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O estudo visa ampliar a producao doconhecimento sobre genero
e trabalho no contexto das transforrnacoes mundiais que atin

gem 0 conjunto das relacoes socio-culturais e econcmicas das socieda
des industrializadas produzindo impactos diferenciados, de acordo com
os contextos socio-economicos em setores especificos. Essa dinamica e
intensificada com a int.roducao de inovacoes tecnolog icas e
organizacionais, flexibilizacao e reestruturacao no mundo do trabalho,
expressando desigualdades sociais renovadas que tendem a modificar a
divisao social do trabalho e particularmente uma de suas dimensoes: a
divisao do trabalho entre homens e mulheres.

A partir da analise do processo atual de intensa reorganizacao da
producao, este estudo propos questionar a construcao das diferencas e
das desigualdades no trabalho nas relacoes de genero no setor da cons-
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o estudo aprofunda linhas de pesquisa do Nucleo de Estudos de Genero da
UFS, este ultimo integra do a Rede Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas
sobre a Mulher e Relacoes de Genero (REDOR), do Grupo de Pesquisa do
CNPq, integrando diferentes perspectivas teorico-metodologicas,
A este respeito, C. OFFE (1989), em sua tese, polemiza ao ver a necessidade de
reconsiderar a estrutura de conceitos sociais, "questionando centralidade do
conceito de sociedade do trabalho", tanto em sua configuracao objetiva quanto
subjetiva, observando-se "urn declinio da etica do trabalho'',

trucao civil no especo e tempo de Sergipe. Pergunta-se: qual 0 teor des
sas mudancas? Elas configuram uma insercao essencialmente positiva
da mao-de-obra feminina ou recriam padroes de discriminacao, desi
gualdade sociais, uma nova divisao sexual do trabalho?

A abordagem destas questoes tem se revelado enriquecedora, por
incorporar novos enfoques teorico-metodologicos e aprofundar a com
preensao de categorias importantes, relacionadas com educacao, quali
ficacao e geriero". De fato, nesses ultimos anos, a questao do trabalho
tem sido analisada em diferentes instancias definidoras das relacoes
interpessoais, tais como as categorias empiricas que resultaram da
necessidade de compreender uma realidade complexa.

Como pressuposto basico a investigacao se respalda na ideia de que
o trabalho concebido, tanto em sua positividade de trabalho humano
em geral quanta em sua dimensao degrad ante enfatizada nas socieda
des de classes, permanece central e nao periferico", comoum principio
educativo que rege as relacoes homem/natureza e homem/homem, por
que e a fonte principal de conhecimento, riqueza e bem -estar social,
diante do avanco das forcas produtivas e das novas formas de organiza
c;:aodo trabalho, sobretudo por inspirar a critica ao trabalho capitalista.
Tambem a pesquisa orienta-se pelo principio fundamental de que as
relacoes sociais sao dialeticamente construidas por meio de diferentes
processos historicos, permitindo desvendar as representacoes dos tra
balhadores da construcao civil.

A enfase recaiu sobre a metodologia qualitativa para integrar 0 su
jeito e a historia, os aspectos quantitativo/qualitativo, 0 geral e 0 parti
cular, 0 coletivo e 0 individual, 0 objetivo e 0 subjetivo.Aopcao pelo tipo
de "estudo de casos organizacionais" realizado nas empresas Norcon,



do paradigma de producao baseado no modelo tayloristalfordista para
os novos modelos produtivos. Esse processo poderia ser sintetizado da
seguinte forma: passagem de uma producao de massa padronizada
para uma producao de massa em pequena escala, mas flexivel, conhe
cida como"especializacao/acumulacao flexivel"que apresenta tres gran
des caracteristicas: as inovacoes tecnol6gicas trazidas pela informatica,
microeletronica e pela descoberta de novos materiais possibilitam 0

aumento da produtividade e maior flexibilidade dos processos produti
vos.A eletronica amplia 0 desenvolvimento da automacao, da rob6tica,
da telernatica e deter min a outras formas de utihzacao da forca de
trabalho que implicam em ressignificacoes nas relacoes de poder. A
segunda caracteristica se expressa pela mudanca das relacoes entre
as empresas, por meio das quais se dissemina a pr atica da
terceirizacao, que concentra os esforcos naquelas atividades sobre as
quais a empresa de tern evidentes vanta gens competitivas,
desmembrando parte de suas outras atividades e passando a adquirir
services e insumos de outras empresas, sejam elas nacionais ou nao,
expressando, desta forma, uma tendencia de descentralizacao empre
sarial e desverticalizacao industrial.

A ultima caracteristica se refere ao advento de novos processos
organizacionais na producao, principalmente uma maior coordenacao
entre as varias areas e departamentos e no trabalho interno das empre
sas visando obter eficiencia, aumentar sua competitividade, conquistar
novos mercados, reduzir custos e melhorar a qualidade dos produtos,
assim comoa diminuicao de niveis hierarquicos com0objetivo de agilizar
a tomada de decisoes. Essa dina mica tern possibilitado uma maior par
ticipaeao do trabalhador na gestae doprocesso de producao,

Nessa linha de reflexao sao relevantes as contribuicoes apresenta:
das por Coriat (1982) e Vargas (1985), consideradas fundamentais para
a compreensao dos processos de producao e organizacao do trabalho.
Para a analise da categoria qualificacao sobretudo Braverman (1987),
apoiado nomarxismo, inicia 0 debate em torno da tese da desqualificacao
e da degradacao do trabalho na sociedade, chamando a atencao sobre as
nocoes de qualificacao/desqualificacao e requalificacao da forca de tra
balho no processo de producao tayloristalfordista industrial.
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tenc ias e saberes SOCialS, pcrcebe-se uma r equa lif'ic ac ao e
reprofissionalizacao dos trabalhadores, assim como a extincao de al
guns postos de trabalho e 0 surgimento de outros. Do trabalhador e
exigida aptidao para trabalhar em equipe, para se adaptar as mudan
cas no tipo de atividade que ira desempenhar, para exercer lideranca,
etc, ocorrendo, ao mesmo tempo, a obsolescencia de algumas funcoes, 0
desenvolvimento de outras e mudancas nas relacoes sindicais. Contu
do, essas mudancas nao ocorrem de maneira homogenea, nem mesmo
dentro de uma mesma firma.

