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Diversidade no
 
Mundo do Trabalho:
 

Topicos para uma
 
Comparacao de Categorias
 

Silvia C. Yannoulas'
 
Cid Garcia'
 

Apresentacao 

Este texto, conclutdo em setembro de 2003, constitui urn dos 
produtos do Conve nio UNESCO/FLACSO-Brasil (2003), 
desenvolvido na Sede Acadernica Brasil da Faculdade Latino
Americana de Ciencias Sociais - FLACSO/Brasil. No entanto, vale 
ressaltar que recupera resultados atingidos por outros projetos e 
convenios executados pela FLACSO/Brasil. 

1 Silvia C. Yannoulas e argentina. licenciada em Cienclas da Educacao pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade 

de Buenos Aires,mestreemCiencias Socials comrnencao em Educacao pelaFaculdadeLatino-Americana deCiencias 
Socials - FLACSO/Argentina. e doutora em Ciencias Socials pelo Programa de Doutorado Conjunto FLACSOlUniversidade 
de Brasilia (Brasil) em Estudos Comparados sobre a America Latina eo Caribe. Especialista em relacoes de genero na 

edocacao. na ciencia e no trabalho, com enfase na tormulacao de pel iticas publicas, Professora-Pesquisadora Intemacional 
da FLACSO/Brasil. Coordsnadora do Projeto de Pesquisa "Mulheres e Politicas Publicas de Trabalho e Renda: Entre a 
Oescentralizacao e a integra,ao Supranacional- Um olhar a partir do Brasil (1988-2002)". Participou como colaboradora 

de diversos projetos da FLACSO/Brasii. enlre eies 0 Convsnio UNICEF/FLACSO/Brasil sobre "Meninas e Adolescentes 
no Brasil" (1992-1994). e Parceria Nacional MTElFLACSO/Brasil (1998-2003). 

2 Cid Garcia e brasileiro, arquiteto e mestre em Engenharia de Prooucao pela Coppe, Universidade Federal de Rio deJaneiro 

- UFRJ. Emembro da FLACSO Sede Acadernica Brasil desde 1981. Protessor-Pesquisador Intemacional da instifuicao. 

Pesquisa atualmente a areadeportadores dedeficiancia. Participou, e participa, comocolaborador de inurnsros projetos da 
FLACSOlBrasil. entre eles 0 Convenio UN ICEF/FLACSO/Brasil sobre "Meninas e Adolescentes no Brasil" (1992-1994). 

Participa. des de 1998. da Parceria Nacional MTElFLACSOlBrasil. 



Dtversidade no Mundo do Trabalho 

A FLACSO e um organismo internacional, intergovernamental, 
autonorno, fundado em 1957, pelos Estados Iatino-americanos, a partir de 
uma proposta da UNESCO. A FLACSO tem 0 mandato institucional de: 

• desenvolver a docencia de pos-graduacao, a pesquisa e a 
cooperacao cientffica e assistencia tecnica, no campo das Ciencias 
Sociais e suas aplicacoes, 

• para apoiar 0 desenvolvimento e a integracao dos paises da America 
Latina e Caribe. 

Como espaco privilegiado para a reflexao/acao, podemos dizer que 
a FLACSO/Sede Acadernica Brasil tem se preocupado especial mente, 
ao longo de sua historia, com algumas problernaticas especiais que dizern 
respeito a relacao entre as ciencias humanas e as politicas publicas: 

a) 0 tema das relacoes de genera, por meio de varias pesquisas e 
convenios des de sua criacao em 1981, sendo sobre as mulheres, a 
participacao e a saude sua primeira publicacao institucional, 

b) desde 1986, a Sede Acadernica Brasil da FLACSO desenvolve e 
aplica a metodologia participativa, em diferentes contextos relativos 
ao dialogo social: conselhos de saude, Conselhos Tutelares da crianca 
e do adolescente, conselhos de trabalho, entre outros, 

c) a partir de 1988, a FLACSO/Brasil tem participado de varies 
projetos sobre 0 terna do trabalho e geracao de renda, particularmente 
no que diz respeito ao dialogo social (no sistema tripartite e paritario, 
mas tambern no que diz respeito as negociacoes coletivas), 

d) finalmente, a Instituicao tem se dedicado em diferentes oportunida
des ao estudo das categorias que, atualmente, estao incluidas no con
ceito de diversidade (alem da mencionada categoria de genero, espe
cialmente trabalhou sobre infancia e sobre portadores de deficiencia). 

Um dos convenios que permitiu comecar a visualizar 0 enramado de 
consequencias decorrentes de divers os tipos de discriminacao foi 0 Projeto 
de Cooperacao Cientifica "Meninas e Adolescentes no Brasil", 
desenvolvido entre 1992 e 1994 em parceria com 0 UNICEF 0 mencionado 
projeto visava elaborar urn quadro da situacao das meninas e adolescentes 
no Brasil bem como estimular a incorporacao gradativa e con stante das 
questoes de genero no incipiente desenvolvimento dos Conselhos Tute1ares. 

Com posterioridade a execucao do Convenio UNICEF/FLACSO/ 
Brasil, duas pesquisadoras engajadas no projeto tiveram oportunidade 
de desenvolver algumas reflexoes sobre 0 tema das multiplas relacoes 
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existentes entre os tipos de discriminacao, com enfase na relacao entre 
genera e idade (ver RODRIGUES & YANNOULAS, 1998). 

Outra convenio que definitivamente marcou a hist6ria da FLACSO/ 
Brasil na construcao da reflexao sobre a diversidade no mundo do 
trabalho foi a Parceria Nacional MTE/FLACSO/Brasil, desenvolvida 
entre 1998 e 2003 por meio dos Projetos Replanfor, Formap e 
Milenium. Varies dos resultados da Parceria Nacional permitiram 
trabalhar a concatenacao de diversos tipos de discriminacao no mundo 
do trabalho, com especial enfase nas quest6es de genero, raca/cor e 
portadores de deficiencia. 

Assim, nosso interesse atual e, retomando essas antigas preocupacoes, 
refletir sobre a insercao das mulheres e dos portadores de deficiencia 
no mundo do trabalho, considerando para tanto alguns eixos estruturantes: 

1) Sernelhancas e divergencias conceituais entre as categorias de 
genero e de deficiencia, bern como sua articulacao com os atuais 
conceitos de diversidade (CUELLAR, 1997) e interseccionalidade 
(CRENSHAW in Rwista Estudos Feministas, 2002). 

2) Origem e desenvolvimento dos movimentos sociais e da refle
xao cientifica sobre essas duas categorias, especialmente no que diz 
respeito a insercao das mulheres e dos portadores de deficiencia no 
mundo do trabalho. 

3) Recornendacoes para as politicas publicas de trabalho decorrentes 
da analise das ditas duas categorias, com uma dupla abordagern. a 
participacao efetiva dos e das envolvidas nessas categorias na forrnulacao 
de politicas publicas (por interrnedio dos conselhos de trabalho e/ou 
intersetoriais), e a inclusao efetiva da problernatica da diversidade no 
conteudo das politicas publicas de trabalho e renda. 

Neste artigo pretende-se avancar na praposta de integracao de 
saberes pravenientes de diversos tipos de estudos da discriminacao e 
da diversidade, num esforco de ultrapassar a analise de posicoes isoladas 
de determinados segmentos sociais para pensar as inter-relacoes e 
mudancas necessarias (desejaveis). Destarte, localiza-se num campo de 
reflexao transversal as Ciencias Sociais, para 0 qual concorrem distintas 
disciplinas Sociologia, Antropologia, Psicologia, Pedagogia, Economia, 
Hist6ria, Politica, Filosofia, entre outras. 

Enecessario advertir sobre a desigualdade na producao de dados e 
na analise cientffica sobre cada urn dos dois temas, isto e, genero e 
portadores de deficiencia. Enquanto a insercao das mulheres no mun
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do do trabalho, tern sido objeto de uma producao historica e sistema
tica, a insercao de portadores de deficiencia foi ainda pouco conside
rada pelas analises academicas das Ciencias Sociais, 0 que corresponde 
a uma grande disparidade na producao de dados. De todo modo, essas 
limitacoes desafiarn, ao mesmo tempo em que potencializam a irnpor
tancia dessa iniciativa da FLACSO, a qual pretende contribuir tam
bern para ampliar 0 nurnero de interessados no tema. 

Semelhancas e divergencias conceituais 

"0 exercicio arbitrario do poder pode ser identificado em quase todos os 
tipos de rela~ao pessoal. Dealguma forma, 0 autoritarismo encontra espa~o 

proprio para seu desenvolvimento nas rela~i5es desiguais estabelecidas sobre 
a base da diferen~a de dasse, de genero, de idadelgera~ao, etnica, cultural, 
entreoutras." (RODRIGUES & YANNOULAS, 1998, p. 64) 

Comparando os distintos tipos de relacoes sociais assimetricas e de 
dominacao estabelecidas entre os sujeitos e grupos que ocupam dife
rentes posicoes com relacao as diferencas de dasse, de genero, de 
idade, de etnia, de cultura, entre outras categorias possiveis das Cien
cias Sociais, pode-se dizer que as diferencas de idade se caracterizam 
por sua inexoravel fluidez. A condicao etario-geracional ea unica ne
cessariamente mutante para todos os sujeitos, remetendo a transitorie
dade da vida. A condicao de portador de deficiencia pode, ou nao, ter 
a caracterfstica de inexorabilidade, visto que ha individuos que passam 
da categoria de nao portador para aquela de portador ternporario e 
voltam a anterior. Quanto ao genero, a etnia e aos portadores nao
ternporarios, 0 sujeito ocupa sempre posicoes fixas e exdudentes. Por 
outro lado, as posicoes de c1asse e cultura podem transforrnar-se no 
tempo e de acordo com as experiencias de vida, mas essa transforrna
cao nao e biologicamente condicionada e depende tanto de fatores 
sociais como individuais. 

Assim, pode-se dizer que as condicoes etario-geracionais sao as 
mais "dernocraticas e universals" do ponto de vista das pessoas, por
que necessariamente 0 sujeito passa por todas as posicoes, assimilando 
variadas exp e ri encia s de identidade e tari o-ge racio n al. Essa 
cartacteristica de fluidez permite ao sujeito adulto a possibilidade de 
identificar-se com 0 sujeito crianca. de reconhecer no Outro 0 Si 
Mesmo anterior. 0 que nao acontece necessariamente com as demais 
categorias analisadas. 
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No caso das condicoes de genero e etnia, essa possibilidade de 
identificar-se com 0 Outro em funcao da experiencia vivida nao se 
coloca a priori3

• Enquanto 0 genero e a etnia se instauram, os tempos de 
vida van se acumulando e, ao faze-lo, transforrnam-se e transformam 0 

sujeito e suas relacoes sociais. Meninos e meninas, com 0 tempo, serao 
velhos e velhas. Esse movimento sucede quando 0 curso da vida segue 
seu rumo e nao e afetado por acasos e contratempos (catastrofes, aci
dentes, enfermidades mortais), por acoes proprias (suicidio) e alheias 
(homictdios) pondo fim a existencia humana, que e finita. 

Ao pensarmos 0 caso dos portadores de deficiencia, do mesmo 
modo, a possibilidade de identificacao nao se coloca a priori, tendo em 
vista que as diferencas entre os portadores e os nao portadores - os 
"normais" -, sao consideradas, ainda, anornalias, que se possfvel devem 
ser "corrigidas" ou devem aproxirnar-se, 0 mais possivel, do estado 
considerado "normal". Somente e possfvel pensar na identificacao com 
o Outre, no caso das deficiencies temporais. Nesse sentido, acredita
mos que toda mulher que passou por uma gravidez tern maiores possi
bilidades de identificacao com 0 portador de certos tipos de deficien
cia (especialmente as motoras), pois temporariamente ficou sujeita a 
falta de equilibrio constante (ou melhor, a constante mudanca no equi
Iibrio corporal), aos cuidados especiais com relacao ao corpo (aos 
corpos), as necessidades mais freqiientes de descanso, as vezes ate di
ficuldades de visao (vista ernbacada como consequencia das transfer
macoes hormonais), entre outros aspectos que poderiam levar aiden
tificacao com 0 Outro. 

