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Do mesmo mQ~i; que a revolu,ao tecnol6gica eXlglU a eria,ao do Direito 
da Propriedade ffi.1!ustrial e do Direito Agrario, e tempo para reconhecer 

os lundamentos [Ct?,omicos e sociais que justificam a autonomia do Dircito 
das Sociedades, que merecc um tratamento dcstaeado tanto Ou mais do que 

o dircito dos segllros ou 0 dircito espadaL 

A revisno d" lei sabre sociedades anonimas tem sido estudadu pela 
comissao incumbicla da clabora<;-ao dos c6digos, mas tambem tcm provocado 
oportunas pondcra~5cs e sugcst6es da c1assc cmpresurinl pc10s SClIS 6r050s 
eompetentes e do pr6prio Banco Central ao qual a materia estiI aleta em 
virtudc das disposic;oes da Icgisl[\(;5.o sabre 0 111crc<:1cio d.c capita is c tmubc1l1 
pela repcreussao eeonomica que 0 novo diploma poderi! ter em todo 0 pais, 
Tal"ez fosse 0 n!Omento de unir os esfor,os c de dar a cstrutura adequada 
i1 empresa, mediaatc a eiabora,no de urn verdadeiro C6digo das Socicdades , 
Comcrciais, lei clinamica que puclesse incentivar a democratizac;ao da socie .. 

dade anonima e dar seguran<;a e confian<;a tanto aos dirigentes das empre
sas nacionais e estrnngciras, como tambem aOS invesUciores, definincio, au .. 

trossim, 0 papel <:mincntcmente eatalizador do Estado nu propulsiio da vida 

cconomicn nnciol1ill. 
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TRABALIiO DA lI1ULIiER COM ENCARGOS DE FAlI1fLIA 

DRA, TALITHA DO CARMO TUDOR 

(Medlcil do Tri!billho) 

Ex~Chcfc du Sct;fio de Assistcncia ao 

Trahalho da Mulhcr 

Desde os principios dos tempos a inulhcr trabalhou: no lar, na lavoma, 
no artesanato, fianda, tecencio, costurancio; enfim, ajudando na manuten;ao 
do lar, Eram as mulheres que laziam 0 pao; cram as mulheres que faziam 
as teddos. 

MilS .osle traballIa era scm pre r.ealizado denlro de casa, dcntro da fa
milia. Quando, nn idnde Media [lS Inulheres COlllcc;aram a trabalhar "fora", 
cbs sc torn8ram vulnc.raveis, 'indcfesas e 0 funtasma da prostitui~5.o surHiu, 
fazendo com que as corpor[l~6es femininas comec;assem a sc prc.ocupar Com 

oslo fator negativo, 0 trabalho da mulher "pareeia scI' a causa da prosti
tui<;ao", c no scculo XIX as "saint-simonianas" so preoeuparam em des la
zer esta irnpressao, considcrando que a indepc.ndcncia c.con6mica cia mulhc:r 
cra uma garantia de moralidade, portanto seria a {mica muneira de resolver 

q problema da prostitui\,ao, 

As mulhcrcs tiveram entao acesso a. instruc;5.o e 0 dire-ito de: c.ducar as 

crian\.Js; cOllscguindo 8. consolidac;50 dcsta instl'll\no, as 1nulhcrcs trat,uClm 

de conscguir a l'cconhccimcnlo do scu dircito (10 tr<lh.llho, c: 111l1;) P;:1rid'lclc 

tot.)1 com os hOlllC:llS ,........., SCll salflrio cOiltinU.:lVil sendo a I1lctacle 00 clos home.1s. 

Vierum oS gucrras, que nao foram nem ciltlsacias ncm cle:scjadas pc las 
mulheres, e nestes periodos 0 trabalho da mulher era nac s5 pc.rmitido como 

desojado, E, a eusta das guerras, 0 trabalho da mulher loi so impo:1do " a 
opiniao p(!blica evo]uiu: [oi re.conhccido 0 dirc:ito de trab.dho ils m5cs~sol"" 

tcirus, dc.pois 11S vitlvas c ciivorciacias, cnfim, cl mulhcr cllsncia scm filho!; c" 

(l) Palc;.;tril jlrofcridn rill 8/5/70, no '1Uditl)rio da NOV!~Ct\P __ Ikil,';i!iil. 
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166 JURIDICA 

it mae de familia cujos filhos eram crescidos. Restou 0 problema das maes 
com crian<;as pequenas - 0 das mulheres com en cargos de familia. 

No Egito - na Antiguidade e Idad.e M~dia - as mulheres ceifavam 
o trigo e as homens conduziam as feixes (hoje" em certes paises, as mulheres 
ccHam, carre gam as feixes de trigo - as hom ens vigiam au dirigem as tra .. 
tares) . 

Na Grecia, no seculo IV, as mulheres escravas trabalhavam nas minas 
de prata e de ferro: apanhavam 0 mine rio, colocando-o dentro de cestos e 
cllrvadas transportavam-no pclas galerias, pelos po<;os ou pclas escados de 
madeira ate a supe.rfide. Eram uma minoria pore.m; a maioria das escravas, 
trabalhava. na industria texti!. As mo<;as livres aprendiam, para uso domes
tieo, a tosquia dos carneiros, tratamento da la, cardagem, fia<;ao e tecelagem. 
Era muito raro estas mo<;as aprenderem a ler e a e:screver. 

As que se dedicavam ao comercio eram mal vistas; mas muitas vendiam 
o produto de seu artesanato. Outras ja trabalhavam em lojas amassando 
o pao. 

POliCOS oEicios eram acessiveis it mulher; podiam ser "parteiras", mas 
nao podiam ser medicas. 

Em Rorua a tecelagem e a fabrica<;ao de alimentos, mesma do pac, eram 
obriga<;ao das mulheres, tanto nas casas de familia como nos estabelecimentos; 
nos ultimos seeulos do imperio rOmano encontrarnos oficinas de: mulhe.re:s 

que fabricavam tecidos de la e no Oriente eram as mulheres que faziam os 
tapetes. Ainda em Roma encontramos mulheres trabalhando .em minas, na 
e:xtrac;;ao e: no tratamento do mine rio . Elas se cOn tam aos mil hares nas minas 

de ouro e de prata. S6 se distinguem dos,escravos do sexo masculino por 
ocasiiio das vendas publicas: as mulher.es postas it venda eram divididas em 
dois grupos: as escravas de trabalho e as escravas de prazer. Surge aqui a 
rela,ao trabalho-prostitui<;ao. 

As mulheres trabalharam muito, durante a Idade i\1cdia: em tapcc;ariu, 
joalhcria, rend a:; . Mas a agricultura continuou a sel' a oCllpa~_50 principal; 

as mulhel'cs tratavam dos jal'dins, do gada, dns vinhas. Ocupavam-se dns 

colheitas c dos GlI'ncil'os, que cbs mCSIlHlS tosquinV(lIll. A il1<.\(lstri.1 do vc:.s
tU{lrio cr'l lim\! indl'ui!Tiil intci!',lIl1l'nl"c dOIl\('sl"it:iI; ,I.'> tJ1ulhl'l'l~~ da r;l~il prl'

!)ilrilVtllll it !;i, ~;cpar;:IV(lln os fios de iilllw, COSi;11ll iloS roup;l!'. Ofkillas dc 
mo~a.s stll'giam nos convcntos e em ,ilgumas cicpcncic.nci;;:Js fcuckds, m.1S cra 
tmbalho escravo, 115.0 assalariado. 
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Na Alemanha as oficinas dos conventos utilizavam mais de trezentas 
mo<;as e eram,quase sempre, foeas de prostitui<;ao; os senhores procu'r~
vam-nas para se abastecer; a prostitui<;ao era nma profissao reconhecida: 
As prostitutas deviam se vestirde maneira especial e freqiientavam bairros 
que Ihes ,eram mais Oll menos reservados. 

Na cidade, no seculo XIII, sao mencionados cerca de quinze oficio~ 
exc1usi~amente femininos; as profissoes em que a materia prima era a :jcd~ 
ou 0 ouro cram confiadas as lTIulheres; fjadoras, tccedeiras de se.da, 
batedoras de aura, etc. As suns corporn\oc:s, como as mnsculinns, tinhani. 
apr.endizes, operarias e mestres; existiam tanibem, como nas dos homens, u~ 
Conselho das Mnlheres, para julgar as divergencias surgidas no trabolho; 
s6 que 0 Conselho feminino nao tinha autonomia e havia urn membrc. do 
Conselho dos Homens, nomeado pelo alcaide, para vigia-Ias. Mas em Paris, 
em 1390 htl uma modifiea<;ao nos estatutos das tecedeiras de seda " ss 
encontra a assinatura de uma das mulheres do Conselho da corpora<;ao se
gUida da de tres homens do Conselho. 

Em 1300 Ja sao citados quinze oHeios exclusivamente femininos, entre 
eles as enoveladoras, as penteadoras, as alisadoras e as urdideiras; as fa
bricantes de chapeus de seda, as fabrieantes de chapeus de _ ouro, as pintora.s 
de len<;os para cabe<;a, as batedoras de estanho e de ouro, etc. 

As linheiras, concorriam com as homens e: as aprendizes linheiras eram 
em numcro ilimitado; havia precaw;o,cs severas que as preservavam da pros ... 
tituh;ao, par isto era uma profissao que ja contavCl com muitas moc;;aE da 

burguesia. As linheiras tinham lugares reservados e em Paris estes lugares 
correspond em "" rue de la Lingerie". 

