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Jksumo 
Este artigo propoe-se a responder it pergunta. que furores explkum :1 \':1riar,10 na proporc '"' 
da mao-de-obra ocupada nos services domesticos remuneruclos? Contrariumcnte :1 ancig;t 
literatura baseada na teoria du moderruzacao. que afirrnava quc o trubalho domesuco 
remunerado tendia a dirninuir e, em ultimo caso, a desupareccr no clccurxo do dcscnvol- 
vimenro econ6mico, cnfauzam-se, nestc trahnlho, a expansao recente dess:1 ocupac,10 no 
sul da California e as grandes \'ari:t(Oes (existerues nos paiscs ricos c desenvolvidos) 11:1 
proporcao da forca de trabalho feminina ernpregada na regi,lo. Argumerua-se que um fator 
decisive, se bem que negugenciado, na cxplicacao dcssas variaroes g<::ogrMicas .: a dirncnsao 
da desigu:ilchtde econ6111ic;i; para dtcmonscr:'t-lo, analis,1111-se os dados do Ccnso ck 1990 
sobr as cem maiores i1reas metropolitanas dos Estad<Js Unidos. 
Palauras-cbave: twbalbo domestico remunerado; desiµ,ualdade: empregofe111i11i)l(i. 

Abstract 
This paper pos<::s the question: what exrl:tins the ,·:1ri:1Cion in t!Jc proponion of che la bur 
force employed in p,tid c.lomcMic labor' Jn contrasl to :.in older litcr:1turc:. liascd on moder- 
nization theory, which argued ck1t p:iid don1cstic l:1bor dec.:lines and ulcimately disarrears in 
the �uurse of economic de\'elormcnc. we note cl,e occupation's rL't:C:nt expansion in southern 
California and the wide \'ariations among rich, develnred countries in the propo11ion of the 
female workforce employed in thi� secror. We argue thac a crucial. nc:glcctec.l factor in 
explaining such geographic variati<>ns is chc cxttcnt of c:n>nomic incqu,tlity. analyzing 1990 
Census data for the 100 large.st metropolitan :1reas in tl'le U.S. 
Keywords: paid domestic /ahor. i11eq1.wl1(Ji: .female e111plr1,'11u1111. 

O trabalho domc'.:stico realizac.lo ern troca de urn salario ou o quc 
o Departamento de Recensearnento dos Estados Unidos (United States 
Census Bureau) denomin" de private bouse/Jo!d Se}'l)ice' e uma das 
mais antigas formas de trahalho assalariado. Apesar ck ja ter sido urmt 

I Versao anterior Jeste anigu fui aprescncacb duranle ,1 reuni,10 clc 1Y96 da Arnerican Socio- 
logical Association. Uma versao mais cxcensa dste cralxtllto const:1r{1 do nC,mero de no1·crnhro 
de 1998 de \\i'ork and Occupaliuns, a cujos ec.litorcs :,gradecemos rcb :1utorizadu desra 
publica,;:ao antecipa<la. Desejarnos agradcccr ainda a Christine Dose. M;iria Ch:irles. Dan 
Cornfield, Rebecca Emigh, Eva Fodor, Laura Gomez, )larian Kat�. Gillian Lester. Leslie McCall. 
Vilma Ortiz, Roger Waldinger, Juli.i Wrigley <:: :10s p,1rec:erist.is anonimos, por seus 
comencarios escritos a versoes anteriores, e a Alec Ctrnphell e icholas \Volfinger, Dolores 
Trevizo. Elvia Tledolla c Jacquese Scott, rclas varias formas de assessoria e assbtencia. 

2 N.T.: A tradur,.:,10 literal de pn'1't:lte /:Jo11seho/d service c "scrvir,:os domesti,:os paniculares". 
expressiio que, na realidade, parece indicar o que ,e costuma chamar ropularmente no 
Brasil de •·rrabtilho em casa de famnia". 0 censo americano parece dbcinguir entrc· o domicilio 
pri ado (private housebo/d) e o cl micilio publico, isto e, lugares e institui,;oes p(,blirns - 
possivelmente, hotei ·, hospitais, creches <:: semelhantes, onde tarnbem trabalham cozinheiras, 
faxlneiras, arrumadeiras tc. 
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das ocupacoes fernininas mais cornuns nos Estados Unidos, sua impor 
tancia cconomica reduziu-se tao dramaticarncnte durantc o ultimo 
seculo quc, no inicio da decada de 1970, alguns sociologos estavarn 
fazcndo seu obituario (Coser, 1973; Chapin, 1978). Contudo, nos anos 
80 c 90, houve um ressurgimcnto da prcocupacao com essc tipo de 
ernprcgo principalmente entre os estudiosos das questocs de genero. 
Conforme sugeriu Iudith Rollins (1985), de um ponto de vista feminism, 
o setor de services domcsticos tern urn interesse especial porquc, ncsse 
caso, ernpregadora c cmpregada (nos Estados Unidos de hoje) geral- 
mcnte sao mulhercs.:' Acompanhando a abordagem de Rollins, varios 
csrudos importantcs analisaram minuciosamente a microssociologia das 
rclacocs entrc as mulhcrcs que contratam domesticas c babas c as que 
cxccutarn cssas arividades, detcndo-sc sobretudo nos modos como as 
interacocs cntre cmpregadoras e cmpregadas sao mcdiadas pelas 
desigualdades raciais, crnicas c de cidadania cntre mulheres (por 
cxernplo, Glenn, 1986; Romero 1992; \X!riglcy, 1995; Bakan c Stasiulis, 
1995). 

A prescnre pcsquisa bascia-se na literatura ferninista recentc nas 
ciencias socials, ao mcsmo tempo cm quc aponta para uma importante 
lacuna nessc carnpo de cstudos. Nosso ponto de partida ca ohservacao 
de que, apcsar da frcquentc rcferencia It rubrica "raca, classe e gcncro", 
o foco ernpirico da rnaioria das pesquisas fcministas recentcs sobre as 
desigualdadcs entrc mulheres tcm-se limitado ;ts segmentacocs raciais 
c etnicas e, cm certa mcdida, as difcrencas entre as irnigrantes c as 
americanas natas. Se essas pesquisas trouxerarn irnporrantcs contri- 
buicoes para o conhecimento sociologico das questoes de genero e 
colocararn em duvida, com razao, anrigas opinioes sobre a existencia 
de urna experiencia social fcminina Cc rnasculina) universal, na rnaior 
parte das vezes ignorararn as difercncas de classc entre mulheres. Esse 
c um aspccto particularrncntc problcmatico, porque as classes socials 
tern assumido urna rclcvancia cada \'CZ maier ncste final de scculo, :'1 

mcdida que se agravarn as desigualdades de renda entrc familias e 
individuos de todas as raps e grupos ctnicos, bcm como entrc cidadaos 
c nao-cidadaos. Embora nao seja de nosso interessc colocar em questao 
a importancia da rap, da ctnicidade ou do status de imigrantc, 
descjamos reintroduzir na discussao o tcma <las classes sociais. 

Por outro !ado, nossa an{tlise ressalta a importancia do genero na 
dinamica mais geral do aumento <la desigualdade ccon6mica nos 
Estados Unidos contemporfmeos. Ja existc hoje uma vasta cole<;ao de 
cstudos sobre o crescimento da desigualdade de renda e riqueza nesse 

3 HL,roricamenre, e cm alguns pafses da Afric� e d:.i A..,ia conte,nroraneas, tambem se 
encontram muilos homens exercendo essa ocupac;ii.o. Uma cxcdente analise desse fato esta 
em Hansen 0989). 

pafs (alias, no mundo inteiro) n::is ultimas decadas. No cntanto, essa 
literatura conccntra-se quase quc intcirarnente no aumento da des1- 
gualdade entre farnflias e entre trahalhadores rnasculinos. Nos �Ou.cos 
casos em que as mulhercs sao lcvadas cm coma, o foco pnnc1pal 
converge para o recente cstreitamento <las defasagens de rcnda cntrc 
os generos. O declinio dos sal{trios rcais entre os homens, especial- 
mente os de rnenor nivel de instruc.ao, tem chamado a atcn<;ao dos 
pe.-;quisadorcs. De fato, este e urn dos principais componentes da atual 
tcndencia �t diminuic..:1o da dcsigualdade de rendas entre os generos. 
Poucos, no entanto, percebcm quc as desigualdadcs de renda cntre 
mulheres tambcm cresceram significativamente::: entre 1969 c 1989, por 
excmplo, o cocficiente de Gini, uma medida de dcsigualdadc eco- 
nomica, clc\·ou-se de .344 para .386 cntrc as trabalhadoras de 25 a 54 
anos de idade:: (o cocficicnte foi ainda maior entre os horncns do 
mesmo grupo et{lrio, passando de .316 para ..414) (Levy, 1995: 13-18). 