Para as analises das categorias trabalho/educac;ao/qualificac;ao,
algumas recorrencias sao utilizadas como obrigat6rias na literatura
internacional por autores consagrados, sob a perspectiva historico
critic a fundament ada em interlocucoes comoHabermas (1985, 1987),
Baethge (1994) e Markert (1994) para a compreensao das relacoes de
genero como desenvolvimento de subjetividades/identidades. As ar
gurnentacoes foram ampliadas com contribuicoes de diferentes teori
cos do cenario nacional como: Salm (1980), Gorz (1990), Frigotto
(1984), Kuenzer (1985 e 1987), Machado (1982 e 1989), Paiva (1995),
dentre outros.

Destarte, as transformacoes do capitalismo e a adocao de novos mo
delos produtivos reafirmam as tendencias mais gerais que vern se rna
nifestando em quase todos os setores da atividade economica presente
no pais, impulsionadas pela busca incessante de "acumulacao flexivel"
(Harvey, 2002).As consequencias dessas transforrnacoes sobre 0mun
do do trabalho, embora diferentes na sua forma de manifestacao, estao
intrinsecamente relacionadas. De urn lado, observase que 0 cresci
mento economico nao tem conseguido gerar empregos no ritmo neces
sario para absorver a populacao que ingressa no mercado de trabalho
assalariado regulamentado e, mais do que isso, os avances tecnol6gicos
tern destruido diversos postos de trabalho, principalmente os interme
diaries, que nao mais voltarao a ser criados. De outro lado, observase
uma polarizacao dos postos de trabalho em "bons" e "maus" empregos,
sendo que os primeiros tendem a ser destinados aos trabalhadores que
preenchem melhor as novas exigencias demercado, especialmente quarr
to ao maior grau de escolaridade, na medida em que este atributo con-
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E importante ressaltar que 0 aumento da participacao da mulher na
forca de trabalho e uma das mais notaveis transformacoes da estrutura
social nas ultimas decadas, em todas as sociedades industriais desen
volvidas. Esse aumento e devido a uma complexa interacao de mudan
cas economicas, tecnicas e demograficas, as quais, por sua vez, pare
cern estar intimamente conectadas a uma mudanca socio-cultural em
direcao ao "individualismo, igualdade de oportunidades e uma nova or
dem basica de papel de genero" (Scott, 1990), aqui entendido como as
caracteristicas de masculinidade e de feminilidade definidas socialmen
teo No entanto, existem diferencas significativas na extensao deste
aumento, como tambem nas atitudes relativas a participacao da mu
lher na forca de trabalho em varies setores da sociedade.

Na abordagem do trabalho/genero, busca-se uma maior interlocucao
composicoes de varies autores que teorizam sobre a questao (M.Cas
tro, 1992; Castro, 1987, 1992, 1994; Kergoat, 1987), chamando a aten
c;aopara a construcao de identidades, diferencas e igualdades na quali
ficacao de homens e mulheres. Marx e Engels (1982), priorizando a
dimensao historica da vida, propoern que as formas humanas de com
portamento, longe de se constituirem em atributos naturais, sao cons
truidas ao longo de urn processo no qual as relacoes de trabalho assu
mem dimensao privilegiada. Aconsciencia surge, entao, nao comoalgo

GENERO E TRABALHO

fere ao trabalhador a capacidade de reciclar seus conhecimentos e, com
isso,manter seu emprego ou estar apto a disputar, commaiores chances,
novas oportunidades de trabalho.

As questoes relativas a participacao e atitudes da forca de trabalho
feminina sao ressaltadas neste trabalho, tendo por base os papeis de
genero e as deterrninacoes economicas, sociais e culturais. Nessa linha
de argumeritacao, aventou -se a hipot.ese de que os processos
modernizantes conformam os espacos da cidadania, caracterizando re
lacoes de trabalho definidoras do lugar da mulher normatizado por for
mas de disciplinarizacao e de controle social com caracteristicas patri
arcais subjacentes nas representacoes sobre 0 trabalho.

Mt:lrit:l Helene Santana Cruz



as relacoes entre homens e mulheres sao vividas e pensadas enquanto
relacoes entre 0 que e definido comomasculino e feminino - os generos.
Nesse sentido, a divisao sexual do trabalho e urn dos muitos locus das
relacoes de genero (...)Abrindo espacopara se pensar as novas questoes
que preocupam a sociologiado trabalho: as "metamorfoses" do traba-

inato, desde sempre existente no homem e imutavel. "Nao e a conscien
cia que determina a vida, e a vida que determina a consciencia" (p. 23).

No que se refere ao trabalho feminino, torna-se obrigat6rio 0 resgate da
literatura com referencia aos classicos da tematica, a exemplo de Safiotti
(1992), Pena (1981), Abreu (1993), Hirata (1996), Kergoat (1987), Souza
Lobo (1991) eAbramo (1995) entre outros que buscam atualizar a reflexao.
Os estudos apresentam como ponto comum: as barreiras encontradas por
mulheres, no mercado de trabalho, resultantes de dimensoes sociais e cul
turais de uma socializacao vinculada a uma nocao de patriarcado (relacoes
autoritarias atribuidas a estrutura familiar) e a um conjunto de relacoes
hierarquicas que diferenciam a posicao social da mulher em relacao ao
homem. Admitindose os aspectos de uma divisao social entre os sexos,
Castro e Guimaraes (1987) enfatizam que esses processos de diferenciacao
se aprofundaram com a complexidade crescente da sociedade, com a sua
especializacao e ainda com 0 aumento da produtividade.