Outra diferenca importante entre as relacoes de dominacao e 0 sen
timento socialmente construido subjacente a tais relacoes. A identidade 
infantil se constroi sobre a base da obediencia devida pelas criancas aos 
adultos responsaveis por elas, obediencia que estabe1ece urn contrato 
temporalmente finito. Em contrapartida, a identidade feminina desde 
crianca se estabelece com base no amor/entrega, do ser para os outros, 
da heteronomia, em urn contrato temporalmente infinite. No caso dos 
portadores de deficiencia, a dependencia de certos tipos de cuidados a 
serern realizados por outras pessoas nao portadoras de deficiencia pode

3Com relar;:ao aogenero. reccmendamos a leiturado romanceOrlancb. de VirginiaWodf (tarrb8m h<i.urnexceIa1te filmebaseado 
no romance).A escritorafeministadescrevecom magistrallucidezafluidezpossivel(e as identifica<yDes decorrentes)incluidas 
napassagem do masculinoaofeminino. aomesmotempoemqJe atravessadnerentes rromentosdahistciriadahumanidade. Ha 
outrosromancese estudosjomalisticos baseados namu<lanc;a degenerovividapalaspessoas, inclusive algunsreIletemhistOrias 
baseadasnoscontlitossociaise pessoaisdeconrentes das rruoaocas de 01ienta<y80 sexual(porexemplo,I..E vieen rose). 
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ria acarretar 0 estabelecimento de contratos temporalmente finites (por
tadores temporaries) ou infinitos (portadores nao-ternporarios). 

Finalmente, dos seis cinco tipos de categoria utilizados pel a analise 
sociol6gica e considerados neste texto, isto e, sexo/genero, portadores 
de deficiencia, idade, raca/etnia, c1asse e cultura (ocidental/oriental, 
urbano/rural, identidades nacionais, identidades religiosas, entre outras), 
apenas as duas ultimas nao expressam nenhuma correspondencia com 
uma base fisica ou biol6gica. As outras requerem, entretanto, urn esforco 
adicional para sua compreensao como fenomenos sociais. Esse esforco, 
lentamente desenvolvido nas Ciencias Sociais gracas aos estudos 
especificos. denomina-se desnaturalizacao. 

Origem da reflexao academica sobre as categorias 

Uma analise preliminar da relacao hist6rica entre as mulheres e as 
instituicoes universitarias e necessaria para a compreensao das origens da 
reflexao feminista na Academia. As primeiras universidades, criadas na 
Europa no transcurso do seculo XII, foram as de Bolonha e Paris, que 
permaneceram fechadas para as mulheres ate 0 seculo XIX. A primeira 
instituicao universitaria europeia a admitir mulheres como estudantes foi a 
de Zurique, em 1865, e a ultima, a da Prussia, em 1908. 0 ingresso das 
mulheres nos estudos universitarios e no exerdcio profissional se constituiu 
em dura combate, na Europa enos demais continentes, combate esse que 
nao foi vitorioso ate que se passassem oito seculos da criacao da 
universidade. "Os que se opunham a educacao superior para as jovens 
utilizavam todos os argumentos tradicionais. esta educacao as debilitaria 
como futuras maes. seus corpos frageis se 'degenerariam' com 0 usa 
demasiado do cerebra; as mulheres haviam nascido para viver subordinadas." 
(ANDERSON e ZINSSER, 1992, p. 215-216, traducao livre) 

Nas academias cientfficas ocorreu algo parecido, ja que seus integrantes 
eram escolhidos pelos catedraticos. "Nem a astronoma Maria Winkelman, 
nem a rnaternatica Sophie Germain, nem mesmo a ganhadora por duas 
vezes do Prernio Nobel de Quimica, Marie Curie, ja em 1911, foram 
admitidas. Curie, depois de grandes discussoes no Comite Secrete, foi 
recusada pelo fato de ser mulher. Alguns membros da Academia 
consideravam que a admissao de uma mulher era suficientemente 
importante para justificar uma sessao plenaria das cinco Academias que 
constituiam 0 Instituto da Franca. A sessao nao chegou a tratar 0 tema e 
Curie nao foi admitida. Ate 1979, trezentos anos depois da constituicao 
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da Academia, quando ja nao era uma instituicao de poder, nao se da a 
admissao de uma mulher como membro de pleno direito da Academia 
de Ciencias de Paris." (PAIRO, 1997, traducao livre) 

A prolongada luta das mulheres pelo acesso ao conhecimento (e ao 
reconhecimento) cientffico teve como contexto inicial a denominada 
"Querela das Mulheres", que foi 0 primeiro debate documentado entre 
homens e mulheres ace rca da natureza e do valor das mulheres na 
sociedade. Iniciada na Franca, esta Querela logo se ampliou para toda 
a Europa. Participaram da Querela eruditos e eruditas das cortes, 
universidades, saloes e circulos cientfficos, durante quase 300 anos 
(seculos XIV a XVl1). A importancia desse debate para a historia da 
relacao entre os generos ede tal magnitude que algumas historiadoras 
datam 0 inicio do feminismo por esta Querela. 

A "Querela das Mulheres" foi urn processo importante na historia das 
relacoes entre os generos por tres motives. em primeiro lugar, porque 
pela primeira vez algumas mulheres instruidas puderam documentar suas 
opinioes sobre 0 significado de ser mulher, em segundo lugar, porque 
para se referir a condicao de ser mulher se apoiaram em sua propria 
existencia e na consciencia de si mesmas, denunciando 0 principio de 
autoridade vigente na ciencia, 0 qual nao era nada mais nada menos que 
o principio de autoridade masculina, em terceiro lugar, porque, por meio 
deste debate, as duas formas extremas de se conceber a relacao entre 
homens e mulheres, 0 feminino e 0 masculino, pode ser explicitada. uma 
de carater essencialista, que postula uma diferenca sexual natural e 
imutavel, e outra de carater racionalista, que postula uma diferenca de 
genero construida social e culturalmente. 

Desde a Querela, feminismo politico e reflexao cientffica sobre as rela
coes de genero estao imbricados. Ou seja. os problemas da pesquisa ferni
nista surgem do compromisso politico com a ernancipacao das mulheres. 
A entrada das mulheres na cena coletiva, pela reivindicacao de seus direi
tos civis e politicos, pela incorporacao expressiva no mercado de trabalho 
remunerado fora do lar, e pelo acesso aos diferentes niveis educativos, 
trouxe ao mesmo tempo uma fratura do espaco publico, tradicionalmente 
considerado territorio masculino, com a constituicao paralela de urn espa
<;:0 social predominantemente feminine.' Nesse sentido, 0 feminismo cons
titui movimento social que se toma signa do seculo XX. 

4 Sobre a historia da incorporacao das rnulherss no espaco publico, ver PERROT. 1998. Sobre 0 conceito de esoaco social, 
ver ARENDT, 1993. Soore 0 espaco socialleminilizado, ve,YANNOULAS, 1994. 
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Por outro lado, a presence das mulheres, e especial mente das 
academicas feministas nas universidades, contribuiu para a percepcao 
das mulheres como sujeito e objeto de pesquisa, e simultaneamente 
para a transformacao da ciencia androcentrica. A institucionalizacao 
de espacos academicos como os de Estudos da Mulher, Estudos 
Feministas, Estudos de Cenero e Relacoes de Cenero produziram 0 

aporte de importantes categorias criticas de analise.' 

E quanto ao conteudo dos Estudos de Genera? Lembrar 0 contexto 
familiar. Na decada de 80, 0 debate das acadernicas feministas se 
concentrou em torno da distincao entre os conceitos de sexo e genera. 
Nos anos 90, 0 debate se ampliou (parcialmente) a partir da distincao 
entre sexo/orientacao sexual ou sexualidade/genero. Alern disso, estas 
categorias se enriqueceram mediante a teorizacao do conteudo 
relacional masculino-ferninino, isto e, das relacoes de genero, Tais 
relacoes sao concebidas de maneira cada vez mais complexa e completa, 
quando se opera 0 entrecruzamento com a trama das classes sociais, e 
com as categorias de raca/etnia, geracao e idade, religiao, nacionalidade, 
(inrcapacidades ou (dreficiencias, e identidades multiplas. 

Quando observamos a historia da problernatizacao dos portadores 
de deficiencia, constatamos que e muito antiga a reflexao academica 
no que diz respeito ao campo da Medicina. Ela esta relacionada ao 
complexo saude-doenca. norrnalidade-patologia. Os estudos realizados 
a partir do seculo XIX sobre as causas das doencas deformantes, da 
cegueira e surdez, das doencas mentais congenitas ou nao, fazem parte 
da literatura da pesquisa medica com pracessos de desenvolvimento 
que alcancam os nossos dias. Nao tao antiga, a reflexao sobre a educacao 
de deficientes, particularmente, os portadores de deficiencia mental, 
tambern registra farta producao no meio acadernico. 

]a a inse rcao do tema tomado peJo ponto de vista da nao
discriminacao e recente. Ha autores que situam seu inlcio no mundo 
ocidental, na segunda metade do seculo XX, nos paises europeus enos 
Estados Unidos. Pode-se imaginar que 0 resultado das duas grandes 
guerras, que pravocaram 0 aparecimento de enorme quantidade de 
portadores de deficiencia fisica, das mais variadas maneiras, acrescentou 
novos estudos e pesquisas as areas ja desenvolvidas, como a Medicina. 

5 Para uma visao da incorporacao dos Estudos de Genera nas universidades latino-arnericanas, ver MONTECINO y 
OBACH.1999. 
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Durante as guerras mundiais, especialidades medicas como a cirurgia 
geral tiveram urn desenvolvimento muito acentuado. Paralelamente, 
comecaram a surgir interesses especfficos em areas mais recentes do 
conhecimento cientffico, como a psicologia, a ergonomia, a educacao 
ffsica, a sociologia, para citar apenas estas. 

No Brasil, 0 aparecimento do tema nao-discrtrn inacao ou, 
aproximando-nos da modernizacao da categoria, do tema da inclusao 
dos portadores de deficiencia, e muito recente. Pode-se dizer que as 
universidades cornecaram recentemente a incluir programas nesse 
sentido em suas atividades, geralmente voltados para a efetivacao do 
conceito de acessibilidade total do portador de deficiencia as atividades 
da academia, particularmente, aquelas acadernicas como tal. 

Os campos do conhecimento empregados na prornocao desse 
conceito de acessibilidade sao os mais variados. 1550 fica claro amedida 
que se compreende que nao existem dois portadores de deficiencia 
iguais, isto e, 0 agravo causa seqiielas, permanentes, ou transitorias, 
que por sua vez, causam necessidades distintas a cada portador, 0 que, 
por sua vez, gera novas invencoes de "ferramentas" que facilitem ou 
resolvam a questao da acessibilidade. 

Pode-se dizer que 0 campo de estudos dos portadores de deficien
cia e ainda incipiente, mas tern caminhado de modo sistematico, ge
rando conhecimentos e tecnologias a serem absorvidos por toda a 50

ciedade. Para urn conhecimento mais aprofundado, aconselhamos, como 
exemplo, a visita aos portais da Universidade de Sao Paulo (USP), da 
Universidade de Campinas (Unicamp), da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade de Brasilia (UnB). Particular
mente, a USP tern em sua biblioteca virtual uma coletanea de leis 50

bre 0 tema inclusao. que presta urn significative apoio aos que querem 
aprofundar 0 tema. 

Pelo carater novo da discus sao, ainda se formam categorias e con
ceitos, que sao discutidos como a propria categoria genese de defini
cao. Debate-se, por exemplo, as arnbiguidades entre portadores de 
deficiencia ou portadores de necessidades especiais. Como ja esta 
claro, demos preferencia neste texto acategoria de portadores de de
ficiencia, pois portadores de necessidades especiais parece-nos incluir 
uma gama muito mais ampla de individuos como os idosos, as mulheres 
gravidas, e por que nao pensar nas criancasz Euma categoria tao ampla 
que mais se assemelha a urn eufemismo do que a busca de uma caracte
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rizacao cientifica. No entanto, existem muitas opinioes contrarias a 
esta e, por exernplo. a area governamental prefere 0 usa do termo 
portadores de necessidades especiais. 

Um conjunto de debates que chama a atencao, nascido na Europa e 
nos Estados Unidos, mas que ja se espraia pela America Latina e Brasil, 
desde a ultima decada do seculo passado, aponta para a transicao de 
urn modelo no qual a pessoa portadora de deficiencia passa de uma 
condicao de dependente aquela de ter os todos os direitos e obrigacoes 
da cidadania. Outro tema e 0 do necessario ajustamento dos portadores 
de deficiencia aos modos da sociedade em geral, em luta pel a proposta 
de uma sociedade inclusiva, capaz de ajus tar-se e munir-se de 
instrumentos para absorver a todos em igualdade de condicoes. 

Lentamente, sob 0 ponto de vista do portador de deficiencia que 
vive hoje de modo cada vez mais sistematico, essas questoes, e outras 
mais especificas, nao sao menos importantes, vao assentando-se no ternario 
acadernico e gerando conhecimento. Ha de se pensar 0 avanco 
conquistado, mirando a situacao de 20, ou menos, anos arras e 0 modo 
como as sociedades absorvem, em sua miriade de aspectos, novas 
exigencias de grupos considerados minorias. Desse modo, talvez se elimine 
o adverbio "Ientamente" do vocabulario de tratamento comum do tema. 

