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I 14 
Divisdo sexual do trabalho profissional e 
dornestico: Brasil, Fronce, Jopdo" 
HELENA HIRATA** 

DANIELE KERGOAT* * 

O termo "divisao sexual do trabalho" recobre duas acepcoes de conteudos 
distintos na Franca. Trata-se, de um lado, de uma acepcao sociografica: estu- 
da-se a distribuicao diferencial de homens e mulheres no mercado de traba- 
lho, nos oftcios e nas profissoes, e as variacoes no tempo e no espaco dessa 
distribuicao; e analisa-se como ela se associa a reparticao desigual do trabalho 
domestico entre os sexos. 

Esse tipo de analise foi e continua sendo indispensavel: por exemplo, a 
construcao de indicadores confiaveis para medir a igualdade profissional ho- 
mens/mulheres e um verdadeiro desafio politico na Franca. Mas, a nosso ver, 
falar em termos de divisao sexual do trabalho deveria permitir ir bem alem 
da simples constatacao de desigualdades. E aqui se chega a segunda acepcao, 
para a qual falar em termos de divisao sexual do trabalho e: primeiro, mostrar 
que essas desigualdades sao sistematicas e, segundo, articular essa descricao 
do real como uma reflexao sobre os processos mediante os quais a sociedade 
utiliza essa diferenciacao para hierarquizar as atividades, e portanto os sexos; 
em suma, para criar um sistema de genera. 

* A primeira parte foi redigida par Daniele Kergoat e a segunda por Helena Hirata. 
* * Sociologas, GTM-CNRS. 
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Duas razoes obrigam a fazer essa distmcao: a primeira e que, desde o nas- 
cimento do conceito, ha cerca de 30 anos, observa-se uma tensao entre, de um 
lado, analises que pensam mais em termos de constatacao de desigualdades 
entre homens e mulheres, e de acumulo, de soma dessas desigualdades (cf. a 
nocao atual de conciliacao de tarefas), e, de outro, analises que procuram re- 
montar a nascente dessas desigualdades e, portanto, compreender a natureza 
do sistema que da origem a elas. Subentende-se que e nesse quadro de reflexao 
que nos inscrevemos. 

A segunda e que, sempre que se tenta fazer um balance da divisao sexual 
do trabalho em nossas sociedades, chega-se a mesma constatacao em forma de 
paradoxo: nessa materia, tudo muda, mas nada muda. Por isso, nesta exposi- 
;ao, procuraremos desconstruir esse paradoxo. 

O conceito de divisao sexual do trabalho ja tern uma longa hist6ria. Para 
nostrar isso, cornecaremos por esbocar rapidamente a genese dessa nocao 
10 contexto frances, citando o ramo de pesquisas que o reivindicam. Depois, 
oroporemos nossa pr6pria definicao do conceito, que nos servira para analisar 
1 evolucao atual das modalidades da divisao sexual do trabalho. Em seguida, 
·etornaremos de forma mais precisa aos modelos que organizam as relacoes 
mtre esferas domestica e profissional. 

� genese do conceito 

imbora a divisao sexual do trabalho tenha sido objeto de trabalhos precurso- 
es em diversos paises, Ioi na Franca, no inicio dos anos 1970, sob o impulso 
lo movimento feminista, que surgiu uma onda de trabalhos que rapidamente 
ssentariam as bases te6ricas desse conceito. Primeiro na etnologia (Mathieu, 
991, Tabet, 1998), depois na socio logia e na hist6ria. 

Foi com a tomada de consciencia de uma opressao especifica que teve 
ucio o movimento das mulheres: torna-se entao coletivamente evidente que 
ma enorme massa de trabalho e efetuada gratuitamente pelas mulheres, que 
sse trabalho e invisivel, que e realizado nao para elas mesmas, mas para ou- 
·os, e sempre em nome da natureza, do amor e do clever materno. A denuncia 
� desdobrou em uma dupla dimensao: "estamos cheias" (era a expressao con- 
agrada) de fazer o que deveria ser chamado de "trabalho", de deixar que tudo 
� passe como se sua atribuicao as mulheres, e apenas a elas, fosse natural, e 
ue ele nao seja visto, nem reconhecido. 

l 
Em pouquissimo tempo, surgiram as primeiras analises dessa forma de 

trabalho nas ciencias sociais. Foi o caso, para citar apenas dois corpus teoricos, 
do "modo de producao domestico" (Delphy, 1998) e do "trabalho domesti- 
co" (Chabaud Rychter, Fougeyrollas-Schwebel e Sonthonnax, 1985). Pouco a 
pouco, as analises passaram a abordar o trabalho domestico como atividade 
de trabalho tanto quanta o trabalho profissional. Isso permitiu considerar si- 
multaneamente as atividades desenvolvidas na esfera domestica e na esfera 
profissional, o que abriu caminho para se pensar em termos de divlsao sexual 
do trabalho. 

