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RESUMO 

O presente trabalho, utilizando dados individuals coletados por meio das Pesquisas Nacionais por Amostra de 

Domicilios (PNAD), analisa a evolugao, ao longo do penodo compreendido entre 1981 e 1990, da segrega9ao 

ocupacional por genero e da discrimina^ao que prejudica a mao-de-obra feminina nos Estados de Sao Paulo e 

de Pernambuco. O fndice de segregagao de Duncan revela a existencia de consideravel segregagao ocupacional 

nos dois Estados. Alem disso, verifica-se que embora essa medida decres^a, entre o imcio e o final do periodo, 

em Sao Paulo, se eleva substancialmente em Pernambuco. Mediante o ajuste de equagoes de rendimento, que 

incluem as informa95es sobre o genero e composi^ao por genero da ocupagao na qual o indivfduo se insere no 

elenco das variaveis consideradas explicativas dos rendimentos individuals, estima-se o efeito da discriminagao 

e da segregagao ocupacional nos rendimentos das pessoas ocupadas. 

Palavras-chave: segregagao ocupacional, discrimina9ao por genero, trabalho feminino. 

ABSTRACT 

This study analyses the evolution of the occupational sex segregation and of the discrimination which harms 

the female worker in the states of Sao Paulo and Pernambuco, in the period 1981-1990. The source data is 

provided by National Household Sample Surveys (PNAD). The index of segregation developed by Duncan & 

Duncan (1955) indicates the existence of a considerable occupational segregation by gender in both states. 

Moreover, it shows that the degree of segregation decreases in Sao Paulo, but it increases considerably in 

Pernambuco. Earning equations are estimated including dummies for gender and for gender composition of 

occupations as explanatory variables. The results show that men earn more than woman and workers in male 

occupations earn more tham workers in female or integrated occupations. 

Key words: occupational segregation, discrimination by gender, female work. 
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1 Introdu^ao 

Uma caractenstica marcante do mercado de trabalho nas sociedades capitalistas 

contemporaneas e a segrega^ao de homens e mulheres em diferentes ocupagoes. As diferengas 

de estrutura ocupacional por sexo e seus reflexes nos rendimentos tem sido documentadas em 

uma serie de trabalhos empiricos. De modo geral, as pesquisas voltadas a analise das questoes 

de genero no mercado de trabalho brasileiro tem mencionado a vigencia de barreiras 

ocupacionais no mercado, apontando para o menor acesso de mulheres aos cargos de chefia 

e de supervisao e para a menor tradi^o sindical das atividades nas quais se concentram.1 

Entretanto, dado o cunho antropologico ou sociologico da maioria dos trabalhos 

preocupados com esse tema, as diferengas por genero observadas na estrutura ocupacional e 

nos rendimentos tem, em grande parte das analises desenvolvidas no tema, sido encaradas 

como resultantes da discriminagao, sem maiores preocupa^oes com os aspectos quantitativos. 

As mulheres sao discriminadas no mercado de trabalho quando, apesar de igualmente 

qualificadas, recebem salarios menores porque tem acesso apenas as ocupa96es pior 

remuneradas e/ou recebem pagamento inferior no desempenho da mesma fun9ao. No primeiro 

caso, a discrimina9ao e ocupacional, decorrente de uma segmenta9ao do mercado de trabalho 

na qual o sexo se torna uma variavel de triagem. O segundo compreende a discrimina9ao 

salarial propriamente dita. 

Percebe-se, portanto, que o conceito de discrimina9ao ocupacional e mais estrito do que o 

de segrega9ao ocupacional. Ele implica nao apenas que homens e mulheres estejam segregados 

em diferentes ocupa9oes, mas tambem a existencia de duas condi9oes adicionais: que as 

ocupa9oes nas quais as mulheres se concentram sejam pior remuneradas; e que essa 

distribui9ao diferenciada dos generos entre as ocupa95es nao resultem de diferen9as de 

qualificagao ou de escolha, mas de restri96es impostas as mulheres no acesso a 

determinadas ocupa95es. 

