,
introduzindo a participa9ao dos trabalhadores nos processos de avalia9ao,
mediante a auto-avalia9ao do trabalhador somando-se as avalia90es das chefias
e gerencias. Tenta-se aproveitar as sugest6es de traba1hadores referentes a
processos, produtos, solU9ao de problemas internos e, inclusive, ouvem-se
sugestoes quanta a avalia90es e expectativas de treinamentos individualizados.
Faz parte das estrategias gerenciais fortalecer as alian9as com 0 sindicato,
ampliar 0 processo preparat6rio de conscientiza9ao desenvolvido por todos os
setores e segmentos, em vista da iminente privatiza9ao e a pressao por fndices
de produtividade. A utiliza9ao de metas possibilita maior controle do trabalho,
permitindo que os gerentes acompanhem tudo 0 que esta ocorrendo, obtendo
subsfdios para seus relat6rios e avalia90es. Todavia, as metas de produtividade
a serem cumpridas dia a dia, semana a semana, mes ames, significam uma
forma de controle altamente mensuravel, configurando-se 0 principio de
administrariio cientfjica, denominada por Taylor como produr;iio- padriio que
estabelece, a priori, 0 quantum de produtividade exigido.

As oportunidades de auto-realiza9ao e de autonomia aparecem
bloqueadas por arranjos institucionais, por rela90es de poder, por mecanismos
de controle implfcitos e internalizados, baseados no estereotipo doprojissional
masculino. As mu1heres lotadas em setores administrativos ja trazem
expectativas limitadas de ascensao, observam que as carreiras sao curtas, as
prom090es saDlentas, nao dependem muito do tempo de servi90, mas dependem
muito da flexibilidade do gerente. Elas constroem uma identidade exclufda,
refletindo a cada instante 0 lugar e 0 espa90 que devem ocupar. Devido a uma
serie de fatores, como os processos de socializa9aolconformismo sofridos pelas
mulheres em divers as etapas de suas vidas e 0 sentimento de impotencia em
face da estrutura9ao das rela90es de domina9ao, elas nao questionam ou rejeitam
cotidianamente as regras do jogo que fundamentam e canalizam as rela90es
sociais. Parece, enta~, que as representa90es, as normas e os valores como
priiticas sociais, organizam-se de forma referenciada e legitimada por elementos
constitutivos dominantes da sociedade. Essa influencia cultural se alastra pelo
espa90 de trabalho. Nesse universo fragmentado do cotidiano, as formas de
gestao tendem a refor9ar as clivagens, acentuando as diferen9as salariais, tantas



vezes destacadas em varios estudos. Esses diferenciais se acentuam, sobretudo
entre os ~abalhadores mais antigos e os mais novos, entre homens e mulheres,
entre oCllpac;;6esde chefia e portadores de diploma com curso superior,
mantendo-se mesmo naquelas em que a participac;;ao feminina costuma ser
mais concentrada.

tempo utilizadas por mulheres bancarias como instrumento de ascensao na
carreira e absorvidas pelos bancos como habilidades capazes de aumentar sua
produtividade (SEGNINI, 1995; CRUZ, 2000). Mais do que umaqualificac;;ao
propriamente dita, trata-se de urn tipo de capital simb6lico (Bourdieu, 1980)
que as qualificam para as atividades gerenciais. Na verdade, 0 que importa e
destacar a percepc;;ao social que se tern das qualidades requeridas para cada
tarefa e das qualidades possufdas por cada tipo de trabalhadora (Hirata, 1986).