Discriminacao no mundo do trabalho 

Nos mercados de trabalho, como em outras areas (por exernplo. 
nos sistemas educativos), distinguern-se, no minirno, tres formas de 
discriminacao a direta ou manifesta, a indireta ou encoberta e a 
autodiscrirninacao. A discriminacao direta ou manifesta refere-se as 
regras e codigos instituidos para salvaguardar espacos de poder, ou 
seja, a exclusao exphcita de urn grupo social, em funcao de seu sexo/ 
genero, raca/etnia, religiao, idade, deficiencia, nacionalidade, entre 
outros aspectos. Tern como consequencia a manutencao dos membros 
de urn determinado grupo em situacao desvantajosa ou desfavoravel. 

A discriminacao nao poderia ser hoje manifesta ou direta como ja 
foi no passado, ja que, nas sociedades ocidentais, tern primazia 0 valor 
da igualdade (ao menos no aspecto juridico-formal). Assim, a discrirni
nacao foi proibida por normas internacionais, como a Declaracao so
bre os Direitos das Pessoas Mentalmente Retardadas, de 1971, e qua
tro anos depois, como a Declaracao sobre os Direitos das Pessoas De
licientes, ou como a Convencao da ONU de 1979 sobre a Eliminac;:ao 
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serdo tambem exclufdas de empreqo: reservados aos homens com base nogenero. 
DeJato, elas sao especificamente exclufdas como mulheres nnicasou de minori
asporque nao haocupaqoes para ascandidatas com talperJil etnico-racial ede 
genero. Por exemplo, em alguns mercados de trabalho, especialmente aqueles 
segregados por genero eraqa, asmulheres racializadas podem se conJrontar com 
a discriminaqao composta, onde, como reqra, as mulheres sejam contratadas 
para Junqoes de escritorio ou posiqoes que envolvem interaqao com 0 publico, 
enquanto que as minorias nnicas ou raciais sejam empregadas no trabalho 
industrial ou em alguma outraJorma de trabalho segregado por genero. Nesses 
casos, mulheres racializadas enJrentam discriminaqao porque 05 empregosJemi
nines nao sao apropriados para elas e 0 trabalho designado para homens 
racializados edeJinido como inapropriado para mulheres." (CRENSHAW 
in Rwista Estudos Femiflistas, 2002, p. 179) 

As consequencias da discriminacao manifestam-se, sobretudo, na 
constituicao fragilizada da subjetivldade, no desemprego, au assim 
como na "escolha" par parte dos discriminados de profissoes e ocu
pacoes pouco prestigiadas e mal remuneradas. Outras consequencias 
importantes no campo profissional sao: impedimentos ao acesso e 
prornocao no emprego, salaries inferiores", dificuldades para ascen
sao profissional em razao de responsabilidades familiares. dificulda
des para adrnissao au causa de dernissao com base na maternidade 
(solicitacao de certificado de esterilizacao au de nao estar gravida 
para adrnissao na empresa, apesar da proibicao legal expressa), asse
dio sexual, pela selecao diretamente voltada acondicao de portador 
de deficiencia - falta de acessibilidade para deslocar-se para locais 
de trabalho, entre outras. 

"Efltre as imaqens de geflerO que mais cOfltribuem para a perSiSteflCia e 
reproduqiio de distifltas Jormas de discrimiflaqaO cofltra a mulher, estao aquela 
que deJifle a mulher como uma ]orqa de trabalho secufldaria' ea que aJirma 

6 "Ahierarquia dasremunera¢es nomercadode trabalho brasileiro situa ashomens brancos nasposicoesrnaisatlas, seguidas 
doshomens atro-brasllelros, emseguida asmulheres brancas e, porultimo, asmulheres afro-brasileiras" (VALENZUELA in: 

OITIMTb. 1997. p. 47). Por outro lado. 0 relatorio CEDAW (2002. p. 104). ressaha outras caracteristicas complementares da 

hierarnuia dasremuneracoes noBrasil: "Destaca-se, em primeiro lugar,0 1ato dequea educacao nao e0 fatarpnornano Que 
explica porquenao-brancos e mulheres ternrendimentos inferiores. 0 preconceito decorreflete-se nolatode tanto homens 
comomulheres brancas terernrendimentos superioresaosseuscongeneres nao-brancos, qualquer queseja0 nfvel edocaoonal. 
a preconcei10 degeneroreflete-se notatodoshomensbrancos e nao-brancos teremrendimentos superiores as mulheres 
brancas e nao-brarcas, qualquer Que seja0 niveleducacional. Finalmente haqueobservar queas diferenlfas de rendimento 
entrehomens emulheres (sejambrancos ounao-brancos) diminuem namedida em Que aumen1a 0 nfvel educacional. Nonivel 
de ate3 anosde estudo, asmulheres brancasrecebem 40% doQue recebem oshomensbrancos. Entreosnao-brancos, as 
mulheresrecebem42% doQuerecebemoshomens.Par outrolado, entreos/asQuepossuemformacao unlversltaria, as 
mulheres recebem 55% doQue recebem oshomens, tantona populacao branca quanto na popuiacao nao-branca." 
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que os custos associados asua contrata~'10 sao superiores aos custos da mao
de-ohra nwsculina. A idiia de que emais caro contratar uma mulher do que 
rml honum (de!lido, basicamente, £lOS custos indiretos associados amaternidade 
eaocuidado inJantil), apesar de seus salarios serem em media inJeriores, tem 
umaJorte presen~a noimaqinario social eempresarial. Segundo essa concep~iio, 

esses supostos maiores custos justiJicariam, inclusive, as desigualdades 
salariais que continuam existindo entre homens e mulheres. Porim, tais 
afirma~i5es e suposi~i5es nao se 17llseiam em ciJras e estatisticas. Pesquisa 
realizada recentemente pela OIT em 5 parses da America Latina mostra que 
os custos indiretos associados amaternidade e£10 cuidado inJantil sao muito 
reduzidos: eles representam menos de 2% da remunera~iio bruta mensa Idas 
mulheres (no Brasil, represeniam 1,2%). Por outro lado, entre os indicadores 
que evidenciam a inadeqlw~ao cada »ez maier da deJini~ao das mulheres 
como uma 'jor~a de tmbalho secrmdliria' estao 0 crescente econstante aumento 
de SHas taxas de participa~ao eocupa~ao, 0 £lumen to do numero de anos de 
uida economicamente ativa, 0 aumento do numero de mulheres 'cheJes de 
Jamrlia' (condi~ao na qual elas, em geral, sao as pritlcipais ou I~tlicas 

prouedoras) eo aumetlto da sua participa~iio nos retldimentos Jamiliares tlO 
caso de jam/lia otlde ha maisde uma pessoa gerando renda." (ABRAMO 
in OIT/MTE, 2002, p. 35) 

Por outro lado, persiste em grande escala a imagem social de que 0 

portador de deficiencia, tomando-se aqui a categoria mais geral, eurn 
problema de dependencia dos demais - 0 que em alguns casos ainda 0 

e, e neste caso, deve ser provido de suas necessidades basicas. Assim, 
tambern existe 0 suposto de que contratar portadores de deficiencia 
eleva os custos, pelas necessidades de adaptacao dos locais de trabalho, 
decorrentes de treinamento especifico para 0 pessoal das organizacoes 
lidarem com os futuros colegas portadores de deficiencia, ou ainda, 
pelas eventuais necessidades de licencas para tratamento de saude. Ha 
quem nao considere essa visao justa, argumentando que os mesmos 
foram impedidos de se desenvolverem naquilo que sabiam e podiam 
fazer. Estudos historico-sociais seriam indispensaveis para cotizar a 
capacidade de resposta diferente da sociedade a "anorrnalidade" 
contextualizada. Falamos dos seculos XIX e XX, este em sua primeira 
metade. No entanto, talvez 0 mais importante seja at situar a base das 
posteriores assertivas que negam essa imagem, e que alegam que as 
barreiras ao pleno desenvolvimento dos portadores de deficiencia estao 
situadas fora dele, na propria inercia da sociedade em criar condicoes 
para 0 seu desenvolvimento. Outra vertente do mesmo debate expressa
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se nas opinioes que sustentam a necessidade de manter-se urn equilibria 
entre as caracteristicas do portador de deficiencia e aquelas do entorno. 

No novo contexto internacional, configurado na ultima decada do 
seculo XX com base nas inovacoes tecnologicas, na globalizacao da 
producao e do cornercio, e na reestruturacao economica mundial, a 
objetivo da igualdade entre todos as seres humanos homens e 
mulheres deveria estar colocado no centra do debate. As inovacoes 
tecnologicas tiveram forte impacto nas formas de organizacao e gestae 
do trabalho, alterando significativarnente as relacoes sociais no mundo 
do trabalho e intraduzindo rnudancas que desabilitam na pratica anti gas 
lirnitacoes socialmente construidas (especialmente aquelas associadas 
aos estereotipos sabre as mulheres, as negros, as portadores de 
deficiencia, as idosos, as criancas etc.). 

No entanto, as dinamicas globalizadora e reestruturadora tam bern 
aumentaram as brechas sociais e econornicas, nao so entre as paises 
latino-americanos, mas tam bern no interior dos mesmos, a que e 
particularmente grave em razao das fortes disparidades preexistentes 
na distribuicao da renda (ver VALENZUELA in C1NTERFOR/OIT, 
1995). Essas mudancas afetaram as trabalhadores em geral, porern com 
especificidades derivadas da continuidade, au das novas formas de 
discriminacao no mundo do trabalho, baseadas no genera, na ra~a e na 
deficiencia, entre outros fatores importantes. 

Tomemos como exemplo as relacoes de genera. Durante as ultimas 
decadas do seculo XX tern acontecido mudancas significativas no 
mundo do trabalho e na participacao das mulheres nesse mundo. Nao 
se registrau, porern, uma diminuicao significativa das desigualdades 
entre hornens e mulheres: a aumento da participacao das mulheres no 
mercado de trabalho esta mais vinculado a expansao de atividades 
"femininas" do que ao acesso a atividades "rn as culinas ", as 
discriminacoes vertical e horizontal dos mercados de trabalho se 
reproduzern, a brecha salarial nao foi reduzida (e maior quanta maior e 
a nivel de instrucao), a taxa de desemprego feminina continua sendo 
superior ados hornens, e aumenta a presenca de mulheres nas ocupacoes 
mais precarias. 

Destarte, poder-se-ia dizer que as relacoes igualitarias no mundo 
do trabalho ainda devem ser fomentadas especificamente pelas politicas 
publicas. pais as mercados nao conseguem regular espontaneamente 
esse tipo de desigualdades visando sua desaparicao, inclusive em 
contextos de mudancas significativas. 
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Institucionalidade das problematicas 

Institucionalidade e 0 conceito utilizado para fazer referencia aos 
mecanismos institucionais (secretarias, unidades ou conselhos). 
implementados dentro das estruturas organizativas dos Estados a partir da 
incorporacao da problernatica de genera e de portadores de deficiencia 
nas polfticas publicas. 0 carater da institucionalidade de ambas as categorias 
foi sendo rnodificado no decorrer do tempo, como consequencia dos 
avances no conhecimento sobre as relacoes de genera, das transformacoes 
sociais e economicas nas diferentes regioes do mundo, dos debates sobre 
o Estado e da propria experiencia institucional. 

No caso genera: 
lnicialrnente - an os 70, com destaque para a Conferencia Mundial 

da Mulher de Mexico, 1975 -, a definicao de objetivos das secretarias 
e conselhos da rnulher esteve influenciada pelo enfoque da Mulher e 
Desenvolvimento (MED), que promovia a incorporacao das mulheres 
ao desenvolvimento sem considerar as relacoes existentes entre a 
posicao ocupada pelas mulheres nas estruturas economicas e as relacoes 
de genera num sentido mais amplo. 0 acionardessas primeiras secretarias 
teve enfase na atencao aos grupos extremamente vulneraveis. 

Posteriormente - anos 80, com destaque para a Conferencia Mundial 
da Mulher de Nairobi, 1985 - foi desenvolvido urn novo marco 
conceitual, denominado Genera no Desenvolvimento (GAD), que 
focalizou sua atencao nas estruturas que geram desigualdade entre homens 
e mulheres. A criacao da maioria dos conselhos ou secretarias da mulher 
na America Latina aconteceu nessa fase, em conjunturas politicamente 
extraordinarias. com maior receptividade dos atores poiiticos e das 
autoridades publicas as demandas sociais. Esse fato, porern, tarnbern 
condicionou posteriormente a estabilidade da institucionalidade de 
genero. quando essas conjunturas e receptividade ficararn relativizadas. 