Tedas estas profiss6es, ho terreno textil, abrigavam grande nilmerc de 
muJheres, mas que: trabalhando qu.er em cas a, quer nas ofieinas, era 0 pa :rao 
quem forneeia as instrumentos de trabalho: pentes, tesouras, agulhas, etc. 

As tccedeiras de sed a que possuissem sua pr6pria oficina cram can ... 

sidcradCls notiivcis; mas clas nao se dcdicavam ao cOIllcrcio dos tc:cidos qUI"! 

fabricav<1m; tambem Ihes era proibido tingir au mandi"lf tingir as fClzcn:las; 

56 Os hOll1clls dominav3m 0 comcrcio e tinlwlll influc.ncia n3 vida politi~o~ 
Cconomica d(ls cidadcs. 

l\,,; Illlllhl'l'l'~ 1llt'lho],;lrillll 0." lc:llT:.; c ns dl'lll;li:.; illstrHl\J{'nlo;-> de fi. cJic) 

c. l"c({.:i<1ucm; 11\~1~ EO [im da ldadc IvIl:di.J a profis.":IO p~lS.sOU p.1l'a a mao dos 
homcns c Cl~lS cOlltinuurn[Jl cnovcladOl',-lS c clobr;ldoras c lin Itflli.J pcrcle ~.Ji11 
a direito de:: teC''''' ... 
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IvIais tarde, em Toulouse, urn italiano sugeriu que se fundasse uma 
manufatura de seda e de veludo, para fazer concorrencia as mercadorias de 
Tours "porque muitas jovens pobres vagueiatl). polas ruas e muitas mulbores 
nocessitadas e envelbecidas poderiam, assim· ganbar lima moeda de prata 
para viver". Era 0 primeiro passo para considerar 0 trabalbo ttln preven
tivo da prostitlli<;ao .e nao urn incentivo it prostitui<;ao. 

As profiss5es permitidas aos homens 0 mulheres tornam-se mais nume
rosas -- quasc uma ccntcna; quase tadas as profiss6es foram acessivc.is as 

Jl1ulhercs nos :;cclllos X, XI, XlI, XlII c XIV. Dcpais nusccram as difI
cllldadcs. 

Esta Idade Mcdia conbeceu as mulberes escribas e as 111ulhcres medicas; 
em Bolonha 0 1111mero das ,estudantes de medicina era, proporcionalmcntc, 

bastante e]evado; no scculo XIV, em Frankfurt, 15 mulheres estudaram me
dicina e praticaram a profissao. 

Em ccrtns pl'ofissoes mistas, as villvas (e 56 neste estado civil) podiam 

sel' mestrns: sel'raIhciras, luvciras, snpnteiras, bolscirns, cintureiras ,c paste-
1c:irns, Esta qlJ.1lidadc de mestre, 8tribuiclns as vittvas, sc acompanhava de 

condi~5es e limitac;;oes; assim as mestrcs~sapateiras s6 podiam substituir 0 

marido falccido apenas durante um ana. Em outras profiss6es ela perdia 
o titulo de mestra sc: tivessc reln~6cs sexuais, e as vez,cs nao lhcs era permi ... 

tido sair de dentro da oficina. 

Nao se Ihes media a capacidade ou ihcapacidade funcional; clas herdavam 
as honras adquiridas pelo marido. Era 0 interesse de Ihes permitir educar 
as filhos c: conservar as aprendizes que 0 marido possuia para que a cor ... 
pora~ao nao diminuisse. 

Surge assim a papel da mae vitiva na malluten~ao do lar e educa~ao dos 
Whos. 

Encontrar.1os mulheres em todos os ramos da industria; polidoras de 
cristal, fabricantes de peles, preparadoras de coura, fabricantes de agulhas, 
fabricantcs de franjas, etc. 

Aumenta) constantemente a oferta da m50~de~ob:ra feminina, e os ho .... 
mens sc insurncm contra isto, obrignndo as mulhcres que tinhatn uma pro
[issao, a pagnI' lima cot a it corpora~ao dos homcns, mcslllO aquclas que tecial11 

£laze ou tela. Havia mais mulhcrcs que h0111el1s; estes morriam nas gllCITaS, 
ou Il;!O se CIl!iilV.:1m (IIlnn~l'!i, p;1<ll'r." r O~ Illllar.iilc!o!'), 1\:; mullH'I'r~ qll(, (k

sejav<11l1 trabalho e ,1 1 rItr 1I1;1 ~c\lul'<ln\a SC illojavam \1"" "h~nl1i[l:lDe~" (C;lSil-

.. 'f 
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cOllvento) on de viviam em comunidade ,e recebiam urn salaria baixo, nas e.s .. 

tavam ao abrigo da solidao e da prostitui<;ao. 

As que nao queriam sc encIausurar corriam 0 muncio como saltimbalco~J 
cantoras e como mercenarias dos e:xercitos: transportavam OS equipam,e l,tos, 

cuidavam da alimenta\,ao dos cavalos, aprovisionavam lcnha, limpa\'ar as 

fossas, etc. Eram tao desprezadas quanta as prostitutas. 
! 

Pouco n pouco, a situa~50 da mtllher v;li 110V(1 mente sc degradund3.1 Du-
rante 0 J1criodo de g1lerra elas nccitavillll 0 tl'<lh;:11ho que sohmv(I, mas a treca 
de lim solario viI, ntraindo a dcsconfians;n ,dos hOI11Cl1S, £stcs se orgul: i:nvam 

em novus profissocs livres, e [Is mulhercs que tru.b~lhavam nas novas pro ... 
fiss5es nunca participavam das rCtlnioes, 

As discrimina<;6.es de salarios para trabalbo igual come,aram a aunentar; 
no fim do seculo XIV, a mulher ganhava 3/4 do salario do homern; no sc
culo XV, a metade e no scculo XVI, uma jamaleira (diarista) recobia s6 
2/5 do solaria de U111 jornaleiro. 

Nn nC'Il<1S(,CI1\ll Hs lllulhcl'cS pcrdiilm, tlm.:1 np6s outra, .1S ncup;-H::()C5 Clue 

rcqt1Criml1 grande habilidadc, como 0 trabalho COI11 aura e scda; oS corpora~ 

\oes 11.]0 mais as dcfendiam c a pl'otc~fio as vittvas de:s':lpnrCCCl!, As mu
Ihercs, mCS1110 nas suas eorpora~6es, estavClm cada vc:z mais controladc,s pe:los 

h0111cns, 1.Vlas ainda cxistiam condi~6es dc trobalho para oj)crarias e as tra .. 

balhadol'ils rurais, que: fabricav8m ve:las, sabao, prcparnvam ccrvcja: salga
yam a carne, ocupavam~se dos animo.is domesticos, etc, 

No scculo XVII desponta a aprendizado do saber e do trabalho; os tra
tadistas tem pclo trabalho tim respeito absoluto e d 'HoI bach desej<va que 
o trabalho passassc a ser obrigat6rio, No. Inglatcrra c5bo~a~sc uma (~outrina 

econ6mica bi1:"icuda no trahalho; Locke cc1ebra 0 trabalho e ve nelc a origem 

da prosperidade economica. A idcia do trabalho estil ligada it idcia de pro

du\flo e d,c riqueza; mas esta tal11bclU ligada 3. idcia dc cOllhecimentc a res~ 
peito pela Cifncia. 

Come<;a tambCm a dcgrada,iio da mulhcr; cia c celebrada como scdutora, 
ociosa, como coisu u possuir e como mellor, quc C pl'cci.">o vigiar C pI otcgcr, 

A cconomia fetto,,1 hascava~!=ic, !'ohrctl1do. n('.1 ciircito dr uso c .1 (eonomia 

l'ilpi{"'llisttl era [und,lcla no dire-i(o de propriecl~lde, '''[';ll11h(:111 os dire ito:-; dc 

succs!'.lO sC' 1110c!ific;lrillll, p:lI',\ dilllillllir il )1,11'('(' d:1 11111!11(,I': Iln fim di: IdiHk 
i\1('dia as JHlllhl'I'CS cram :linda hrrdcir:ls dl' dircif('s i\]II,lis ,lOS /lOllle'IS, Os 
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homens, com a acumula,ao dos bens, procuram jeito ,de exc1uir as mulheres 
das partilhas -. 0 direito romano serve para este fim. 

Surgem as maquinas de fiar e tecer aperf.ei,oadas e que va~ acabar com 
o artesanato feminino. Tres operarios fazem " trabalho de quinhentas fia
deiras; e a mulher perde 0 seu ganha-pao. Elas inv,entam dois nOvos oficios: 

'a renda e 0 bordado. 

E dificil caleular 0 numero de mulheres que trabalham em casa; as mu
lheres bordam e fazem croche, ,e, sobretudo, durante 0 inverno, as mulheres 
e as cria'n<;as cardam, fiam e preparam a lEi. Os salarios pagos por este 
trabalho feito ern casa reHetem a discrimina,ao entre trabalho masculino e 
feminino; uma fiadora ou uma bordadeira ganha a metade Oll menos que um 

tecelao. Mas mesmo est.e salario vil e uma forma de ajuda ao minguado or~a
mento familiar, advindo da lavoura. 