Tentando fazer uma articulacao da questao de genero com classe,
Safiotti (1992:207) diz: "quando levadas em consideracao, as contradi
c;oesde genero podem elevar 0 nivel de consciencia de classe, ja que as
fraturas desta nao significam poros vazios, mas fissuras recheadas de
desigualdades entre homens e mulheres ...". Mais adiante ela acrescen
ta: "enquanto as contradicoes da sociedade nao forem superadas havera
distintas perspectivas de classe, de raca e de genero". Para alguns, ao
ten tar reafirmar a articulacao entre genero e classe social, Saffioti ter
mina afirmando a presenca de estratificacao em genero. Apesar das
contribuicoes significativas que a problematica da divisao do trabalho
trouxe para a analise sobre 0 trabalho feminino, parte da producao es
pecialmente brasileira que problematizou a divisao sexual do trabalho,
o fez ainda relacionando divisao sexual do trabalho e patriarcado.

Para Souza-Lobo (1991:200):
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De acordo com essa autora a forrnulacao do patriarcado, mesmo
relativizada por diferenciacoes historicas, permanece no quadro de refe
rencias a uma estrutura determinante, fundada em bases materiais.
As relacoes patriarca is sao compreendidas por uma dialetica objetiva e
subjetiva de formas interativas, tal comoproblematizadas atraves da
teoria de educacao historicomaterialista, no que se refere as condicoes
objetivas e subjetivas da identidade/subjetividade de trabalhadores. No
conjunto de praticas de representacoes os trabalhadores constroem iden
tidades de genero vivendo uma diversidade de experiencias de negacao e
de afirmacao desde a oportunidade de adquirir qualificacao ate 0 reco
nhecimento de seu proprio trabalho.

A abordagem de genero desvela 0 processo de construcao de identida
des de homens e mulheres mergulhados em urn contexto historico na
posicao social em que estao inseridos, reflete valores, crencas: enfim,
aspectos cognitivos,afetivos e emocionais engendrados pelo tempo/espaco
geografico. 0 estudo destacou a realidade das mulheres na industria da
construcao civil, para desvendar as relacoes de poder e hierarquia, os
obstaculos e oportunidades por elas encontrados no cotidiano dotrabalho
influenciando sobremaneira 0 subjetivo e 0 imaginario destas mulheres.

Sao analogamente referidos significados de situacoes de formacao
para a regulacao nas relacoes de trabalho feminino ou para a participa:
9ao no consentimento (no jogo, adaptacao, submissao), com regras e
normas, esculpidos em varies ambitos institucionais como a familia,
escola, meios de comunicacao, sindicatos, estado, etc. Nessa situacao,
com freqiiencia, as mulheres sao deixadas sem as defesas materiais da
qualificacao. Aomesmo tempo, suas defesas ideologicas e coletivas sao
solapadas. Nao se pode esquecer que os processos de reproducao nas
esferas publica e privada sao alta mente mediadores na construcao das
representacoes sociais de genero/classe/raca, estruturadas nas experi
encias cotidianas no mercado "interno" do trabalho, particularmente
na industria da construcao civil.

Iho e 0 seu questionamento, a subjetividade no trabalho, e as identida
des no trabalho, 0 problema de igualdades e diferencas e as formas
contemporaneas de gestae e de politicas sociais.

Maria Helena sentane Cruz
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o conhecimento dos processos sociais, inclusive 0 esclarecimento
das experiencias de trabalhadoras(es), se faz concreto pelo estudo das
representacoes sociais por ser urn caminho possivel para atingir tal
proposito, na medida em que investiga justamente como se forma e
como funciona 0 sistema de referencia que utilizamos para desmistificar
pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade co
tidiana. Assim, a concepcao de represeiiieciio social explicitada por Jodelet
(1989) abrange elementos especificos esclarecedores de uma forma de
conhecimento, 0 saber do senso comum, cujos conteudos se manifestam
na operacao de processos generativos e funcionais socialmente marca
dos. De maneira mais ampla, ela designa uma forma de pensamento
social.

It importante destacar que 0 processo de modernizacao da producao
no Brasil e em Sergipe vern se delineando, ainda que de forma incipiente,
desde meados da decada de 1980, em resposta it crise economica, Contu
do, e a partir da decada de 1990, com 0 aprofundamento da recessao e
com a politic a de abertura comercial, que as empresas comecam a se
preocupar em tornarem-se mais competitivas e a melhorar a qualidade
de seus produtos. As conseqiiencias desse processo sobre 0 nivel de em
prego tern sido evidenciadas por varies estudos, conforme dados da lBG EI
PNAD para 0 periodo de 1988-1993 e para os anos de 1994 e 1995. Na
industria, 0 nivel de emprego declinou desde 0 corneco dos anos 1990,
mesmo com a retomada do crescimento da producao industrial a partir
de 1993.

It nesse contexto da reestruturacao produtiva que 0 setor da cons
trucao civil sofre transforrnaeoes tanto na sua esfera produtiva como
na gestae das relacoes de trabalho, necessitando, cada vez mais, de
grande flexibilidade para 0 gerenciamento de decisoes, em decorrencia
da natureza e especificidade das atividades queexerce e dos services
que produz, principalmente em economias com elevadas taxas de infla-
9aO, como e 0 caso da economia brasileira do inicio dos anos 1980 ate
meados de 1994.