Efotivamente, o grandc :iumento da clesigualdadc ccon6rnica tcrn- 
se vcrificado numa cpoca que se caractcriza pelas amplas opor- 
tunidadcs ccon()lnicas ofcrecidas i1s rnulhcres cducadas, de:: classe 
media alta (grupo constituido, em grande partc, por mulheres hrancas, 
mas quc hojc tamhem inclui urn .-;ignificativo contingcnte de mulhercs 
decor) - justamente a populac.:10 que rnais procura c que tern mclhorcs 
condic<'ies financeiras para pagar por servi<;os domesticos. Por outro 
!ado, <ls rcndas rcais <las rnulhcres de mcnor nivel de instrui;::ao e rnais 
pobre.s tcrn-se mantido estagnadas; em alguns subgrupos, essas rendas 
chegaram a diminuir muito em relac.ao aos n[veis anteriorcs, jft rela- 
tivamcntc baixos. Examinernos, por cxemplo, os dados para o periodo 
1979-1989 corrcspondentes �t rcnda real de trabalhadoras de tempo 
integral e contrato anual, na faixa ctaria de 25 a 34 anos - grupo rnais 
atingido pcla reccntc reestrutura<;ao economica. A rcnda real das quc 
tern quatro anos ou rnais de escolaridade p6s-sccund{lria suhiu 17% 
(rnuito mais do que os 5% de aumcnto reccbidos por homens com as 
mesn1as caracteristicas). Em compensa<,:�to, no caso das rnulheres corn 
ate 12 ;mos de instru<:ao, a renda real caiu cerca de 2°1t1 Centre os 
home�s do mcsmo ni�el de cducac.ao formal, a queda foi de 13c10) 
(Bianchi, 1995: 133). 

Quando passamos dos individuos para as famflias, obscrvamos 
quc os deitos Jessa polariza<;ao econC:>rnica sao ainda rn:iis accntuados, 
em virtude, de um !ado, do aurncnto do n(unero de famflias sustcntadas 
por dois profissionais assalariaclos, e, de outro, por causa do tradicional 
padrao endogf1rnico das classes sociais. Hoje, rnuitos hornens e rnulhc- 
res que exercern profissoes liherais ou administrativas, casados ou 
morando juntos, somam seus proventos, mas, no outro polo da distri- 
buic;ao de renda, e cada vez mais comum uma mulher solteira, ma] 
remuner, da, sustentar a famflia - trata-se <la t:lo discutida "feminiza<;:ii.o 
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da pobreza" (ver Levy, 1995: 20-21). Assim, o genera tern profundas 
irnplicacoes na hist6ria do crescimento das desigualdades de renda 
nos Estados Unidos no final do seculo XX. 

O trabalho domestico remunerado constitui, sob muitos aspectos, 
um microcosmo da crescente desigualdade de renda entre as mulheres. 
A elite de mulheres que exerce profissoes liberais ou administrativas 
cujo nurnero cresceu enormernente nos ultimas anos, tern condi,;:oe� 
de comprar no mercado boa parte do trabalho de reproducao social 
que tradicionalmente lhes compete, na qualidade de esposas e maes, E 
aquelas que executarn esse trabalho geralmente sao mulheres que 
provern dos degraus inferiores da escala econ6mica, em sua maioria 
negras e/ou imigrantes. Sao justamente as interacoes entre esses dois 
grupos que vern despertando o interesse dos pesquisadores no campo 
da microssociologia do trabalho domestico remunerado. A literatura 
sobre esse tema ja produziu conhecimentos valiosos, mas ate agora 
tern negligenciado a analise da macrossociologia desse tipo de em- 
prego, pauta deste artigo.' 

Mais especificamente, o que nos perguntamos e. como se explica 
a variacao na proporcao da mao-de-obra ocupada no trabalho do- 
mestico rernunerado? Ate mesmo urna observacao informal detecta a 
enorme variacao temporal e espacial do tamanho do emprego nessa 
ocupacao. Por exemplo, hoje, no Kuwait, e comum a existencia de 
empregadas dornesticas, na Escandinavia, elas sao extremamente raras, 
mas forarn numerosas no passado, ja nos Estados Unidos, como 
veremos mais adiante, o trabalho domestico remunerado e muito mais 
difundido em certas areas rnetropolitanas do que em outras.5 A ex- 
plicacao dessas variacoes dentro de um pafs e entre pafses nao e nada 
6bvia. A justificativa tradicional, no ambito de uma geracao mais antiga 
de pesquisadores, era a de que o declinio de longo prazo desse tipo de 
trabalho no mundo capitalista avancado havia sido um produto da 
"modernizacao". No entanto, hoje em dia, a importancia de tal ocu- 
pacao varia substancialmente, mesmo nos paises ricos e "desen- 
volvidos" da Europa e da America do Norte. Alern disso, em certas 
regioes dos Estados Unidos, o emprego domestico tern, na realidade, 
aumentado (em relacao ao total da mao-de-obra feminina) nos ultimas 
a nos. 

4 As excecoes incluem partes dos estudos de Hansen 0989) e Gregson e Lowe 0994) - 
nenhum deles, contudo, analisa o caso americano. Salzinger 0991) e Repak 0994) estao 
entre os poucos pesquisadores sobre os E;;iados Unidos que tocam nesses assunros (mas 
estes nao sao o principal interesse deste artigo), 
5 Tai variacao geograflca, no entanto, parece niio existir na lnglatemt, como revela a surpresa 
dos ge6grafos Nicky Gregson e Michelle Lowe 0994: 42-43), em um dos poucos esrudos de 
enfoquc local sabre o trabalbo dornestico rernunerado publicados nos ultimas anos. 

Neste artigo, argumenta-se que um fator dererrninante do tarnanho 
do ernprego dornestico em um determinado lugar e o grau de desi- 
gualdade econ6mica ali existente. Esse fator, que e geralmente muito 
negligenciado, ajuda a explicar as variacoes nas dimensoes dessa 
ocupaC,ao entre os paises desenvolvidos bem corno seu crescimento 
em certos lugares. Com excecao de um obscuro tratado publicado em 
1946 pelo econornista George Stigler, a relacao entre desigualdade e 
dinamica do emprego domestico nao tern sido examinada na literatura. 
Defendemos aqui a importancia dessa analise c apresentamos um teste 
empirico de nossa hipotese. Ernbora a analise empirica apresentada 
neste trabalho limite-se ao caso dos Estados Unidos (especialrnente as 
suas cem maiores areas rnetropolitanas em 1990), acreditarnos que 
nosso argurnento tenha uma aplicabilidade rnais geral. 

O grau de desigualdade econ6mica certamente nao e o unico fator 
irnportante a inf1uenciar o tamanho da ocupacao. A literatura corrente 
sobre o caso americano tern charnado a atencao para a concentracao de 
rnulheres de cor e imigrantes exercendo trabalho domestico remune- 
rado, e nossa analise confirrna a importancia da raca e da imigracao, 
a.S:,im como da taxa de participaC,ao na forC,a de trabalho de maes com 
filhos pequenos (uma importante fonte de demanda pelos serviC,os de 
empregadas domesticas). Mas o objetivo deste artigo e ressaltar o fator- 
chave que a maioria dos pesquisadores ignora, demonstrando que a 
dimensao do emprego nos serviC,os domesticos (como uma proporC,ao 
do total da forca de trabalho feminina) varia diretamente com o nfvel de 
desigualdade, de classe ( operacionalizada mediante um padrao de 
medida da desigualdade de renda familiar), a despeito da rap, da 
condiC,ao de imigrante e das taxas de participaC,ao das maes na forC,a de 
trabalho. Mantendo-se constantes esses ultimas fatores, nos lugares em 
que a desigualdade de renda e grande, essa ocupaC,ao tambem e relativa- 
mente ampla, enquanto nos lugares onde a desigualdade de renda e 
minima essa ocupa<;ao tern importancia desprezfvel, ou e inexistente. 

Na pr6xima se<;ao, apresentamos um breve resumo da literatura 
rnicrossociol6gica sobre essa ocupaC,ao. 

Microssodologia do trabalho domestico remunerado 

Varios estudos recentes analisam o trabalho domestico remune- 
rado a partir da perspectiva das mulheres que o executam, ressaltando 
os modos como as intera<_:6es entre empregadora e empregada refletem 
as hierarquias sociais de ra�a, ddadania e classe. 0 trabalho pioneiro 
de Judith Rollins (1985), por ex·emplo, focalizou as rela<;:6es entre as 
afro-americanas que trabalhavam fazendo faxina ·em casas de familia 
€m Boston e as mulheres brancas que as empregavam. Uti1i.zando-se 
da ,observa,;ao participante e de entrevistas extensas tanto com as 



(, N.T.: AmeriGm;ts 0<.·,,;;,;;nderttes de mexic:inos. 

patroas quanta com as emprcgadas, Rollins Cl 985: 147) concluiu que 
"todas as dorncsticas concordavarn com a ideia de que as patron, 
apreciavam certas forrnas de deferencia c certas dernonstracoes de 
subserviencia", acresccntando que "isso fazia parte da essencia das 
relacoes patroa-emprcgada". A pesquisadoraanalisou em cletalhes e sa 
dinarnica da interacao, demonstrando, de um lado, o que chamou de 
"rnatcrnal ismo' por parte <las patroas e, de outro, a deferencia c 
"rcssentimento" por pane <las trabalhadoras domesticas. Na opiniao de 
Rollins, .. a dimensao ernico-racial dessa relacao e particularmentc 
evidentc: "Se toda rclacao cmpregador-cmpregado e por clefinicao 
desigual, a relacao patroa-dorncstica - com .suas seculares convencoes 
de conduta, sua historica associacao com a escravidao no mundo 
intciro, sua cxtraordinaria acurnulacao de caracteristicas feudais, e a 
tradicao de a empregada ser nao so de classe inferior corno tambern 
uma rnulhcr de origem rural, provcniente de urn grupo etnico de - 
prczado - ofercce-nos um exernplo 'puro e extreme de uma relacao 
de dominacao no espaco do lar" (Rollins, 1985: 8-9). 