Nas cidades as trabalhadoras, mal pagas, exercem uma semi-prostitui,ao 
para complementar 0 salario de fome. As primeiras rec1ama,6es das mulheres 
foram um apolo pelo direito de trabalho, para que lhes sejam reservados os 
oEicios de fiar, tecer, tricotar e coser. 

Sao mal acolhidas p.elos revolucionarios (Revoluc;ao Francesa), impreg
nados pelas ideias de Rousseau para quem a unidade de base da sociedade 
e a familia. 0 trabalho remunerado, bem como a vida publica esta a cargo 
do homem e a mulher deve cuidar, apenas, do bem-estar do marido e dos 
filhos. 

Mais tarde ha urna transforma<;ao, permitindo que a mulher tenha uma 
illStru,ao minima para estar em condi<;6es de educar os filhos. 

No scctilo XIX se instala 0 seculo do trabalho; 0 trabalho torna-se uma 
religiao, Na Europa isto conduziu a grandes transforma~6es sociais, valori ... 
zando a ideia de que aqueles que trabalhavam faziam a riqueza da sociedade 
e deviam ter 0 poder ja que eles asseguravam a prosperidade clesta soci.edade, 
Na America, esta religi50 do trabalho tornou-se a religi50 do stlcesso, da 
riqucza, do conf6rto, das distrac;6cs .. 

EllCjU.1l1to que Proud hom influ,cncin de uma llwllcil'a bastante ncgntivCl 

o trabalho U.1 JUulhcl', s6 concebcndo a l1lulher como domcstica au cortes':l, 

n50 clevendo SCI' uma assalarinda. Owen, nn Ingla~errCl, ajuda as opnrftrias 
a rcconquistarclTl ~eus dil'citos, Fourier {Icha que 0 trab{lIho devc sel' tlln 

pr<lzcr, Ulll jclgO, umn paixfio. Para i,sto e necessario reduzir 0 tempo de 
tr~balho e S,:dV[l~JO d~ monotonia. Tot.tlmcntc fcmillista, Fourier descja lim 

\' 
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desabrochar completo da mulher, sem limita<;6es ou obriga<;6es partie-lIares, 
concedendo a mulher a liberdade de esco'lha de sua profissao e uma remu
nera,ao equivalente a do homem, para trabalho igua1. Foram as disdpulas 
de Fourier que obrigaram pela primeira vez a sociedade ,em que vivia.m a 
reconhecer 0 valor do trabalho como gar anti a de dignidade e independencia 
e souberam tambem recusar todos Os conselhos daqueles que achavam que 
elas deviam ficar em casa, e cuidar do la~. 

Desde 0 aproveitamento do vapor no muncio cia industria, caiu a ren ... 

tabilidade do artesanato e do trabalho a domicilio, e as mulher,es, mais do 
que os hom ens vao sofrer as cOllseqtiencias desta inclustrializa,ao, Cs ho
mens VaG para as cidades, fazerem nas fa.bricas, as tarefas que as n1ulheres, 
ate entao, desempenhavam no 1ar: fiar, tecer, salgar carnes, Eabricar velas. 
Mais tarde, quando as mulheres tiveram que prOCLlrar tambem traba11:0 nas 

fabricas, os home'ns acusam-nas de usurpa<;ao dos seus direitos, Esque
ceram-se de que a revo1u<;ao indutrial Ed, em liltima analise, a invasao pelos 

homens, de profiss6es que ate entao eram exclusivamente femininas, 

A industria textiI, a maior industria do momento na Fran~a e na 1ng1a ... 
terra, come~ara a chamar as mulheres e as crian<;as para as fabricas. E, im- . 
pressionado com 0 aspecto fisico destas mulheres e criall<;as que trab ,lham ' 
doze a treze horas por dia,' 0 medico e soci610go Villerme escreve 0 lino de . 
patologia ocupadonal "Tableau physique et moral des ouvrier des manufac
tures" . 

Sao mumeras as mulheres que precisam trabalhar para prover a sua 
pr6pria subsistencia e ados seus familiares (filhos, pais); sao as muIheres 
s6zinhas, com encargos de familia. Na Inglaterra, em 1851, existem cE!rCa 
de 2. 000 ,000 destas mulheres; Miss Leigh Smith em lima brochura magnifica, 
"Women and work" mostrou-nos as lic;6es a tiral' deste nt't1ncro CnOfll1C de 

mulheres soIitarias. Em 1860 nos Estados Unidos existem tambem mai:; mu
Iheres que homells as quais sao chamadas pejorativamente de "super]uous 

women". 0 <Ipclo dest[ls mulheres slIpcl'flu<ls era "Give us lahor" ......... D.ili~nos 

trabalho. E cli]S cntr<lll1 Has f{dniclls e represent.1n1, mais ot! menos, C ois a 

trcs qU{ll'tns cia r6r~u do tr;lbalho nan qUillificm!{1 destes estabclccimentJs. 

Na Europil os lltlO1Cros 550 I11<lis signific;)tivos; Il{l Ingbtcl'l'<1, 16:',.261 
lllulhercs trabalI1<11l1 n{l inc!tl.stri;J tc~til; net FJ'[I11(:a. C'ntre 400 e 450 mil, n.1 

Bclgic{l, 63.636 ll1ulherc.<; 11{1 indllstl'i.1 de teciclos. 71.000 lltl indl!stritl pcs.1da 

.e. mais de 7.000 nas minas. Em todos estes paise.'; e:dstem {1J1l gr<lncie 111: mCro 

de ll1ulhcrc,,, c,ccdcntcs que viVCJ1l so:jnh~ls. Nt] Alclll<Jllh;l a sjttl[l~iio se 
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agrava ainda mais com a emigrac;ao dos homens para a America do Norte 
ou do Sui; e as mulheres alemas 56 encontram meio de subsistir trabalhanda 

nas fabricas. 

Surgem no secula XIX as pensianistas dos estabelecimentos de tecda
gens. Sao mulheres que trabalham em convclltos, com saJatio de fome e que 
vivem intc:~ramente afastadas do mundo; s6 saem, em casos especiais, acorn· 
panhadas par freiras (Irmas de S. Vicente de P"ula, Irmas de S. Jose, etc.). 
So sao aceitas moc;as e vitivcHi sem tilhos, Isto na Fran<;a, nos estabclcci ... 
mentos c(lt61icos, C [ilzem is to em nomr:: dil religiilo, 

Na Grfl-Brctllr.hn, 0 protcstantismo faz igll1l1 c.,scravnlura: {lS mfics ·sflo 

ohrigadas <.l 1cvnrcm as filhos parn ns filbricas, C as cl'ian~as trabalh<.lITI doze 
a quntorze horns scguidas c em caso de dcs~ten<;fio, t1panhllIll com h<1rrllS 
de ferro, As lllOt;as trabalhavam na A1cmtlnha dczcssetc horas por dia, com 

uma h~r? para aJmot;o, em oficinas jnsnillbrcs~ escuras, c muitas vczes ficavam 
tuberculosas antes de tcrminarcm a aprendizado. 

A aprelldizagem era outra forma de cxplorac;;ao das mo<;as, pais durante 
cste periodo .elas nao eram rc:mul1cradas, ftlzcndo tarc:fas sccundarias en .. 
quanto os homens trabalhavam l1t1S mais bem pagas. 

Come<;aram a e:mpregar meninas de menos de treze anas; em dez anos 
aumenta em 30% a numera de mulheres que trabalham c 0 niimero de nle
ninas dabrau. 

Mas a setor H~xtil nBO e 0 tll1tcO que cmpregtl 111ulhercs; na America 
elas tambem trabalham nas fabricas de cal,adas; na Belgic" e na Siberia das 

trabalham nas minm; de carvaa - separadaras au carregadoras de hulha e 
as vezes, trabalham ate nO fundo das minas. Elas sao maioria nas fabricas 
de parcelanas. Na I=landa trabalham como sapateiras. Nas fabricas de velas, 

de borracha, fazem trabalhos recusados pelos hom ens, e recebem salarios vis. 
Na Fran~a, em Paris, as varredouras de rua, saO quase t6das alemas ou 
flamcngas, miseraveis que tiveram que emigrar. 

Para sobreviver, as mulheres aceitam qualquer trabalha: metalurgia, fa
bricas de tabaca, etc. 

Algumas mulheres pracuram resistir a estes trabalhos fOr<;ados nas fa
bricas e conventos e continuam trabalhando em casa, como domcsticas, jar .. 
dinciras, .etc. ~,1as a sal aria que obtinhtlm, dcscont<1do os intermediarios, eril 
<1 l1letadc do que podiam ohtcr Ilil Ulorica; alcJl1 disto c.nqutlll(o dilJlinoia il 
jOJ'll<lcia !las f{lbric(ls paril dez 1101'(15 ciiilri(ls, em caSil a ll1ulhcr dcvc trnhillhar 
c'H.!a \'c: 1ll;1i:; para ~FlIlh'l1' (;'HI" vez. 1Jl~1l0S. 

L 
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• 
A influencia de Praudhan e determinante: "a mulher deve permanec,r 

no lar, eo trab"lha deve Ihe ser vedado" . 