Assim, inicialmente, a divisao sexual do trabalho tinha o estatuto de ar- 
ticulacao de duas esferas. Porem, essa nocao de articulacao logo se mostrou 
insuficiente, o que nos levou a passar a um segundo nivel de analise: a con- 
ceitualizacao dessa relacao social recorrente entre o grupo dos homens e o 
das mulheres. Essa foi a origem daquilo que nos, franceses, chamamos de 
"relacoes sociais de sexo". Na Franca, essa teorizacao e indissociavel da ideia 
de divisao sexual do trabalho. 

Essa nova maneira de pensar o trabalho teve muitas consequencias. Por 
uma especie de efeito bumerangue, depois que "a familia", na forma de entida- 
de natural, biologica, se esfacelou para surgir prioritariamente como lugar de 
exercicio de um trabalho, Ioi a vez de implodir a esfera do trabalho assalaria- 
do, pensado ate entao apenas em torno do trabalho produtivo e da figura do 
trabalhador masculino, qualificado, branco. 

Esse duplo movimento deu lugar a uma safra de trabalhos que utilizaram 
a abordagem em termos de divisao sexual do trabalho para repensar o traba- 
lho e suas categorias, suas formas hist6ricas e geograficas, a inter-relacao de 
multiplas divisoes do trabalho socialmente produzido. Seguiu-se um questio- 
namento radical da sociologia da familia e do paradigma funcionalista. No que 
se ref ere a sociologia do trabalho, 1 essas reflex6es permitiram retomar nocoes 
e conceitos como de qualificacao, produtividade, mobilidade social e, mais re- 
centernente, de competencia, e abriram novos campos de pesquisa: relacao de 
service e, hoje, trabalho de care, locais de trabalho mistos, acesso das mulhe- 
res as profissoes intelectuais de nivel superior, temporalidades sexuadas etc. 

' Sabre esse longo trabalho de desconstrucao e de reconstrucao, pode-se reportar ao artigo de Hirata 
e Kergoat (2005). 
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Contudo, simultaneamente a esse trabalho de construcao te6rica, entrou 
em declinio a forca subversiva do conceito de divisao sexual do trabalho. Ago- 
ra, o termo e usual no discurso acadernico das ciencias humanas, em parti- 
cular na sociologia. Mas, de maneira geral, ainda e desprovido de qualquer 
conotacao conceitual, e limita-se a remeter a uma abordagem que descreve os 
fatos, constata as desigualdades, mas nao organiza esses dados de forma coe- 
rente. 0 trabalho dornestico, que ja foi objeto de numerosos trabalhos, quase 
nae e mais estudado; mais precisamente, ele e mencionado apenas em termos 
de "dupla jornada", de "acumulo" ou de "conciliacao de tarefas", coma se fosse 
apenas um apendice do trabalho assalariado. 

Uma definic;:oo do conceito 

E, portanto, na perspectiva dinamica inicial que gostariamos de situar nosso 
referencial te6rico. 

A divisao sexual do trabalho e a forma de divisao do trabalho social 
decorrente das relacoes sociais entre os sexos; mais do que isso, e um fator 
prioritario para a sobrevivencia da relacao social entre os sexos. Essa forma 
e modulada hist6rica e societalmente. Tern como caracteristicas a designacao 
prioritaria dos homens a esfera produtiva e das mulheres a esfera reprodutiva 
e, simultaneamente, a apropriacao pelos homens das funcoes com maior valor 
social adicionado (politicos, religiosos, militares etc.). 

Sobre essa definicao, todo mundo, ou quase, esta de acordo. Contudo, 
do nosso ponto de vista, era necessario ir mais longe no plano conceitual. Por 
isso, propusemos fazer uma distincao muito precisa entre os principios da di- 
visao sexual do trabalho e suas modalidades. Essa forma particular da divisao 
social do trabalho tern dois principios organizadores: o principio de separacao 
(ha trabalhos de homens e trabalhos de mulheres) e o princtpio hierarquico 
(um trabalho de homem "vale" mais que um trabalho de mulher). 