Finalmente - anos 90, com destaque para a Conferencia Mundial da 
Mulher de Beijing, 1995- foi delineada uma nova maneira de enfocar a 
relacao entre a problernatica de genera e 0 Estado. A nova praposta 
trata da criacao de um orgao responsavel pela forrnulacao, implernentacao 
e monitoramento de po!fticas publicas, intraduzindo de forma transversal 
a questao de genera. Assim, na atualidade, a institucionalidade de genera 
teria como principal tuncao a tarefa de coordenar a introducao da 
problernatica de genero em todas as politicas publicas e as acoes de 
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governo, opondo-se aos mecanismos que geram desigualdade, 
implementando politicas de carater integral e favorecendo a participacao 
das mulheres nos espacos publicos e institucionais. 

o Brasilassinou em 1984 a Convencao sabre a Eliminacao de todas 
as Formas de Discriminacao contra a Mulher (CEDAW), aprovada 
pela Assernbleia Ceral das Nacoes Unidas em 1979. Tarnbern assinou a 
Protocola Facultativo em marco de 2001. A Convencao conta hoje 
com 170 Estados Partes". A Convencao inclui, entre seus artigos, varios 
destinados a questao das mulheres no mercado de trabalho. 

Alern disso, a Brasil ratificou em 1968 a Convencao Internacional 
para a Eliminacao de Todas as Formas de Discriminacao Racial (CERD), 
aprovada pela ONU em 1965 8

; e em 1995 a Convencao Interamericana 
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violencia contra a Mulher, aprovada 
em 1994 pela Organizacao dos Estados Americanos (OEA). 

o Brasil tambern ratificou urn conjunto de instrumentos internacionais 
relativo especificamente a questao das relacoes de genero no mundo 
do trabalho: Convencoes da OIT n? 100, de 1951, e n" 111, de 1958, 
sabre igualdade de rernuneracao e sabre elirninacao da discrirninacao 
no emprego e na profissao, respectivamente. Par outro lado, ratificou 
a Convencao da OIT n'' 159, de 1983. 

A Convencao da OIT n'' 3, de 1919, tambern foi ratificada pelo Brasil. 
Essa Convencao sabre protecao a maternidade incluia a direito a licenca
maternidade, a pausas para amamentar e a pagamento de beneffcios 
medicos, alem de proibir a demissao da gestante e da lactante. Em 1998, 
a OIT decidiu rever essa convencao, iniciando urn processo de debate e 
culminando com a elaboracao de uma nova Convencao (Convencao OIT 
n'' 183/2000) para permitir que uma maior quantidade de paises a 
ratificassern. Quanta aos ganhos, a nova convencao e mais abrangente, 
incluindo protecao a todas as mulheres trabalhadoras (inclusiveem formas 
de emprego atipicas). Quanta as perdas, existe urn menor rigor na 

7 Os Estados Partes tem obriqacao de apresentar relatorios sobre as medidas adotadas para cumprir os objetivos da 
Convsncao. 0 primeiro relatorio elaborado pelo govemo brasileiro foi conclufdo em 2002 (CEDAW, 2002), e apresentado 

em New York no rnes de julho de 2003. 0 relatorio resqata e consolida intormacao score 0 periodo 1985-2002 (periodo 

posterior a ratlncacao da Convencao pelo Brasil). Sua slaboracao e apresentacao envolveu um consorcio de entidades 
referenciais e pessoas que trabalham em prol dos direitos das mulheres no Brasil. 

8 A CERD tem 0 grande mento de convalidar as politicas de a980 afinnativa enquanto remecios temporaries de lnclusao 

social de grupos etnicos e racials. Confonne descrito nos artigos 80 e 9", a Convencao criou 0 Comit@sobre a Elimina~o 

da Discrimina~o Racial, composto por 18 especialistas, com 0 mandate de rnonltorar a implernentacao do trataco, por 

rneio do exame de relat6rios dos Estados Partes, relatorios esses que devem ser apresentados a cada quatro anos. 
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protecao contra a dernissao, e a valor dos beneffcios pagos foram 
restringidos.(ver CEDAW 2002) 

Finalmente, a governa brasileira assinou as Declaracoes e Planas 
de A<;ao emanados das quatra Conferencias Mundiais sabre a Mulher 
(Mexico/1975, Copenhague/1980, Nair6bi/1985 e Beijing/1995). Em 
todas elas sao explicitadas recomendacoes para fomentar a igualdade 
nas relacoes de genera no mundo do trabalho. 

o ponto H da Plataforma de A<;ao aprovada na Conferencia de Beijing 
trata da criacao de urn orgao de governo responsavel pela forrnulacao, 
implernentacao e monitoramento de politicas publicas, introduzindo de 
forma transversal a questao de genera (ver ONU, 1996). No Brasil, a 
organismo especffico e 0 Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
(CNDM), criado em 1985 (Lei n" 7.353/85) no contexto de saida do 
regime militar e transicao ademocracia. 0 CNDM e urn orgao colegiado, 
de carater deliberativo, que tern a finalidade de pramover em ambito 
nacional politicas publicas voltadas para a eliminacao de todas as formas 
de drscrirninacao contra as mulheres, assegurando plena participacao nas 
atividades politicas, economicas, sociais e socioculturais. Tambern foram 
criados na maioria dos Estados as Conselhos Estaduais dos Direitos da 
Mulher (CEDM), com miss6es e limitacoes semelhantes. Em 2002 existiam 
97 conselhos da mulher (19 estaduais e 78 municipais). 0 CNDM realiza 
encontras peri6dicos com as CEDMs, com a fim de discutir estrategias 
conjuntas de atuacao. Em 2003 foi criada a Secretaria Especial de Politicas 
para as Mulheres, na tentativa de renovar a relevancia do organismo dentro 
da estrutura do Poder Executivo. 0 CNDM esta tambern em fase de 
reforrnulacao, visando a ampliacao da participacao da sociedade civil 
(especialmente dos movimentos de mulheres) na sua conforrnacao. 

o sentido e as funcoes da institucionalidade de genera (secretarias 
au conselhos da mulher) nos Estados tern sido objeto de inumeros 
debates e avaliacoes em estudos comparativos e reuni6es de 
especialistas, contrastando a funcionamento real da institucionalidade 
de genera com a model a ideal sugerido pelas recornendacoes 
internacionais (ver YANNOULAS, 2002). Os estudos e reuni6es mais 
recentes coincidem em ressaltar que: 

1) haveria uma clara contradicao entre a magnitude e a volume das 
tarefas assumidas pelos conselhos da mulher par urn lado, e as recurs as 
(humanos e financeiros) disponiveis par outro, 
2) as conselhos nao teriam autoridade suficiente para debater polfticas 
publicas em condicao de pares com as dernais setores do Estado 
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(principalmente os encarregados das politicas economicas), em razao 
da sua posicao hierarquica subordinada na estrutura do Estado. 

3) haveria uma compreensao diferente sobre as relacoes de genero 
nos conselhos cia mulher enos outros setores do Estado, 

4) os demais setores do Estado se desentenderiam ao tratar da 
problernatica das relacoes de genero, pois nao seria tema de suas 
carteiras especificas, 

5) existitia uma (real e potencial) instabilidade dos conselhos cia mulher. 

No que diz respeito as politicas publicas de trabalho e geracao de 
renda, a incorporacao dos problemas das mulheres trabalhadoras nas 
agendas publicas erelativamente recente. Suas demandas foram colo
cadas pelos organismos internacionais e geralmente passam a integrar 
as legislacoes nacionais (quando nao contradizem 0 sistema da legisla
cao nacional), porern encontram serias dificuldades para ser veiculadas 
num contexto de ajuste estrutural e diminuicao do gasto publico (prin
cipalmente em politicas sociais). Por outro lado, os sindicatos nem 
sempre tern liderancas capacitadas para negociacoes coletivas que pres
sionem pela realizacao destes direitos ja reconhecidos. 

No caso dos portadores de dciiciencis. 
o alicerce onde se apoia toda a institucionalizacao relativa aos 

direitos do portador de deficiencia e a Declaracao Universal dos 
Humanos da ONU, onde esta assinalada a igualdade quanta a dignidade 
e direitos. Malgrado nao estarem citados os portadores de deficiencia, 
ao contrario de outras categorias como ra~a, cor, sexo, idiorna, religiao, 
opiniao politica, a abrangencia se afirma na citacao que proclama a 
igualdade em qualquer outra condicao alern daquelas descritas. Na 
epoca, a problernatica dos portadores de deficiencia ainda nao era 
uma questao que fizesse parte da agenda social. 

No entanto, 0 infcio cronologico da res posta dos organismos inter
nacionais a questao dos portadores de deficiencia deu-se por interrne
dio das convencoes da OIT e de modo nao-sisternatico". Deu-se bus
cando resolver problemas afetos a este mundo. Essa res posta parece 
responder as demandas apresentadas pelos movimentos de trabalhado

9 Nao esta considsrada aqui a ampla procucao da Orqanizacao Mundial de Saude e de sua atiliada, a Orpanizacao Pan
Americanade SaUde, pois,56recentemente. hapoocomaisde umaoecada,vemconsolidando e abandonando0 vies "medico". 
especffico, notratamento dotema. 
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res que lutaram para estabelecer direitos, principalmente, aqueles da 
Europa e dos Estados Unidos. 

Senao, vejamos. Na OIT, em 1933 aprovam-se as Convencoes 37 e 38, 
que tratam, respectivamente, da questao do seguro obrigat6rio do trabalho 
dos invalidos" da industria, cornercio e protissionais liberais, e dos 
trabalhadores agricolas. lsto e. que tratam da protecao aos portadores de 
deficiencia, sob 0 enfoque da capacidade de manter-se trabalhando, ou 
nao. No mesmo sentido, em 1944 e aprovada a Resolucao 67, que trata da 
renda minima para os incapacitados a trabalhar, ai incluidos os idosos. 

Em 1946, acorda-se a Convencao 77 que dita norma para 0 exame 
fisico de menores que trabalhem na industria e obriga a autoridade 
competente a fixar normas para a orientacao profissional e readaptacao 
fisica e profissional para menores portadores de 'anornalias ou 
deficiencias". No mesmo ana e com a mesma finalidade, acorda-se a 
Convencao 78, que trata do tema exame fisico de menores que trabalhem 
em ocupacoes nao industriais. 

Em 1948 eacordada a mencionada Declaracao dos Direitos Humanos 
na recem-criada Organizacao das Nacoes Unidas. Pela primeira vez 
"todos" os paises do mundo declaram 0 "reconhecimento da dignidade 
intrinseca e dos direitos iguais e inalienaveis de todos os membros da 
familia humana" (ver Declaracao Universal dos Direitos Humanos, 
ONU, 1948). Not ar-s e-a uma mudanca na compre ensao e, 
consequenternente, no discurso dos organismos internacionais, em 
mementos distintos, a partir desse verdadeiro ponto de inflexao. 

No mesmo ano, sao aprovadas a Convencao 88 e a Recomendacao 
83 da OIT, que tratam do service de emprego, onde e recomendado 
aos governos que "satisfacarn, de modo adequado, as necessidades de 
categorias especiais de solicitantes de ernprego, como os invalidos". 

)a em 1951 a Convencao 99 cria a possibilidade de fixacao de salaries 
rninimos excepcionais para trabalhadores agricolas com "dirninuicao 

da capacidade fisica ou mental". 

A Convencao 102 do ana de 1952 propoe a fixacao de normas mi
nimas para a previdencia social a serem estabelecidas nos paises mern
bros, tratando em seu bojo dos direitos das pessoas portadoras de de
ficiencia, chamadas "pessoas com capacidade reduzida", ou "incapaci

10 0 terma invalido sera utiiizado com urn duplo significado. Ora como um indivfouo que esta incapacitado, par deficiencia 
tisica au mental, de exercer atividades profissionais, ora como 0 temporariamenle incapacilado de exercertais atividades. 
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tados" (ver Convencao 102, OIT, artigo 35). Em 1964 sao aprovadas a 
Convencao 122 e Recornendacao 122, que ditam normas para a politi
ca de emprego. Em ambas nao ecitado a portador de deficiencia, no 
entanto e1as fazem referencia a outras convencoes e recornendacoes 
em que a portador esta incluido. 