': ~ 

Em Bruxelas, um medico diz: "Jamais haven; uma saciedade bern cr

ganiz"cla enquanto as mulheres, que tem necessidade de 1'rote,ao das ho-

111ens, gozarem de plena e inteira liberdade para 'e dedicarem a qualqu'r 
especic de trabalha. As lllulheres devem ser comparadas a menores". To-I 
ta-se de tlffia teOrla que sc. basein em tres asser~ivas: ' 

.- A Illulhcr f:. tim.:!. mcnor~ e utilizando a ,cxprcssao em voga: "0 hl)
Jllel!! cst;1 P,U';:l a lllulhc.r comO <.\ llllliher cst{\ para il crian~a", Port<1Jlto cIa 

nno deve. ter a Iiberdade de escolha d.e trabalha 'nem de ganhar a vida. 

.- A base cia sociedade e a familia, e 0 homem e a (lI1ico componcnte 

desta cclula que deve ter cantato com a ,ociedade, representanda-a e dando. 

Ihe vida. 

.- 0 trabalhn feminino faz uma concorrencia prejudicial no trabnlho ma:;~ 
culino, desvaloriza e diminui os salarios. Crin 0 descmprcgo, 

Ista cria uma rela<;aa hamem-pai, que deve acampanhar cada mulho,.. 

Mas a que fazer das mulheres sem pai, sem rnarido; (as viuvas, as abando~ 
nadas) e as soltcironas? As "superfluous womens" sao urn problema sell 

soluc;ao para os defe.nsores cia tcorin homenl-pai, 

IvIas sao estas mulhcres soiteiras, estas "mulheres scm homem" qt.:e 

asseguram, na m<.lior parte, a evolut;ao feminina.. 

Despcrtadas em 1830 pelo movimento "saint.simoniano" e "fourieristc:." 
as mulheres enfrentaram a opiniao dominantc e a custo df; llluitas lutas e, 

sacrificios, se integraram nO mundo do trabalho. Exprimiram pela primeira 
vez, a ideia de que 0 trabalho era, para a mulher a dignidade, "uma voz ql e 

II independcncia economic a Ihe permitiria nao ter que se vender". 

A sociedade que se: instaurava ncste seculo industrial queria que a ll .. 
berdade de cad a um fasso baseada sabre s\la atividade; e a mulher tinha ql e 

adquirir 0 direito de exercer uma atividade, a sua ·escolha e nas melhor~:s 
condit;5es possiveis. 

Entiio as Illl!1heres virnlll que n tlnic<l j)ossibilidndc dc vcncercm csti1V~ 

nn t1l1i.io; cl<ls fUl1c1nr.1nI sindic<llos a 'llle dCl10minaralll nssociiH,'oes: tl!-i:;C~ 

d"H':UCS fr;llcl'lIais d;:lS dhlrisl~l.s, t:lsso<..:iac;.:io dati IiIlhciras, <ius hlvadcirils, cli].'; 

p{Il"(dra:;, de. 
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Estas associac;6es preconizam novas solw;5es: assim as parteiras pe~ 

dem para ser adidas as salas de asilos e as creches, tornando-se fun
don arias sociais, e estabelec.endo assim 0 fim d?s cOllsu1t6rios d,e caridade. 
A associa:<;iio das cozinheiras pede a cria<;ao dos restaurantes do Estado, que 
~lada mais sao que as cantinas, ande Os trabalhadores teriam r.efeic;5es sadias 
e baratas e das quais elas seriam as fllncionarias. Elas pedem tambem a ins
tala<;ao de lavandarias nacionais que poderiam empregar grande numero de 
mulheres e evitaria, as Qutras, a tare fa, estafante, que representava lavar 
aquelas roupas .cnormes e gue bus car i\gua e acender fogo exigia esforc;os 
inauditos. As associa<;6es de mulheres lan<;am 0 projeto destas "casas do 
povo" ande ficariam as lavanciari(1s, as CD.ntillas, uma sala de conferencias 
em que, inovac;ao surpreendente, mulheres e homens teriam acesso indistin.
tamente. Elas veem nestas "casas do pavo" urn meio de lutar contra 0 

alcoolismo e os cabares e de proporcionar aos trabalhadores, dos dais sex os, 
as vantagens e 0 conforto da higiene" . 

Pensam tambom na flutua<;ao de mercado de trabalho feminino, cheio 
de desagraciaveis surpresas: urn oficio hoje e permitido, amanha ja nao sera 
mais; outro, int.eiramente feminino conhece periodos de marasmo. Elas ima .... 
ginam entao urn organismo que centralizaria 0 cstudo dos problemas de toda 
especie, suscitados pelo trabalho cias mulheres; seria 0 "Instituto Nacional das 
Mulheres" e que serviria de modele rna is tarde, para os "Women Bureau" 
dos paises anglo~·sax6es e escandinavos. 

Paraldamente it luta peIo direito do trabalho come<;ava para as mulheres 
a luta peIo direito it instru<;ao; era a batalha da instru<;ao, da emancipac;ao, da 
conquista, nao dos empregos subalternos, mas das carreiras nobres; nao do 
dfreito (10 trabalho, mas do direito a profiss50. 

As mo\as levavam uma dcsvantage.m enorme, pOis 0 ciircito a instru~ao 
n50 lhes era reconhe.cido. Na F ran<;a foi necessario a interven~fio cia muIher 
do Ministro da InstrLu;,ao, Paulino Guizot, apoiando uma campanha, para que: 
em 1850 fosse.m adrnitidas as escolas comunais. Mas nao huvia ainda escolas 
de professorcs para as mlllheres. 

Na I!l8illterra ciUllS llltdhcrcs not£lVcis, Hamrnh More e Mnry Edge ... 
warth tornaram-!iC propagandistas do .ensino fcminino c nbriram cscolas p':lra 
professoras; a mesmo Qcontece nos Estados Unidos e na Alemanha. Na 
Russia, em 1897 apenas 12,~1ro das meninas de mais de dez anos sabiam ler 
e eSGcvcr, contra 35,79b de mcninos. 

. c.~ . ..,~ ..... ~ ".~,.':" ~," .. _,._ '~W""~"~"','%" ........ :,~\,!~." ·! .... · .... ""tl . ..,.}..~~_·"-,~.,· ...... ~, .-'~ . •• "-'";"'.:.""; ~. ,.. ~ .~ • - - ~."".---••• ",_. ~.'" '~"""'-:;--.·.·tr<''?"" 

<" .. 
THADALHO DA illULlIER COill ENCAItGOS DE FAilHLIA ns 

Entretanto, no lim· do secul" XIX, aO lado destes milhares de an"lfa
betos, existiam mo<;as cia burguesia que sabiam ler e escrever, e falavam va
rios idiomas. Estas mo~as podiam aspirar a urn born casamento; mas as que 
nao possuiam dote s6 podiam seguir dois caminhos: dama de companhi.l bu 
professora particular (mais uma governanta que professora) . 

Certas mulheres, mais instruldas, procuraram uma solu~ao para f~stas 

mo~as sern recursos, mas que dispunham de uma certa instrw;ao. A Guerra 
da Crimeia permitindo a mulher viajar para trabalhar em hospitais, pmpi

dOll 0 aparecimento da profissao de enfermeira. 

Tambem no lim do seculo, a inven<;ao .do tdelone e da maquina de es

crev.er da 0 ensejo a cria~ao de uma nova profissao ........ a da secretaria. 

Mas esta prolissao que hoje e considerada quase uma exclusividade das 
mtilher.es, nao foi sem muita dificuldade que a mulher pode exerce-Ia. Ale
xandre Dumas, pai, chegou a afirmar que "uma mulher, num escrit6rio, per ... 

deria toda a feminilidade". 

Intensifica-se, porom, a batalha pelo ensino e em toda parte abriam-se 
escolas secunciarias para mo~as; as univ.ersidade:s cram a meta sonhada pclas 
mo~as. Mas ainda aqui enc'ontramos a discriminac;ao -- .os programas nas 
escolas secundflrias nao ,eram os mesmos para moc;as e rapazes, dai a drieu'}
dade que tinham para alcan<;arem a universidade. Alem disto, opun:aa-se 
toda diliculdade ao acesso as carreiras liherais; na Inglaterra, uma mulher, 
Elizabeth Blackwell, teve que ir aos Estados Unidos para se doutorar em 
Medicina __ a mesmo ocorreu no Brasil com a 1 <.1 me.dica, Dra. Gencroso. 

Tarnbcm para as advogadas 0 inicio nEw foi suave; nao que elas fClss.em 
formalmente -ex:luidas da profissao. A Lei que: rc:gulamentava a profissho de 
advogado, n50 incluia nenhum ilrtigo que: impedisse as mulheres 0 ex.ercicio 
da profissao, e como 0 que nao e proibido c permiticio, as mulheres SE: ins .. 
creviam nas Faculdades de Direito; mas na hora de pr.estar juramento, os 
Tribunais n5.o consc.ntiam, alegando que "a natureza cia mulher nao pCl'mitia 
que da sllportasse as lutas e fadigas do f6ro" . 

P<lra as mcdicCls alcgava-sc: sells ncrvos frtlgcis c SCtl pudor pam ilrpcdir 
o estuclo nilS factlldadcs; mas os mesmos argulllcntos nao cram invor:ados 
para as enfcrmcil'as, qllC na guerra ou na paz cuidavam dos fetidos, des ve .... 
Ihos e dcsilmparados, lavando-os, tratDndo de setls (erimcntos por mais feios 
que fossem 
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Mas para as profiss6es liberais a luta ate que nao durou muito, e as vi

torias foram completas e nao houve grandes reviravoltas" Para as operilrias 
a batalha pelo di!:eito ao trabalho, pela qualifica<;iio e forma<;ao profissional, 
pela igualdade de salarios para tarefas iguais, foi uma luta dura, com voltas 
ao passado, e ate hoje, apesar de t6das convenc;6es e recomenda~6es 1nterna .. 

dona is as mulhercs £linda Iutam por estes direitos. 