Esses principios sao validos para todas as sociedades conhecidas, no tem- 
po e no espaco. Isso nae significa, no entanto, que a divisao sexual do trabalho 
seja um dado imutavel. Ao contrario, ela tern inclusive uma incrivel plasticida- 
de: suas modalidades2 concretas variam bastante no tempo e no espac;;o, como 

' Por "modalidades", entendemos, por exemplo, a concepcao do trabalho reprodutivo, o lugar das 
mulheres no trabalho mercantil etc. 

( 

demonstraram fartamente etn6logos e historiadores. 0 que e estavel nao sao 
as situacoes, e sim a distancia entre os grupos de sexo. Portanto, essa analise 
deve tratar dessa distancia, tanto quanta das "condicoes", pois, se e inegavel 
que a condicao feminina melhorou, pelo menos na sociedade francesa, a dis- 
tancia continua intransponivel. 

Essa distincao entre principios e modalidades ea insistencia sobre a no- 
cao de distancia e que permitem desconstruir o paradoxo de que falavamos no 

• 

As novas configurac;:6es da divisdo sexual do trabalho 

Como ja dissemos, a divisao sexual do trabalho tern uma incrivel plasticidade. E 
nessa perspectiva que gostariamos de mencionar algumas das configuracoes que 
assume a divisao sexual do trabalho nesse periodo de fortes turbulencias. 

1. Trata-se antes de tudo da aparicao e do desenvolvimento, com a precariza- 
cao ea flexibilizacao do emprego, de "nomadismos sexuados": nomadismo 
no tempo para as mulheres (e a explosao do trabalho em tempo parcial 
geralmente associado a periodos de trabalho dispersos no dia e na serna- 
na); nomadismo no espac;;o para os homens (provis6rio, canteiros de obras 
publicas e do setor nuclear para os operarios, banalizacao e aumento dos 
deslocamentos profissionais na Europa e em todo o mundo para funciona- 
rios de mvel superior). Constata-se que a divisao sexual do trabalho amolda 
as formas do trabalho e do emprego e, reciprocamente, que a flexibilizacao 
pode reforcar as formas mais estereotipadas das relacoes sociais de sexo. 

2. 0 segundo exemplo e o da dualizacao do emprego feminino, que ilustra 
bem o cruzamento das relacoes sociais. Desde o inicio dos anos 1980, o nu- 
mero de mulheres contabilizadas pelo Institut National de la Statistique et 
des Etudes Economiques (Insee, Enquetes Emploi, 2003) coma "altas fun- 
cionarias e profissoes intelectuais de nivel superior" mais do que dobrou; 
cerca de 10% das mulheres ativas sao classificadas hoje nessa categoria. 
Portanto, simultaneamente a precarizacao e a pobreza de um numero cres- 
cente de mulheres (elas representam 46% da populacao ativa, mas sac 52% 
dos desempregados e 79% dos baixos salaries), constata-se o aumento dos 
capitais economicos, culturais e sociais de uma proporcao nao-desprezivel 

inicio: tudo muda, mas nada muda. 
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de mulheres ativas. Assiste-se assim ao aparecimento, pela primeira vez na 
hist6ria do capitalismo, de uma camada de mulheres cujos interesses diretos 
(nao mediados como antes pelos homens: pai, esposo, amante) opoern-se 
frontalmente aos interesses daquelas que foram atingidas pela generalizacao 
do tempo parcial, pelos empregos em services muito mal remunerados e 
nao reconhecidos socialmente e, de maneira mais geral, pela precariedade. 

Mas a analise nao pode parar por aqui, e esse sera o objeto de nosso ter- 
ceiro ponto. 3 

3. As mulheres das sociedades do norte trabalham cada vez mais e, com uma 
frequencia cada vez maior, sao altas funcionarias e investem em suas car- 
reiras. Para isso, e visto que o trabalho dornestico nem sempre e levado 
em conta nas sociedades mercantis, e que o envolvimento pessoal e cada 
vez mais solicitado, quando nao exigido, pelas novas formas de gestao de 
empresas, elas precisam externalizar "seu" trabalho domestico. E podem 
entao recorrer a enorme reserva de mulheres precarias pobres, francesas ou 
imigrantes. 