Os cargos de chefialcomando mais qualificados, em termos de
urn saber-fazer que envolve urn conhecimento mais formalizado, com urn certo
g:au de au:o~ete~na~ao na execuc;;ao de tarefas, valorizac;;ao do ponto de
vIsta de salarlO (gerenclas/chefias/supervisao) sao quase totalmente ocupados
p~r homens. Conquanto restrita, exemplarmente na empresa A, encontram-se
u:es .mulheres gerentes, embora distanciadas dos setores operacionais. Isso
slgmfica que, pouco a pouco, elas vao rampendo as barreiras encontradas no
trabalho_evao,as~endendo na hierarquia das empresas. Sao associados os papeis
de relac;;oespublIcas com as func;;6esde ligac;;ao,os papeis de pesquisa e estudo
com as func;;6es de apoio, os papeis de assessoria com as func;;6es de
acompan~,amento e 0 ~e exercfcio direto do poder (PUPPIM, 1994). Esse
esquema e'ba~tante pertmente para 0 entendimento da distribuic;;aodos agentes
segundo 0 genera. Entre as gerencias masculinas, a reac;;ao it presenc;;a de
mulheres nos postos de coman do express a a ideia de que a presem;a da mulher
nr;g~renc~acontrib~i para humanizar 0 ambiente. Nesse caso, as competencias
te~mcas s.aoeS.SIuecldasenquanto qualificac;;aopara 0 posto, evidenciando que
e~l~te~ sltuac;;oesem que fatores como capacidade, qualificac;;ao,sexo, estado
cIvIl t~m. uma ~elac;;aodireta com 0 mundo do trabalho, definindo que a
preferencla, malS do que 0 merito, oriente as nomeac;;6es.A modernidade e os
avanc;;osna democracia passam a ser questionados quando barram a entrada de
mulheres nas divers as hierarquias e nos cargos de mando, oferecendo indfcios
que se caracterizam por uma modernidade conservadora quanta aos padr6es
de relac;;6essociais predominantes.

Quand~ inq~iridas sobre as razoes de suas indicar;;i5espara os
cargo~ ,de ~omand~, l~vanavelmente as gerentes explicitam a valorizac;;aode
expenenclas proflsslOnais fora e dentro da empresa, a habilidade de
comunicac;;ao com clientes internos e externos, 0 relacionamento e influe~cia
com pessoas-ch~ve para as indicac;;6es atuais, tomar visfvel 0 trabalho que se
faz, urn verdadelro trabalho de bastidores, no qual a intuic;;aopermanece como
fundamental no desenvolvimento da flexibilidade no trabalho. Nesse caso,
obse~v~-se clarame~t~ a utilizac;;aodas qualificar;;oessociais, tacitas e informais
adqumdas pela soclahzac;;aoe que incluem atitudes, comportamentos e valores
alem d~ conhecimentos tecnicos. Prognostica-se que, nos setores onde ve~
sendo Implantado 0 trabalho dito flexfvel e aplicadas novas formas de
org~n~zac;;aodo processo d~ trabalho, caracterlsticas ligadas a socializar;Cio
fem.zn~napodem ser revalonzadas e tomadas como qualificac;;ao.Elementos da
soclalI.zac;;aopara 0 trabalho domestico - especialmente a capacidade de lidar
c~~ ~lf~rentes pro~~tos e informac;;6es ao mesmo tempo, a responsabilidade,
a mlClatIva, a amablIIdade, a atenc;;aopara com 0 cliente - tern side ao mesmo