A rigor, sao raras as pesquisas que se utilizam de ferramental econometrico para analisar 

de forma mais sistematica a segrega9ao ocupacional por genero e a discrimina9ao contra a 

mao-de-obra feminina na economia brasileira.2 E alem do mais, como tais pesquisas sao, em 

1 Cf. Gitahy er alii (1981), Paiva (1980), Lewin (1980) e Bruschini( 1985), entre outros. 

2 Barros^r alii (1997) analisaram as diferen^as de insenjao ocupacional por genero na regiao metropolitana de Sao Paulo 
com base nas informagoes da Pesquisa Mensal do Emprego (PME) de 1993 e calcularam o indice de segregagao de 

Duncan. Dentre as analises econometricas que buscam quantificar a discriminagao contra a mao-de-obra feminina por 

meio de dados brasileiros pode-se mencionar o trabalho de Camargo & Serrano (1983) e o de Barros et alii (1992) 
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geral, pontuais, nao possibilitam conhecer a tendencia de evolufao desses elementos no 

mercado de trabalho e nem definir se parte de suas flutua96es tem carater efemero, podendo 

por isso ser desconsiderada nas discussoes sobre a natureza estrutural do problema. 

O presente trabalho pretende analisar a evolugao da segregagao ocupacional por genero 

nos Estados de Sao Paulo e de Pernambuco, quantificada por meio do indice de segregaijao 

de Duncan & Duncan (1955), com base nas informagoes individuals levantadas pelas 

Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicilios (PNAD) de 1981 a 1990, exceto 1982 e 

1986.3 A escolha de Sao Paulo e de Pernambuco objetiva permitir uma comparagao regional 

envolvendo estados com grande contingente populacional e bastante dispares em termos do 

rendimento dos seus trabalhadores, assim como dos indices de distribuigao de renda vigentes.4 

Mediante o ajuste de equagoes de rendimento, onde o sexo e a composigao por sexo da 

ocupagao na qual o individuo se insere participam do elenco das variaveis consideradas 

explicativas das diferengas individuais de rendimentos, pretende-se, ainda, estimar o efeito da 

discriminagao e o da segrega9ao ocupacional nos rendimentos das pessoas ocupadas. 

O trabalho esta organizado da seguinte forma: a proxima se9ao descreve os criterios 

utilizados para a constru9ao da amostra e apresenta a evolu9ao do numero de observa9oes ao 

longo do periodo considerado. A terceira se9ao relaciona, nos anos inicial e final do periodo, 

as principals ocupa9oes na absor9ao da mao-de-obra masculina e feminina nos dois Estados. 

Na se9ao subseqliente sao definidos os criterios utilizados para classificar as ocupa9oes como 

masculinas, integradas ou femininas e e apresentada a evolu9ao da distribui9ao dos homens e 

mulheres nas ocupa96es assim classificadas. A quinta se9ao define a medida de segrega9ao 

adotada e analisa a evolu9ao dessa medida nos anos considerados. Investiga-se, ainda, o 

impacto na evolu9ao do indice exercido pelas altera9oes na composi9ao por sexo das 

3 As informa^oes foram obtidas no Setor de Processamento de Dados do Insdtuto de Economia da Universidade de 
Campinas (UNICAMP). Optou-se pela exclusao de 1982 por se considerar que a diferen9a no procedimento adotado 

na coleta de dados (doze semanas de referencia ao inves de uma, como nos demais anos) poderia prejudicar as 
compara96es intertemporais dos resultados. O ano de 1986, por sua vez, foi excluido porque o numero (expandido 

pelos fatores de pondera9ao) de pessoas economicamente ativas obtido por meio dos dados fornecidos pela UNICAMP 

nao coincide com os publicados nos relatorios das PNAD/IBGE. 