A'Industria da Construcao Civil: principais caracteristicas do setor.
A industria da construcao civil e caracterizada por urn conjunto bas

tante diverso de atividades, que vai da producao tipo fabril (construcao
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A Construcao Civil foi valorizada no Programa de Estrategia de Desenvolvimento
(1963170), nas Metas e Bases para Acao do Governo (1970), no I Plano Nacional
de Desenvolvimento (1972/74) e na Implernentacao do Plano Nacional de
Habitacao (ARAUJO, 2001).

de predios, pontes, ferrovias, etc.) a terciaria, de prestacao de services
(consultoria, projetos, etc) e quase bancarias, 0 que dificulta uma abor
dagem conjunta de todo 0 setor, demonstrando 0 grau de complexidade
que 0 envolve. Diante da diversidade dessa industria, a mesma esta
dividida em tres grandes areas de atuac;ao: 0 subsetor da Construcao
Pesada - construcao de infra -estrutura viaria, urbana e industrial, obras
de arte e saneamento. 0 subsetor da Montagem Industrial- montagem
de estruturas para a instalacao de industrias, de sistemas de geracao,
transmissao e distribuicao de energia eletrica, de sistemas de teleco
municacoes e de exploracao de recursos naturais: e 0 subsetor de
Edificacoes - construcao de edificios residenciais, comerciais, de servi
cos e institucionais, conjuntos habitacionais e obras em fase de proces
so edificativo. Esse subsetor e considerado urn dos mais importantes da
Construcao Civil, por apresentar urn maior numero de empresas (71%)
e de empregados (72%) formais (DIEESE, 2001).

Ainda no subsetor de edificacoes, responsavel pelo processo de urba
nizacao das cidades, destacado neste estudo, encontra-se outra subdivi
sao: de grande, medic e pequeno porte, diferenciada pelo mimero de tra
balhadores e pela tecnologia utilizada no seu processo de producao, A
importancia da Industria de Construcao Civil como grande empregador
de mao-de-obra tern respaldo nas acoes governamentais de valorizacao
desse setor na geracao de novos empregos", is so porque ele da apoio a
outras atividades economicas e sociais. Aconstrucao se caracteriza pela
utilizaeao de uma producao mecanizada e nao industrializada, com 0 uso
intensivo da forca de trabalho presente em todos os subsetores, indepen
dente do porte da empresa ou da tecnologia utilizada, uma vez que a
propria natureza do processo produtivo impede 0 uso de equipamentos,
com excecao das tarefas mais pesadas. Apenas as grandes empresas tern
o poder de aquisicao de inovacoes tecnologicas, Afirma -se que para cada
cern postos de trabalhos diretos gerados no setor, outros 285 sao abertos
nos demais setores do chamado macro setor da Construcao Civil.

..
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E ainda notavel 0 grande desempenho das empresas no que se refere
a qualidade dos services, dai 0 esforcodas grandes construtoras na aqui
sicao de titulos de controle/gestao de qualidade total, como e 0 caso da
ISO 9001. Assim, ao utilizar inovacoes, a industria de construcao cabe
a funcao de oferecer maior flexibilidade aos projetos,aparecendo como
possibilidades que servem a determinados nichos de construcao. Alem
de permitir alcancar melhores padroes de qualidade e acelerar alguns
procedimentos da construcao, 0 processo de reestruturacao produtiva,
induzido principalmente por urn aumento da instabilidade economica,
visa a integracao da producao e maior flexibilidade na decisao sobre 0

que, quanta e onde produzir, acirra a competicao e a escalada de confli
tos entre empresas e trabalhadores.
o modelo flexivel, que articula urn desenvolvimento tecnologico e

novas formas de gestae do trabalho, introduz modificacoes substanci
ais nos canteiros de obra representados pela utilizacao de estruturas
prefabricadas e/ou premoldadas, ou a total substituicao de materi
ais, objetivando minimizar custos com materiais, encargos sociais e
com a maode-obra, intensificando-se a terceirizacao. Contudo, esse
processo nao e alga novo no setor, aprofundado agora com a
reestruturacao, retirando das empresas a responsabilidade dos custos
sociais com 0 trabalhador, enquanto que esses ficam a margem dos
direitos sociais da Previdencia, pois sao trabalhadores de "empreita:
das", conhecidos como"subempreitadalsubcobtratac;iio", que nada mais
e do que a contratacao de empresas menores que participam do pro
cesso produtivo na realizacao de etapas segmentadas e distintas da
construcao, Portanto, e comum a presenca de trabalhadores sem vin
culos empregaticios, contribuindo para 0 aumento da taxa de
rotatividade em decorrencia do processo de recrutarnento/selecao rea
lizado, favorecendo 0 desligamento dos trabalhadores apos um peque
no espaco de tempo. Esse processo possibilita a extincao do posto de
trabalho apos a conclusao da obra.

De fato, a dinarnica de funcionamento da industria de construcao
acaba provocando altissimas taxas de rotatividade, tornandose esta
uma caracteristica basica do setor. Os trabalhadores apresentam
algumas particularidades entre outras categorias profissionais, is so
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porque tern relacoes de trabalho das mais precarias em relacao aos
diversos ramos da atividade economica, Outra caracteristica da mao
de-obra e que apesar da Construcao Civil ocupar mais de 4.700 mil
pessoas, somente (20,1%do total) sao empregados comcarteira pro
fissional assinada. Os demais ocupados sao: empregados sem cartei
ra assinada (30,9% do total), conta pr6pria (41,1%do total) e traba
lhadores ocupados na construcao de suas pr6prias casas ou sem re
muneracao (3,6%do total). Outro indicador que caracteriza a mao
de-obra da construcao civil e a jornada de trabalho, uma vez que
50% deles excedem as 44 horas semanais e 22% se prolongam para
mais de 49 horas. Mas pode acontecer a jornada parcial, quando 0