A FORMA<;:AO: os TREINAME.c"ITOS NAS EMPRESAS

A formac;;aona empresa via treinamentos objetiva preparar os
recurSOshumanos para garantir a polivalencia, sugerindo a superac;;aodo modele
tradicional de qualificac;;aodo chamado especialista, da separac;;aodos momentos
de conct?pc;;aoe execuc;;ao,considerado inadequado diante da demanda colocada
pelo novo paradigma quanta it flexibilidade e it criatividade do trabalhador no
desempenho de suas atividades. 0 tipo de saber-Jazer valorizado nas tres
empresas aponta para duas dimens6es: 0 saber-fazer tecnico, necessario it
fabrica<;ao de seus produtos, e urn saber-fazer mais diffcil de conquistar, na
medida em que consiste muito mais em saber-fazer organizacional que tecnico.
Em primeiro lugar, pratica-se a contfnua forma<;aono local de trabalho (on the
job training), por meio do revezamento nos postos de trabalho, prioritariamente
ligados it produ<;ao. Essa modalidade tambem se estende ao trabalho
administrativo, em postos muito semelhantes, de maneira que, quase sem sentir,
o trabalhador adquire urn saber-fazer ou habilidades diferentes, porem nao em
demasia. 0 outro e a forma<;ao dentro e fora das empresas, por meio de curscis
oferecidos nos pr6prios modos de organiza<;ao do trabalho. Com efeito, as
relac;;6esindustriais sao 0 instrumento de organizac;;aoqualificadora, visto que
a forma<;ao no ambito das empresas reproduz as estruturas e a natureza das
qualificac;;6es e do saber-fazer requeridos pelos dispositivos organizacionais.
A flexibilidade para 0 trabalho em equipes autogerenciadas, com multiplas
func;;6es,corresponde it necessidade 16gica de incluir uma multiplicidade de
saberes tecnol6gicos, saberes sociais, comportamentais e culturais para a
abordagem da subjetividade nas organizac;;6es.

o discurso dominante sinaliza a existencia de interesses de
igualdade de oportunidades nos treinamentos para todos os trabalhadores.
Entretanto, os interesses de investimento em qualifica<;ao apresentaram-se
diferenciados, imbufdos de competi<;ao pelo saber que representa mais poder
no cotidiano de trabalho. As estrategias de treinamentos de forma<;ao para as
mulheres convergem para refor<;aras divis6es existentes; elas sao culpabilizadas
pelo desinteresse em participar de treinamentos tecnicos, cursos que contribuam
para desenvolver suas habilidades cognitivas, preferindo os cursos na linha de
qualidade. As pr6prias mulheres tendem a interiorizar e aceitar os limites e
classificac;;6es do saber que lhes e possfvel adquirir e elas absorvem tanto a
imagem social de si pr6prias como mulher, quanta as discriminac;;6es a elas



impostasno mercado de trabalho (como diferenciais de remunera~ao e rend a
em re~il~ao aos hOIl1~ns,de nfveis de forma~ao em rela~ao as exigencias
tecnologIcas e exerClClOde fun~oes menos qualificadas). No entender de Souza-
Lobo (19:1,p. 92), "a nao-qualifica~ao das mulheres e normatizada e [...] a
qual:fica~ao re:nete a problemlitica de mulheres". as arranjos institucionais
rela:lvos a quahfica~ao oferecida nas empresas parecem afetados por objetivos
de znteresse e poder, por contradi~oes, ambigiiidades entre os grupos de
trabalhadores.

de qualifica~ao relacionado a posturas dos trabalhadores revela a tendencia it
transi~ao de habilidades, ou seja, em lugar da destrezalhabilidade manual,
tradicionalmente valorizada na opera~ao e manuten~ao de maquinas, passa-se
entao it valoriza~ao nos programas de qualidade, de outros atributos desejados
para trabalhadores homens e mulheres: a competencia e habilidade
comportamentais. As empresas buscam urn trabalhador mais cooperativo,
tambem mais responsavel, participativo e comprometido com os objetivos
gerenciais. as diretores, trabalhadores (mulheres e homens) tendem a
universalizar as competencias para todos os trabalhadores, sem diferencia~ao
de sexo. Valorizam-se duas formas de competencia: as competencias cognitivas
- urn saber-fazer tecnol6gico (relacionado ao posta de trabalho) -
compreendem a leitura e a interpreta~ao de dados, a 16gica funcional, a
capacidade de abstra~ao, a dedu~ao estatfstica e as expressoes oral, escrita e
manual; e as competencias comportamentais - urn saber-fazer relacional-
envcilvem a responsabilidade, a lealdade e 0 comprometimento, a capacidade
de iniciativa e a habilidade de negocia~ao. Com a introdu~ao de novas
tecnologias, presumia-se que seria criado urn campo fertil para as mulheres,
uma vez que elas, com suas habilidades de relacionamento (ouvir, dar aten~ao,
valorizar 0 outro), favoreceriam a colabora~ao e 0 desenvolvimento do trabalho
coletivo em equipe, resultando em maior equilIbrio nas rela~oes entre homens
e mulheres. Tendo pass ado por longo processo de forma~ao pre-profissional,
as mulheres carregam consigo uma serie de acrescimos, atributos, produtos da
escola, porem modificados por sua forma de pensar, sentir e agir. Esses atributos
compoem a qualifica~ao de sua for~a de trabalho que, por ter valor de uso,
pode ser transformado em valor de troca no mercado de trabalho. A necessidade
do trabalho em grupo contribui para valorizar "0 estilo, jeito feminino nas
organiza~oes" (DRUCKER,3 1995).