Essa demanda, macica no ambito europeu, criou um enorme alento para 
as mulheres migrantes que chegam aos paises do none com a esperanc;:a de 
conseguir um emprego em services (cuidar de criancas, Iaxina, cuidar de pes- 
soas idosas etc.). Essas mulheres, muitas vezes diplomadas, entram em con- 
correncia direta com as precarias dos paises de origem que, por sua vez, tern 
pouco estudo. 

Duas relacoes sociais entre mulheres, ineditas historicamente, estabe- 
lecem-se dessa maneira: uma relacao de classe entre as mulheres do norte, 
ernpregadas, e essa nova classe servil; uma relacao de concorrencia entre mu- 
lheres, todas precarias, mas precarias de maneira diferente, dos paises do norte 
e dos paises do sul e, depois, de "cores" diferentes com a chegada a esse mer- 
::ado de mulheres dos paises do Oriente. 

As relacoes etnicas comecam assim a ser remodeladas pelas migracoes 
.emininas e da explosao dos services a particulares. 

As relacoes de genera tambern se apresentam de uma forma inedita: a 
:xternalizac;:ao do trabalho domestico tern uma funcao de apaziguamento das 

Esse aspecto Ioi desenvolvido pela primeira vez em Hirata e Kergoat (2005). 

tensoes nos casais burgueses dos paises do norte (e em muitos casais urbanos 
dos paises do sul, mas, nesse caso, trata-se de movimentos migrat6rios inter- 
nos) e permite igualmente uma maior flexibilidade das mulheres em relacao a 
demanda de envolvimento das empresas. 

Em um nivel mais macro, isso permite as sociedades do norte se pou- 
parem de uma reflexao sobre o trabalho domestico. Mas essa pacificacao das 
relacoes sociais nos casais e nas empresas nae ajuda em nada a avancar na luta 
pela igualdade. Ao contrario, ela tern uma funcao mais regressiva a e'sse respei- 
to, pois funciona no nivel do mascaramento e da negacao. 

Ao mesmo tempo, as relacoes de classe sac exacerbadas, numericamente, 
pela maior quantidade de individuos, homens e mulheres, engajados nesse tipo 
de relacao e, concretamente, pelo contato fisico - por meio do trabalho domes- 
tico - entre mulheres precarias (econornica e/ou legalmente) e mulheres ricas. 

Para resumir, pode-se dizer que os pontos fortes dessas novas modalida- 
des da divisao sexual do trabalho sao os seguintes: 

o a reorganizacao simultanea do trabalho no campo assalariado e no campo 
domestico, o que remete, no que diz respeito a este ultimo, a externalizacao 
do trabalho domestico, mas tambern a nova divisao do trabalho domestico 
(o maior envolvimento de certos pais e acompanhado de um envolvimento 
quase exclusivo no trabalho parental); 

o o duplo movimento, de um lado, de mascaramento, de atenuacao das ten- 
soes nos casais burgueses e; de outro, de acentuacao das clivagens objetivas 
entre mulheres: ao mesmo tempo em que aumenta o numero de mulheres 
de categorias intelectuais de nivel superior, aumenta o de mulheres preca- 
rias (desemprego, flexibilidade, Ieminizacao das correntes migrat6rias). 

Mas e preciso voltar agora a teorizacao concorrente, a da divisao sexual 
do trabalho como vinculo social, pois e ela que fundamenta a tese, que hoje 
adquiriu o estatuto de politica - e de politica europeia, a partir da cupula de 
Luxemburgo em 1997 (cf. Fagnani e Letablier, 2005: 171) -, da conciliacao 
vida familiar/vida profissional. Essa politica e fortemente sexuada, visto que 
define implicitamente um unico ator (ou atriz) dessa conciliacao, as mulhe- 
res, e consagra o status quo segundo o qual homens e mulheres nao sao iguais 
perante o trabalho profissional. Na pr6pria essencia dessa politica aninha-se 
um paradoxo: a vontade de chegar a igualdade pela promocao da conciliacao 
(Nouvelles Questions Feministes, 2004:8). 
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Os limites societais da conciliccdo e da deleqccoo: cornporocoo 
Brasil, Franc;:a, Jopdo 

E a partir dessas declaracoes preliminares que discutiremos os modelos de 
articulacao vida profissional/vida familiar, a luz dos resultados de nossas pes- 
quisas comparativas, particularmente sobre o desemprego, realizadas entre 
2001 e 2004,4 e mais particularmente de uma pesquisa no japao em outubro 
de 2003. 