Do mcsmo modo, Mary Romero 0992), numa pesquisa sobre as 
empregadas domesticas cbicanasi accntuou o estigma ligado ao traba- 
lho domestico. Seu cstudo reprcscnrou uma valiosa conrribuicao para 
o debate ao dcscrever as maneiras pclas qua is as proprias trabalhadoras 
procuravarn "transforrnar e melhorar sua ocupacao, clirninando os 
vcstigios <la sujcicao". Exemplos disso sao a rnudanca do padrao de 
dormir no emprego pelo de diarista, do salario por hora pela remu- 
neracao por tarcfa, alern de outras tcntativas de aurncntar a autonornia 
das trabalhadoras e de resistir "a rclacoes personalizadas e assimetricas 
com suas patrons e (. .. ) de criar um ambientc profissional" (Romero, 
1992: 143). Essa aurora tarnbem ressaltou a importancia da raca e da 
imigracao, obscrvanclo que "scndo os services domesticos cada vez 
mais uma atividade de mulhcres de cor, cspccialmcnte imigrantes, essa 
ocupacao C...) vern trazendo as rclacoes de classe para dentro do lar 
<las donas de casa de classc media" (p. 69). 

Rollins e Romero conccntrararn-sc n;1s trabalhudoras domesticas 
cujas principals tarefas cram a lirnpcza c arrumacao da casa, mas ja 
csta cornecando a constituir-sc uma literatura sobre as amas-sccas, ou 
babas, nos Estados Unidos de hoje, cnfocando as mcsmas questoes. 
Por exemplo, a pesquisa de Shcllee Colon 0986, 1989, 1995) sabre as 
ernpregadas dorncsticas antilhanas (faxineiras e babas) na cidade de 
Nova York enfatizou a maneira como ''a ideologia da farnilia e usada 
para manipular a trabalhadora (. .. ) e para estirnular pessoas que nao 
sao membros da familia a executar tarcfas ou tolerar tratamentos 
suscetfveis de cxplora<;:ao·· (Colon, 1986: 60; veja-se tambem Macdo- 

7 N.T.: Au pair signillca trab:tlhar para uma famfli:1 reccbendo casa c comida, m.t� n,10 
ordenado. 

l /10 " 11 _ - __ __..., ............... ,...,.,......,..... 

Id 199 · 6). Colon acenruou a ind a a particular vulncrabilidade das na , . ·d · 
irnigrantes ilegais, cujas patroas se ofcrcciam para prov1 encrar a 

legalizac;:ao de sua situas;:ao como r�siclcntcs permanence� �m pr��esso 
demomdo que propicia oporturndades para a superexplorac,ao. A 

pesquisa sobre babas_ em Lo� Angeles e N�v�\ York r�aliza_d_a por Juli� 

Wrigley (1995) deu enfase as enonncs drfer enc;:as cultur '.us entre as 
irnigrontes negras ou mestic;:as c suas patroas brancas, amencanas natas 
c ricas. Em um dos poucos escudos microssociol<igicos que lcvarn em 
conta explicitamentc as difercnc;:as de classe, Wrigley descrevcu o 
contrastc entre a experiencia de trabalho das babas - longas !ornadas, 
isolamento social e muitas vezes cxigencias excessi\·as - e o faro_de a_s 
patroas terem e:xpectativas de subscrviencia simultancamente a cxr- 

gencia de "estimulac;:{to" <las crianc;:as. Comparando as empregadas au 
pairs' da classe media curopeia com as babas imigrantes_ on�ndas da 
dasse operaria, Wrigley rnostrn tambern quc. quanto ma1or e a defa- 
sagem de classe social cntre estas Cdtimas c os empregadores, ma1s 
prepondcrantes s[Lo as fonnas extrcmas de explorac;ao. 

Boa pa11e dessa literatura condena as patroas como exploradoras 
de suas irmas menos afortunadas. De fato, alguns pesquisadores 
afirmam que as domesticas s�to mais exploradas do que os traba- 
lhadores de outros ramos. Rollins (1985: 156), por excmplo, afirma: "O 

qoe torna o trabalho domcstico, como ocupac,ao, mais explorador do 
que outras atividades compara\·cis c justamente o elemento que _o 
singulariza: a relac;ao pessoal cntre patroa e empregada. 0 que podena 
se.r visto como base de um vinculo de trabalho mais bumano, menos 
alienante da margem a um nivel de explorac,ao psicol<'.lgica desco- 

, c 

nhecido em outras ocupac;oes". 
Romero (1992: 90) cxplica que o emprego domcstico explora 

mais do que outr::is ocupac,oes acess[\·eis ?is imigrantes e as rnulheres 
de cor. "Ainda quc as cbiccmas c ::is irnigrantes mexicanas geralmente 
sejam contratadas p::ira tarefas fabris de baixa qualificai;::ao e baixos 
salarios, os cmpregadores fora do mercado de seITi<:;os domesticos nao 
exigem o rnesrno grau de dcf erencia c serYilismo. Ate os servic;os mais 
ma! pagos estao livres do cstigma associado ao trabalho c.lomestico. ·· 

O emprego domestico tern realmente caractcrfsticas cspeciais - o 
isolamento social; a unidade entre local de tr:ibalho e moradia no caso 
das patroas (c tambem das domesticas que dormcm no emprego), com 
toda a intimidadc que isso implic,1, alem de uma ign6bil falw de regu- 
la�ao social ou estatal - que favorece dctenninadas formas de supere:'.(- 
plora(ao. No entanto, comparado com um emprego numa confccc;:ao 
que paga salftrios de fome, ou na agricultura, 0�1 me,s;rno numa Ian- 

A macrossociologi.C do trc Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo 148 



150 Revisto Latinoomericana de Estudios del Trobajo A mocrossociologio do trobalho domestico remunerado 151 

choncte cm troca do salario minimo, trabalhar coma cmpregada do- 
mcsrica pode scr rclarivarncnte atraenrc, apesar de tudo o que se diz em 
conrrario. A propria Romero 0992: 12) mostrou que as dornesticas 
muitas vezes preferern esse tipo de ocupacao a outras possibilidad s, 
por causa principalmente da sua flcxibilidadc: "De um lado, lirnpar casa 
e degradantc e constrnngcclor; de outro, o service dornestico paga 
melhor, perrnitc mais autonornia e e menos desumanizador do que 
ourras ocupacocs de baixo status c baixa qualificacao"." Essa com- 
paracao desmcnte as afirrnacoes frequcntcmcnre cncontradas na lite- 
ratura microssociol6gica de que s6 o ernprcgo dornestico cxplora o 
trabalhador. A verdade c que muitos outros tipos de trabalho rambern 
sao objetos de exploracao, como todo soci6logo sabe rnuito bcm. 

Outra caractcristica dessa litcratura, a um s6 tempo sua forca e 
sua fraqueza, e charnar a atencao para a importancia da raca, da 
ernicidadc e do status de imigrantc como marcas da difercnca entre 
patrons c empregaclas nas rclacocs de trabalho domcstico. Esta e, de 
faro, uma parte crucial <la situacao na America do Norte de hoje, c por 
isso nao nos surprcendc a importaricia que tais furores assumcm nesse 
conjunto de pcsquisas microssociol6gicas bascadas em cntrevistas. 
Todavia. a conccntracao do foco ncssas dunensoes obscurcce. com 
clcrnasiacla frcquencia, o persisrentc significado da classe social nas 
rclacoes patroa-cmprcgada. Romero Cl 992: 75) afirrna clararnentc que, 
se antigamente as diferencas de classe forum importantcs na confor- 
macao das relacocs entre as dornesticas c suas cmprcgadoias, hojc 
"proliferarn rclacoes enrrc patroa e cmpregada nas ch1ais a raca, a 
ctnicidadc c o genera su bstitucm a classc como estruturas sociais 
irnutaveis quc determinam o lugar de uma pessoa na hierarquia". 
Tcrnos duvidas sobre a validade dessa opiniao, c sustcntarnos que 
(como suhiinha \Vrigley, 1995) a classe social continua sendo urn fator 
decisive na configuracao da situacao das trabalhadoras dornesticas. 

Antes de passarrnos ;1 dernonstracao desse argumento, farcmos, 
na proxima secao, um resume da literatura macrossociologica sohre o 
trabalho domestico. 