trabalhador se ocupa de uma jornada inferior a 40 horas, 0 que sig
nifica que as horas trabalhadas nao vao atender suas necessidades
devido a falta de ocupacoes em tempo integral. Vale ressaltar que a
rernuneracao dos trabalhadores apresentou uma ligeira alteracao,
pois os que recebiam acima de 5 salaries minimos superaram os que
recebiam de 1 a 2 salaries minirnos: mesmo assim a remuneracao
media esta muito aquern de atender as necessidades minimas de urn
trabalhador e sua familia. Aorigem dessa forca de trabalho esta, em
sua maioria, na zona rural ou em outras regioes do pais, ou nas
periferias das cidades; apresentam urn baixo nivel de instrucao e
qualificacao profissional. 64,8% estudaram ate a 4a serie do ensino
.fundamental, sendo que mais da metade e analfabeta ou tern a 4a
serie incompleta (IBGE, 1997).

A Construcao em Sergipe - como no Brasil ocupa urn importante
papelna economia sergipana, tanto pela grande absorcao de mao-de
obra comona urbanizacao das cidades, a exemplo deAracaju, onde se
percebe a construcao de bairros totalmente verticalizados. Apesar do
numero consideravel de trabalhadores, ainda e grande 0 desemprego na
construcao civil em Sergipe, alem de que 0 salario e 0menor em todo 0

Brasil (Inforrnacao coletada com 0Presidente do Sindicato dos Traba
lhadores da Construcao Civil em Sergipe).

Nosultimos anos, observa-se, no pais, urn crescimento consideravel
da participacao de mulheres no mercado de trabalho sergipano. Dados
a esse respeito constatam que a ocupacao de mulheres nos diversos
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setores econornicos se apresenta diferenciada daquela relacionada ao
conjunto da populacao ativa (Cruz, 1999).

Em Sergipe, a exploracao salarial da mulher e mais concentrada
na agricultura, no cornercio e na zona rural; de modo geral, os sala
rios pagos sao inferiores aos das zonas urbanas. Amulher sergipana,
em sua maioria, recebe salaries com valores 50%menores do que os
dos homens no desempenho de funcfies identicas, assim diz pesquisa
feita em Sergipe, na qual tarnbem se constatou que os representan
tes do sexo masculino conseguem 58% das vagas de empregos contra
42% das mulheres. Esses mimeros foram retirados de uma amostra:
gem de 747.427 pessoas entrevistadas (IBGE, 1997).Ademais, 20%
das mulheres integrantes da populacao economicamente ativa no
Brasil desenvolvem atividades na area de prestacao de services, ou
seja, elas sao predominantes em atividades no setor terciario, con
centradas na area de services, particularmente nos services pesso
ais (algo que representa 33% do total de mulheres ativas profissio:
nalmente em 1984).

Na area de services as colocacoes profissionais dizem respeito,
principalmente aquelas de baixo status social, como as de emprega:
das dornesticas, costureiras, lavadeiras, etc, profiss6es que exigem
pouca instrucao e minima qualificacao profissional, ao contrario das
colocacoes na area social (DIEESE, 2001). Contudo, uma importante
mudanca estrutural vern ocorrendo nas ultirnas decadas: eo aumen
to das oportunidades educacionais para a mulher: 1980/2000, a dis
crirninacao da mulher na educacao parece superada. Nas ultirnas
decadas, apesar da consideravel participacao feminina no mercado
de trabalho, observa-se que existem diferencas significativas nesse
aumento, como tambern nas atitudes relativas a essa participacao,
Verifica-se, entretanto, que nao se disp6e de dados mais aprofundados
sobre as condicoes em que vern ocorrendo esse processo no setor da
construcao civil, principalmente focalizando as dificuldades encon
tradas por elas ao se inserirem nesse setor de trabalho tradicional
mente masculino. Este trabalho destaca, especificamente, a situa
cao da mulher e as oportunidades abertas para elas no setor da cons
trucao civil.
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A reestruturacao produtiva gerou expressiva mudanca tecno16gica e
introduziu metodos renovadores na organizacao do trabalho, colocando
demandas de novos perfis de qualificacao para os trabalhadores, visan
do obter maior produtividade e agilidade na realizacao das tarefas.

Destarte, a gestae tradicional da forca de trabalho centrada na es
trutura de poder representada pela hierarquia dos oficios sobrevive,
atraves de imimeras praticas difundidas no setor da construcao civil. A
gerencia de obras continua a adotar politicas de pessoal e de relacoes de
trabalho taylorizadas, pautadas em modelos autoritarios, na improvi
sacao e na tentativa de imposicao dos controladores da producao sobre 0

trabalho operario, Inumeros conflitos por eles vivenciados cotidiana
mente expressam a desigualdade nas acoes dos gerentes dos canteiros,
responsaveis pel a implementacao das medidas que afetam diretamente
as relacfies de trabalho e a pr6pria reproducao dos operarios, Assim,
houve urn aumento consideravel do numero de pessoas desempregadas,
inclusive se man tendo muito tempo nessa situacao, decorrente de uma
reducao relativa ou absoluta de empregos estaveis ou permanentes nas
empresas e da maior subcontratacao de trabalhadores temporaries, em
tempo determinado, eventuais, em tempo parcial, etc. Essas mudancas
ratificam "a atual tendencia dos mercados de trabalho em reduzir 0

numero de trabalhadores 'centrais' e empregar cada vez mais uma for
ca de trabalho que entra facilmente e e demitida sem custos quando as
coisas ficam ruins" (Harvey, 2002:144).