Os modelos em questoo 

A abordagem em termos de complementaridade entre os sexos insere-se na 
tradicao funcionalista da complementaridade de papeis e remete a uma con- 
ceitualizacao em termos de vinculo social. Ela e coerente com a ideia de uma 
reparticao entre mulheres e homens do trabalho profissional e domestico e, 
dentro do primeiro, a reparticao entre tipos e modalidades de empregos que 
permitern a reproducao dos papeis sexuados. Podem-se distinguir: 

o o modelo tradicional - papel na familia e papel domestico assegurados in- 
teiramente pelas mulheres e papel de provedor conferido aos homens; 

o o modelo de conciliai,;ao - atribui quase que exclusivamente as mulheres a 
funcao de conciliar, o que leva Fagnani e Letablier (2005) a qualificar esse 
modelo de "maternalista". Hoje, na Franca, certas pesquisadoras propoern 
substituir "conciliacao", ou mesmo "articulacao", por "conflito'', "tensao", 
"contradicao" para ressaltar a natureza essencialmente conflituosa da in- 
cumbencia simultanea pelas mulheres das responsabilidades profissionais e 
familiares; 

D o paradigma da parceria, que presume a igualdades de estatutos sociais entre 
os sexos, preconizado na Quarta Conferencia Mundial sobre as Mulheres 
organizada pela ONU em Pequim (1995). Ele considera mulheres e homens 

'Cf. uma apresentacao dos resultados dessas pesquisas em Kasee Sugita (2006). Essa analise inspira- 
se igualmente em um texto de discussao de Hirata e Kergoat (2005) sobre esses resultados. As entre- 
vistas foram realizadas junto a quatro grupos-alvo: rnaes, operarias da producao, jovens (mulheres e 
hornens) e funcionarios de nivel medic (mulheres e homens). 

coma parceiros e suas relacoes em termos de igualdade, e nao de poder. 
Esse paradigma poderia nutrir uma pratica de reparticao das tarefas domes- 
ticas dentro do casal- no nivel individual-, porern, como mostraram al- 
gumas pesquisas (conforme a seguir), a realidade das praticas sociais estava 
distante desse modelo; 

o o modelo da delegai,;ao - desenvolvemos aqui a hip6tese da emergencia de 
um quarto modelo que substitui ou se sobrepoe ao modelo da conciliacao . • 
O aparecimento desse modelo se deve a polarizacao do emprego das mulhe- 
res e ao aumento do numero de mulheres altas funcionarias e em profissoes 
intelectuais de nivel superior. Isso foi possivel grac;:as a expansao acelerada 
dos empregos em services nos parses capitalistas ocidentais, desenvolvidos 
e em vias de desenvolvimento (Sorj, 2004), que trazem "solucoes" alterna- 
tivas ao antagonismo entre responsabilidades familiares e profissionais. 

Na Franco, o desenvolvimento do modelo do "delega�oo" 

O limite da reparticao do trabalho domestico entre conjuges permanece muito 
assimetrico na Franca, segundo as pesquisas Emploi du Temps (1986, 1999) 
do Insee (Brousse, 1999). As mulheres, que tern ao mesmo tempo a necessida- 
de e os meios de delegar a outras mulheres as tarefas domesticas e familiares, 
recorreram a esse meio de escapar a atribuicao a elas das tarefas domesticas. E 
o que se chama de st'rvic;:os "de proximidade": a delegacao crescente do traba- 
lho domestico e de cuidado dos filhos a outras mulheres que sao remuneradas 
para realiza-los. Na Pranca, de acordo com o Insee, 1,2 milhao de pessoas tra- 
balham de forma remunerada em services domesticos e de cuidado. Ou seja, 
10% das mulheres ocupadas, o que representa, em termos absolutos, mais que 
o numero de operarios industriais e equivale ao de mulheres altas funcionarias 
e de profissoes intelectuais de nivel superior. 

A pratica da delegacao Ioi facilitada, por outro lado, por um conjunto 
de politicas publicas, politicas visando desenvolver esse tipo de empregos e 
politicas de igualdade entre homens e mulheres no trabalho. A importancia 
das politicas publicas (politicas familiares e de emprego) para o conjunto de 
mulheres e, em particular, para as desempregadas, e uma caracteristica da 
Franca, que a distingue do japao e do Brasil. De fato, uma pesquisa sobre o 
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desemprego das mulheres nesses tres paises mostrou que apenas na Franca 
as politicas publicas protegem as mulheres em dificuldade, especialmente as 
desempregadas com filhos. 