4 Hoffmann (1997), utilizando dados das PNAD de 1995, verificou que os rendimentos medio e mediano da popula9ao 
economicamente ativa (PEA) com rendimento em Sao Paulo sao 2,25 vezes e 2,46 vezes, respectivamente, os auferidos 

pela PEA com rendimento em Pernambuco. O indice de Gini e de Theil em Pernambuco (0,567 e 0,729, respectivamente) 

sao substancialmente maiores do que os que vigoram em Sao Paulo (0,541 e 0,631). 
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ocupagoes e pelas modificagdes na distribuigao da PEA pelas ocupagoes. Na sexta segao 

investiga-se a rela^ao entre as diferengas de inser9ao ocupacional e os rendimentos. Na setima 

analisa-se o efeito da discriminagao e das diferenfas de inser9ao ocupacional nos rendimentos 

das pessoas ocupadas. Por fim, a ultima se^ao contem as principais conclusoes do trabalho. 

2 A constru^ao da amostra 

Quando se estuda a segregagao ocupacional por genero no mercado de trabalho e se 

procura estimar o efeito dessa segregate assim como o da discriminagao contra a mao-de- 

obra feminina nos rendimentos individuais, a primeira decisao metodologica com que se depara 

o pesquisador e a escolha da unidade e da variavel de analise. Neste trabalho a unidade de 

analise sao as pessoas ocupadas com dez anos ou mais de idade, estratificadas segundo o 

sexo, cujas posi9oes na ocupa9ao compreendem as categorias dos assalariados, empregadores 

e autonomos e que se posicionam na familia como chefes, conjuges, filhos e outros parentes.5 

Os rendimentos por hora obtidos na ocupa9ao principal e a estrutura ocupacional dos homens 

e mulheres selecionados constituem o objeto de analise.6 

A restri9ao a analise da ocupa9ao principal decorre da falta de informa9oes sobre as 

demais, para as quais os dados limitam-se a relatar o rendimento mensal e horas trabalhadas, 

sem especificar a qual, ou quais ocupa96es se referem. E como a Jornada de trabalho 

remunerado da mao-de-obra feminina e, em media, substancialmente menor do que a 

masculina, optou-se pela analise dos rendimentos por hora trabalhada para evitar a obten9ao 

de medidas tendenciosas de discrimina9ao. 

Alem disso, somente foram consideradas as pessoas para as quais o rendimento por hora 

na ocupa9ao principal e demais atributos de interesse estao claramente identificados. Tendo 

em vista o elenco de informa95es contidas nessa base de dados, e considerando-se que a 

desigualdade de rendimentos do trabalho decorre da desigualdade de atributos produtivos da 

mao-de-obra, da possibilidade do mercado de trabalho remunerar de forma diferente 

trabalhadores com a mesma qualifica9ao (caso esse mercado seja segmentado), ou, ainda, 

remunerar distintamente trabalhadores igualmente produtivos com base em atributos nao 

5 Portanto, nao estao inclufdos os trabalhadores familiares nao-remunerados e as pessoas classificadas como agre^ados 
pensionistas, alem dos empregados domesticos e sens familiares, quando residem no domicflio do empregaclor ^ 

6 A analise utiliza as informagoes referentes a ocupagao principal classificadas pelo IBGE ao m'vel de tres digitos 
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produtivos (se houver discriminaQao), os atributos de interesse selecionados foram: a 

escolaridade e a idade, como indicadores de produtividade; o setor de atividade, a posigao na 

ocupafao e a posse de carteira de trabalho assinada, objetivando captar a influencia da 

segmentac^ao do mercado de trabalho; enquanto para a discriminagao, a variavel utilizada, dado 

o interesse do trabalho, e apenas o sexo, assim como outros trabalhos enfocam a cor.7 

A Tabela 1 apresenta a evolu^ao do numero de observagoes da amostra utilizada, para os 

Estados de Sao Paulo e Pernambuco. 