A Recornendacao 150, de 1975, trata da formacao de recursos 
humanos, estabelecendo de modo claro a necessidade de inclusao da 
pessoa portadora de deficiencia. Ainda em 1975 eaprovada na ONU a 
Declaracao sabre as Direitos das Pessoas Portadoras de Deficiencia. E 
muito interessante observar-se a definicao dada par essa declaracao 
sabre pessoa portadora de deficiencia, vista como alguern inca paz de 
assegurar par si mesmo, total, au parcialmente, as necessidades de uma 
vida normal, considerado individual mente e socialmente. Asseguram, 
entretanto, que essas pessoas tern a direito inerente ao respeito de sua 
dignidade humana, qualquer que seja a origem, a natureza au a seriedade 
de sua deficiencia. Ademais, tal declaracao amplia a anterior sabre as 
direitos das pessoas mental mente retardadas, de 1971. 

o ana de 1981 edeclarado pela ONU a Ana Internacional das Pessoas 
Deficientes, pratica adotada par aquela instituicao na concentracao de 
esforcos para a busca do desenvolvimento de solucoes de questoes que 
estao em pauta nos paises membros. Uma das consequencias mais 
importantes dessa iniciativa foi a Programa Mundial para Pessoas 
Deficientes. cujos dais objetivos declarados eram a igualdade e a total 
participacao das pessoas portadoras de deficiencia na vida social e no 
desenvolvimento. Esse mesmo program a adota a periodo de 1983 a 1992 
como a decada das pessoas portadoras de deficiencia. 

Em 1983 a OIT adota a Convencao 159 que trata da readaptacao 
profissional e ernprego para pessoas invalidas. Em 1988, ainda a OIT 
acorda a Convencao 168 que incentiva a prornocao suplementar de em
prego para as categorias desfavorecidas, como as mulheres, as deficien
tes e as jovens. Par outro lado, a Organizacao dos Estados Americanos 
acorda em 1988 a Protocola adicional a Convencao Americana sabre 
Direitos Humanos em materia de direitos economicos, sociais e cultu
rais, a qual obriga a nao- discriminacao par quaisquer condicoes dos 
cidadaos dos paises signataries. Esse protocola entrou em vigor em 1999. 

No ana de 1989 a governo federal publica a Lei n? 7.853, amplo 
diploma que institui a Coordenadoria Nacional para lntegracao da 
Pessoa Portadora de Deficiencia (CORDE), define a apoio ao portador 
de deficiencia em sua integracao social, institui a tutela de interesses 
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coletivos ou difusos e da atribuicoes ao Ministerio Publico para atuar 
em defesa dos portadores de deficiencia. Da formulacao desse diploma 
legal participam algumas organizacoes da sociedade civil voltadas para 
a promocao dos portadores de deficiencia, 

Essa lei estabelece em carater nacional, dentre outras, tratamento 
prioritario no ambito dos governos a formacao profissional e ao trabalho. 
Fica estabelecida a obrigacao dos governos em apoiarem a formacao e 
orientacao profissionaI, a insercao dos portadores de deficiencia no setor 
publico e privado, inclusive para casos especiais, 0 regime de meio 
expediente e, principalmente 0 estabelecimento de reserva de vagas, 
tanto em entidades governamentais, quanta nas empresas. A posterior 
regulamentacao dessa lei fixou a reserva nas empresas do seguinte modo: 

a) com ate duzentos empregados: 2% de vagas reservadas a 
portadores de deficiencia, 

b) de duzentos e um a quinhentos ernpregados. 3%; 

c) de quinhentos e urn a mil ernpregados 4%; ou 

d) mais de mil empregados. 5%. (ver DECRETO n° 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999) 

Outras leis com carater de protecao aos portadores de deficiencia, 
tratando de temas especfficos, como 0 direito a acessibilidade, a protecao 
aos portadores de transtornos mentais, a que reconhece como meio legal 
de comunicacao e expressao a Linguagem Brasileira de Sinais (L1BRAS), 
dentre outras, sao promulgadas, formando uma robusta estrutura legal. 
Jose Carlos Ferreira afirma que um levantamento da evolucao de leis e 
decretos voltados aos portadores de deficiencia estabelecem uma maior 
cobertura, do que, por exernplo, as mulheres negras, no que toca ao 
acesso ao trabalho. (ver Newsletter IBASE 5/9/2003) 

Ainda assim, com esse robusto arcabouco normativo, e diffcil 0 

caminho da integracao da pessoa portadora de deficiencia a sociedade. 
Leis e disposicoes ainda nao sao cumpridas e com 0 consentimento da 
sociedade, seja por falta de fiscalizacao e baixo esclarecimento geral 
sobre 0 tema seja por falta de estudos acurados que formem Ul11 arcabouco 
de conhecimentos que modifique a imagem dos portadores de deficiencia 
em toda a sociedade. Com algumas sernelhancas, a mesma situacao 
reitera-se para as mulheres, especialmente para as trabalhadoras. 

CUZMAN (2001) propoe uma outra leitura da institucionalidade, 
analisando-a como parte de urn processo mais abrangente. a legitimacao 
de uma nova problernatica na sociedade e no Estado. Tal legitirnacao 
nao ocorre no vazio, e as caracterfsticas proprias de cada pais 
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(economicas, polfticas, legais e institucionais) condicionam 0 processo. 
Assim, a analise da institucionalidade de genero e dos portadores de 
deficiencia deveria ser mais sisternica e dinarnica, inc1uindo os diversos 
atores, cenarios e instituicoes que participam do processo de legitimacao 
de uma nova problernatica, e procurando apontar aliancas politicas e 
estrategias de acao visando a transversalizacao dessas problernaticas 
nas politicas publicas e ao fortalecimento das mulheres e dos portadores 
de deficiencia como atores/atrizes sociais e polfticas. 

Sob este enfoque, a elaboracao das agendas e das poliricas publicas 
esta condicionada pelo grau de abertura as mudancas da vida publica de 
uma sociedade e pela transparencia e funcionamento dernocratico (grau 
e profundidade) de suas instituicoes. A interpretacao e definicao dos 
problemas, bern como a elaboracao de alternativas de solucao, ocorrem 
num marco de confrontacao e procura de consensos entre atores e insti
tuicoes que participam da elaboracao das agendas. Por esse motivo, sig
nificado e importancia dos problemas variam no tempo enos espacos, 
ou cenarios, onde estes sao discutidos, segundo os atores que participam 
e as aliancas e os compromissos que se estabelecem entre eles. 

Nesse sentido, podemos afirrnar que foi diferente 0 processo de 
institucionalizacao de ambas as problematicas na agenda e nas politicas 
publicas, No processo de incorporacao da problernatica de genera, os 
primordios correspondem a mobilizacao das mulheres organizadas a par
tir da sociedade civil. Uma vez institucionalizado 0 tema no Estado por 
pressao do movimento (no Brasil, c1aramente a partir da reforma constitu
cional de 1988), outras atores politicos e institucionais mobilizam proble
mas de genera na agenda publica. No caso dos portadores de deficiencia, 
a aprovacao de convencoes internacionais provocou a arnpliacao e afirrna
<;ao do movimento nos pafses latino-americanos. Foi entao, a partir da 
incorporacao da ternatica pelo Estado, que se ampliou de modo significa
tivo 0 numero de atores diretamente envolvidos, os quais comecaram a se 
organizar e lutar pelos seus direitos (a sernelhanca do acontecido com as 
exigencias intemacionais de protecao a infancia e adolescencia). 

No entanto, entre as sernelhancas, devemos ressaltar que para que as 
ternaticas sejam cabalmente incorporadas nas agendas e politicas publicas, 
enecessario que os problemas de genera e dos portadores de deficiencia 
sejam formulados em termos compreensfveis, de acordo com os 
referenciais cognitivos e valorativos prevalecentes numa cultura ou numa 
sociedade. Por outro lado, e preciso levar em conta que nem todos os 
atores dispoem dos mesmos recursos para condicionar a elaboracao das 
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agendas e polfticas publicas, e que nem todos os cenarios sao igualmente 
permeaveis a incorporacao de novas ternaticas. Isto e. os espacos publicos 
estabelecem barreiras a incorporacao de alguns sujeitos (e sujeitasl) e 
algumas problernaticas sociais. 

o tratamento transversal e integral dos problemas de geuero e dos 
portadores de deficiencia nas politicas publicas atuais defronta-se com 
inumeros condicionantes, ja que contradiz a logica setorial prevalecente 
nos Estados. No Estado opera urn conjunto de logicas diferentes, segun
do seja 0 setor (saude, educacao, economia, trabalho etc.), que podem 
agir contra a equidade. Por exemplo, a polftica economica pode entrar em 
contradicao com as propostas de mais e melhores oportunidades para as 
mulheres e para os portadores de deficiencia no mercado de trabalho e na 
geracao de renda. AI6TI disso, os atores publicos geralmente aceitam a 
problernatica de genero ou a problernatica dos portadores de deficiencia 
nas suas agendas institucionais quando essa aceitacao significa recursos 
suplementares ou maior grau de aceitacao e legitimidade social. 

Diversidade e Politicas Publicas de Trabalho no Brasil 

o principio da dernocratizacao tem perrneado a organizacao do 
Estado brasileiro e se apresenta a partir do art. 10 da Constituicao Federal, 
que define que a Republica Federativa do Brasil "constitui-se em Estado 
dernocratico de Direito". Diferentes artigos da Constituicao Federal 
defincrn como dirctrizes a descentralizacao politico-administrativa e a 
participacao popular. 0 Estado assume sua insuficiencia em responder 
soz inh o as demandas socia is, mesmo reconhecendo-se como 
irnprescindfvel e insubstituivel, no que diz respeito a responsabilidade 
do financiamento e a conducao das politicas publicas 

Foram introduzidas mudancas fundamentais na arquitetura das institui
coes de governo, incorporando mecanismos criativos para a participacao 
social na (orrnulacao de politicas publicas e no controle dos atos (e recur
sos) de governo. No caso da Polftica Publica de Trabalho e Renda (PPTR), 
foi criado em 1990 0 Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). II 

110 FATeIormado dos seguintes recursos: a) arrecadacao do Programa de Integraqc3.o Social- PIS (O,65S{, sabre a receitabruta 
cas empresas) e do Programa de Formacao do Patrim6nio do Servidor Publico - PASEP (1~·'b do total das receitas correntes e 

de capital das empresas do setor publico);b) rernuneracao de emprastirnos do BNDES (40% cos recursOS do FATsao repassados 
ao BNDES paraaplicayaoem projetosde investimentocom garantia de gera:;aode emprego e renda; 0 retornodesses investimentos 
e incorporado ao patrirnonic do FAT); c) rernuneracao de depositos especiais (recursos depositados nas instituiyQes nnanceras 
oticiais para programas gerenciados pelo FAT como PRONAF e PROGER); d) rernuneracao dos saldos remanescenles do 

pagamento do seguro-desemprego e abono salarial; e e) 20'% da contribuicao sindical prevista na CL1. 
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Assim, as ultimos anos da formulacao e gestae de PPTRs no Brasil 
tern se caracterizado pelo crescente envolvimento da sociedade civil, 
principalmente par meio da deliberacao em colegiados tripartites e 
paritarios, com representantes do govern0, do empresariado, e dos 
trabalhadores a Conselho Deliberative do Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (CODEFAT) -, que elabora diretrizes au orientacoes em 
nivel federal para destinacao e aplicacao dos recursos do FAT; as 
Comiss6es Estaduais de Trabalho (CETs), que formulam as planas 
especificos das diferentes dirnensoes da PPTR adaptando as diretrizes 
do CODEFAT a realidade estadual, e tambern realizarn as funcoes de 
avaliacao e controle social; e as Cornissoes Municipais de Trabalho 
(CMTs), que funcionam como "antenas locais" em nfvel municipal. 

Combater a pobreza e, paralelamente, incorporar segmentos da popu
lacao trabalhadora tradicionalmente excluidos. entre eles a PEA fe
minina e as portadores de deficiencia, tern sido urn dos objetivos 
fundamentais do sistema tripartite e paritario para a forrnulacao, ges
tao e avaliacao da PPTR no Brasil da ultima decada. No caso das 
mulheres, a preferencia. au foco, dar-se-ia par segmentos especificos 
de risco social: chefia de familia, baixa escolaridade, jovens e traba
lhadoras rurais. 

Par exernplo, as documentos que organizaram as orientacoes federais 
(diretrizes) do CODEFAT e da SPPE/MTE para a elaboracao dos 
projetos em materia de educacao profissional foram, entre 1996 e 2002: 

• Resolucoes 126/96 e 194/98 do CODEFAT, que definern a 
populacao prioritaria dos projetos financiados pelos FAT, deter
minando especial atencao a determinados grupos vulneraveis da 
PEA (entre esses, as mulheres e as portadores de deficiencia). 

• Cadernos ternaticos. ''Aexperiencia da mulher", e "Diversidade 
e lgualdade de Oportunidades", do MTE, Brasflia, 1998 e 2000; 

• Referencial de Planejarnento. "Diversidade e Educacao 
Profissional", do MTE/OIT, Brastlia, 2002. 

Todos esses documentos apresentaram expressamente e ilustraram 
(par meio de estatisticas. exemplos de planejamento e relatos de ex
periencias inovadoras) a necessidade de incorporar a diretriz de igual
dade de oportunidades na PPTR descentralizada. 