a discurso de dirigentes e trabalhadores apresenta tendencia it
compartimenta~ao/segmenta\=ao, naturaliza~ao das ocupa~oes e setores de
acordo com os atributos de genero; nos seus discursos, eles enfatizaram que
"as mulheres humanizam 0 ambiente, trazem mais harmonia, diio 0 toque
jeminino, etc". A constru~ao social de qualifica~oes e de compartimenta~ao
de trabalho adequado para mulheres e homens entra em choque com mudan~as
na valoriza~ao de habilidades jemininas e masculinas. as interesses dos
envolvidos emergem de acordo com as posi~oes de poder que ocupam na
estrutura hierarquica das organiza~oes. A analise das competencias/
qualifica~oes sociais fortalece e desvela a dimensao de constru~ao social das
qualifica~oes, permite identificar as diferentes jormas como os significados

o SENTIDO/SIGNIFICADO DO TRABALHO

. a significado do trabalho enquanto atividade produtiva emeroe
~as consldera~oes dos funcionirios sobre os diversos temas; orienta e da senti do
as fo.rm~s como ~les se inscrevem no processo de trabalho. Esse processo de
med:a~~o permlte que se coloquem em pratica desejos, necessidades e
posslbll,ldades dos atores a partir do significado que 0 trabalho, de urn modo
?eral, adquire em suas vidas. as sistemas informatizados vem causando
lI:n~actos sobre 0 conteudo e a comunica~ao que se estabelecem no cotidiano
VIVldodos trabal~a?~res. Eles preservaram urn grau elevado de identifica~ao
com 0 trabalho e Vlvlflcaram urn sentimento de perda, sentindo que as vantagens
de se trabalhar em grandes empresas nao sao tantas como outrora. Nas duas
esfer~s, os. problemas de saude mental e do sofrimento psfquico aparecem
com mtens.ldade crescente (CODa, 1993) e tendem a dominar 0 conjunto do
tempo de vIda no trabalho e no nao-trabalho. A vivencia de situac;:oesde trabalho
a~resentou-se extremamente contradit6ria, revestindo-se de ambi a-iiidadescom
d.lmensoes de positividade/negati vidade, entendidas como'" inerentese
slmultaneamente presentes nas atividades humanas. As concep~oes via-entes
de ~em~estar social nao tern contemplado a dimensao sUbjetiva dabauto_
reahza~ao do tr~~alhador e, em especial, da trabalhadora. Elster (1992, p. 64)
ent~nde que a a escassez de oportunidades de 'auto-realiza~ao', numa
socledade, p.ode fazer com que 0 desejo de auto-realiza~ao seja, por essa razao,
pouco valonzado". As mulheres manifestam 0 desejo de reconhecimehto de
~uas ~ualific~~oes. a saber lidar com 0 computador, com sistemas integrados,
lmphca reahzar urn trabalho considerado mais qualificado, que permite
de.se~v?lver suas competencias e expressar um certo controle, poder de decisao,
~n~tIvldade e autonomia do seu jazer. Parece valer hoje urn dinamismo
mdlcando que 0 papel profissional ganha ou continua a ter uma fun~ao intea-ral
para a forma~ao da identidade profissional como para sua estabiliza~ao
(BAETHGE, 1994, p.182).