O paradigma da modernizacao e a macrossociologia do 
trabalho dornestico 

Se o enfoque predomlnantc na litcr:ltura sociolcigica recentc a 
respcito do trabalho domestico e de natureza micro, uma gera<;fto 
anterior de pesquisadores ja havia ahordado a questao que nos ocupa 
nestc artigo: o quc ·explica as varia<;:ocs na propon;ao da mao-cle-obra 
ocupada no trabalho domcstico rernunerado? A maior partc <las pcs- 

8 Ver i;irnb(·m Susser. 1991: 21718. 

quisas anteriores baseou-sc no parndigma da tcoria da moderniza<;ao. 
Seu grande feito foi mostrar o declfnio hist6rico dessa ocupao;ao na 
Europa Ocidcnrn! c nos Estaclos Unidos e, por \'Oita dos a nos 70, prever 
seu fim em nfvcl mundial. Par exemplo, Andrew Collvcr e Eleanor 
LangloL-; 0962: 380), corn base numa extensa pesquisa comparativa 
entrc pafses sobrc os padroes de participai;:ao das mulhercs na forca de 
trabalho, sugeriram quc, "no processo de dcsenvolvimento, o emprego 
nos servi<;os dornesticos privados climinui relativamente ao cmprcgo 
em outros setores da forp de trahalho fcminina". Do mesmo modo, 
David Chaplin 0978: 123), passanclo em revista os dados que com- 
provavam o declfnio dessa ocupac;:ao em varios pafses, concluiu que "a 
incidencia do trabalho domestico e um indicador social de primcira 
ordem do nfvel c da qualiclade da industrializaG1o e da modcrnizac;:;io ... 
Lewis A. Coser, cm um a11igo classico sabre cssa ocupai;:ao, publicado 
cerca de 25 :mos arras, ja afirmava que o trabalho domestico era 
"ob oleto'' nos modernos c altamente "clescnvolvido.s" Estaclos Unidos. 
"O emprego domestico pcrdeu os resqufcios de distinta respeit:1- 
bilidade que outrora possuiu'', clecbrou Coscr 0973: 39) '·Essa catc- 
goria e hoje tao estigmatizada que dificilmente atrai potenciais recrutas 
emre os cidaclaos comuns. ( ... ) Quando a situa,;ao atinge csse nfvel de 
impasse, a categoria e o papel tendcm a cair em desuso.'' 

O arrigo de Coser cumpriu a vital tarefa de in\'estigar a furn.lo os 
lac;.:os hist6ricos cntre desiguaklacle de cla.ssc c sujci,;;10 domestica. Como 
ele obscrvou, antigarncnte "as rela<;6es patrc7o-criado ( ... ) erarn o 
prot6tipo das relar;;ocs entre superior e inferior" 0973: 31). lgualmcntc, 
o soci6logo norueguC:s Vilhelm Au bc11 (1955-56) afirmou que o status 
de criado era "aclscrito", e atribuiu seu declinio (fen6mcno que, na Escan- 
din{tvia, ocorrcu muito mais ccdo e com mais intensidade ap(ls a Segun- 
da Grande Guerra do que cm outros pafses) ao triunfo do universalismo 
sobre o pa11icularismo, numa refercncia explicita ;1 an{tlise parsoniana. 
O problema dessas perspectivas e pa11ir do pressuposto cquivocado de 
que rela<;:oe.s sociais extremamentc dcsiguais sao incornpativeis com as 
condio;oes sociais "moderna.s". Coser (1973) prezava muito a tesc de que 
quando os criados cntram cm relac,.:oes impessoais (ou seja. modernas) 
com seus empregadores, .scu papel, com a intimidaclc c a falta de 
especificiclade ("difusiclade") que !he sao intrinscca.s, e irremediavcl- 
mcnte destrnido. lVlas a litcratura micros.sociol6gica que acabamos de 
resumir dem.onstra a sohrevivcncia, me fins do scculo X'X, cxatamcnte 
das caracteristicas do trabalho domestico que Coser considcrava incom- 
patfveis com a sociedade "moderna" - intimidade, lealdadc, assirn coma 
estigma e resscntirnento (c interessante nota.r que tanto Rollins, 1985, 
quanto Coser 1973, usam esta palavra!). 

Contrariando a cxpecrativa desses pesquisaclores, no caso dos 
Estados Unidos, os dados ccnsitarios rnostram que o declfnio de Ion.go 
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Fonte: US Census Bureau, Census of Population, varies anos. 

9 Isso nao indui funcionarios de ftrrnas especializadas em services de limpeza, nesscs casos, 
a classiflcacao mais adequacla seria a de rrab.ilhadores cm scrvicos, em vez de servicos 
"domesticos particularcs", 

Tabela 1 
Mulheres empregadas em services domesticos particulares 

Estados Unidos -1940-1990 

% 
1990 

N'-' de % 
1980 

Tabela 2 
Mulheres empregadas em services 

domesticos particulares no sul da California 
Estados Unidos - 1980/1990 

crnpregadas do total crnpregadas do total 
cm do emprego em do ernprego 

services ferninino scrvicos ferninino 
domesticos ncssa domcsticos nessa 
particulares ocupacao particulares ocupacao 

A explicacao <la teoria <la modernizacao a respeito da variacao 
entre parses no tamanho <la mao-de-obra dornestica tarnbem e pro- 
blernatica, porque nao conscgue dar conta <las difercncas entre nacoes 
de nivel de descnvolvirnento cconomico cornparavel. A teoria parecc 
oferecer urna explicacao satisfatoria para o fato de que o trabalho 
dornestico rernunerado aincla ocupa uma grandc quantidade de pes- 
soas no Tercciro .tvlundo, apesar deter dcclinado significativamente no 
Primeiro. Por exemplo, no i'vlexico, o censo de 1990 clescobriu quc 
11% de todas as mulheres economicamentc ativas trabalhavam como 
domesticas (Inegi, 1990) - rccorde-sc quc, nos Estados Unidos, essa 
taxa era de apenas 1 %. Toda via, ela nao podc explicar os contrastes 
que hoje se manifestam entrc pafses quc, por qualquer parfunetro, sao 
economicamente muito desenvolvidos. Na Suecia, por cxemplo, ondc 
a distribui<=ao de renda e muito mais igualitaria do que nos Estados 
Unidos e cm muitos outros paises de alto grau de descnvolvimcnto, o 
numero de trabalhadoras domcsticas e minimo. Em 1987. na Succia, a 
parcela da renda auferida pelos 10% mais ricos <la popula<;:ao era 2,7 
vezes maior do que a dos 10% mais pobrcs, enquanto, nos Estados 
Unidos, essa parcela era 5,9 vezes superior a dos mais pobres (Atkinson 
et al., 1994, tabela 2; veja-se tambem Bradsher, 1995). Embora, como 
vimos acima, apenas 1% de todas as mulheres economicamente ativas 

• Tarnbem inclui Garden Grove cm 1980. 

Fontes: US Census Bureau. 1980· Census of Population. General Socio/ and Economic 

CiJaracterfstics, California. Tubela 121. P 6258; 1990: Census of Population and l lousing. 

Social and Economic Cbaractcristics. Areas rnctropolitanas. Tahela 34. pp. 16651705. 

Los Angeles-Long Beach 21788 1,66 i 1.988 2,30 

San Diego 4 357 1,32 7 193 1,39 

Anaheim-Santa Ana" 3 543 0,86 7 307 1.30 

fiuea Metropolitana 

0,94 
1,4 
3,8 
7,9 
8,5 

17,7 

% do total 
do ernprcgo feminino 

nessa ocupacao 

49,1920 
562 886 

1109 855 
1.664 763 
1337 795 
1 976 078 

N� de crnpregadas 
em services dornesticos 

particulares 

Ano 

1990 
1980 
1970 
1960 
1950 
1940 

prazo das ocupacoes dornesticas particulares (rpriuate household 
occupations") efetivarnente prolongou-se ate 1990. Ncsse ano, o 
Departarnento de Recenseamento dos Estados Unidos cncontrou 
pouco menos de meio milhao de mulheres trabalhando como do- 
mesticas, cerca de 1 % de rodas as mulheres empregadas (alern de 
26.234 homens). Esses numeros incluern todas as pessoas ativas 
incluidas no ccnso que declararam tcr como ocupacao principal um 
emprego em domicilio particular. Elas podiam estar trabalhando em 
tempo integral ou parcial, rnorar no ernprego ou nao, exercer funcoes 
de "lavadeiras ou passadeiras", "cozinheiras", "arrumadeiras e gover- 
nantas", "babas" ou "faxineiras e criadas de todo service" - embora a 
grande maioria figurasse nas duas ultimas categorias ocupacionais." 

Como demonstra a Tabela 1, o nivel de emprego nessas ocupa- 
coes, em relacao a totalidade do emprego feminino em 1990, representa 
urna queda expressive, inclusive em rclacao ao rneio seculo prece- 
dente. Ao contrario do que diz Coser 0973), no cntanto, ha indicios de 
que se pode cstar iniciando urna inversao parcial desse dcclinio. 
Contrastando com a tendencia nacional, a Tabela 2 mostra que, nas 
tres rnaiores areas metropolitanas do sul <la California, tanto o numero 
absoluto de mulheres quc trabalham cm "ocupacoes domesticas parti- 
culares" quanto o tarnanho relative desse grupo (medido nesta tabcla 
corno a porcentagem de todas as mulheres empregadas nessa catcgoria 
ocupacional) aumentararn entre 1980 e 1990, em contradicao direta 
com a previsao de Coser O 973). 
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trabalhcm como cmpregadas domesticas nos Estados Uniclos, essa 
porcenragcrn rcprescnra um nfvel de ocupacao muito mais elevado do 
quc o da Succia, cujos nurneros sao t;10 diminutos que nem aparccem 
nos censos.1" Certamente existent outras difcrcncas rclevantcs para o 
nosso estudo enrrc os dois paises - :1 mais obvia e que, no caso da 
Suecia, a assistcncia ;1 infancia c outros services socia is silo pro- 
porcionados pclo Estado, cnquanto nos Estados Unidos a provisao 
estatal c minima. A comparacao cntrc as {1reas metropolitanas dos 
Esrados Unidos, apresentada a scguir, pcrmite controlar alguns Iatores, 
comu, por cxcmplo, a provisao cstatal ck: services sociais. 