Nos casos estudados as tres empresas integram 0 universo de 2.085
trabalhadores, composto por 93% de homens e apenas 7% de mulheres,
confirmando a tese da rnasculinizacao do setor da construcao civil. As
sim, a modernizacao nas empresas se mostra desfavoravel as mulhe
res, refletindo condicionantes socio-culturais, relacoes de poder/classe/
genero que perpassam a sociedade. ANorcon emprega urn maior mime
ro de trabalhadores (48,6%), seguida pela Celi, com 34,4% e Cosil com
17%. Os dados informam urn maior numero de trabalhadores(as) na
construcao civil inseridos na faixa etaria de 31-40 anos, representando
34,8% de homens e 39,5% de mulheres, isso revela a preferencia por

ALGUNS RESULTADOS
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As estatisticas descobrem a segrnentacao/divisao sexual do trabalho
na construcao civil, nos setores, ocupacoes e qualificacoes fortalecendo
a exclusao, Nas tres empresas as mulheres se concentram nos cargos
administrativos (38,8%),comparativamente aos homens (4%).Enquanto
nas engenharias, cargos considerados masculinos e de muito prestigio,
encontramse 32 homens (10,2%),significando maior poder, autonomia,
responsabilidade e iniciativa no exercicio dessa funcao. Neste posto, as

eu tenho hoje engenheiras trabalhando nas obras, comandando gru
pos de homens as vezes ... e elas tern a mesma autoridade que urn
homem pode ter, porque as pessoas hoje sao selecionadas nao mais
tendo comoparametro 0 sexo, e sim, a capacidade delas ... de desenvol
ver as atividades exigidas pela empresa. 0 que acontece e que as
profissoes tecnicas sao tradicionalmente masculinas- engenheiros
civis normal mente sao mais homens do que mulheres nesse mercado.
Mesmo assim as mulheres conseguiram 0 espaco delas, entram como
estagiarias, tecnicos de obra, mulheres trabalhando diretamente com
homens: elas conseguem mostrar sua capacidade e impor sua autori
dade diante do grupo masculino.

trabalhadores jovens, particularmente, mulheres solteiras e sem filhos
(62,8%)para 0 trabalho na construcao. Contudo, urn outro fator signifi
cativo e a incidencia (11,7%) de hom ens acima de 50 anos de idade no
canteiro de obras. Nesses espacos se encontram apenas 147 (0,7%)
mulheres, sugerindo que a concentracao do saber, da experiencia, da
estrutura de oficios, do poder-tecnico social desenvolve diferenciacoes
no processo de insercao ao trabalho.

As engenheiras, por exemplo, tern dificuldade de mostrar sua com
petencia tecnica com autonomia: "existe desconfianca quanta a cornpe
tencia tecnica das mulheres para supervisionar, acompanhar a cons
trucao de urn edificio". E como se 0 dominio da tecnica fosse exclusiva:
mente masculino. Frequenternente elas sao supervisionadas por urn
engenheiro. Aesse respeito, observa -se divergencia na visao das geren
cias sobre os avances obtidos por mulheres. Eles acreditam haver urn
periodo de transicao que hoje foi vencido:
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mulheres sao apenas 15(1,7%),observando-se portanto, forte assimetria
e desequilibrio das forcas em jogo. Conquanto na empresa Celi a pre
senca da mulher seja mais reduzida (6%),elas se concentram nos car
gos de engenheiras e em menor proporcao nos cargos operacionais e de
menor prestigio. Na empresa Norcon, as mulheres representam 8%
dos trabalhadores, e estao mais presentes nos canteiros de obras, na
funcao de servente e em atividades de acabamento, rejuntamento e lim
peza.

Enquanto na Cosil, as mulheres representam 7%e desempenham
funcoes ligadas a administracao da empresa elaboracao de projetos,
orcarnentos e financas, As atividades de producao direta, elaboracao do
produto fim da empresa no canteiro de obras, sao responsabilidade de
pe6es e de engenheiros homens. As qualificacoes tecnicas de mulheres
por si sonao sao suficientes para sua insercao em atividades operacionais.
As entrevistadas ressaltam que "a ausencia de mulheres nos canteiros
de obras na Cosil, deve-se ao carater de protecao a mulher, para evitar
desrespeito por parte dos "pe6es", haja vista que a mao-de-obra predo
minante no canteiro de obras e rustica e desqualificada".

Assim, as restricoes socioculturais, os estereotipos de papeis ade
quados a homens e mulheres, estruturam diferencas, tratamentos de
siguais em termos de contratos e salaries. Uma marcacao histories e
socialmente construida define lugares de trabalho adequados aohomem
e a mulher. A insercao das mulheres no trabalho parece entao, forte
mente definida por suas qualidades/qualificacoes sociais ou teciies, tam
bern chamadas "habilidades femininas", por atributos das tarefas e de
seus executores, conforme ilustrado no exemplo: "a gente adota 0 traba
lho feminino por ser mais detalhado, mais cuidadoso: elas apresentam
mais minucia e perfeicao no trabalho e em geral, se sobressaem e as
pessoas gostam do trabalho feminino. As mulheres sempre sao contra
tadas em numero menor".

Tais habilidades exercitadas pelas mulheres no ambito privado da
familia sao transferidas para 0 trabalho produtivo, integrando-se 0 tra
balho informal e 0 formal.As atividades que demandam agilidade motora,
atencao, cuidado e paciencia sao ratificadas perante 0 publico externo,
Iegitimandose a identidade pela carteira profissional, em ocupacoesque
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o Ensino Fundamental esta representando pelo antigo primario.

nao exigem elevada qualificacao. Por outro lado, as habilidades
comportamentais que integram 0 "saber-ser", capacidades relacionais
(consideradas qualidades e nao qualificacoes quando se trata de mao
de-obra feminina), sao valorizadas para 0 trabalho administrativo, para
a relacao de service no qual as mulheres apresentam escolaridade mais
elevada. De qualquer forma, elas estao ocupando os espacos tidos como
"femininos", reflexo da divisao social e sexual do trabalho.