Tabela 1 

Numero de Pessoas Economicamente Ativas Ocupadas 

Sao Paulo e Pernambuco -1981 a 1990(1) 

PEAOCUPADA 

ANO SAOPAULO PERNAMBUCO 

Homens Mulheres % de mulheres Homens Mulheres % de mulheres 

na PE A(2) na PEA(2) 

1981 5 895 898 2772250 31,98 1 134224 468 868 29,25 

(13 542) (6536) (5794) (2801) 

1983 6160 862 3 146550 33,81 1069907 504059 32,02 

(14364) (7462) (5 819) (3031) 

1984 6419503 3442256 34,91 1205025 544198 31,11 

(14977) (8158) (6060) (3098) 

1985 6867686 3 607103 34,44 1233 866 608631 33,03 

(15572) (8415) (6232) (3425) 

1987 7274653 3935677 35,11 1315557 672822 33,84 

(8401) (4518) (3443) (1961) 

1988 7362633 4036946 35,41 1299443 661485 33,73 

(8163) (4448) (3 319) (1871) 

1989 7514279 4296868 36,38 1 360693 692429 33,73 

(7951) (4531) (3 570) (1977) 

1990 7531089 4344998 36,59 1 349455 736469 35,30 

(8161) (4686) (3 575) (2 145) 

Fonte: Dados individuals das PNAD - 1981 a 1990. 

Notas: 1) Numero de observagoes para as quais os atributos de interesse estao claramente identificados. Os numeros 
entre parenteses referem-se ao tamanho da amostra. Os demais valores a populagao estimada por meio dos 

fatores de expansao. 
2)Porcentagem de mulheres ocupadas em relagao a PEA ocupada. 

7 Reis & Barros (1991) apresentam revisao sucinta dos trabalhos recentes que, baseados em evidencias empfricas 
nacionais, buscam captar a influencia desses elementos na desigualdade de rendimentos dos trabalhadores. 
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Verifica-se que, embora o numero de homens e mulheres ocupados seja ascendente, o 

crescimento do numero de mulheres e mais acentuado, de forma que a parcela feminina da 

PEA ocupada se eleva significativamente entre o inicio e o final do periodo. 

3 Principais ocupa^oes na absorgao da mao-de-obra 

As Tabelas 2 e 3 identificam, para os Estados de Sao Paulo e Pernambuco, 

respectivamente, as ocupagoes que em 1981 absorvem 60% da mao-de-obra feminina que 

participa da amostra nesses Estados, a distribuigao porcentual das trabalhadoras por essas 

ocupagoes nos anos de 1981 e 1990, e a proporgao de mulheres em cada uma delas nesses 

mesmos anos. Essas ocupa9oes estao em ordem decrescente de importancia na absorgao da 

mao-de-obra feminina em 1981.8 

Indicando por F, M e T, respectivamente, o numero total de mulheres, de homens e de 

pessoas ocupadas, e por F., M. e F, respectivamente, o numero de mulheres, de homens e de 

pessoas na ocupa9ao i, o porcentual de trabalhadoras que se insere nas ocupa96es 

F. 
relacionadas e indicado por e a propor9ao de mulheres que compoe cada ocupa9ao por 

T, 

Adotando-se o mesmo procedimento, obtem-se as Tabelas 4 e 5, que apresentam a 

distribui9ao dos trabalhadores paulistas e pernambucanos, respectivamente, nas principais 

f M;} M 

, alem da propor9ao de homens em cada uma delas ocupa9oes 

V 
M T 

8 Uma lista mais completa das ocupagoes nao e apresentada por questoes de espago. Os interessados podem consulta- 

la no anexo C de Ometto (1997). 
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Tabela 2 