Com relacao aproblernatica de genero, segundo esses documentos, 
a significative aumento da participacao feminina na PEA brasileira dos 
ultimos 30 anos nao foi acompanhado de uma reforrnulacao nas maneiras 
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de insercao das mulheres no mercado de trabalho. A grande maioria da 
PEA feminina continua vulneravel, uma vez que: recebem salaries inferi
ores, estao mais sujeitas a perda do emprego, tern men os chances de 
qualificacao profissional nas empresas, sao preteridas nas oportunidades 
de prornocao, e estao mais sujeitas a pressoes e assedio sexual no ambito 
de trabalho. Por isso, foi assinado 0 protocolo com vistas a promocao da 
igualdade entre homens e mulheres no trabalho, celebrado pelo MTE e 
pelo Ministerio da justica/Conselho Nacional dos Direitos da Mulher 
em 8/3/1996. Esse protocolo estabelece a compromisso de urn mfnimo 
de 30% de participacao feminina nos programas do PLAN FOR, a dese
nho de programas focalizados em mulheres chefes de familia e jovens 
em situacao de risco social, a desenvolvimento de pesquisas e experien
cias para promover a avanco conceitual e metodol6gico sabre a questao 
de genero nas polfticas publicas de trabalho e renda. 

o MTE estimou que a investimento do FAT na qualificacao da PEA 
feminina passou de R$ 100 milhoes em 1996 e R$ 180 milhoes em 1997, 
totalizando R$ 280 milhoes s6 em relacao ao PLANFOR. Par outro lado 
e conforme ja mencionado, tern-se multiplicado experiencias inovadoras 
especificarnente destinadas as mulheres, totalizando 20, s6 entre 1996 e 
1997, que valarizam novos nichos de trabalho e geracao de renda para 
rnulheres, alern da melhoria da qualidade de vida familiar e comunitaria 
de populacoes de baixa renda. 

A analise dos resultados quantitativos alcancados pel a PLANFOR 
entre 1996 e 1998 revel a urn interessante avanco. dado que se mostrou 
como uma atencao preferencial as mulheres, inclusive superando as 
metas inicialmente propostas pelo protocolo celebrado. Segundo as 
informacoes oficiais. a media da participacao feminina alcancada no 
PLANFOR para as anas 1995-1999 foi de 50% (mais de 4 milhoes de 
trabalhadoras). Desse total, 20% sao chefas de farnflia. (MTE, 2000) 12 

No entanto, a analise do perfil da populacao feminina atingida pelo 
PLANFOR e do acompanhamento de egressos revela que, apesar de 
ter atingido preferencialmente mulheres chefas de farnflia e jovens (entre 

12 Outre programa financiado pelo FAT com destaque pela atencao preferencial de mulheres e0 PROGER (Programa de 

Geracao de Emprego o Renda). Segundo 0 retatorio de avaliacao elaborado pelo IBASE em 1999, 42% dos empregos 
geradas e mantidos pelos empreendimentos financiados tiveram mulheres como beneficianas. Porern, 68% des beneucianos 

diretos do PROGER sao homens. Um programa oiscriminatono em sua execucao seria a PRONAF (Programa Nacional 
de Fortalecimenl0 da Agricultura Familiar), pois quase a totalidade cos benelrciarios ede homens, apesar de que a volume 

de propostas encaminhadas par mulheres aos projetos que oao acesso ao credito egrande - sendo poucas aprovadas, (Ver. 
IBASE, 1999; e tarnbern ARTICULA<;;AO DE MULHERES BRASILEIRAS, 2000). 
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outros grupos vulneraveis selecionados), existem algumas dificuldades 
com a focalizacao dos cursos e atividades com 0 publico-alvo, princi
palmente com relacao apopulacao rural (rnaior concentracao de aten
dimento nas areas urbanas), e aescolaridade (pois a escolaridade das 
participantes dos cursos do PLANFOR e relativamente alta, concen
trada na faixa de segundo e terceiro graus). 

Algumas especialistas alertam para 0 fato de que esses resultados quan
titativos nao refletiriam a vontade politica. mas 0 desejo e as necessida
des das pr6prias rnulheres. "S6 que, na pratica, essa participacao elevada 
revela pressao por parte da oferta de mao-de-obra feminina, isto e, como 
as mulheres continuam adentrando 0 mercado de trabalho e enfrentando 
dificuldades, buscam, simultaneamente, incrementar seu grau de 
empregabilidade e, em consequencia, inscrevem-se em cursos de forma
<;:ao e capacitacao, notadamente no SPE (Sistema Publico de Emprego). 
Em outras palavras, indices e!evados de participacao feminina sao, antes 
de tudo, expressoes da pressao espontanea exercida pelas mulheres e 
nao reflexo de uma politica voluntarista, com objetivos explicitos. 0 
ponto positivo a registrar, mas por si insuficiente, e que nao ha reacao 
contraria a tal pressao feminina." (LAVINAS, 1999, p. 185) 

A avaliacao dos resultados do PLANFOR deve, por outro Iado, englobar 
consideracoes qualitativas, principalmente no que diz respeito aos 
problemas de "ernpregabilidade": "... revela-se a necessidade de, por urn 
lado, construir e monitorar indicadores que possam medir como esta 
mudando qualitativamente a forma de insercao ocupacional das mulheres, 
considerando sua entrada em setores em que estao pouco presentes (ramos 
e atividades). Por outra lado, observar como evolui 0 rendimento medio 
feminino nas ocupacoes e atividades em que elas ja sao maioria entre os 
ocupados, de modo a inferir se acompanha a evolucao dos rendimentos 
em geral ou se aponta ganhos indicando mobilidade ascendente na hierarquia 
funcional." (LAVINAS in OIT/MTE, 1999, p. 202) 

Finalmente, apesar do apoio esporadico (por exemplo, Conselho 
da Mulher do Distrito Federal, ALAST, Dieese, UNIFEM), e da 
existencia de algumas parcerias nacionais com vistas ao avanco 
conceitual na questao de genera (por exernplo, com OIT/Brasil, ETM 
da OIT/Chile, e com FLACSO/Brasil), pouco se tern avancado no 
que diz respeito a sens ibiliz acao de atores e a formacao de 
multiplicadores nos Estados da Federacao, bern como na aproximacao 
dos movimentos de mulheres ao planejarnento, execucao e avaliacao 
da formacao profissional. 
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Vejamos agora a participacao das brasileiras na definicao da PPTR 
dentro do sistema FAT. Em fevereiro de 1999: 

1) nao se registraram mulheres entre os nove membros titulares do 
COOEFAT (na epoca, tres membros por cada bancada)," havia, sim, 
duas suplentes, uma pela bancada do govemo (MTE), e outra pela bancada 
dos ernpresarios (Confederacao Nacional das lnstituicoes Financeiras), 

2) a secretaria-executiva do COOEFAT era uma mulher, bern como 
sua suplente, 

3) dos 27 cargos de presidente de Comissao Estadual de Emprego 
somente quatro eram ocupados por mulheres (ES, RN, RO, RS); 

4) ja entre os secretarios-executivos, a participacao feminina era 
maior. 12 das 27 secretarias eram ocupadas por mulheres (0 F, MA, 
Me, MT, PE, PR, RN, RO, RR, RS, SE, TO); 

5) dos 710 conselheiros estaduais de trabalho (titulares e suplentes), 
56 126 eram mulheres (52 titulares e 74 suplentes). 14 

Apesar das antigas e novas instituicoes estarem ai, esperando serem 
utilizadas/apropriadas pel as mulheres, e possivel verificar que seu 
aproveitamento pelos/as interessados/as eainda ernbrionario. Um breve 
relevamento das acoes promovidas pelos movimentos organizados de 
mulheres leva-nos a concluir que: a) se por urn lado cresceu a participacao 
societaria por meio das ONes que advogam (ou fazem adl1ocacy) perante 0 

poder politico (especialmente 0 Executivo e 0 Legislativo), pressionando 
para a consideracao dos interesses das mulheres. b) por outro lado, foram 
estabelecidas cotas nas principais centrais sindicais com assento no 
COOEFAT, c) nao houve uma estrategia clara para a apropriacao dos 
antigos e novos espacos de participacao dernocratica (poderes Legislativo 
e Executive, e sistema COOEFAT/CETs/CMTs), espacos esses em que as 
mulheres organizadas poderiam intervir formalmente no pr6prio processo 
de tomada de decisoes no que diz respeito as PPTRs. 

Com relacao aos portadores de deficiencia, ha urn numero consi
deravelmente crescente de entidades que oferecern oportunidades 
de formacao profissioual. Ede se prever que a decisao do COOEFAT 

13 Esta corr-posicao tol alterada alnca em 1999, por meio da Hesolucao 226/99 do CODEFAT, que consignou a participacao 
de mais um organismo em cada uma das tres bancadas. porern sem registro de presence feminina alguma. 

14 Em 2003, ainda nao se regislraram mulheres entre os 12 titulares do CODEFAT, porern ha duas suplentes na bancada 

do govemo, do MTE e do BNDES. Manlem-se a presence feminina na secretaria executiva do CODEFAT (titular e suplente), 
bern como 0 nurnero de 4 presidentes mulheres de eEls (AC. AM, GO eRR). Porem, diminuiu para 100 nurnero de 
secretarias-execunvas de CETs (AM, AP, DF, ES, MS, MT, RR, RS, SE, TO) Finalmente, 0 nurnero de mulheres nas CETs 

aurnentou para 167 (66 titulares e 101 suptentes mulheres). Fonte: sitedo MTE, julho de 2003. 
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de inclui-los no grupo preferencial haja incentivado a aumento do 
mimero das mesmas. 

Ha dais tipos de organizacoes. par urn lado, aquelas sob a forma de 
oficina abrigada, onde a portador de deficiencia, apos a formacao, 
passa a trabalhar na producao de mercadorias que sao vendidas ao 
mercado no ambito da organizacao, par outro lado, aquelas 
organizacoes que formam e buscam encaminhar a recern-forrnado para 
a mercado de trabalho. Observam-se ai duas questoes. a primeira, caso 
a formado possa desenvolver seu processo de trabalho na oficina 
abrigada, terapeutica au nao, e colocar seu produto no mercado. No 
entanto, se a trabalho exige a insercao do portador de deficiencia na 
propria empresa, a sistema abrigado nao pode cumprir sozinho a papel 
de inclusao do trabalhador no mercado. Alern disso, ha indicios de 
pesquisa de que a prec;:o pago pelos produtos produzidos nas oficinas 
abrigadas sao menores do que aqueles pagos par produtos produzidos 
no mercado em geral. Que se saiba nao ha estatisticas. 

As profissoes desempenhadas pelas portadores de deficiencia ainda 
precisam ser melhor pesquisadas, no entanto ha indicios que permitem 
supor que as pastas de trabalho ocupados par portadores de deficiencia 
sejam, ainda, subalternos. 

No entanto, nao se conhecem as dados referentes aos empregados 
no service publico, nos tres niveis de govern0, que em razao da reserva 
de vagas em concursos, tern aumentado a cada ana. Nesses casas, as 
portadores de deficiencia concorrem par pastas em igualdade com as 
nao-portadores. Do mesmo modo, a legislacao que reserva pastas nas 
empresas, tambern tern propiciado a aumento da quantidade de pastas 
de trabalho para as portadores de deficiencia. 

Par outro lado, cada vez mais se acentua a conceito de que a 
portador de deficiencia deve concorrer em igualdade de condicoes 
com as demais, ja que a empresa interessaria, de modo radical, a 
capacidade e as habilidades de seus empregados, nao considerando se 
portam au nao qualquer tipo de deficiencia. (ver CARREIRA, 1992) 

Parece que neste momenta vive-se urn periodo de transicao. Par urn 
lado, esta em vigencia a tutela do Estado em defesa dos direitos dos 
portadores de deficiencia, a qual cria leis e incentivos para a plena 
ernpregabilidade par meio de legislacoes, enquanto par outro, uma 
significativa parcela dos movimentos de portadores de deficiencia, ainda 
sem questionar essa tutela, luta par uma integracao total a toda a estrutura 
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social, integracao esta que dispense a protecao do Estado, pouco a pouco, 
reduzindo sua abrangencia aqueles casos mais severos de deficiencia, 
onde nao for possfvel a integracao pura e simples. 

Para finalizar as consideracoes sobre as diretrizes federais que orientam 
a formulacao de politicas publicas de trabalho no Brasil, epreciso destacar 
uma questao particularmente importante nesta nova PPTR inaugurada pelo 
FAT 0 reconhecimento expresso ao direito e anecessidade da participacao 
at iva de diferentes segmentos da sociedade na sua orientacao, 
implernentacao e controle, pOI' meio de comiss6es e conselhos (nas esferas 
federal, estadual e municipal). Nao seriam as leis do mercado a demarcar 0 

publico dos programas inclufdos nessa polftica publica, mas criterios 
politicos que consideram os programas uma alavanca de mudanca 
socioeconomica e de aces so a cidadania. A gestae descentralizada e 
participativa e condicao necessaria, porem nao suticiente para 0 sucesso 
dessa nova politica em construcao. A concretizacao desses direitos ja 
reconhecidos nao etarefa facil e requer vontade politica local, qualificacao 
dos atores e atrizes estrategicos, e responsabilidade social e cidada. 