Os proprios operarios resistimn il idCia da mulher trabalhar fora do lar; 
par volta de 1870 outros porcIll COlllec;mn a pens[lr de 111[111Cir[l difcrcntc, vc .. 
rificando que llluilas mulhcrcs n50 pOdClll deixar de trabalhar. Pela primeira 
vez ccrtas vcrdad,es ,cvidentcs [oram procbmadns: Os oper{uias do industria de 
porcelana (!images) adrnite111 nlulheres em seu sindicato, "considcrulldo que as 
lllulhcres produzcItl tanto quanto os hOlllcns". Come~am a surgir os sinciicD.'" 

tos femininos. 

Na Inglaterra, Emma Paterson cria a Associac;ao de Operarins, a 
"Women's Protective and Provident Leage", que se transformou depois 
(1874) em "Women's Trade Union League"" E importante considerar que 
nesta epoca as mu!heres lnglesas nao eram aceitas nos sindicatos masculinos. 
Nas inciLlstrias nan organizadas, onde a maioria das ffiulheres trabalha, Bea ... 
trice Webb criou comissues de trabnlho ellcarregacias de regulariznr salarios 
e condi<;6es de emprcgo, 

Em 1888, as operanDs clns filbl'icas de fosEoro conscguir(,lll1 sensihilizar 
a opini50 pllblica e obtiy,cralll 0 reconhccimcnto dos pntrocs. A vit6rin clcstas 
operarias humildes marcotl uma paginn nos nnais das "trade-ullions"; no pas
sado os homons venciam pela f6r,a; f6r<;a p"ssiv" (grcve) au f6r<;a aliva 
(revolu~ao). As ITIlllheres, vcnccralll pdo que era considerada sua fraqucza: 
pela comllnicat;50, pcla partidpat;fio, pcla sensibilizac;uo cia opiniao pLlblica 
na 'sua causa, que naa era so a conguista de: seus dircitos, mas a direito de: 
todos as operarios, horn ens e rnulheres. 

A questeo do trabalho feminino ne? pode mais sOr ignorada; Stuart Mill 
na Inglaterra, August Bebel na Alemanha (A mulher e 0 socialismo) preco
nizam uma situac;ao igual para a mulher e 0 hornem; formulam a necessidade 
de um salario igual para urn trabalho igtJal. 

Agofn a situa~ao mudou; no comec;a do secu]o XX, dezenas de: milh6es 
de rnulhel'es trabalham para viver. A industrializac;ao cl'escente, as guerras, 
o progresso pro fissional das mulhcrcs, todos estes faLercs contribuem para 
este aumcnto cia m,?o~de-obra 'feminino. Observa-sc 0 f1' ") C rcfluxo desta 

l 
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mao-de-obra, principalmente no apos guerra, As mulheres substituem os hOI 
mens na agricultura, nas industrias metaJ(lrgicas, quirnicas, meclmicas, e: at 
nas minas. Nas fabricas de armamentos 0 numera de: mulhere:s aumenta as· 

sombrosamentc; as mulheres trabalham 10 horas por dia, num trabalho ~en\ 
interrup~6es; 05 GIhos VaG para as creches, em regimem de internato; as m ~c 

so as recebem aos domingos" , I' 
i 

Tmnbcm 11£1 epoca de guerm as nndheres ocupam a comcrcio, os servi(;od 
Pllblicos, as corp os auxiliares de policia c da marinha, as profissoes libernis_ 

Cessada a gucrra oS homclls rctornam a seus lugares; as fitbricas de 
arnwmentos deixnm de trabalhar 110 ritmo que tiveram de abedccer durante 
os a110S de guerra, As 11lu!heres que ganhavum, salarias baixissimos para t:.'Cl

balhar dez e doze horns por 110ite, e tinham apenas trcs horas de rcpOl so 
para se oCtlparem clos scrvi<;os domcsticos, vf.o scndo despcdidas das filbricas. 
~1.as elas ja se lwbituaram a trabalhar na indllstria c no comcrcio c n500 qL1crc:m 
mais ser dorntsticas. Hit entao uma redistribuir;iio das profi.ss6es femininas; 
aumenta em teda parte 0 ntlmero de mulheres empregDdas no comcrcio, nos 
cscritorios, nos ministerios, no magisterio, nos hospitais e ate mesma n~s 

profissoes liberais" 

QtI~l!lto mais instruidas SflO, ll1.:lis as lllulhcrcs trocam a f[lbric.J. relo CoS

critoria: uS que trabalh.Jvnl1l l1a agricultllra, lIpl'cndeulITI novas tccnicas ,e can
tinu<tr;:lll1 na inUllstrin quimica. As f{lbricas tinham sido for~il.d.:Js a adapt:!r 
sua maquinariil as nlulheres, n fim de utilizar melhor SUllS aptid6cs (dcxtre::C!

c hilbilidadc llwnual) e sua falta de f6r~a muscular. 

As Jl1ulhcres que dU1'3ntc a guerra pagnl'am urn grande tributo nos (\ci ... 
dentes do traba!ho e as doenc;as profissianais, aprenderam a se adaptar iLs 

maquinas. 0 trabalho realizacio num ritmo infernal, com horas excessivas c e 

trabalho e scm 0 rcpouso necessaria, causava lim nllmero excessivo de aciden

tes entre estas mulheres que a fadiga do trabalho no fabric" somavam (como 

ainda hOje), as canseiras do trabalho no 1ar; as filbrictls mal instaladas, pre' .. 

carias, os pl'odutos quimicos, qUClse todos t6xicos, manipulaclos sem os cu; .. 
dados devidos, eram os responsilveis pelas intoxica~6es profissionais. 

As fflbricas sc racionalizam, <ldotalldo 0 traba1ho em seric (taylorismo); 

precnuc;6cs s50 tomac1(ls para evitar acidcntes e doenc;as profissianais, Estin' 

lllcdidas bcncficilllll Cl Illulhcr, m.J.s tumbcm as hOIllcns v50 usufruir dos bene
ficios desta prol' '0 00 trabalho, 
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Estabelecido definitivamente 0 trabalho da mulher fora do lar, continua
ram ate os nossos dias dois problclllilS fundamentais: a forma,ao pro fissional 

das jovens e 0 trnbalho da mulher com en cargo de familia, 

J a vimos 0 que foi a luta das mulheres pdo direito a instru,iio e pelo 
direito a aprendizagem pro fissional; 0 prime:iro, elas cons.eguiram porque de ... 
.corria da necessidade de ensinarem aos filhos e 0 segundo, nas epocas de 
guerra quando os homens eram mobilizados para a luta no "Front", as mu
lhcres eram mobilizadas para a retaguarda e assim eram treinadas, de gual
quer maneira, para substituir Os maricios, as irma os, enfim, as homens que 
nem sempre voltavam. Nao se podia, entretanto, consicierar este treinamento 
for,ado e r';pido, como um aprendizado, uma forma,ao pro fissional , 

o primeiro obstaculo guese encontra para 0 estudo do problema e de 
ordem estatistica: e muito difid], quase, impassivel, determinar a proporc;ao 

exata de maes de familia que trabalham, Nao ha dados exatos nos paises 
desenvolvidos, e nao ha qualquer informa,ao nos paises em vias de desen

vol vim en to, 

Geralmente, aqui no Brasil a mulher casada continua trabalhando ou 

porque nao tem filhos ou enquanto os filhos nao chegam; na Europa as mu

Iheres casadas exercem uma atividade pro fissional parque nao tem fiIhos ou, 
se os tern, enquanto eIes Sao pequ.enos, Na America do Norte, em geral, 

as mulheres casadas deixam de trabalhar enquanto os Whos sao p.equenos, em 
idade escolar, voltando ao trabalho quando as crian,as ja estao em nivel de 
ensino rnediCl e ja nao exigem tantos euidados. 

E dificiI determinar os fatbres que en tram em j6go e que poderiam ex

plicar esta tendencia ao au men to de participa,ao da mulher casada na ati
vidade econ6mica; e .evidente que a idade e 0 numero de filhos constituem 

elemento importante do problema, comO demonstram as estatisticas cia Fran ... 

c;a, Estados Unidos, etc. No BraSil, as eondi<;6es s6cio .. econOmicas condi .... 

cionam este aumento cla mao~de7obra-feminina. 

As raz6es que levam as mulheres easadas a exercer uma atividade pro .. 

fissional sao lluitas, mas 0 que e inegavel e que as razoes de arde-m eeon6 .. 

mica desernpenham urn papel primordial; para as mulheres das classes eco

n6micarncnte rnais bzJixas trata-se: de uma nccessid<lc1c vital; em outros casas, 

b~lstallte 11 Ulr.crosos, a mac de familia se vc obrigada a trabalhar para com

plctar 0 or~an1{"nto familiar. 