Distribui^ao Porcentual da PEA Feminina(,) em Algumas Ocupa^oes 

e Composi^ao por Sexo das Mesmas - Sao Paulo, 1981 e 1990 

1981 1990 

OCUPACOES 

F T F T 
empregada domestica 19,47 94,88 14,68 92,23 
auxiliar de escritorio 9,29 45,42 7,67 52,12 
costureira 8,41 92,SI 7,33 93,17 
outros trab. na agropecuaria 4,72 21,55 3,00 23,42 
secretaria 4,46 95,93 2,84 96,43 
vendedora 4,44 36,36 5,28 43,47 
lavadeira, passadeira 2,76 95,61 2,05 91,76 
prof. T a 4a serie 2,28 96,07 2,57 99,25 
enfermeira nao diplomada 1,99 79,82 2,53 87,72 
embaladora de mercadorias 1,90 58,33 1,87 52,26 
cozinheira 1,87 70,36 2,73 75,16 
TOTAL NESS AS OCUPAgOES 61,58 52,55 

(1) Inclui apenas as pessoas para as quais os atributos de interesse estao claramente identificados. 

Tabela 3 

Distribuigao Porcentual da PEA Feminina(,> em Algumas Ocupa^oes 

e Composicao por Sexo das Mesmas Pernambuco, 1981 e 1990 

1981 1990 

OCUPAgOES 
Fi Fi Fl 

F T F T 

outros trab. na agropecuaria 13,56 18,10 4,30 10,97 

empregada domestica 12,74 90,81 15,89 93,16 

costureira 10,93 99,39 10,58 96,44 

lavadeiras, passadeiras 6,21 99,64 5,75 98,06 

prof. 1- a 4- serie 5,48 98,69 7,38 98,06 

produtor agropecuario autonomo 4,71 12,32 2,46 11,79 

auxiliar de escritorio 4,37 43,97 3,08 47,41 

vendedora 3,78 37,37 3,57 34,00 

TOTAL NESS AS OCUPAgOES 61,78 53,01 

(1) Inclui apenas as pessoas para as quais os atributos de interesse estao claramente identificados. 
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Tabela 4 

Distribui^ao Porcentual da PEA Ocupada Mascuiina(1) em Algumas Ocupa^oes 

e Composi^ao por Sexo das Mesmas - Sao Paulo, 1981 e 1990 

1981 1990 

OCUPACOES M, M, Mi Mi 

M M Ti 

outros trab. na agropecuaria 8,08 78,45 5,65 76,58 

motoristas 6,22 99,77 7,49 99,31 

pedreiros 5,31 99,86 5,58 99,80 

auxiliar de escritorio 5,25 54,58 4,07 47,89 

vendedores 3,65 63,64 3,96 56,53 

servente de pedreiro 2,75 100,00 2,42 98,99 

produtor agropecuario autonomo 2,54 95,66 1,67 93,81 

comerciante conta-propria 2,47 78,70 2,63 64,20 

comerciante 2,26 86,49 2,58 77,46 

encarregado administrativo 2,23 81,38 2,32 72,29 

mecanico 1,84 100,00 1,82 100,00 

mecanico de veiculo 1,76 100,00 2,44 100,00 

torneiro mecanico 1,36 98,96 1,20 98,88 

marceneiros 1,35 95,89 1,05 89,69 

administrador ind. de transforma^ao 1,19 89,26 1,23 84,17 

pinto r/caiador 1,19 100,00 0,88 98,48 

empresario ind. transformaqao 1,19 88,22 1,55 77,80 

carpinteiro 1,14 98,75 0,77 98,27 

ambul antes 1,09 57,789 0,98 43,98 

outros proprietarios 1,01 92,71 1,32 80,23 
repositor de equipamentos 1,00 100,00 0,90 100,00 

soldadores 0,98 95,79 0,84 95,35 
pracista/ viajante 0,95 91,69 1,07 81,29 
ajustador/montador 0,90 83,95 0,88 89,46 
almoxarifes 0,83 95,05 0, 91 92,21 
inspetor/qualidade 0,82 80,80 0,87 71,86 
administrador comercio de mercadorias 0,75 83,18 0,83 65,76 
TOTAL NESSAS OCUPAgOES 60,09 57,91 