Nesse contexto, parece confirmar-se a tese de Maruani (2003) sobre o 
acumulo coma o modelo atual de atividade feminina na Franca contra o mo- 
delo da escolha Centre trabalho profissional, cuidado e educacao dos filhos) 
au da alternancia (trabalho, interrupcao, retomada da atividade profissional). 
Contudo, medidas como o auxilio parental de educacao (APE) fizeram do 
modelo da alternancia, nos ultimas anos, o mais atrativo para as mulheres de 
renda mais baixa. 

De fato, a adocao de politicas familiares coma a APE em um momenta 
particular da conjuntura econornica, na Franca, pode seduzir mulheres em 
situacao diftcil no emprego ou na familia. Alias, esse tipo de medidas vem con- 
firmar as analises que apontam a interdependencia (Devreux, 2000:70; Fagna- 
ni e Letablier, 2005) entre politicas familiares e politicas de emprego. A analise 
de politicas europeias que preconizam medidas que permitam a conciliacao 
entre vida profissional e vida familiar para facilitar o acesso das mulheres ao 
emprego (Fagnani e Letablier, 2005: 171) mostra que essa interdependencia e 
encontrada igualmente no ambito europeu. 

A politica familiar francesa em vigor, politica de conciliacao destinada 
a facilitar a articulacao entre trabalho e vida familiar (Fagnani e Letablier, 
2005:167) continua excluindo os homens dessa problematica, e persiste em 
uma via resolutamente "maternalista". E nesse contexto de nao-reparticao das 
tarefas dornesticas dentro do casal que a ernergencia do modelo da delegacao 
tambem se torna atual. 

No lopao, os limites do concilia<;ao 

) caso do japao mostra como os limites da conciliacao variam de um espac;:o 
.ocietal a outro. As mulheres japonesas utilizam o termo "conciliacao" em suas 
mtrevistas (ryoritsu), dando a ele uma conotacao muito mais dramatica que na 
�ranc;:a ou no Brasil, visto que seu emprego e sua carreira sao mais imediata- 
nente ameac;ados pela chegada de um filho. 

A carga domestics e muito mais pesada para as mulheres japonesas do 
(ue para suas homologas francesas: enquanto na Franca as mulheres casa- 

das com filhos realizam 4h36min diarias de trabalho domestico e os homens 
2hl3min (Brousse, 1999), no japao, de acordo com o Ministerio de Assun- 
tos Sociais e do Bem-Estar de 2002, as mulheres casadas com filhos realizam 
4h30min diarias de trabalho domestico e os homens apenas Oh20min. 0 re- 
curso aos services domesticos remunerados e fortemente limitado pelas nor- 
mas sociais dominantes, segundo as quais compete as maes de familia cuidar 
dos filhos e da casa. No caso do japao, e precise escolher - e is,so e muito 
diftcil - entre a maternidade e a carreira, porque "e impossivel conciliar" 
(ryoritsu dekinakata). 

Uma pesquisa de campo realizada no japao em outubro de 2003 mostrou 
que, as vezes, ha grandes obstaculos a introducao do modelo da delegacao e 
mesmo do modelo da conciliacao entre vida familiar e vida profissional (em 
tempo integral) no japao. A interrupcao da atividade com o primeiro filho ain- 
da e a regra no pats (a taxa de atividade das mulheres com filhos de zero a tres 
anos e de apenas 28%),5 o que contrasta com a situacao francesa, em que 80% 
das mulheres com um filho continuam ativas, segundo a pesquisa do lnsee. 0 
que mudou nos anos recentes no japao e que essa interrupcao e de curta dura- 
cao, e as maes voltam ao mercado de trabalho para procurar um emprego em 
tempo parcial mesmo quando os filhos ainda sao bebes (menos de um ano). 

Entre os principais obstaculos destacam-se a falta de equipamentos co- 
letivos, a ausencia de politicas publicas de esnmulo ao trabalho das mulheres 
em tempo integral ea existencia, em contrapartida, de politicas de estimulo a 
inatividade das esposas ou ao trabalho em tempo parcial. Mas e fundamental 
lernbrar tambern, e talvez isso seja o mais importante, as relacoes sociais (na 
Iamilia, no casal, na sociedade) e as normas sociais que continuam negando 
qualquer legitimidade ao estatuto de trabalhadoras em tempo integral de mu- 
lheres com filhos - e portanto qualquer possibilidade de carreira. 