!i~J.,_. . .. '"',"~~", .. '""''''_'_'' ,~, .. ". . .. _. __ . '-'--'~~--~'~'--~-'~-' -.~~~ 
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Dados interessantes foram obtidos pelo "Bureau" de Mao-de-Obra 
ferninina do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos (1944-45); 
13, 000 mulheres ocupadas em varias profiss5es responderam a um <juestiO
nario sabre se continuariam sua atividade proIissional terminada a guerra, 
57% das mulheres casad as disseram que continuariam trabalhando para 
prover suas necessidades e de outras pessoas; das que viviam com suas fa
milias, eram 0 (mico arrimo d.elas; 58% compartilhavam as responsab:lidades 
com Dutra pessoa e 21 % com mais duas pessoas, Das VitiV2S e: divcrciadas 
que viviam em familia, 35% constituiam 0 unico sustento delas, 

Dados do mesmo "Bureau" referem que em 1947, a propor,ao do maes 
que desempenham uma atividade profissional era muito m~is clevada nas· 
familias em que ela era a cabe~a da familia, que nas familias normai5. Em. 
40% das familias sustentadas pel a mulher e com fiIhos de menos de sei:; anos, 
a mae exercia uma atividade profissiona'J; esta propor\ao se elevava It 547'0 
quando os filhos tinham de seis a dezoito an~s, Outra razao que leva a mu
lher casad2 a trabalhar e 0 desejo de aIcan,ar urn nivel de vida superior; e 
a demanda crescente da mao-de-obra nOs paises em evolu<;ao tem um papel. 
importante nesta aspira,ao da mulher. 

Entao hi! dois aspecto's a considerar: a mulher casada precisa ou quer 
trabalhar; que medidas se pode tomar para conciliar as atividades no lar, a 
profissao e principal mente, 0 cuidado com os Whos? 

Nos ultimos vinte anos progrediu bastante a soluc;ao do probleI1" do 
cuidado as crianc;as em idade pl'e-escolar, na ausencia de suas maes, reticlas 
por obriga,6es profissionais. 

Existem tres (3) form as de organizac;ao, as vc:zes simultaneas; it pri

meira, a rna is antiga, e 0 sistema da obriga<;;ao legal imposta ao emprel.~ador 
de instalar uma sala para amamenta<;;ao, uma casa-ber<;;o au uma crecht: nos 

estabelecimentos que ocupam urn ntimero determinado de trabalhadoras, f:ste 
e 0 sistema empregado em Portugal (desde 1891) e fOi adotado rnais recen
temente nas Filipinas, India, Itldia e Viet-Nam, No Brasil adotamos este 
sistema COm pequenas alterac;6es, recentemente incluidas 11a Porta ria n~ 1/69 
do DNSHT, 

Estns mediu<:ls tend em a resolver lim problema real, lllilS s6 SC ilp. icam 

<l cstabclccimcntos rclativamcnte importantcs. As mulhcrcs que tr;.lba Iharn 
em 1l1{'c!iilS C pl~qUCIl{lS clllpr['silS n;io dispoelll dc tilis sC'l'vi<;ns. c cbs s~o ;t 

1Il<liori<l. l\I,~ dis!-:o, ~stcs scrvi<;os nCllrrct':ll11 gmllelc!; O~.'Jtos CQm sun ilISt<1-
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lac;iio .e manut:~nc;ao e is to pode levar "s empr"sas a limitar, restringir a mao_ 
de-obra femimina. Hi! tambem, em certos paises, os servic;os de creche ad

ministrados P'-')f comites de empresa - e 0 :caso cia Frnn<;a, por exemplo. 
Esta forma C!~'; organizac;ao, derivada cia primeira, e e uma maneira mais 

priltica de res':Jlver 0 problema quer das grandes como das emprcsas de me

dio e pequene porte. 

A segunc." forma de organizac;iio e a que se observa em certas locali
clades, Ducie slJb a pres sao de nc.cessidadcs ~vidcntcs, foram cdildas divcrsas 

instituic;6es, p(".;~a iniciativa das autoridades locais au das instituc;6cs de be ... 
neficc.ncia, as vezes com a ajuda de empregacior.es, ora isoladamcnte, ora 

combinando e§forc;os. 

A terceir~ forma de organizac;ao, e a que pressupoe a intervenc;ao das 

autoridades st::?criorcs, em escala nacional, a fim de obtcr uma mclhor co
ordenac;ao das. iniciativas, uma melhor distribui~ao geografica e a observa~ao 

das normas esr:abelecidas no que concerne a qualidade dos servic;os prest ados . 

Em vilrio~; paises sc considcrotl tUil, antes de revisar a legisla~50 all de 
fixar a politic~ nesta materia, fazer ... se lim estudo detnlhado do problema; 

assim, nos ESi:ados Unicios, como resultados dcstes estlldos, dccidiram dc

scnvolver scrV i~os cOllsultivos rel.:!tivos a crim;50 c a aciministrLlC;5.o dcstes 

estabcleciment:'Js. Na Succia, a aniilise do problema foi ligado 80 estudo de 
problemas fau .. iJiares. 

Noutros yaises, a primeira etapa foi preparar urn censo estatistico das 

instituic;6es ex:stentes. Assim Se fez no J apao, e esta questao foi inscrita 
na ordem do c:.'.a da 6' Conferencia sabre os Problemas do Trabalho da Mu
Jher, realizada em 1957. Alias nesta conferencia do problema do trabalho 
da mulher em tempo parcial (meia jornada) estava em pauta, mas foi reti
rado da agene.", a pedido da delegac;ao francesa. 

Se e certc que houve melhoria· na solt1<;iio deste problema, 0 estudo qt1.e 
cll1tc.ccdcu cstc: mclhoramcnto mostrol1. vilrins 'lncllnns: mimcfo insuficicntc 

de: locais nas i.:-~stitui~6cs cxistcntes, fnlta de rcconhe.cimcnto das ne:cessidade~ 
de importantes categorias de trabalhadores, etc. 

Nas rcspc:;t;:ls chegadas u Orgnl1izn<;50 Internacional do Trab.Jlho foram 
mcncionadns c:;; creches de tcmporadas, como tllna inov[l(;:50 de usa restrito. 

Durante 0 per:-)(lo de: grande ativiJade ngricola as cri.1l1<;as das trabalh~doras 

estavam cxpo: :as a v£lrios pcrigos pOr falta de v :lI1cin ndc'llladn. No. 

.. 
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Tchecoslovaquia, de uma certa maneira, este problema :foi resolvido com Ii'! 
criac;iio de creches funcionando junto as pJanta<;5es. 

Em 1966 respondendo a Urn relat6rio sabre 0 Encontro Nordestinc 10 

A~ucar, tivemos ocasiao de escrcver que nao se podia ap]icar a estas trilb
Ihadoras a Consolida<;ao das Leis do Trabalho; havia que se tomar medid, s 
peculiares ao trabalho .e a regiao: entre estas, aconse1hamos a insta'lac;fic, 9c 
Servi<;os Sociais que ajudassem realmente as mulheres que trabalhassem nas 
pJantCJ<;6es. EntBo surgem as solu~6es da Po16nia c da TchccosJav{lquia, como 

as que mais cOllvinham aO Brasil. Na Polania havia as creches ditas de "tem
poradas" abertas apenas durante - ;--;;;'{rai n,,-- T~he~';siov~(i~l~_havIa_lo.c:ais 
apropriados;- perto d~s· plaIltac;6es, ·0110"- ascri,u'-~as -fi~~vam sob guarda de 
pessoa adequada. 

Pora 0 Bmsil sugerimos que as usinas de ac;ticar no nordeste (e isso 
poderia ser ap'licado a qualquer plantac;ao) tivessem urn locoi (uma poquena 

cabana ou ca~a) perta das plantac;6es, ondc ficariam as crianc;as sob a guc:rda 
de uma mulher que nao estivessc mais em idildc-d~-tr;b-alhar na lavo.jfa, 
au, -- sc -- mais -jb\rcm;--csG;;;Es-sc~'~'ma-il1c-ntnn~fo'--c--T-130'"'pu'aes~c-"-;~cl-; -~'oltu~ a . --', - -- -- - '."- .... ---- -- --_._ .. "-----. U_"'_~_ ... 
este tipo de trabalho. Neste local ficarimll as crian<;as de 6_meses a .6_.?r~os; 

_.. , - ~ 

pre~l;~li~do "·que· antes do; 6 meses _ ninda se illeitariam ao seio, e isto 

n30 seria- possjvC:1~ a menos que 0 local fosse bastante pedo dLl5 planta<;6es;'" 

o que se~i~ ideal. Nesta creche "sui generis" seriam colocadas rede~ ~~~lde 
ficariam as crianc;as ;[ura11t' ·it· -joinada de trabalho das maes. Meses depois 

recebi uma revista da O. 1. T. (Panorama) e tive a alegria de ver ,rna 
fotografia de uma creche 11a Malasia, com redes, tal como imaginei .em re
la<;ao ao nordeste. }\.inda· re~t~~ja 0 problema do horilrio de funcionamento 

das creches; deveria haver uma flexibilidade do horario perrnitindo que mies 
que trabalhassem como domesticas ou em regime de trabalho em turnos es

peciais pudessem entregar e receber a crian<;a em horario compativel COm 

seu emprego. Esta questao de horario c tambem muito importante 1'clati'/a

meIlte D:-i coopcrntivils de- consumo; as Il1ulhcrcs que trabalhill1l, 1'ilrarnente 

tern tempo de fuzercm SUDs compras em slIper-me1'cc1dos, on de a pre<;c c 
mais accssivel its suns economi<ls; qWllldo elus cheg~m a casa, ja Ita muito 

as IllcrceilJ'iQs C'crJ'nrill11 Stlil~ P0l'h1,S. Ent;io cia." IlC('CSsit;11ll ('ol11p1'<1r or~lc 

cncontrnm, l1111itas vezes por pre<;os cit/as i1 {TCS ve-zes n1.1is .1JtOS. !\SSJlll, 

Hilla coope-raUv.1 que fic;I;';SC nbcl'ta ate nlt\1s hor.1s, tligamos ate 23 1101'a5, 

prcstafia rCLllI· le tim sCl'vi,o its tr.:1h<1l1wclor<1s. Em Siio P.:1111o Os fF.Jndcs 
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super-mercados funcionam· toda a noite e os empregados sao, na maioria, 

do sexo feminino. 