Recomendacoes 

• Analisar e harmonizar 0 conjunto de normativas que norteiam os 
direitos dos portadores de deficiencia e das trabalhadoras e as 
relacoes de genero no mundo do trabalho (legislacao nacional, outras 
normas federais, normas internacionais, acordos supranacionais, 
acordos e convencoes coletivas). 

• Aprofundar as pesquisas regionais sobre os efeitos da globalizacao 
e os impactos da integracao supranacional (atuais e potenciais) na 
vida das trabalhadoras e das pessoas portadoras de deficiencia, 

• Fortalecer a organizacao das mulheres e sua ativa participacao nas 
instancias de decisao de todas as instituicoes formuladoras de 
politicas publicas de trabalho e geracao de renda, 

• Sensibilizar e capacitar liderancas sindicais, empresariais, pari a
mentares e governamentais, visando uma inclusao sistemica e regio
nal da igualdade de genero e da inclusao dos deficientes no mundo 
do trabalho, 

• Proteger 0 exerdcio da paternidade responsavel, 

• Desenvolver uma rede de protecao social, promovida pelo Esta
do, porern com envolvimento da comunidade, criando os mecanis
mos legais necessaries, 
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• Fomentar a desenvolvimento de uma visao mais abrangente 
das necessidades das mulheres trabalhadoras, nao Iimitada a sua 
tuncao maternal; 

• Apoiar a inclusao de mulheres sindicalistas em posicoes de 
lideranca e nas mesas de negociacao coletiva, 

• Desenvolver amplas campanhas de sensibilizacao da sociedade 
como urn todo, no intuito de modificar as causas que conduzem a 
ferninizacao da pobreza. 

• Articular estrategias de sensibilizacao e debate nas instancias que 
formulam politicas publicas, visando remover as obstaculos existentes 
para a forrnulacao de politicas de acao afirmativa, 

• Divulgar entre as gestores publicos as estudos de genera e sabre as 
deficiencias, e outras estudos que outorgam visibilidade ainter-relacao 
entre as esferas publica e privada, e entre a economia e a sociedade. 

• Pramover a dialogo entre as formuladores de politicas economicas 
e de politicas sociais, insistindo na necessidade e potencialidade de 
incluir a perspectiva de genera na forrnulacao do conjunto de 
politicas publicas, visando aconstrucao de uma sociedade mais justa 
e a uma vida mais gratificante para todos e todas, 

• Promover a acessibilidade dos portadores de deficiencia no 
espaco urbano, onde necessaria; 

• Ampliar a atuacao do Ministerio Publico e dos organismos 
governamentais no tocante adefesa dos direitos dos portadores de 
deficiencia. 

Glossario 

at;ao afirmativa ou disctiminecio positiva - trata-se da adocao 
temporal de medidas especiais - legislativas, administrativas, judiciais -, 
destinadas aprornocao da igualdade de oportunidades, em diferentes 
ambitos. para grupos historicamente discriminados. Sao acoes corretivas 
que tern par objetivo corrigir as defasagens entre a ideal igualitario, 
consagrado nas normas e na legislacao, e urn sistema de relacoes sociais 
marcado pelas desigualdades e hierarquias. A discrirninacao positiva 
refere-se ao conjunto de medidas de acao positiva adotado como 
politica publica, para uma transforrnacao ampla e planejada, a fim de 
assegurar a igualdade de oportunidades a todos as cidadaos e cidadas. 
(ver CFEMEA, 1996) 
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advocacy - 0 termo advocacy vem sendo utilizado para significar a 
defesa de direitos, mediante sensibilizacao e argumentacao, visando a 
forrnulacao e iruplernentacao de politicas publicas e a mudanca de 
valores e praticas sociais. 

androcentrismo - provern do grego andros. Refere-se a concepcao 
ou saber supostamente neutral e universal, que privilegia 0 ponto de vista 
dos homens como eixo articulador do discurso social e logico-cientifico, 
sem considerar ou desvalorizando 0 ponto de vista das mulheres. 

sssedio sexual- Il .. e uma conduta que se manifesta por meio de 
palavras, atos ou gestos de carater sexual, repetida e indesejadamente, e 
que tende a atingir a dignidade ou a integridade fisica ou psicol6gica da 
pessoa." (OIT/MTb, 1998).0 assedio sexual implica sempre uma situacao 
de exerdcio arbitrario de poder, na qual a vitima ve-se constrangida, 
por medo de perder 0 ernprego ou de nao obter uma prornocao. Sao 
exemplos de assedio sexual: as brincadeiras, cornentarios e pedidos de 
favores sexuais, como tambern a intimidacao, recusa de promocao ou 
dernissao provocadas por nao ceder aos favores sexuais solicitados. 

convenciio - e urn acordo internacional escrito, celebrado entre 
Estados, e regido pelo Direito Internacional. Recebe var i as 
denommacoes, entre elas. tratado, protocolo, carta, pacto, estatuto. 
Ratificaqao de uma convenciio. ea aceitacao dos principios contidos 
no instrumento internacional por parte de um Estado, que se obriga a 
aplicar as politicas nele formuladas. Convenciio da OIT: consiste num 
tratado aberto a ratificacao dos paises membros da organizacao, 
emanado da Conferencia Internacional do Trabalho, e adotado ap6s 
discussao de carater tripartite (com participacao dos trabalhadores, 
empregadores e governos, em igualdade de condicocs). Esse 
instrumento, quando ratificado, implica aceitacao dos principios nele 
contidos, que pass am a integrar 0 ordenamento juridico interno do 
pais- membro em questao. 

cotas - 0 primeiro pais a implementar politicas de cotas por sexo 
no sistema de governo foi a Noruega (1978). 0 primeiro pais da America 
latina a implantar 0 sistema de cotas no Legislativo foi a Argentina 
(1991). Percentagem minima para as mulheres nos partidos politicos 
dos paises do Mercosul: Argentina 3QO;-{l, Brasil 20%, Paraguai 20'%, 
Uruguai nao tem lei de cotas reservadas as mulheres na direcao dos 
partidos politicos ou na cornposicao das Iistas de candidatos (ver 
PITANCUY & HERINCER, 2001). "No Brasil, a primeira experiencia 
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de cotas acontece em 1991, com 0 Partido dos Trabalhadores 
assegurando uma representacao minima de 30% para qualquer urn dos 
sexos nos seus orgaos de direcao. Em agosto de 1993, a CUT, ap6s 
intensa discussao decide pela adocao de urn percentual minimo de 
30% e maximo de 70% para cada sexo, nas instancias de suas direcoes, 
em ambito nacional, estadual e regional. A partir dai, alguns outros 
partidos e sindicatos tam bern passam a adotar de diferentes formas 0 

sistema de cotas. Em 1995, esse movimento chega ao legislativo 
brasileiro, com a aprovacao de urn artigo na leg is lacao que 
regulamentaria as eleicoes de 1996, assegurando uma cota minima de 
20% para as candidaturas de mulheres as camaras municipais. Decisao 
esta reafirrnada e ampliada, em 1997, quando da discussao da lei eleitoral 
que regulamentaria as eleicoes de 1998, para os demais cargos do 
legislativo, eleitos pelo voto praporcional." (MIGUEL, 2000, p. 22) 

deliciencie - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou funcao 
psicol6gica, fisiologica ou anatornica que gere incapacidade para 0 

desempenho de atividade, dentro do padrao considerado normal para 
o ser humano. 

deliciencie auditiva - perda parcial ou total das possibilidades 
auditivas sonoras, variando de graus e niveis na forma seguinte. 

a) de 25 a 40 decibels (dB) - surdez leve; 

b) de 41 a 55 dB - surdez moderada, 

c) de 56 a 70 dB - surdez acentuada.
 

d) de 71 a 90 dB - surdez severa.
 

e) acima de 91 dB - surdez profunda; e
 

f) anacusia (perda total ou parcial da audicao)
 

delicieticie permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou 
durante urn periodo de tempo suficiente para nao permitir recuperacao 
ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. 

deiiciencie ffsica - alteracao completa ou parcial de urn ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando 0 comprometimento da 
funcao fisica, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, 
monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, 
hemiplegia, hemiparesia, arnputacao ou ausencia de membra, paralisia 
cerebral, membras com deformidade congenita ou adquirida, exceto 
as deformidades esteticas e as que nao produzam dificuldades para 0 

desempenho de funcoes. 
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detictcncte mental- funcionamento intelectual significativamente 
inferior a media, com manifestacao antes dos dezoito anos e limitacoes 
associadas a duas au mais areas de habilidades adaptativas, tais como: 

a) comunicacao. 

b) cuidado pessoal, 

c) habilidades socials, 

d) utilizacao da cornunidade. 

e) saude e seguranca, 

f) habilidades acadernicas, 

g) Iaz er. e 

h) trabalho. 

deticiencis multiple - associacao de duas ou mais deficiencias. 

deliciencie visual - acuidade visual igual ou menor que 20/200 no 
melhor olho, apes a melhor correcao, ou campo visual inferior a 20° 
(tabela de Snellen), ou ocorrencia simultanea de ambas as situacoes. 

discrimineciio-: "Discrirninacao e0 nome que se da para a conduta 
(acao ou ornissao) que viola direitos das pessoas com base em criterios 
injustificados e injustos tais como a raca, 0 sexo, a idade, a opcao 
religiosa e outros. A discriminacao ealgo assirn como a traducao pratica, 
a exteriorizacao, a manifestacao, a materializacao do racisrno, do 
preconceito e do estereotipo. Como 0 proprio nome diz, e uma acao 
(no sentido de fazer ou deixar de fazer algo) que resulta em violacao 
de direitos." (extraido de OIT/MTb, 1998, p. 15) 

discriminectio composta e interseccioneiidede-: 'Assim como e 
verdadeiro 0 fato de que todas as mulheres estao, de algum modo, 
sujeitas ao peso da discriminacao de genero. tarnbern e verdade que 
outros fatores relacionados a suas identidades sociais, tais como dasse, 
casta, raca. cor, etnia, religiao, origem nacional e orientacao sexual, 
sao 'diferencas que fazem diferenca' na forma como varies grupos de 
mulheres vivenciam a discrirninacao C... ). A associacao de sistemas 
multiplo s de subordinacao tem sido descrita de varies modes 
discriminacao composta, cargas multiplas. ou como dupla ou tripla 
discriminacao. A interseccionalidade euma conceituacao do problema 
que busca capturar as consequencias estruturais e dinarnicas da interacao 
entre dois ou mais eixos da subordinacao. Ela trata especificarnente da 
forma pela qual 0 racismo, 0 patriarcalismo, a opressao de classe e 
outros sistemas discriminatorios criam desigualdades basicas que 
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estruturam as posicoes relativas de mulheres, racas, etnias, classes e 
outras. Alern disso, a interseccionalidade trata da forma como acoes e 
politicas especfficas geram opressoes que fluem ao longo de tais eixos, 
constituindo aspectos dinamicos ou ativos do desempoderamento." 
(CRENSHAW in Reoista Estudos Feministas, 2002, p. 177) 

discrimineciio contra a mulher- "Discrirninacao contra a mulher 
significa toda distincao, exclusao ou restricao baseada no sexo e que 
tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular 0 reconhecimento, 
gozo ou 0 exercicio pela mulher, independente de seu estado civil, 
com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 
Iiberdades fundamentais nos campos politico, econornico, social, 
cultural e civil ou em qualquer outro campo." (Convencao da ONU 
para a Eliminacao de todas as Formas de Discriminacao contra a Mulher 
(CEDAW), extraido de OIT/MTb, 1998, p. 15). 0 Comittee on the 
elimination oj discrimination against women - e 0 orgao encarregado de 
supervisionar a observancia das disposicoes contidas na Convencao. 
Ver tambern "acao afirmativa ou discriminacao positiva". 