Pode-se concluir, assim, que os limites a conciliacao levam as mulheres 
japonesas a voltar ao modelo tradicional, no qual o trabalho domestico e o cui- 
dado dos filhos sao da alcada exclusiva das mulheres. Aquelas que tern acesso a 
um emprego em tempo parcial conciliam a integralidade do trabalho domestico 
e dos cuidados com um trabalho sem responsabilidade. De fato, o emprego em 

'Dados para 2001 segundo o Servico de Estattsticas do governo japones citados por Sugiyama, apud 
Garcia dos Santos (2008). 
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tempo parcial japones e medido mais em termos de conteudo da atividade, sem 
responsabilidades e sem possibilidades de carreira, do que em termos de redu- 
cao efetiva das horas trabalhadas. As trabalhadoras em tempo parcial no japao 
trabalham cerca de uma hora a menos por dia, no inicio ou no fim da noite. 

Pode-se dizer que o japao e um caso paradigmatico dos limites a con- 
ciliacao de papeis do ponto de vista das normas, mas tambem das praticas 
sociais. As poucas altemativas propostas, tanto pelas politicas publicas quanto 
pelos movimentos sociais, sao seguramente um dos principais fatores explica- 
tivos dessa especificidade nacional. 

No Brasil, acumulo de tarefas ea pr6tica de "se viror" 

No caso do Brasil, onde ha uma polarizacao mais forte entre as classes sociais 
que no japao e na Franca, a delegacao de tarefas domesticas as empregadas e 
as faxineiras, e mesmo as babas, e comum nas camadas mais favorecidas, nas 
camadas medias e mesmo populares. 

Nao ha no Brasil pesquisas de emprego do tempo como na Franc;:a ou no 
japao, mas, segundo uma pesquisa da Fundacao Perseu Abramo sobre uma 
amostra representativa de 2 mil pessoas, o tempo consagrado pelos homens e 
pelas mulheres ao trabalho domestico se situaria entre os dois outros paises, 
mas com uma especificidade: a presenc;:a macica de empregadas domesticas e 
faxineiras nas casas, que muda a situacao em materia de divisao sexual do tra- 
balho dornestico. Quase 20% das mulheres ativas ocupadas no Brasil sao em- 
pregadas dornesticas ou diaristas, o que significa que um quinto das mulheres 
(7 milhoes) que trabalham o fazem em atividades de servic;:os a particulares. 
Essas cifras contrastam com os 10% de mulheres nas atividades de service na 
Franc;:a (1 milhao), segundo a pesquisa de emprego de 2005. 

Contudo, o acumulo de tarefas domesticas e profissionais e a regra para 
uma pane das camadas populares mais pobres e para o conjunto das trabalha- 
doras precarias, que exercem atividades remuneradas informais (sem protecao 
nem direitos sociais) ou estao desempregadas. Elas "se viram'" para enfrentar a 
procura de emprego, as atividades de cuidado dos filhos e de outros membros 

6 As entrevistas com as maes a que nos referimos aqui foram realizadas por Liliana Segnini. 

da familia, frequentemente ampliada, e diversas atividades profissionais, em 
geral "bicos". 

Elas se viram acumulando empregos precarios e intermitentes, ativida- 
des informais mal remuneradas, muitas vezes realizadas em casa (preparam 
alimentos para vender em escritorios ou na rua, passam roupa, fazem conser- 
tos, costuram etc.), trabalho domestico e cuidado dos filhos. Esse "modelo" 
diferencia essas maes, principalmente as desempregadas, de suas homologas 
japonesas. De fato, no Brasil, o acumulo de tarefas e as praticas de tonciliac;:ao 
ocorrem no contexto de uma rede informal de solidariedade bastante ampla 
que inclui familia ampliada, vizinhos, amigos etc. 