Lagko que 0 ideal seria que tada grande empresa tivesse Gua coopera
tiva, que isto tambem fasse uma realidade nos conjuntos habitadonais, junto 
aos Ministerios .f Servic;os; essas cooperativas funcionariam tambem aos 
sabados e domingos. As mesmas considerac;5es se aplicam as lavandarias 
coletivas. 

A O. 1. T., na conferencia realizada em 1965 adotou, por unanimidade, 
uma recomendac;ao relativa ao emprego de mulheres com responsabilidades. 
Tal recomendac;;;o (n9 123) solicita que as mulheres com responsabilidad.es 
familiares que trabalham fora de seu lar possam exercer seu direito a faze-Io 

", sem serem expostns a qualquer discriminac;ao. 

Preconiza tambem 0 estabelecimento de servic;os que permitam as mu
Iheres cumprir harmoniosamente suas varias responsabilidades familiares e 
profissionais. Bstes principios deveriam ser aplicados pelas autoridades com
petentes, em colabora<;ao cOm as autoridades publicas e privadas interessadas 
no problema de acardo com as possibilidades e necessidades nacionais e 
locais. 0 texto da recomendac;ao ainda aconselha a cria<;ao de servic;os e 
meios de assistencia a in£§.ncia que corresponciam as necessidades e pre£e .... 
rencias das trabalhadoras interessadas. Outras disposic;5es de recomendac;ao 
para as trabalhadoras com responsabilidades familia res se referem a orga
niza<;ao de meics de transporte publico, a harmoniza<;ao dos horarios de 
trabalho aos horarios escalares .f de servic;os, e dos meios de assistencia it 

infancia as tareEas domesticas. 

Sabemos que uma recomendac;ao nao tem forc;a de lei; 56 as conven .. 

,6es e assim mesmo depais de ratificadas pelos Estados Membros; mas .em 
gcral, uma recor..1endac;ao e seguida da Convenc;ao respectiva; ate esta data 

ainda nao fOi votada a relativa ao ernprego de mulheres com responsabili

dades familiares, mas a O. I. T. tem enviado aos paises questionarios rela
tivos ao assunto. Em 1967 lizemos .urna pesquisa respondendo a urn destes 

inqueritos, 

Em 1967 e 1969 fizemos inqueritos sabre quais as Servic;os Sociais que 
mais intcressavam as mulheres que trabalhavam; nos estabc1ccimentos ondc 

cram mais baix<lS as condic;6cs ccon6micas das mulhcres cJas se intercssa

ram mnis peIns creches; nas de classc media as cooperativas de consumo e 

<lS lavandarias foralll a:-; llIais solicitiH.ins. 

.. 
: 
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Por ocaSIaO da pesquisa de 1969 verifkamos que as mulheres de nivel 
econamico mais elevado (securitarias) responderam que a problema que mais 
as afligia era a falta de creche, escolas maternais e jardins de infancia perto 
da residencia, e depois a falta de locais para a recreac;ao adequada, fora de 
horario escolar. E de se notar que estas mulheres dispunham de creche no 
estabe1ecimento onde trabalhavam; tinham condu<;ao propria e horario es
pecial de trabalho. 

Nas de nivel medio (produtos farmaceuticos), alem da falta de creche, 
o que mais preocupava a estas trabalhadoras era a falta de locais (biblio
tecas) on de as crian<;as pudessem estudar e fazer os deveres escolares. 

As operarias (texteis) responderam, que a que mais lhes interessava 
(90%) c,a a instalac;ao de locais para recrea<;ao orientada; seguia-se depJis 
a creche. Compreende-se isto; em geral estas mulheres moravam em favelas 
e seus filhos nao dispunham de local para brincarem em seguran<;a, ou 
para fazerem as seus deveres escalares. As comerciarias ouvidas eram na 
maioria soIteiras ,e menores; por este motivQ nao se inte.ressaram por el e
ches .e escolas maternais. Esta fOi tambem a razao pela qual clas tanto se 
interessaram par 10cais para recreac;ao e bibliotecas. 

o problema dos Servi<;os Sociais para mulheres com encargos de familia 
e primordialmente um problema comunitario; so pode ser resDlvido pela soma 
de esfor<;;os da comunidade, convocada espec1ficamente para urn movimer~to 
desta natureza. Entao seriam convocados as LYONs, as ROTARYs, as FE
DERA<;oES, as SINDICATOS DE EMPREGADOS E EMPREGADO
RES, a 1. B. A., as PIONElRAS SOCIAlS, SESC, SESI e sobretuclo, as 
Associa<;6es de Mulheres. 

Ia so disse que "quando a mulher quer, Deus a quer". Entao a exemf.'lo 
do que acontcce nos Estados Unidos em que as mulheres se associam para 
tuda, vamos nos reunir para ajudar 0 governo a resolver estc problema cru ... 
cial. Como faze-Io? Nao e muito diflcil; assim COmo as senhoras se reimcm 
para costtlrar para. as hospit[lis, arrtlrnar enxovais p(lfa rccc.m-nascido, vamos 

nos r.eunir nas igrejas, nas escolas, nos clubes, e arranjar 6 capital inic al 
par<1 a COIlSt r W;.10 C instala\"ao de unidadc:s intcgradas (creches, escolas rna .. 

ternais, jardins de infancia, pre~primario) para abrigar crian\"as ate seis an:Js 
de idade. N6s que somos mae.'; de familia s.l.bemos que os scis primciros anJS 

de vida sao os dc mais dificiI atcndill1cnto. Os de mais idadc scrao atcndidJs 

nas cscolas intcgracias, nos ginflsios oricnt<1dos r,na 0 trabalho, que' ja sf 0 

IIl1ln I'caJidadr em di\'crsos E~«ldos cia Fl'd ('I'll fJio . 
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.A mulher tem que trabalhill" e precisa fazêAo sabendo que deixa seus 
fil~os em segurança e também que na volta ao br ela· pode executar seus 

afazeres domésticos sem grande sobrecarga· de fadiga. 

Então onc(~ a mão~de-obra feminina atingisse uma percentagem apre

cián ... l, sc.ria iniciado um plano de construção, instalaç50 .e ÍtlOcionamento de 

unicl<:ldes-integradas, lav,J"ndariEls coletivas, CoopcrEltivas de consumo, biblio
tecilS e Jocnis pnra recrcélção orkntilcleJ, Nilo serb ll:1dn de IUXllO!iO, e ~im 

t1TI1<l. obra exequivcl, dentro ele noSS<1 rei1lidndc- s6ci.o~econômica, Nilo <1diélTIta 
construir, instalé1f e nno poder mnntcr cm fUllcio·namcl1to. 

A n6s que podemos ter empl'egadéls doméstic(1s, nfio pmece necessflrio 
LI instnlnção de lavulld,:nias coletiv;n; ll1(1S p::Jr<1 quem niio rode. ter emprcg<l_ 

das ou não po6e adquirir Ullla múquina. de I<lYDr roup<l, é b"st<lnle jlltcres~ 

santc a possibilidade de poder '/cvJr sua roupa para lavnr c, eventualmente, 
fó1zer pequenos consertos, numa instalação coletiva que cobre pl·eços módicos. 

Aliâs, um parentesis importante, nada de scrviços Assistcl\ciais Gratuitos. As 

l:l.Ulheres que niio pudessem pa!1<1r, usariam elas mesmas as instalilções para 
lavar e passar <;ua roupa, Nos conjuntos habitacionais, uma d<ls moradoras, 

a miJis velha 0(( L1lTIil que estivesse <Iposcnt<ld" poderia preSIDI' scrviços na 

lavandilri.:l, e1.1 trOC<l de lIn1il peC]L1ell(1 tilxa. 

t.::ste exemplo de IDvilndari<1S coletivas CJue existem na Europa e Amé~ 
rica do Norte, j.i existe há muito tcmpo no Brasil, No norte AgilnlellOll Ma

galhães instalou para as lavadeiras de Pernambuco, c·normcs caixas-dâ!1ua e 
tanques coletivos, que vierilm resolver o probkma da bI:" dii.gUCl com que 
lutavam estas mulheres. Atualmente, o governador Sarney fêz o mesmo em 
S. Luiz no Maranhão, 

Na Guana::'ara, o conjunto habitacional de Pedregulho construído pela 

en;:renheira Dra. Carmem Portinho, também possuia uma lavandaria coletiva. 

Em resumo, dentro da realidade sócio~econõmica do Brasil, deve-se pro

curar saber qu<.'..is os serviços sociais que podem aliviar a carga imposta às 

mulheres com encargos de bmília, obrigadas a ocupar~se da conservação -do 

lar e do cuidado à família (filhos pC:q\:enos, pais idosos ou doentes) sem 
deixar de atende ..... Cl seu trabalho cotidiano. 