A VALORIZA<;AO DAS COMPETENCIAS

A. A enfase nas competencias comportamentais representa uma
tendenCia forte nas empresas e constitui 0 novo. A ado~ao de urn novo conceito

3 A esse respeito, Drucker (1995) nao falou que esse "6timo gerente" deveria usar saia, mas
observa-se que ha uma notavel coincidencia entre as caracterfsticas que ele prescreve para esse
gerente e os atributos tfpicos de uma mulher executiva, por exemplo. Para ele, uma equipe e
uma das coisas mais diffceis de dirigir, e e preciso urn 6timo gerente para formar urn tipo no
qual as pessoas de fato trabalhem em conjunto, se ajustem, aceitem sugest6es e vao em frente
como unidade.



culturais san intemamente construfdos por membros de diferentes grupos
culturais ~ institucionais. Fortalece a sensibilidade dos estudiosos e contribui
para que sejam repensados os processos de forma9aol educa9ao que reproduzem
formas de exclusao e impedem a amplia9ao da cidadania e da autonomia de
mulheres.

conceito de trabalho e decifrar outros tra90s socio-culturais que sustentam 0
imaginario existente sobre as rela9Qes sociais, no esfor90 de tratar de forma
articulada as esferas da produ9ao e da reprodu9ao, revelando-se a dialetica
contida nos varios processos que estruturam as rela96es sociais e as
representa96es sobre 0 trabalho e a qualifica9ao. Como outras institui96es, a
farrulia esta no lirniar de mudan9as importantes nos padr6es de comportamentos,
na fotma de organiza9ao do tempo e do espa90, no ritmo e intensidade das
atividades, nas redes de solidariedade e sociabilidade desenvolvidas entre seus
membros. A identifica9ao do volume de atividades domiciliares exercidas pela
mulher desvela formas de organiza9ao do tempo na familia, refIete mudan9as
na sociedade. Por estar trabalhando concomitantemente em duas esferas - a
domestica e a da produ9ao, a mulher e submetida a treinamentos favoraveis ao
desenvolvimento de suas qualifica96es sociais. Aprende a conciliar com
facilidade seus distintos papeis, a desempenhar multiplas tarefas, a trabalhar
melhor em grupo, a desenvolver aflexibilidade e apolivalencia, a administrar
os confIitos, a desenvolver a habilidade de relacionamento, competencias
consideradas fundamentais para a implanta<;ao dos novos paradigmas.

A participa9ao de mulheres na esfera publica do trabalho
contribui para enfraquecer as estruturas patriarcais, na medida em que elas san
capazes, por intermedio do desenvolvimento social, de se distanciar de seu
papel tradicional no espa<;ofamiliar, modificando as valores, considerando-se
que a racionalidade tecnica da sociedade industrial come9a a infiltrar-se na
esfera ate entao particular da familia. Ocorre que, ao assumir novos papeis na
esfera publica, a mulher nao perde seus papeis especfficos na esfera privada,
que continuam sendo refor9ados pela estrutura patriarcal da sociedade, atraves
dos diversos mecanismos de controle desses sistemas. A organiza9ao familiar
foi observada mediante tres dimens6es contidas na dialetica exigida pela
modernidade, embutidas nas tendencias e formas de uso do tempo/espa90: 0

orr;amento Jamiliar, a administrar;iio domestica e a educar;iio dos Jilhos. As
modifica96es na estrutura familiar, na ruptura dos papeis economicos dentro
dos grupos familiares, nos relacionamentos e rela<;5es de poder, nas
prerrogativas existentes entre homens e mulheres em dire9ao ao padrao de
autoridade masculina, mostram-se bastante tenues, porque se pautam em
elementos patriarcais que organizam a divisao do trabalho, na area de
reprodu9ao. Urn significativo grupo de respondentes informa sua condi9ao de
cheJe de Jamflia ou domicflio e considera que 0 seu salario e cada vez menos
secundario ao or9amento familiar. Esse fato permite questionar a tese de que 0

salario da mulher constitui renda complementar.