O quc explica a reccntc cxpansao do crnprego nos services 
domesticos no sul da California? Sera essa expansao um prcnuncio de 
que a tcndencia historica para o dcclinio dcsse tipo de cmprego sera 
cm breve modificada no conjunto do pais? 1(, de urn ponto de vista 
mais geral, o que cxplica a variacao geografica n« proporcao cla forca 
de trabalho feminina ernprcgada nessa caregoria ocupacionalr Como 
indica a Tabela 3, sc, cm 1990, a area rnctropolitana de Los Angeles- 
Long Beach continha o mais alto nivcl de cmprego dorncstico no pais, 
e se, cm todas as {treas, a proporcao do total cle mulheres cmpregadas 
nessc grupo ocupacional era modesrn, nota-sc uma suhstancial variacao 
entrc as diversas regioes, Em I Ionolulu, Milwaukee e Minneapolis. por 
exemplo, menos de 0,5% de todas as mulheres cconomicarncntc ativas 
cnconrravarnse ncssa ocupacao, no extrcmo oposro, cm Miami c Los 
Angeles-Long Beach, mais de 2% de todas as mulhcres ernprcgadas 
realizavarn esse tipo de trabalho.!' 
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1.3, 
1/il 
H9 
1,61 
2,00 
2,:iO 

nessa 

0,32 
0,38 
0.4(> 
0,56 
0.57 
0,59 
0.59 
0,75 
0.81 
1.07 

<KU pas:;io 

%, do total do 
<:mprcgo fcminino 

611 
1259 
2 921 
·t07G 
5 105 
8.025 

6 368 
:H21 
5 686 
1.626 

H·i39 
:\ 11 l 

27 395 
l l .2Ci·i 
8;,12 

'll.99il 

]\"'2 d<: 
cmpreg;1da., cm 

s<:rYi,:os domesticos 
paniculares 

Fonte: US Censu5 nureau. 1990: Census of Poµ11/mio11 a11d I-Iu11si11g, SociC1I a11cl h'co11omic 

Cbamcteristlcs, Areas melropolitan:1s. Taheb 34. pp. 1596-1727. 

Area metropolitana 

Tabela 3 
Mulheres empregadas em servi�os domesticos particulares 
Estados Unidos/ Areas metropolitanas selecionadas - 1990 
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Honolulu. 111 
Milwaukee, \X'[ 

Minneapolis, St. Paul, MN-\VI 
Boston, ivV\ 

Detroit, MI 
Chicago, IL 
Philadelphia, I';\ 

Phoenix, AZ 
Atlanta, GA 
Tulsa, OK 
Washington, D C.\JDVA 
New Orleans, LA 

ew York, l'\Y 
Houston.TX 
Miami-Ilialcah. FL 
Los AngelesLong Beach, C\ 

Revista Lotinoamericana de Estudios del Iroboio 154 

IO Trocarnos urna inreressantissirna corresponclcnci.i corn a :,gC:nci:1 gm·ern:1111c·nt:tl <ucc.: de 
estat ixticu«. que nos Iorneceu dados n,10 pubiicados sobre o nurnero ck: domesticas 
ernpregadax cm c:1sas de: farnilia, no periodo de 1960 " 199(1: csse numero teria cafdo de: 
68.800. cm 1960. para 1.364, cm 1980. c Z cm 1990' Quando escrevernos de: volta 
pcrguntand« sc nao podcria rer havido engano no dado fornecldo para o ano de 1990. 
recebcmos a resposta de: quc provuvelmenre havia mais de: duns empregudas domesucus no 
pais, mas que '·c rnuiio mm haver dornesticas trabulh.mclo em casas de Familia Ina Suecial. 
porque t· muuo caro pagar-lhL's urn sal.irio justo. (._.) xomcntc urnas poucas famflias de 
cl.rsse muito alla i:ontam com esse lipo de ajuda hoje cm dia. Eu rnesmo, por excmplo, n:h.J 
conher;o nc:nhuma famflia nas minh,ts \'izinhan,as. ou L'ntrc mcus rx1rentes e colcgas, quc 
tc:nh:i ou te\'<: c:rnpregadas domcslicas nos u!tirnos dcz :tnos. lssc, era muito mais L'Omum nas 
dccadas de 60 c 70". 
11 A verdadcira amplitude pode ser maior do que os dados indicam, e a extern;ao do <::rnpn�- 
go nessa ocupar;ao geralmente c maior do quc o sugerido, <levido :i subenumerar;ao feita 
pclos censos. De fato, os imigrantes ilega.is constituem uma grant.le rx1rceb da mao-d�-obra 
emprcgada ne'.�a. ocupar;ues em muitos lugares. As domcsticas que dormem no emprego 
costum:1m ser subenumeraclas. 

Procuramos, a seguir, explicar cssas \·aria�:ocs. Comcq1mos com 
alguns fatores-chave quc podcriam afctar a ofcrta c :i dcmanda de m,1o- 
de-obra domestica. Historicarnentc, nos Estados Lniclos, irnigrantcs c 
mulheres de cor sempre fornm imponantes fontes de ofcrta de mao-de- 
obra para essa ocupai:;:ao (\'er Katzman, 1978; Goldin, 1990). Do mesmo 
modo, a rnaci<;a imigra<;i'io ocorrida nas Ciltimas dccaclas constitui atual- 
mente uma 6bvia fonte de oferta de m:10-dc-obra - rrincipalrncnte no 
sul da California, o de tino mais frcq(.'lcntc dos imigrantcs reccntcs, ao 
!ado de Miami, Houston e Nova York. Outro faror c a prcsen�a de uma 
grande popular;ao de mulheres de cor naturais dos Estados Uniclo,;, as 
quais tern constitufdo o gros. o da fon;:a de trabalho cmpregada ncssa 
o upai;ao durante a maior parte cleste seculo. Conforme assinala a 
literarura microssocio16gica (e pecialmente Rollins, 1985), os emprc- 
gadores muitas vezes prefercm contratar mulheres de outra rai:;:a ou 
ctnicidacle como domesticas, porquc a difcrenp de status favorece a 
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negociacao das relacocs de trabalho na intimidade da casa .. lsso nos leva 
a supor quc a proporcao de cstrangeiras presentcs na forca de trabalho 
cm detcrminada area mctropolitana, assim como a de afro-amcricanas e 
de latinas, 12 influcncie no taruanho da ocupacao. Como indica a Tabela 
4, afro-americanas. latinas e cstrangeiras (que, em 1990. represcntavarn 
rcspcctivamente, 12,2%J, 7,3,% e 9,3% da forca de trahalho feminina no'. 
Estados Unidos) estao sobrc-rcpresentadas nessa ocupacao, cmbora as 
primeiras estcjarn ligciramcntc sub-reprcscntadas entre as domesticas 
classificadas corno "trabalhadoras quc cuidam de criancas, ··u 

Tabela 4 
Empregadas domesticas por ocupacao, raca, 

origem his panica e naturalidade 
Estados Unidos -1990 

Total de Negras Hixpanicas Estrarigciras 
mulhcrcs 11,1 % % 

Lavadeiras e passadeiras 1631 16,0 15.0 11,8 
Coz inhcirax 8 088 30.2 U.8 25,4 
Arrumadciras c governanlas 30.780 33.6 32,5 1 l ,6 
Ba has C pcssoas 
que cuidam de criancas 1 'iL422 9.8 13,6 18,i 
laxinciras e criac.las 
de todo scrvico .�12 881 32.8 20,6 31,2 

Total ·!97.808 26.1 23,0 27,') 

Fonte: Dados censitarios nao publicados (C,msus Public Use Microdata Sample- Purus, 1990). 

Do lado da demand a, seria de esperar que a participacao das macs 
na forca de trabalho fossc um fa tor importante. Como ohservararn rnuitos 
pcsquisadores (por cxernplo, Hartmann. 1987, e para urna analise mais 
global, Elfring, 1989), a participacao das mulhercs na forca de trabalho 
tern contribufdo cm gcral para o rapido crcscimento do setor de servi\os 
pessoais, do qua! o trabalho domcstico rcmunerado e um importance 
componcntc. Nossa hipotesc e a de que a dernanda por esses services 
seja cspccialmcntc grandc nas farnilias quc tern criancas pequenas ujas 

12 N.T.: i\lulhcrcs de origcm latino-amcrlcana. ou hispanic.r, que ivern no- E.stado., UniJos- 

13 As categorias ocupaciOmis indicadas na Tabela 4 s:to antiquadas. mars adequadas ,t 
an.ilise do trnbalho dornestico cern anos atr.is do que ho]c, Desconflarnos de quc 111uit,t, 
pessoas aqui classiflcadus c:01110 "faxinelras e crtad.is de todo xervico" turnbern torncrn ""ntct 
de criancas. 

rnaes trabalharn fora. Com efeito, as raxas de participacao na forca de 
trabalho de maes gue tern filhos em icladc pre-cscolar cresceram signi- 
ficativamente nos ultirnos anos. Se aurncntou a disponibilidade cle 
creches ou services sernelhantcs de assistencia ;1 infancia, ainda ha uma 
escassez de instituicoes de alta qualidadc; as quc existern frcquen- 
rernente funcionarn em horario limitado. Como bern ilustrou o caso 
"Nannygate". de Zoe Baird,'' atualmente c comurn que farnilias ricas 
(especialrnente aquelas em que as macs sao profissionais de elite) 
contratern babas para cuidar das crianps pequcnas (Hertz, 1986: Susser, 
1991; Macdonald, 1996). De urn ponto de vista rnais gcral, a pcrsistencia 
d,1 "tradicional" divisao de gcncro no trabalho dornestico (Hochschild 
1989), assim como o crescirncnto do numcro de domicflios chcfiados 
por mulheres, sugerc quc os homcns nao tern aumcntado de modo 
exprnssivo sua contribuic;ao para os scrvic.os dorncsticos. Por essas 
raz6es, supomos que, nas {1rcas mctropolitanas onde as taxas de parti- 
cipa,;;ao das maes-de-famflia na forc.a de trahalho sao grandes, a procura 
por t?tnpregadas dorn(:sticas seja maior do que nas outras. 