Ainda mait;, deve-se procurar snber qual o que interessa à mulher; nenl 

sempre e a creche o que mais faz falta, Muitils vEzes s50 os jardins ele infi1n~ 

da; pura outrélS, com filhos em iclnde escolélr e que IT;oriJm em favelas ou COll~ 

juntos residcnci)i~ de s,lb c qUiJrto, o que faz mais fn'lta é um lOCLll onde os 
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filhos possam fazer seus devercs escolares (biblioteca) ou onde possam pa ~ 
sar suas hor.il~ de Jazer, fóra do horário escolar ou nas férias (recre3ç la 

orientada) .. bs!'es servíços devem ser organizudos e cust.c.ados pela COIr.UI i

dade, com i1 colaboraç5.o das associações de empregados e empregnd')r s, 

sindicatos, associações femininas, instituições filuntrópicas c soci':;'is, c cl -
vem servir i.l tôda a comunidade, isto é, a tôda e qualquer crinnça c a tô ,a 

l1Iulher com encilrgos dc famili,), As ;JlItorid.ldcs competl!ntes em Proteçí!o 

n m;llcmidadc, il inffll1ci,] c no adolescente, em Higicne c ScglH"<lnça do T1'1~ 
b,11ho assumiriam o contrõle das condições de higiene c bem estar dos órgfios 

cdados por instituições particulares, 

A soluçiio prudente dêstes problcmi"ls n;lO sómente teri;Jnt infllli:ncia 

sôbre ilS possibilidudes de elllprêgo dils miics de familiiJ, COlllO pode ter cf~itos 

fiJvoráveis sõbre sua 5aú.de e sua capaeidiJdc de trabalbo, e para o bem !~sta:.

geral da fD.lllilia. 

A vocaç50 familiar c LI \·ocilçiio social da mulher n50 é dc modo <l.; gum 

Ullla qucstiio de ordcm privnd,l, nem siqtler fnmi1iilr: é uma funçfio soei<l], 

pôs [o quc scus efeitoo; sc refletem cm tô(h il socicd<ldc. Por Cotlsc:guintc, 

cilbe i1 socicd<tde fazer todo o possivcl JliH"<! alivivr <l,~ caqps inc.rcnt~s â 
voc<'1ç50 de m5e de família. 

ESTATfSTICAS 

Pesquisa realizada peb Seção de Assistência ao Trabalho da Mulher 

(1967 e 1969). 

Quais os serviços sociais que mais interessam â mulher: 

llldúSI:ri.J. de confecções: 

creches 

escolas 

jardins 

maternais .,., ....... ,."" .. , .. ,., .. , 

de infância .""""""""""" _ .. 
CElntiJl<lS 

cooperativas de consumo .. , , ... , . , . , .... , ... . 

lilvLlJldarji1~ colcti\'<ls ·,., .. , .. ,' .... , .. , ... . 

50% 

5% 
16,5% 

JI;~ 

62% 

1,570 
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I ndtistria de b6lsas: 

creches ................ ,", ................. . 
escolas maternais .................. : .......... . 
jardins de inf1'mcia .........•...........•...• 
cantinas .................................. . 
cooperativas de consume ..................... . 
lavandarias coletivas ........................ . 

Securitarias: 

creche perto da residencia .................. . 

escolas maternais e jardins de infancia ......... . 

loeais para reerea<;ao fisealizada, fora do honirio 

eseolar .................................... 
locais (biblioteeas) onde Os eseolares possam es-

tudar fora do horario eseolar ........... " .... . 

Fflbrica de tecidos: 

89% 
2% 

74,5% 
36% 
76% 

5% 

45,5% 

47% 

43,5% 

27% 

creche ..................................... 32% 

escolas maternais e jardins de infancia ......... . 

loeais para recrea,ao fiscalizada, fora do horario 

escoIar 

locais (biblioteea) onde as escolares possam es-

tudar fora do horario escolar 

Labaratorio de pradutos farmaceuticos: 

creche .................................... . 

cscolils m<ltcrnais C jilrdins de in fancin ......... . 

locais para rccreac;ao fiscalizada, fora do horario 

cscoitlr 

JOC<lis (hibliotcc<I) ollele 0::; C:S(oJJl"CS POSS(!111 cs-

(lldell' forn do hOI'!lrio c!->rni;u' ................. . 

27% 

95% 

90% 

57% 

17% 

JO'id 

'U;';;J 

, 
TRABALIIO DA lIIULHER COM ENCARGOS DE FA'!fLIA 

Laja comercial: 

creche ..................................... 
eseolas maternais e jardins de inffmcia ...•...... 

loeais para recrea<;ao fisealizada, fora do horario 

escolar •........•...•...•........•....•...• 

locais (biblioteca) onde os escolares possam es-

tudar fora do horario escolar ................. . 

I B G E 

GUANABARA E RIO DE JANEIRO 

Mulheres que trabalharam nos ultimos 5 a~os em atiuidades: 

agrieolas ................................... . 
nao agricolas ................................ . 

Na f6r,a do trabalho: 

total ............ : .......................... . 

como chefes de familia ......................... 

SAO PAULO 

Mulheres que tl'abalharam nos ultimos 5 anos em atluidadeo: 

agricolas .................................... 
115.0 a2r1colas ................................. 

Na fon;a do trabalho: 

total ....................................... . 
como chefes de famIlia ....................... . 

MINAS E ESPlRITO SANTO 

IvIttl/lercs qat...' (mbll/lmra11l 110$ Ii/riJl/os .5 .11'10,.; em n/ipidadcs: 

tlnriC"o'las 

0% 

0% 

50% 

38% 

2160 
2142 

769 
127 

63 
3611 

1347 
117 

., l 

Jl~O HClrkolas ....... , ................. , . , . . . .. 27()!) 

" 
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N a {orra do Irabalho: 

tot,1I .................•....•................. 4089 

fora da for<;a do trabalho ..•................... 811 

como chefes de familia ........................ . 102 

NORDESTE 

Na.{orra do Ir~balho: 

total........................................ 1590 

como chefes de familia . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 

PARANA, SANTA CATARINA, RIO GRANDE DO SUL 

Na {orra do Irabalho: 

total .................... , .. "." ... ,"',.,' 
como chefes de fall1ilia ....................... . 
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IiONOl{AR,IOS DO ADVOGADO DO FALIDO 

ALCIDES DE MENDON~A LIMA 

Cotcdratico tde Dircito Judidfldo Civil dn Fncul· 

di.lde dc DircHo de Pclotns dn Universidn:lc 

FcdcrLt1 do Rio Grandc do Sui, 

1 - E norma tradicional no direito brasilciro a que imp5c ao cOmer
dante (pess~a fisica au .juridica) a dever dc, faltando ao pagamento d<: al
guma obrjrra~r\O mcrcantil, reql1crcr SlIa Dl1to-fnlc.ncia, "cxponclo as causas 
dcsta e 0 cstado das sCus ncgocios", como Jisp6c 0 (lrt. 8? do vigCIltc Dc

creta-Lei 11" 7.661, ,10 21 de jllnho de 1925. CARVA1.HO DE MEN

DONCA frisavil, Com cnfase, [I cxprcssno lcgit!: "cleve rcqllcrcr"~ C}t1~ ju 

!I1"'l'ecia n!l Lei n··· 2.02'1, "uo"i"linuo no Decreta n··· 5.716 e naqllcle diploma'!). 

Nno sc tl'ata de considcl'ar a dcnlmcia, particip<l~50 Oll confiss[to do 

devedor COmo simples "dec1nra~5.o cia fnlcnciu", como mcncion<:lvmn 0 Co
digo Comel'cial, artigo 805; a Decreta n9 917, de 1890, e a Lei n9 859. de 

1902. Desde a citada Lei n9 2.021, de 1908, 'Inc "nilo hil a declarac;5c da 

falcncia pdo dcvcdor: hfl, simplcsI11cntc, 0 rcqucrimcnto dn [Dlcnci[l", eon

'CorUle, nincin, nquclc tratadistn lZ) , 

Nl'1JI t' prl'(/!IO quc 0 [oUdo prolllovil 11 ulito-falenciil st..)l1lcn(c de [)o:t; 
de [:dtll\" 110 plI\llllllL'n{o dd obriHIlt;iiO, podcndo fn;,;c-Io nl\t~.!-l lII~o'iIllO d:1 ~'C!;

~IUt;iiOI dcsdc que 0 devcdol' !lillta ~cr pl:rif}oso 0 RCI! ('sla<io t~«'1l6\ll/(o dLIIl(c 

d~' n'j'f(J:t [11(Itl, roltll) II qot'hl'l1 dc' 11111 ,'it'll tln't'dol' ptll' qUlIlltiil Itvlt!fild;\, j\ 

IlllI:-..n n'/H'III1J111 IItl:1 lH't',WI, !"It', Nil \ lh:u·'·\'t!I:iil I dt- Vvl\l,DP,l\l .. \I~ PI:.J~ 

III "'l'r,lt,!.fjl Ik fJil.:it" (1"/I,,;,,Iflf fllilHklll' i' .,1, \'1.1 \'/1, p.ll] 1i11 ,,' ~Il, 
'IIIIII'IL' 

I!) 1..11". 
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