Com freqtiencia, as mulheres expressam 0 sentimento de auto-
culpabiliza<;ao quando abordam os limites dos seus papeis. Elas participam da
sociedade capitalista regida por valores patriarcais, pertencem, simultanea e
conflituosamente, ao espa90 privado, ao mundo do lar e da familia, regido
pelas emo<;6es, pelos sentimentos e pela afetividade, e ao espa90 publico, ao
mundo do trabalho regido pela agressividade, pela competitividade e pelo

A DIVERSIDADE DE EXPERIENCIAS DE SOCIALIZAC;.iiO DE MULHERES

OS diferentes processos de constru<;ao de a95es individuais
podem assumir, ao mesmo tempo, as dimens6es de sfntese resultantes do
processo coletivo de elabora9ao de conhecimentos e praticas desenvolvidas
por trabalhadores mulheres e homens. A experiencia e submetida a uma
seletividade que determina 0 que deve ser retido eo que deve ser esquecido; 0

que pode ser objetivado, conservado e acumulado, construindo 0 acervo de
conhecimentos a ser transmitido na forma<;ao profissional. Esse acervo inclui
o conhecimento da situa9ao e os limites dos indivfduos, 0 que permite sua
localizar;do na sociedade e 0 manejo dos conhecimentos de forma apropriada.

Tra<;ara quadro da contemporaneidade e das novas formas de
organiza<;ao do trabalho em outras instancias/institui96es significa qualificar
o meio social onde a mulher tambem e disciplinada mediante uma logica
semelhante it das empresas, em uma sociedade eminentemente capitalista.
Procurou-se desvendar como san reconhecidos os saberes informais
mobilizados pelas trabalhadoras, adquiridos em diversos processos sociais
realizados no ambito do trabalhador coletivo e tambem considerado trabalho
pela nova racionalidade social. 0 exame das trajetorias pessoais e profissionais
revela 0 que pensam sobre os saberes formais e informais, mediante algumas
dimens5es: trajetorias escolares; trajetorias reprodutivas; trajetorias de
trabalho/cargos; participar;iio em outras esJeraspublicas, grupos sociais, que

.oferecern situa95es para urn verdadeiro aprendizado de atributos/competenciasl
qualifica95es e, ao mesmo tempo, engendram as pr6prias divis5es sociais e
sexuais do trabalho.

As mulheres expressam vivencias moldadas pela estrutura social,
ao mesmo tempo em que absorvem e reproduzem as desigualdades de classe e
genero e a naturalizar;iio das identidades fragmentadas e em conflito. Elas
interiorizam modalidades de consciencia de classe, traduzidas em conteudos e
orienta95es obtidos nas familias quanta it escolha de papeis, carreiras, locais
de trabalho, de acordo com a condir;ao Jeminina. Elas observam que a propria
familia coloca restri96es quanta it forma9ao para 0 trabalho, quanto ao exercfcio
de ocupa<;5es tecnicas na produ9ao, criam valores quanta it divisao sexual do
trabalho, it separa9ao das distintas esferas (esferas publica/privada/produtiva/
reprodutiva), forjando os estereotipos sabre os distintos papeis de homens e
mulheres e as oportunidades existentes no sistema economico.

Para discutir a educa<;ao e seus possfveis reflexos no trabalho de
mulheres, necessario se faz descobrir situa<;5es de sfntese. Imp5e-se ampliar 0



principio do rendimento. As mulheres descobrem que 0 acesso as fun\(oes
masculinas nao basta para assentar a igualdade, e que esta, compreendida como
integra\(ao unilateral no mundo dos homens, nao e a liberdade (OLIVEIRA,
1993). A constru\(ao social das qualifica\(oes expressa-se na experiencia de
trabalho variada das mulheres, acompanhada de uma reflexao educativa
reproduzida com base em uma cultura de feminilidade, claramente identificada
nas trajet6rias de mulheres gerentes que viveram tipicamente experiencias de
pioneirismo na profissao e em cargos que lhes possibilitaram transferir suas
experiencias no emprego estavel nas estatais. As demais trabalhadoras nao
desenvolveram elevadas expectativas quanta a constru\(ao de uma carreira
profissional, definindo-as, portanto, a partir dos limites e possibilidades que
aquele transito lhes confere ou nao nas novas acomoda\(oes das for\(as pol1ticas.
Procuram favorecer projetos familiares no sentido de conciliar pIanos de
matemidade, justificadores, inclusive, de preferencias pelo trabalho no setor
administrativo.