A an{tlise quc aprcscntarnos a seguir lcva cm conta cssas vari::'iveis 
c, alem disso, c:h;; ma a atcnc.ao para um fator menos c'Jtwio, quc, a 
nc;.,.-.u ve.r, e dccisivo para cxplicar a variac;ao no tarnanho do cmprcgo 
domestico: o grau de desigualcladc cconC)mica. J{t existc farto \'Olume 
de pesquisas comprovando quc a dcsigualdadc da distribuic,1o da 
renda e cla riqueza no· Estados Unidos aumentou de mancira muito 
acentuad,1 nos anos 80 (Levy e Murnane. 1992; Wolff, 1995). Embora 
seja cssa ;1 tcndcncia nacional, o grau de dcsigualdadc de rcnda varia 
muito entre as {treas mctropolitanas. 0 ccnso de 1990 mostra que, cm 
1989, por exemplo, a razao cntrc a rcnda auferida pclas famflias 5%1 
mais ricas e as 20% mais pobrcs era de 3,5%1 cm I Ionolulu c de 3.8%1. 
em Minneapolis, enquanto em !\ova Orleans era de 8,4% c cm Nova 
York, de 8,6%. Los Angeles situava-se numa posi<;�to intermedi{1ria, 
com urna razao de 5 ,6%. . 

Mantidos constantes todos os dcmais fatores, tern sentido supor 
quc quanta maior ea desigualdadc ccon6rnica numa comunidadc - em 
outrns palavras, quanto maior a disparidade de recursos cntrc famflias 
ricas c famflias pobres -, rnais facilmcntc se cncontrar[10 farnilias ricas 
clispostas a pagar pelos servic;os clomcsticos de pcssoas menus afor- 
tunaclas. A demanda por ajuda nas tarefas clc casa sempre cxistc, cspc- 

:4 "l'l:�mnygate \'! om se tornou conheciclo popularmente o esciinclcilo politico de 1993, 
cnvoln:ndo Zoe l3,iird, a c.rndidata de Clinton ao posto de Attorney General (procurador- 
&l•r.il, t:quivalente ao de minlstro da Justi,;;a). quando a opiniao pCtblica tomou conhecimento 
de quc el'.t ha via m"nticlo em �Lia ca�a, como 1:mprcgad,t.s dc,rn.,�ticas, imigrnntes il<,ga' -. ,em 
a_utort7.arao par,t excrccr trabalho remunl·r,tdo, nurna cvidcnlc transgrcssao ?ls leis ame- 
rtGinas. Em ra,>akJ dessa rr:,-elarcw, a c-andiclatura de Zoe U"ird foi cancdada. 
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cialmente nas familias em que ha criancas pequenas." Hi muito traba- 
lho por fazer nessas casas, e, principalmente nos Estados Unidos, onde 
e dificil encontrar creches de boa qualidade, o desejo de obter "ajuda" 
dornestica c quase universal nas familias com filhos pequenos, cujos pais 
trabalharn fora. Alern disso, em certos contextos, ter empregados domes- 
ticos ajuda a acentuar o status social de uma farnilia, contribuindo ainda 
mais para aumentar a demanda potencial por esse tipo de mao-de-obra. 
Essa dernanda latente transforma-se em dernancla efetiva quanclo e facil 
arcar com os custos da ajuda domcstica. Justamentc nesses casos e que 
entra em acao o mecanismo da desigualdade econornica: quando a 
defasagern de renda entre ricos e pobres c grande, o custo da ajuda 
dornestica para os ricos c proporcionalmente pequeno. Uma ampla 
disparidade cntre ricos e pobres tambem contribui para gerar uma pronta 
oferta de empregadas dornesticas, pois quanto maior c a desigualdade 
cm um mercado ck trabalho local, mcnores sao as possibilidades de que 
trabalhadoras em situacao desvantajosa - como as imigrantes c as 
mulheres de cor - cncontrcm bons empregos. Assim, c de esperar que 
quanta maior for o nivel de desigualdade entre as classes, maior sera a 
dimensao do trabalho dornestico remunerado. 

A literatura recente ignora essa dinamica, alias, certos analistas, 
corno Romero 0992), descartam explicitamente a ideia de que a classe 
possa ser urn fator determinante na dinamica do emprego domestico, 
conforme ja observamos antes. Nossa hip6tese e que, independen- 
temente dos fatores raciais e etnicos salientados por Rollins Cl 985), a 
desigualdade econ6mica entre as classes e urn importante indicador 
do tarnanho da ocupacao. Ou seja, nos lugares em que os niveis de 
desigualdade de renda sao altos, devcriamos encontrar elevados nivcis 
de emprego nos services dornesticos. 

Chegamos a essa hip6tese por conta propria, mas recentemente 
soubemos que o economista George S. Stigler ja a ha via formulado meio 
seculo arras. Analisando os dados comparatives entre parses disponfveis 
na epoca, Stigler (1946: 6) afirrnou: "A riqueza de urna nacao nao tern 
nenhuma consequencia obvia sobre o numero de empregados domes- 
tico.s. ( ... ) Uma possivel explicacao dessas grandes diferencas entre os 

15 Stigler tambern notou isso, ao cornentar a sugestuo de Veblen de que o service domestico 
era principaimente urn caso de "consurno consptcuo" Stigler (1')46: Ci) faz a segulnte 
observacao nurna nota de rodapc: "Sci rnesrno o ingenuo \'dil'en escn:veria: 'Nas 
cornunidades industrials modernas [18991 os aparelhos rnecanicos disponiveis para o conforto 
e a conveniencia da vida cotidiana s:10 altarncntc desenvolvidos. Tanto assim que criados 
particulares, ou empregados domesticos de qualqucr tip<l, -raramente sao contratados hoje 
por qualquer pessoa, exceto a partir de uma norma ou respeitabiliclade decorrente da tradi�iio 
de um antigo costume"'. Um seculo depois, apesar da inven..-::io <le fralclas descartaveis e 
outras conveniencias dornesticas, a noc;ao de que familia.s com crianr;as pequenas tern 
necessidades mfnimas de servi�os domesticos continua sendo um ahsurdo. 

paises foi formulada por Thorsrein Vehlen:. 'a necessidade do 6cio 
vicirio, ou do consumo conspicuo de servi\'.os, e um estfmulo importante 
para rer criados domesticos'. Isto e, a igualdade da �istribui(:ao de re�da, 
mais do que o montante da renda, pode ser um fa tor de cons1dera vel 
importancia. Uma sociedade em que ha urn numero relativarnente 
grande de famflias nos doi.s polos da escala de renda.s seria fonte tanto 
de uma grande oferta de ernpregados domesticos quanta de urna grande 
demanda por ele.s. Infelizmente, essa hip6te.se nao pode .ser testada nem 
no plano internacional, nem no piano nacional, devido �1 escassez de 
dados sabre as distribui(:oes de renda". 

Embora em no.ssa anali.se a demanda de rnao-de-obra para o 
rrabalho domestico apare(:a corno um fenomeno muito mais cornplexo 
do que a explicac.ao de Veblen - que a con.siderava como uma forma 
de con.sumo conspfcuo -, adrnitimo.s que a desigualdade de renda e 
um fator crucial. Pelo que pudemos averiguar, apena.s Stigler chamou 
a atenc.ao para is.so. 

A proliferac.ao de compila(:oes estatfsticas publicadas a partir do 
fim da Segunda Guerra i\lundial poderia nos levar a crer que a falta de 
dados ja nao seria um obstaculo ao teste de.ssa hip6te.se. No entanto, 
ainda e diffcil obter informac.oes e.statfstica.s confiavei.s tanto sobre a 
distribuic.ao de renda quanta sabre o emprego dornestico nos varios 
pafses. Por outro !ado, encontrarn-se cspalhada.s nas varias estatisticas 
comparativas existentes indica<;6e.s que confirmam a rela<,;:ao entre o 
tamanho da mao-de-obra domestica e a cxtensao da desigualdade 
economica. Nota-se que qua.se nao existe trabalho dorne.stico remu- 
nerado em sociedade.s relativarnente igualitaria.s (como a Suecia, por 
exemplo, conforme ja foi observado). Em compensac.ao, no Terceiro 
Mundo, a exi.stencia de disparidade.s de renda tao extrema.s entre ricos 
e pobres pode .ser uma explicac.ao fundamental (mais do que o nfvel 
de "moderniza(:ao") para a persistencia do u.so de.s.se tipo de trabalho 
entre as classes privilegiadas. Neste artigo, de.slocamos o foco da.s 
variat;6es entre pafses para as variat;6es dentro de um s6 paf.s, para o 
qu:al temos dados comparavei.s tanto sobre a distribuic.ao de renda 
quanta sobre o emprego dorne.stico. 