Franca, lopiio, Brasil: configura�oes e rela�oes sociais 

O que se depreende dessa comparacao Franca-japao-Brasil? 
Em primeiro lugar, os tres paises conhecem uma evolucao das modalida- 

des de articulacao entre vida familiar e vida profissional que resulta do cresci- 
mento da atividade assalariada das mulheres. Essa evolucao varia segundo os 
paises conforme a configuracao dos atores institucionais.7 

Assim, na Franca, as politicas publicas estao em primeiro plano: tanto na 
resposta as situacoes de privacao de emprego por medidas voltadas as popu- 
lacoes-alvo quanto na promocao da conciliacao das atividades domesticas e 
profissionais exclusivamente para as mulheres. Essas politicas estao ligadas ao 
objetivo da promocao da igualdade, que faz parte das politicas europeias de 
gender mainstreaming. Inversamente, no japao, as politicas publicas destinadas 
a promover a conciliacao sac ditadas mais pela preocupacao com a queda da 
fecundidade do que pelo interesse em promover a igualdade entre homens e 
mulheres.8 Ja no Brasil, onde a questao da queda da fecundidade, crucial no 
japao, esta ausente, nao se ve emergirem politicas familiares stricto sensu. 

Em segundo lugar, a comparacao intemacional permitiu captar um ele- 
mento mais importante que a configuracao de atores institucionais, que sao as 
normas sociais, fortemente arraigadas. 

• 

7 Remetemos a discussao de Dubar, Gadea e Rolle (2003) no coloquio intemacional sobre o desern- 
prego, citado anteriormente, para a ideia de "configuracoes de atores institucionais". 
8 Sobre as diferencas nacionais Franca-japao no que se refere a promocao da igualdade, cf. Garcia dos 
Santos e Ogaki (2007, 2008). 
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Na Pranca, a norma social do emprego em tempo integral leva as mu- 
lheres com filhos a delegacao. No japao, a norma social de interrupcao do 
trabalho assalariado em tempo integral leva as mulheres, atualmente, a busca 
de um trabalho em tempo parcial quando do nascimento do primeiro filho 
(ha 20 anos levava a inatividade total). Essas normas, no japao, criam um 
obstaculo intransponivel a conciliacao e a delegacao. No Brasil, a norma 
social do emprego em tempo integral esta plenamente estabelecida para 
as altas funcionarias e para as profissoes intelectuais de nivel superior. As 
mulheres das camadas operarias e populares "se virarn", tanto no ambi- 
to profissional, pela aceitacao de atividades, inforrnacoes e de empregos 
precarios, quanta no ambito domestico, deixando a outros membros da 
familia (filhos mais velhos) e as vizinhas as tarefas ligadas as criancas em 
idade pre-escolar. 

Pode-se concluir que, mais do que as politicas publicas ea configuracao 
dos atores institucionais, o peso das relacoes sociais, das praticas sociais e .das 
normas sociais dominantes sobre as maes trabalhadoras parece determinante. 
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Regimes de trabalho, uso do tempo e 
desigualdade entre homens e mulheres 

CLAUDIO SALVADOR! DEDECCA * 

Tempo - s.m 1. a sucessao dos anos, dias, horas etc. que envolve, para a homem, a 
no{:ao do presenie, passado e futuro; 2. momenta au ocasiao apropriada (au disponivel) 
para que uma coisa se realize; 3. epoca; ( .. ) 

(Dicionario Aurelio) 

Este ensaio explora uma dimensao do trabalho pouco analisada nas ciencias 
sociais: sua diversidade e sua apropriacao do tempo disponivel das pessoas. 

Em geral, o trabalho e reduzido a dimensao puramente econornica, isto 
e, aquilo que se refere a sua contribuicao para o produto da sociedade. Ser 
ativo economicamente exige contribuir para a producao de bens ou services 
transacionados na esfera mercantil da sociedade capitalista. Porern, essa so- 
ciedade nao se reproduz baseada somente nesses tipos de bens ou services. 
Sua existencia depende de outros tipos de producao que nae sao destinados a 
esf era mercantil. 

Cotidianamente, homens e mulheres desempenham atividades, isto e, 
trabalho, tanto na esfera mercantil quanta na nao-mercantil. A maioria dessas 
atividades contribui social e economicamente para o funcionamento estavel 
e continua da sociedade. Quando algumas das atividades nao sao realizadas, 
observam-se falhas no funcionamento da sociedade. 

Se o trabalho nas atividades de producao e distribuicao de alimentos nae 
se encontra devidamente estabelecido, a sociedade tera problemas para suprir 
suas necessidades alimentares. Por outro lado, se o trabalho de preparacao e 

• Economista, Universidade Estadual de Campinas. 