Abaixa escolaridade dos trabalhadores nas empresas reafirma uma
caracteristica peculiar do setor da construcao civil. 0 nivel de ensino
fundamental" completo ou incompleto (90,2%) e dominante. ANorcon
proporcionalmente apresenta menor numero de trabalhadores com 0

nivel superior se comparada a CelioJa 0 processo seletivo adotado na
Cosil, de antemao exclui 0 trabalhador analfabeto, caracterizado como
maode-obra migrante do interior do Estado. Contudo, nesse ponto, as
mulheres encontramse em situacao mais vantajosa. Parece, entao, que
elas ja se introduzem no mercado de trabalho commaior escolaridade,
porque foram submetidas a urn longo processo de formacao, requisito
inclusive para a sua insercao no mercado de trabalho formal. Elas
apresentam 0 ensino fundamental completo ou incompleto (36%) e 0
ensino superior completo ou incompleto (28%), relativamente aos ho
mens (3,1%).

As trabalhadoras almejam diversificar, amp liar sua formacao no
sentido de obter vantagens nos ambientes de trabalho e assim, reduzir
os processos de exclusao, Contudo, elas nao sao estimuladas a partici
par de treinamentos tecnicos e ressentem -se de escassas oportunidades
oferecidas pelas empresas.

Ademais, os papeis desempenhados por mulheres na familia des
cobrern a precariedade das relacoes sociais e a dupla jornada de tra
balho. Elas utilizam estrategias para conciliar as atividades econ6-
micas, 0 trabalho produtivo com as responsabilidades dornesticas,
estas ultimas exercidas, por elas, com exclusividade (administracao
da casa, educacao dos filhos, etc). Pesquisas recentes (Hirata, 2002)
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As mulheres se preocupam em manter uma certa etica no trabalho,
em espacos tradicionalmente masculinos em que a cultura patriarcal
se mostra enraizada. Elas utilizam, no cotidiano, estrategias de mu
danca para a perrnanencia nos ambientes de trabalho e para fazer valer
o respeito as diferencas, vencendo os estereotipos de papeis em relacao
as determinacoes bio16gicas.

Nem todos os homens respeitam as mulheres, se eles bulir, disser
lorota, a gente nao da ousadia, atencao a eles, senao cornecam a defor
mar as coisas. Aqui nao e um bom emprego para mulher porque os
homens, realmente, nao respeitam. Eles acham porque somos mulhe
res tem que fazerem 0 que querem!

o meu marido nunca gostou que eu trabalhasse aqui, porque os ho
mens desrespeitam as mulheres. Ele diz: 'ta bom de voce arrumar
alguma coisa melhor!' Mas ele sempre deu valor ao meu trabalho.

efetuadas no Brasil, junto a trabalhadores e trabalhadoras industri
ais de grandes centros urbanos mostram que houve modificacoes na
reparticao do trabalho domestico, segundo a fala dos entrevistados,
com maior participacao dos homens em diferentes tarefas do que 0

que mostrou pesquisa realizada anteriormente. Essa mudanca pare
ce ter relacao direta com a insercao das mulheres no mercado de
trabalho e sua forte participacao em atividades profissionais fora do
domicilio. Entretanto, ela parece ter urn carater restrito e t6pico e
nao atinge 0 ambito das responsabilidades domesticas, que continu
am a ser atribuidas exclusivamente as mulheres. Mesmo contribu:
indo com 0 seu trabalho para 0 orcamento familiar freqiientemente,
as mulheres nao possuem autonomia de decisao quanta a prioridade
dos seus gastos. As relacoes sociais criam e recriam relacoes de po
der desvantajosas para elas, tanto no ambito privado quanto no
ambito publico.
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Urn conjunto de tendencias - potencialmente contradit6rias - no
mundo do trabalho pode, na atualidade, melhorar ou aprofundar as
desigualdades entre segmentos vulneraveis da forca de trabalho, difi
cultando sua participacao politica dentro doquadro de desenvolvimento
docapitalismo.
o setor da construcao civil apresenta peculiaridades que merecem

muita atencao dos estudiosos dos padroes de gestae e das relacoes de
trabalho com recorte de genero. Tudo parece indicar que ele esta
vivenciando urn processo de transicao lenta para urn novo modelo de
gestae e organizacao do trabalho, no qual duas propostas estao em dis
puta: de urn lado, a politica tradicional de absorcao de mao-de-obra,
tendo como eixo a dilapidacao da forca de trabalho, e, de outro, uma
nova politica interessada nos novos principios da producao (integracao
e flexibilidade) e na fixacao dos trabalhadores na empresa, adotando
criterios de qualidade e produtividade que se difundem por todo 0 par
que industrial.

Nesse processo de transicao, contudo, os principais perdedores sao
os trabalhadores commaior capital humano especifico e pouco capital
humano geral, os quais sofrem com a deterioracao da qualidade e do
rendimento do trabalho causados pela depreciacao acelerada e, em al
guns casos, irreversivel de seu capital humano, diminuindo e/ou pio
rando a qualidade de sua reinsercao no mercado de trabalho e/ou em
atividades relacionadas ao autoemprego.