Dados e aruilise 

A maior parte dos dados utilizados nesta pesqui.sa provem do 
Census of Population and Housing, dos Estados Unidos, realizado em 
1990. Os numeros sabre de.sigualdade de renda e propor(:ao da mao- 
de-obra feminina de origem estrangeira - duas ·variaveis sobre as quais 
nao ha informa�oes publicadas - base.iam-se nos Microdados da 
Amostra do Censo para Uso P(1blico (Pums). As unidades de analise 
usadas na pesquis.:a sao as areas metropolitanas, das quais, as cem 
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maiorcs foram incluidas na arnostra. Embora seja faro reconheciclo que 
os dados rccentes do censo padecern de problernas de subenumeracao 
(principalmente no caso dos irnigrantes e das minorias raciais, care 
gorias sobre-represcntadas entre as empregadas dornesticas), eles sao 
os mais ahrangentes a que sc tern acesso atualmente. Alern disso, a 
probabilidadc de quc tcnha havido urna subestimacao do nurnero de 
empregaclos dorncsticos faz da an{tlise cxposta a scguir urn excclente 
reste de nossa hipotese, pois dados mais precises aumentariarn o 
ftmhito de variac.io de muitas variavcis. 11• 

A Tabela 5 mosrra as vari.ivcis utilizadas nestc cstudo e a media, 
mcdiana, ambito de variacao e desvio-padrao de cacla uma dclas. 
Tornamos como variavcl clependcntc o tamanho do emprego domcs- 
tico, operacionalizado como a porcentagcm da mao-dc-obra ferninina 
ocupada cm services dorncsticos particularcs Cprtoate household ser- 
uice). i As varia vcis indepcndcntes incluem clois proxies das cluas fontcs 
mais comuns de provisao de trabalho dorncstico rernuncrado: a porccn- 

tagem cla mao-de-obra feminina constituida por afro-amcricanas, lati- 
nas e porcentagem da mao-cle-obra feminina nascicla no exterior. Tam- 
bem inclufmos um proxy para a demanda, qua! seja, a taxa de partici- 
p,H,,:?to na for<:a de trahalho de maes cujo filho mais novo tenha ate seis 
anos de iclade. Por (iltimo, e mais importante, incluimos uma medida 
de desigualdacle da rcnda familiar, a saber, a razao cntre a renda fami- 
liar informacla pelos 5% mais bem situados na distribui<:ao da renda 
familiar ea que declaram os 20°A1 cm pior situa<,:io nessa mesma escala. 
Embora muitas outras medidas cle desigualdade pudessem ter sido 
usadas, cscolhemos cssa porque, na nossa opiniao, consegue captar as 
duas parcclas mais rclevantes da popula,;:ao: as familias mais ricas, 
mais propensas a contratar mao-clc-obra domestica, e as mais pobres, 
das quais, presumivelmente, se origina o grosso da oferta de trabalha- 
doras para essa ocupa<:io. 

Tabela 5 
Estatisticas descritivas para as variaveis utilizadas na analise 

Estados Unidos/100 maiores areas metropolitanas -1990 

A Tabela 6 mostra os resultados da regressfto ordin{tria de minimos 
quadrados entre o emprego nos servi�os domesticos e as vari{tveis 
indcpendentes. Apresentamos uma serie de modelos, primeiro para 
definir a desigualdade como predi��to do emprego domestico (Modelo 
1) e depois para mostrar que esse fator continua sendo significativo 

J\!edia Mcdiana Amhito de 
variad.o 

0.78 0 7() (0.30. 2 13) O 35 

20.77 19 il (131. 70 23) 12.57 

941 5 ,\9 (156. 5227) 9 09 

Taxa de participa,;:ao de macs de 
familia na for\·a de trabalho (filho mais 
110\'0 com menos de 6 anos de idade) 60.2·i 5 36 

0.98 

Desvio- 
padrao 

C',.08, 8.55) 1 50 

60 92 (i7.59, 71.53) 

1.60 

Razao da desigualclade de renda 
familiar (5'% mais ricos divididos 
pelos 20% mais pohrcs) 

Porccntagcm de afro-americanas c 
latinas na fcm;:a de trahalho feminina 

Emprcgo em scrvi(:os domesticos 
(como porcentagcm da fcm;a 
de trahalho feminina) 

Porcentagem das estrangeiras na 
for(:a de trabalho feminina 

Hi l'r.uicamernc tod:is as cstimali\'JS disponi,eis sohre o nurncro de tr:1h:tlh:1cloras em c1sas de 
[amili.i nos Fstados Lnidox indicarn quc os d:1dos do cc•nMJ Jc 1990 subestirnarn muito o 
vertladciro turnunho do cmpreuo nesse tipo de services. Um:1 forue muito rcspeituda (o 
Curren! l'opulation Sur,cy) cnrnntrou. por cxcmplo, 753.0(16 mulheres (e 28.934 hornens) 
.xupados como ernpregados domesticos cm 1990. cerca de uma vez e meia o nurnero indicado 
pelo ccnso de 1990 (US Department of Labor 1990: 187) E o US Internal Revenue Service 
(mS) rccebeu declar.icoes de renda de ccrcn de 435.500 ernpregados dorniciliares Cbousebold 
emptoveesv em 1990 - aproxirnadarncnte 80% dos ir.rbalhadorcs dornesticos purticularcs 
computados pelo ccnso dos E.,1ados l.nidos. de .uordo com d.nlos 11(10 ruhlicados ohtidos 
jun to au IRS. t amplarnente admirido que esses d:1dos rcprcsentam .ipenas uma fr,w:m (cmbora 
n.«: se saiba qu�o pequena cla e) do real turn.mho dessa ocupucao, clcvido :10 dcsrcspeito 
gcneral1l:1do ,, lei (�!orrow. I 996). Realmcntc, 11Cl :1110 clc I 990. :1111es de o episodic 
"Nannygate (ver nota 12) cham.ir a :iten,·,10 da opiniuo publica P""' a cxistenci» de rcquisitos 
legais, ;1 desobedlencia 11 legisl:J,·Jo era provavclmcntc muito rnais difundida do que hoje. A 
Pesquis« sobrc Renda e l'ar1icipa�·:10 em l'rogr:1m;1s, de I 993. encont rou cercu de 385.000 in- 
/Jome babvsitters (n,10 parcntcs cuidarn de" ,:rbnc:1, na residem:ia destas). quase tres ,·czes o 
numcro que ;ip,1rcce no censo de 1990. E,sa resquisa (citada em Casper, 1995! refere-se ,, 
assistenci:t ,1 cri;1n('as em idadc pre-escolar. Corno ,1 unidad<:" de :m:ilisc s:10 as crian�·as, e nl10 
quem toma conl:t debs. foi prcciso fazer :dguns ajustes no, dados puhlicados, quC' indicavam 
quc 621.000 cri:111cas em idade pre-escol:1r t·r,1111 cuidad:1.s em c;1sa por babysillero n:lo parentes 
durante o outono de 1993. Entn: essas crian(;1s, 246.000 p:1gavam inclividualrrn:nte :,s pesso,ts 
que cuidavam debs. Al0m d1sso. outr,1.s 278.000 di\'idiam os pagamentos, sugerindo que a 
IJC1"1�illercuid:l\·;1 de criqncas d1: ,·i,ria.s L11nilia, .si111ttltanc:1 nK·ntc. A conselho de Lynne Casper. 
do Oep,1rtamento de lkcenseamento dos Estados Unidos, que supercisionou o estuclo, chega- 
mos ,1 no.ssa estim:1tiva de 385.000 in-hume l-xil�1·s111ers, sornando 2ti6.0QO it metade das 278.000 
shared in-home balrr,illers (;is quc cuid:.trn de crbn,·:1s de vJri:1s famni:1s .simult,meamcntc). 
Ignor.imos "' outr:1,.97.000 iJ1-hume bab)'Sill&1s(n,,o parente.s) que, segundo a resquisa, nao 
cran-1 rcn1uncrad�1s. Casper n:to cnn.,(.:'guiu cxpt'icar t•ssa anon1alia, mas acredita que nos.sa 
cstiff1�li\'a L· con.servadora. 

I 7 Ohsc,rve-se que esses dcido.s s,,o um pouco diferente.s dos cxil idos na.s Tahclas l a 3, nas 
quai,. o denominador (: mrifhere.s enrpregadas em vez do t�,tal de mulheres dci forp de 
uab:tlho. Essa ultima c:,tegoria umb6n inclui a.s descmpregacb.s e que procuram emprcgo. 
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quando se incluem as vanaveis de oferta e demanda. Em todos os 
modelos (cxceto no 2, que omite a variavel <lcsigualdade), nossa 
hip6tese de que a clesigualdadc de renda familiar rclaciona-se positiva- 
mente com o emprego domestico e confirmada, e, cm cada um deles. 
esse resultado c estatisticamente significativo. 0 Modelo 5 fornecc a 
explicacao mais completa da variavel dcpendente c inclui todas as 
quatro variaveis independcntes acima <liscutidas. 