disctimineciio racial- "significa qualquer distincao, exclusao, restricao 
ou preferencia baseadas em raca, cor, descendencia ou origem nacional ou 
etnica, que tenha por objeto ou efeito anular ou restringir 0 reconhecimento, 
o gozo ou 0 exerdcio, em condicoes de igualdade, dos direitos humanos 
e liberdades fundamentais no domfnio politico, economico. social e cultural 
ou em qualquer outro dominio da vida publica." (Convencao da ONU 
para a Eliminacao de Todas as Formas de Discriminacao Racial (CERD), 
1965; extraido de OIT/MTE; 2002, p. 19) 

diversidade- Segundo 0 MTE, "Diversidade e uma nocao emprestada 
da biologia, utilizada para caracterizar a variedade de especies em uma 
dada area do planeta. A partir dos anos 80, esse conceito ganhou espaco 
nas polfticas publicas de desenvolvimento sustentado, de resgate de 
direitos civis, de promocao de igualdade de oportunidades e de combate 
adiscriminacao. Desde essa epoca, grandes corporacoes transnacionais 
passaram a adotar politicas de recursos humanos que resgatam e valorizam 
as diferencas pessoais em materia de genero, raca, idade, aptidao ffsica, 
orientacao sexual, crencas, entre outros aspectos. Nao por uma questao 
de bondade ou humanitarismo, mas porque se deram conta de que a 
diversidade e vantajosa, e criativa (efr. CUELLAR, 1996), melhora a 
imagem, promove qualidade, eleva produtividade." (MTE, 2000, p. 8). 
Ha controversias sobre 0 uso desse conceito "E importante destacar 
aqui que 0 termo diversidade nao raro e utilizado pelas instituicoes do 
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Estado e pelos empregadores para relativizar e evitar 0 enfrentamento 

da discrimina(ao racial. Problemas de dimens6es completamente 
diferentes, como os relativos aos portadores de deficiencia, aos 
homossexuais, as mulheres e aos negros no mercado de trabalho. sao 
tratados como se fossem similares e usualmente negros sao citados mas 
nao sao alvos desses programas." (BENTO, 2000, p. 29) 

divisio sexual do trabalho - euma categoria utilizada pelas Ciencias 
Sociais para indicar que, em todas as sociedades, homens e mulheres rea
Iizam tarefas distintas. Entretanto, as tarefas atributdas a cada sexo variam 
de cultura para cultura, ou ainda dentra da mesma cultura, de uma epoca 
para outra. Ressaltamos a questao temporal porque e uma caracteristica 
fundamental das relacoes de genera: sua mutabilidade no tempo. Por exern
plo. a docencia era uma tarefa fundamentalmente masculina nos irucios da 
profissao, na Europa. Quando nos defrontamos com essas mudancas tern
porais no exerdcio de uma profissao, e importante observar quais foram 
os fundamentos que deram origem a tal mudanca, pois exprimem novas 
forrnulacoes culturais das relacoes entre os generos. Ressaltamos tambem a 
questao espacial (no sentido da geografia humana) porque eoutra caracte
rfstica fundamental das relacoes de genera: sua mutabilidade no espaco. 
Por exernplo. grande parte das atividades da construcao civil e exercida 
exclusivamente por homens na maioria dos paises, exceto na India, onde 
as mulheres trabalham normalmente nesse setor. Quando nos defrontamos 
com essas diferencas espaciais no exercicio de uma profissao, eimportante 
observar quais sao os fundamentos que justificarn uma ou outra divisao 
sexual do trabalho, pois exprimern diferentes forrnulacoes culturais das 
relacoes entre os generos. 

"Em sociologia, existem inurneras explicacoes da divisao sexual do 
trabalho e nem sernpre sao mutuarnente exclusivas. Pode-se enumerar, 
sem a preocupacao de ser exaustivo, aquelas em termos de desigualdade, 
de dominacao, de segregacao sexual dos postos e das profissoes, de 
construcao social das diferencas de sexo etc. Entretanto, pode-se 
considerar que, hoje, duas grandes teorias da divisao sexual do trabalho 
se opoern e divergem. A prirneira rernete mais a uma concertualizacao 
em termos de vinculo social, por meio de seus conteudos conceituais 
(solidariedade organica. cornplernentaridade, conciliacao, coordenacao, 
parceria, especializacao e divisao dos papeis). A segunda remete mais a 
uma conceitualizacao em termos de relacao social (divisao do trabalho, 
contradicao, antagonismo, oposicao, dominacao, opressao, poder) e a 
uma teoria geral das relacoes sociais."(HIRATA, 2002, p. 279) 
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empoderamento - provern do Ingles empowerment. No contexto dos 
estudos de genera, refere-se a potencialidade profissional das mulheres, 
aumentando sua informacao, aprimorando suas percepcoes e trocando 
ideias e expressando sentimentos. Seu objetivo mais amplo e fortalecer 
as capacidades, habilidades e disposicoes para 0 exerdcio legftimo do 
poder. Pode-se identificar urn conjunto de praticas para desencadear 0 

processo de empoderamento, como por exernplo. aprescntacao de 
textos novos, exc1usivamente pensados a partir da otica das relacoes 
de genero. novas leituras de textos antigos, nao escritos com base nas 
relacoes de genera, mas lidos sob essa otica, analise da experiencia 
pessoal por meio da reconstrucao da historia de vida. Destacam-se as 
tecnicas de colaboracao, cooperativa e interativa, com muito dialogo, 
jogos de papeis, redacao de periodicos, relatos. 

estereotipos - pravem das palavras gregas estereos e typos. A primeira 
significa solido e a segunda, molde ou modelo. Os estereotipos sao 
preconceitos sobre grupos humanos, que se aplicam as pessoas, mesmo 
sem conhece-las. Por exernplo. "as mulheres sao fracas e os homens 
sao fortes"; "as mulheres sao sensfveis e os homens sao violentos". Os 
estereotipos baseados no sexo das pessoas promovem a irnitacao de 
certos modelos rigidos para as mulheres e outras, igualmente rigidos, 
para os homens. "...as imagens de genera sobre os homens e as mulheres 
no trabalho sao, tam bern, elementos poderosos no processo de 
reproducao das desigualdades que continuam sendo observadas e 
vivenciadas pelas mulheres trabalhadoras. Os estereotipos relativos aos 
homens e mulheres no trabalho, que em geral desvalorizam a mulher 
como trabalhadora, continuam tendo forte perrnanencia, a despeito 
das significativas mudancas que vern ocorrendo na realidade. Eles 
projetarn uma imagem da mulher trabalhadora como fundamental mente 
ligada a vida familiar e domestica, 0 que limitaria a sua adequada insercao 
e desempenho profissional." (ABRAMO in OIT/MTE, 2002, p. 34-35) 

feminismos - refere-se aos movimentos (praticas organizativas e 
mobilizadoras) ou conjuntos de pensamento (praticas discursivas e 
teoricas) que defendem a igualdade de direitos entre os homens e as 
mulheres. Criticam e se opoern a toda forma de discrirninacao e 
violencia contra as mulheres. Muitas vezes sao alvo de conotacoes 
pejorativas, por entender-se que se trata do contrario de machismo. 
No en tanto, 0 contrario do machismo, que prega a superioridade do 
homem sobre a mulher, seria 0 femeanismo (que pregaria a superioridade 
da mulher sobre 0 hornern). 
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Gender Mainstreaming au transversalidade de genera - significa 
a inclusao da problernatica das relacoes de genera como principio 
transversal integrado, que deveria permear a [ormul acao e a 
implernentacao de todas as politicas publicas e planos de acao de governo. 
Na atualidade, a institucionalidade de genera teria como principal [uncao 
a tarefa de coordenar a introducao da problernatica de genera em todas 
as politicas publicas, opondo-se aos mecanismos que geram desigualdade, 
implementando politicas de carater integral (atendendo amulticausalidade 
da desigualdade de genera) e favorecendo a participacao das mulheres 
nos espacos publicos e institucionais. 

genero/sexo - A palavra sexo provern do latim "sexus" e refere-se 
a condicao organica (anatornico-fisiologica). que distingue a macho 
da femea. Seu poder de distincao reside na estabilidade atraves do 
tempo. A categoria de genera provern do latim "geHUS" e refere-se ao 
codigo de conduta que rege a organizacao social das relacoes entre 
homens e mulheres. Em outras palavras, a genera e a modo como as 
culturas interpretam e organizam a diferenca sexual entre hom ens e 
mulheres. Sua principal caracteristica esta na mutabilidade, isto e, na 
possibilidade de rnudanca na relacao entre homens e mulheres atraves 
do tempo. Nao se trata de urn atributo individual, mas que se adquire 
a partir da interacao com as outras e contribui para a reproducao da 
ordern social. Em todas as culturas, realiza-se uma interpretacao bipolar 
(feminino/masculino) e hierarquica (0 masculino mais valorizado do 
que a feminino) das relacoes entre homens e mulheres. Quando se 
discute essa questao, pretende-se debater e transformar a construcao 
social e cultural das relacoes de genera, no sentido de pluraliza-las e 
dernocratiza-las, eliminando discriminacoes baseadas em dicotomias e 
hierarquias estereotipantes. 0 conceito de genera, mais do que a sexo, 
permite reconhecer as diferencas existentes entre as proprias mulheres 
(e entre as proprios homens), a partir de caracteristicas etnicas, raci
ais, de classe, de orientacao sexual, de idade, entre outras possfveis 
(vel' discriminacao composta, tarnbern vel' orientacao sexual). 

incapacidade - uma reducao efetiva e acentuada da capacidade de 
integracao social, com necessidade de equipamentos, adaptacoes, meios 
au recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiencia possa 
receber au transmitir inforrnacoes necessarias ao seu bern-estar pessoal 
e ao desempenho de funcao au atividade a ser exercida. 

orientecso sexual au sexualidade - Na decada de 80, a debate 
das acadernicas feministas se concentrau em torno da distincao entre 
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as conceitos de sexo e genera. Nos anos 90, a debate se ampliou 
(parcialmente) a partir da distincao entre sexo/orientacao sexual au 
sexualidade/genero (ver RODRIGUES, 1998). "A orientacao sexual e 
urn conceito que abarca a conjunto de manifestacoes sexuais e afetivas 
existente entre as seres humanos, indicando, portanto, que a 
heterassexualidade, embora considerada como urn padrao, nao ea unica 
possibilidade de expressao sexual e/ou amorosa, entre as pessoas. A 
sociedade educa para a heterassexualidade, da mesma forma que cria 
normas, estereotipos e padroes de comportamento num contexto his
torico, servindo a interesses especificos. Entretanto, as pessoas nao 
correspondem invariavelmente a tais padroes. A orientacao sexual ede
finida em funcao do genera das pessoas par quem sentimos atracao au 
afeto, tanto ffsica quanta emocionalmente, e a que faz uma pessoa ser 
heterossexual, bissexual au homossexual." (DIAS in OIT/MTE, 2002, p. 
98). Segundo DlAS, sabe-se que as homossexuais de ambos as sexos sao 
alva de discriminacao e preconceito em locais publicos e instituicoes, 
incluido aqui a ambito do trabalho. assedio sexual, dificuldade de inser
cao, bloqueio na ascensao funcional, piores condicoes de trabalho e 
dernissao. As consequencias de tais discriminacoes levam ao isolamento, 
aclandestinidade e amarginalizacao dos homossexuais. Apesar da exis
tencia de leis que proibern a discriminacao par orientacao sexual, nao 
existem mecanismos eficazes de sancao, a que representa uma lacuna no 
sistema juridico brasileiro, amplamente criticada pelo movimento ho
mossexual que luta pela criminalizacao dessa conduta. 

patriarcado- a termo foi utilizado pel a primeira vez em principios 
dos anos 70 com urn sentido diferente daquele outorgado pel a 
Antropologia, par Kate Millett no seu livro Sexual Politics. Esse enfoque, 
que inaugurou a teoria feminista radical, considera que a causa basica 
da opressao das mulheres ea patriarcado, entendido como urn conflito 
sexual trans-historico que as homens haveriam solucionado a seu favor, 
controlando as corpos, a sexualidade e as processos reprodutivos das 
mulheres. (ver CASTELLS, 1996) 

rece/cor - "Sao varies as terrnos adotados para nomear as racas/ 
etnias que cornpoern a populacao brasileira. 0 lnstituto Brasileiro de 
Ceografia e Estatfstica (!BGE) usa a autoclassificacao racial tendo par 
base a cor da pele (quesito cor). As pessoas entrevistadas definern em 
qual grupo elas considerarn que se incluem, entre as opcoes. branco, 
preto, pardo, amarelo au indigena. Quando se usa a terrno populacao 
negra, estao sendo consideradas em conjunto as populacoes preta e 
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parda. A "cor" amarela identifica povos de origem asiatica. E na c1assi
ficacao "indigena" estao circunscritas diferentes etnias. Essa metodologia 
tern sido criticada por ativistas do movimento negro brasileiro, por 
conta das arnbiguidades que suscita. C..) Apesar das crfticas, 0 quesito 
cor do IBCE e a metodologia de classificacao racial/etnica oficial do 
Brasil e e 0 parametro utilizado nos estudos de diferentes enfoques 
com recorte racial/etnico, sendo adotado tam bern por outros orgaos 
de pesquisa enos estudos das Ciencias Sociais em geral." (ARTICU
LAc;:Ao DE MLiLHERES BRASILEIRAS, 2001, p. 9) 
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