Habermas (1987) de que hoje, a cultura, longe de exercer 0 papel de construir
uma falsa consciencia, tern a fun\(ao de estabelecer uma consciencia
fragmentada que bloqueia 0 iluminismo pelo mecanismo de reifica\(ao. Nao se
deve esquecer que 0 resgate da cidadania passa pela reconquista de espa\(os,
pela partilha do poder, significando produzir e usufruir dos bens materiais,
culturais, simb6licos e compartilhar das decisoes do poder.

CRUZ, Maria Helena Santana. Technicological inovations and relations of
gender on the industrial work: research notes. Educaqiio em Revista (Marflia),
n.3, p. 1-20,2002.

A participa\(ao de mulheres em organiza\(oes mais complexas
da socieqade mostra-se restrita a associa\(oes de categoria profissional
(associa\(ao dos engenheiros, clubes da categoria, entre outros); elas nao
atribuem grande significado a participa\(ao em espa\(os de maior visibilidade e
domfnio ate enta~ exclusivo do genero masculino, ao questionamento e quebra
de hierarquias. Os caminhos de forma\(ao dessa esfera comum san construfdos
pelo discurso e pela a\(ao dos sujeitos sociais para a abertura e pluralidade de
caminhos educativos, de multipla participa\(ao em praticas democraticas de
liberdade de pensamento, de consciencia e de garantia de expressao, contendo
novas orienta\(oes para a forma\(ao/educa\(ao de mulheres e homens.

Para 0 mundo empresarial, coloca-se a questao do ponto de vista
dos seus recursos humanos quanto ao desenvolvimento de competencias no
curto prazo (para os trabalhadores que estao na ativa) e ao Iongo prazo
(forma\(ao de uma mao-de-obra futura). No primeiro caso, as empresa tendem
a desenvolver uma pedagogia interna, associando os setores de RH ao da
produ\(ao. No segundo, volta-se para os sistemas educacionais com novas
demandas para 0 ensino em geral, e 0 publico em especial, tendo em vista 0

atendimento as novas exigencias do trabalho e do mercado. Neste sentido, sob
a egide da qualidade e da competitividade, mas tambem, da eqiiidade, buscando
instrumentalizar tais sistemas, articulando-os com os objetivos. As
segmenta\(oes discutidas ao longo do texto apontam para a urgencia de pollticas
publicas voltadas para os setores menos favorecidos da mao-de-obra, como as
mulheres, os menos escolarizados (negros, velhos e outros), cujo
aperfei\(oamento nao se coloca de maneira nenhuma como irrelevante, seja em
termos sociais, seja em termos de busca por maior competitividade para a
economia nacional.

ABSTRACT: this study sought to reveal how one might accomplish the transformationl
democratization of the social relations of gender in the workplace, assuming that the process of
technological innovation can be directed not only at technical aspects, but also at forms of
croveming manpower which foster the development of richer, more participative social relations
~t work, thereby representing advances in citizenship and in the universalization of human
rights. The study's focus is on three industrial state enterprises installed in Sergipe,that ado~t
an administrative approach which is bureaucratized and formal, based on the use ofumversahstIc
criteria. These criteria, as applied to the selection of new workers, allow their admittance,
promotion and development. The study also sought to amp.lify, within social relations, concepts
of work, patriarchy, gender, qualification, in order to mtegrate publIc X pnvate spheres,
production X reproduction, objective X subjective, minimizing dicotomies and polarizations.

KEYWORDS: work; gender; qualification.
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