Tabela 6 
Coeflcientes rrao-padroruzados das regressoes 

pelo metodo dos minimos quadrados entre o emprego 
dornestlco e as variaveis Independenres' 

Estados Unidos/100 maiores areas metropolitanas-1990 

variavel Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
independente 

Desigualdade 0.1826"' 0.0545" 0.152°1"' 0.0712'" 
de renda familiar (0.0304) co 0306) (O 0265) (O 0298) 

% de afro-americanas 0.016-1"' 0 0175"' 0.0124'" 
e latinas na forca de (0 0023) (0.0024) co 0028) 
trabalho ferninina 

% de estrangciras 0.008')"' 0.0190"' 0.0106"' 
na forca de trabalho co 0033) co 0030) (0 0033) 
ferninina" 

Taxa de participacao 0.007-1' 0 0045 0.0116" 0.0091" 
de macs de farni1ia (OOOF) (0 0046) (O 0050) (O.OOi6) 
na forca de trabalho" 

Ponto de intcrsecao -0.0577 -0 0879 -0.1045 -0 7972" -04631 
(0.1'129) (0 2910) (O 3152) C0.3421) (03211) 

R2 multiple 0.2693 0.5504 0 5322 04883 0 5779 

(a) Erros-padrao enrre parcnteses. 
(b) Expresso em urna unidade percentual, p. e., no Modelo 3. para cada l'Yr, ck mudanca na 
porcentagern da forca de trabalho feminina constituida por afro-amcric.mas ou mulheres de 
origem latino-americana (l'FAL). houve urna mudanca de .0873% no ramanho do emprcgo 
domestico. 

(') p s 0, 10 (teste para uma cauda) 
(") p <:: 0.05 (teste para uma cauda) 
(''') p <:: 0.01 (teste para uma cauda) 

Conforme indica a Tabela 6, a difercnca do cocficiente de 
regressao multiple (R2) entre os rnodelos 2 e 5 e muito pequcna. No 
entanto, um testc-F mostra que essa difererrca e estatisticamente 
significativa Seja como for, o Modelo 5 e o rnelhor para predizcr a 
dimensao do emprego domestico, porque s6 ele contern todas as 
variaveis causais importantes, Note-sc quc a adicao <la variavel 
desigual<lade de renda familiar (no Modelo 5) muda to<los os 
coeficientcs obtidos no Modelo 2. 0 resultado mais notavel e quc o 
coeficicnte para a porcentagem <la mao-de-obra fcminina afro- 
amcricana ou latina fica rnuito menor no Modelo 5, sugerin<lo quc 
partc do cfeito dessa variavcl sobrc o emprego dornestico rnostrada 
no Modelo 2 e espiiria e deve-se 11 alta corrclacao cntre a variavcl 
etnicidade c a dcsigualdade <le renda familiar Co coeficicnte de 
correlacao e .591).1� Conforme pr eviamos, os resultados tarnbem 
revelarn que uma grande oferta de mulheres de cor (na rcalidade, 
essa variavel inclui apcnas as afro-amcricanas c as latinas, porque as 
americanas de origem asiatica rararnentc trabalham nesse tipo de 
ocupacao) tern urna associacao positiva com o crnprego cm services 
domcsticos Yisto quc essa variavcl, juntamcnte com a porcentagcm 
<la forca de trabalho fcminina nascida no cstrangciro, proporciona os 
proxies parciais para a oferta <le mao-de-obra, testarnos regressoes 
corn cada uma clelas cm scparado (Modelos 3 e 4), alern <lo Modelo 
5, quc inclui as duas. As variaveis <le oferta sao cstatisticamentc 
significativas em todos os mo<lclos. 

Conclusao 

Dcssa analisc conclui-se quc, a pers1stir a tcnclencia reccntc <le 
<lesigual<lade de rcn<la nos Estados Unidos, ocasionan<lo uma pola- 
rizac;;ao da estrutura de classes, o crescimcnto <lo emprcgo nos servic;;os 
<lomcsticos, ate agora evi<lcnte a pcnas no sul <la California, po<lera 
tornar-se um fcnomeno nacional. Acre<litarnos que processos scme- 
lhantes venharn a ocorrer cm rnuitos outros paises nos quais os nivcis 
de <l�igualda<lc <la renda familiar vcm crescendo. Esperamos quc 
futuros pesquisa<lores explorem esscs tcmas cm outros contextos 
nacionais c regionais. 

Outro assunto que tarnbem sc presta a novas invcstiga,;;c)cs e o <la 
aplicabilidade de nosso argumcnto a ampla <livcrsidade <le ocupac;;ocs 
de "servic;;os pessoais" (desde o catering - prodU<;:ao cm cscala in<lus- 

18 Embora ess:i corrc::la�:ao seja relativamcnte alta, nao e suficicntemente elevada para impe- 
<lir a inclusiio etas duas variiiveis no mesmo modelo. Em compensa�iio, o coeficiente de 
correb,;:ao entrc desigualdade da renda familiar e a porcemagem da for,;a de trabalho 
femlnina composta de estrangcira.s E muito menor: .228. 
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trial de refcicoes - ate o "personal sbopptng:> para assistencia medica 
a domicilio). Assim como o trabalho dorncstico remuncrado, esses 
services sao vcndidos no mercaclo para indivfduo.s c farnflias de altas 
rcndas, cujo mirnero vcm crescendo nos ultimos anos. 

Sc a dcsigualdade continuar a aumcntar a mcclida quc as famflias 
mais prosperas sc tornem rclativamcntc rn.us ricas c as rcndas reals do 
restantc <la popuiaciio dcclinern, scr{i mais foci! para os ricos pagarem 
services pcssoais prcstados cm casas de familias por cmpregaclas do- 
mcsticas c babas. Como profctizou reccntcmcnto a jornalista Nichol.i, 
Lernann Cl 996: 102), 0 possivel imaginar os Estados Unidos do ano 2096, 
quando :t forca de trabalho tcr-se-ia descnvolvido "de modo ta! que ccrca 
de um quarto constituia-sc de cmpregados dorncsticos - rnais proxirno 
da situacao da America antes da Segund.i Guerra Mundial. "�0 

Em surna, gracas ao rcccnte crcscimento da dcsiguakladc cco- 
nornica nos Estados Unidos cm gcral - c cla dcsigualdadc cntrc as 
mulhcres cm particular-, a prcvisao de Co.scr 0973) sobrc a mortc dcssa 
OCLI]Xts;;'io tao antiga ainda acabara sc provando um granclc cxagcro 
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19 Personal slx,pjJi11;; c um lipo de sc_-r, i\:o rcccnreruenr e introduzklo no rnercado urncricuno, 
c·m que o clicnrc cspecilk:1 o que deseja comprar  prcsemcx, roupu. ,1,1igos de decoracao. 
etc, . e algucm (o JX!1,01wl shopper) percorrc a.s lojels cm luf.(:tr do cliente. poup.mdolhe 
tempo e trubalho 

20 bse trccho t'oi cxtraido de um brilhanre en.s:1io excrito pel:t filh:1 de ,\!iclt:Lel Ymll1g Ctuwr 
do cl:'tssico da Sociologia ck 1958. Tbe rise cf tbe num'tucmcy), prctcnsamenu-, .rox 100 anr » 
de id.rde, cm 2096. \':ti ,1 per»i cil:.lr na integra a pusxagern d:1 qu:d foi rcurad.r :1 fr:1.se (c1p11d 
Lcrn.mn l99(i 102): '·!\"os <,I Limos anos do seculo X,"\. quanclo o we(fare .,-:,�·1e111 americ.mo 
est.rv.. 'xcndo ubolido, houv c muit« discusx.ro (p:rrauox:1l111c11tc, em am hos os ladox do 
delxue) sobrc a m.mcir.i co1110" xocicd.idc c·st:l\':t xe transform.mdo nurna massa de cri:1nr,:as 
famintas vagando pc·b.s ru:1.s enqu.into o.s rico.s .sc t'cd1:l\·:un dcntro ck: conjuntos cercudos 
por mums. N:1da dis.so :ic:ilJou ucorucccndo. Ao comnino, a fmp de trabalho desenvokeu- 
se de modo ul quc, ccrc:1 de um qu:n1u constituia-se ck empregados domesticos - m:1is 
pn,ximo d:t siru:1(':io d:1 .\111cric1 ,,ntc.s dst Segunda Gl1en,1 J\!undi:il. Eles rnor:1v:im nos sri1;ios 
c porc,c·s d:1s c1.s:1s ck cn1lr:1s pes.so:1s ou em conjuntos de cabanas na perifcria cb.s cidacles, 
L' n:-10 m,rnda,·,m1 os filhos :i e.scola rx1ra evitar emh,iraros p;1r.1 1odo mundo. As pe.sso:is 
,1ch:t\':tm quc os cri:idos, :ipes:ir c.Je hem :igradaveis c respeitosos na pn::scen��t dos outms, 
cr:1111 difkci; de comrolar. e <JUL' coisas incnarrd.veis aconteci:lrn n:is cabanas. Todas a.s escobs 
·problemiltica.s' que anlig:rnic·nte havi:tm sido c,111.s,1 de tamos di-c:ur�os culrosos forum 
fedudas." 
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