Observa -se que a condicaode boa parte dospostos de trabalho tern se
deteriorado por dois motives: primeiro, pelo aumento do emprego em.
alguns subsetores de services nos quais, na maioria dos casos, as rela
coes de trabalho sao "precarias": isto e;0 processo de contratacao situa
se amar gem de varies direitos trabalhistas e quase sempre comsalari
os menores. 0 segundo motivo se refere ao aumento da taxa de desem
prego aberto, que pode ser percebida comodesemprego estrutural. Ape
sar dos condicionantes externos atribuidos ao inevitavel processo de
globalizacao, compreendese que a politica economica intern a do pais
ainda pode exercer urn papel importante na manutencao do nivel do

CONSIDERACOES FINAlS
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emprego. E e dentro dessas transformacoes na sociedade, em funcao do
processo produtivo (trabalho assalariado), que a mulher esta ganhando
espaco no mesmo, conseguindo sair da "invisibilidade social" e da esfera
reprodutiva (trabalho domestico). 0 espaco existencial da mulher se
definia na rnediacao do espaco domiciliar, contudo a expressiva amplia
c;aode sua participacao no espaco publico colore, com novas tintas, essa
forma de participacao,

Nesse sentido, os dados aqui apresentados refletem como homens e
mulheres sao afetados diferentemente por processos de desenvolvimen
to e modernizacao e como se comportam produtivamente frente as con
dicoes que a sociedade do seculo XXIlhes oferece. Ou, por outra, como a
logica da reproducao social atua de forma diferente de acordo com a
categoria a que pertence cada fracao social. Assim, as identidades sao
multiplas e abarcam urn amplo espectro de realizacao, circunscrita pelos
atributos de genero. 0 estado civil, 0 numero de filhos condicionam for
temente a insercao e perrnanencia das mulheres nesse mercado de tra
balho interno, isso porque os criterios de recrutamento favorecem as
solteiras, jovens e sem filhos.

A analise comparativa das tres empresas evidencia pontos comuns e
divergentes no modo como as mulheres se identificam com 0 trabalho
na construcao civil. Aconstrucao de identidades, tern como fococultu
ra, tradicao, memoria, mercado e politicas que estruturam as identida
des de genero de homens e mulheres, mesclando elementos modernos e
tradicionais. A reduzida participacao de mulheres na profissao de
engenheiras e tecnicas ilustra 0 componente sociocultural intergenero,
por meio da divisao profissional, na qual se considera as mulheres "mais
aptas" a exercer determinadas ocupacoes e os homens "mais aptos" no
exercicio de outras. Esse dado responde total mente pelo diferencial das
condicoes socio-economicas encontradas entre homens e mulheres. En
tretanto, na realidade, a diferenca nos rendimentos em relacao a posi
cao na ocupacao tambem acontece no interior da mesma classe
ocupacional.

As condicoes de trabalho no setor questionam a necessidade de
relativizar 0 papel da construcao civil como "porta de entrada" para 0

emprego urbano, pois as precarias condicoes de contratacao, os baixos
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salaries e a humilhacao/opressao existentes nas relacoes sociais nao
favorecem 0 desejo de fixacao por parte dos operarios. Neste sentido, ao
inves de se conceber a industria da construcao civil como absorvedora
de maode-obra desqualificada, excedente docampo, tornase necessario
considerar a rotatividade, por exemplo, imbricada com a politica de
recrutamento e demissao dos trabalhadores, comoefeito da demanda de
forca de trabalho, devido as decisoes politico-financeiras do setor. Ade
mais, a demissao tem sido alvo de uma politica altamente autoritaria e
arbitraria ate os anos recentes.

Nos casos estudados, as mulheres apresentam escolaridade mais
elevada, ate porque na divisao sexual do trabalho elas estao em maior
numero nos cargos administrativos (38,8%), nas ocupacoes de saude e
de apoio, e sao pouco representadas nas ocupacoes de engenheiras, tee
nicas e nos cargos operacionais, caracterizados pelo trabalho pesado e
considerados "masculinos". A questao do acesso da mulher Iieducacao
superior e consider ada causa essencial da mudanca normativa nas ati
tudes do papel de genero. Isso porque a aquisicao de instrucao e a pro
gressiva integracao no mercado de trabalho possibilitam cada vez mais
a ampliacao de sua participacao na esfera produtiva

No movimento do privado em direcao ao publico ela consegue rom
per com 0 modelo imaginario de mulher que se materializa em papel
feminino no espaco reprodutivo: separacao essa que se traduz numa
divisao sexual do trabalho na esfera privada, ou seja, a designacao da
mulher para a reproducao foi sempre acompanhada por uma divisao
sexual do trabalho datada desde 0 seu nascimento.

A construcao da cidadania plena nao pode, portanto, ser pensada
sem que seja inserida na formulacao de politicas publicae institucionais
com 0 proposito central de redistribuir 0 poder e os bens materiais e
simbolicos. Desse modo, 0 horizonte de gestae do trabalho na constru
cao civil nao parece estar adotando uma politica de pessoal e de relacoes
de trabalho afinada com0 campo da democracia e da cidadania, deixarr
do diversas interrogacoes a respeito deste desdobramento a medic e a
longoprazos.
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Palavras chave: gen er o, Keywords: gender, civil
construcao civil, trabalho, qualifi- construction, work, qualification.
cacao.

sobre suas experiencias nesse con- their experiences in this labor
texto de trabalho. environment.

0:--

This study intended to reveal
the transformations conditionedby
processes of globalization,
introduction of technological and
organizational enhancements,
work restructuration and
flexibilization occurred in the
industry of civil construction in
Sergipe. Gender category has been
used as a privileged political tool!
instrument for the reading ofdaily,
bringing to debate some of the
spaces and relations where gender
is built and reproduced. Emphasis
is applied to the representations of
male and female workers about

ABSTRACT

o estudo objetivoudesvendar as
transformacoes condicionadas por
processos de globalizacao,introdu
cao de inovacoes tecno16gicas e
organizacionais, reestruturacao e
flexibilizacaodotrabalho ocorridas
na industria da construcao civil
em Sergipe. A categoria genero e
utilizada comoferramentaJinstru
mento politico privilegiado para a
leitura do cotidiano, visando colo
car em debate alguns dos espacos
e relacoes onde 0 genero se cons
tr6i e se reproduz. Especial desta
que e atribuido as representacoes
dos trabalhadores e trabalhadoras
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