(1) Inclui apenas as pessoas para as quais os atributos de interesse estao claramente identificados. 
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Tabela 5 

Distribui^ao Porcentual da PEA Ocupada Masculina(1) em Algumas Ocupa^oes 

e Composi^ao por Sexo das Mesmas - Pernambuco, 1981 e 1990 

1981 1990 

OCUPAgOES Ml M, M, Mi 

M T. M T, 

outros trab. na agropecuaria 25,36 81,90 19,05 89,03 

produtor agropecuario autonomo 13,86 87,68 10,05 88,21 

pedreiro 4,81 100,00 3,76 98,83 

motorista 4,65 99,80 4,93 100,00 

servente de pedreiro 4,24 99,78 4,25 99,59 

comerciante conta-propria 3,79 70,95 5,56 63,82 

vendedor 2,62 62,63 3,78 66,00 

auxiliar de escritorio 2,30 56,03 1,86 52,60 

TOTAL NESSAS OCLPAgOES 61,62 53,24 

(1) Inclui apenas as pessoas para as quais os atributos de interesse estao claramente identificados. 

A maior complexidade da estrutura produtiva paulista espelha-se, consistentemente, num 

elenco mais diversificado de ocupagoes.9 Entretanto, tais ocupagoes nao sao preenchidas por 

homens ou mulheres indiferentemente. As trabalhadoras paulistas, assim como as 

pernambucanas, concentram-se em ocupa^oes de baixo prestigio, que em grande parte dos 

casos representam uma mera extensao de suas atividades domesticas a esfera do mercado. 

Cerca de 60% das trabalhadoras de Sao Paulo e de Pernambuco distribuem-se em 1981 por 

onze e oito ocupa^oes, respectivamente, dentre as quais destacam-se os tradicionais guetos 

femininos constituidos pelas empregadas domesticas, costureiras, lavadeiras e passadeiras, 

cozinheiras e professoras de lu a 4^ serie. Dez anos mais tarde aquelas mesmas ocupa96es 

absorvem 53% das trabalhadoras nos dois Estados, o que aponta para o processo de 

diversificagao da estrutura ocupacional no perfodo.10 

Os paulistas, por sua vez, apresentam uma estrutura ocupacional mais diversificada. Em 

1981 sao necessarias vinte e sete ocupagoes, tambem selecionadas pela sua importancia em 

termos de absorgao da mao-de-obra, para abarcar aproximadamente 60% dos trabalhadores 

do sexo masculino. Destas, apenas quatro integram um contingente apreciavel de mulheres, 

quais sejam, as de auxiliar de escritorio, vendedores, ambulantes e trabalhadores da 

9 Logicamente, essa maior complexidade reflete, em parte, o menor peso do emprego agncola em Sao Paulo. Se a 
comparaqao da estrutura do emprego nos dois Estados se referisse ao emprego urbano, as diferen^as seriam, 
provavelmente, menores. 

10 Em 1990, 60% das trabalhadoras paulistas e pernambucanas se inserem em quinze e dez ocupagoes, respectivamente, 
indicando que o numero necessario a absorgao desse porcentual de mulheres cresce, entre o imcio e o final do penodo, 

36% em Sao Paulo e 25% em Pernambuco. 
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agropecuaria. Em 1990, nas vinte e sete ocupa^oes mencionadas estao alocados 57% dos 

trabalhadores paulistas, indicando uma maior estabilidade da estrutura ocupacional masculina 

vis-a-vis a feminina nesse Estado. 

Ja os pernambucanos estao distribuidos em um elenco mais restrito de ocupagoes, que 

apontam para o grande contingente de pessoas com baixo poder aquisitivo e para o proprio 

subdesenvolvimento da regiao. Oito ocupagoes abrangem, em 1981, 61,62% dos 

trabalhadores desse Estado. E interessante notar que as ocupagoes essencialmente masculinas 

mais importantes, quais sejam, as de pedreiro, servente de pedreiro e motorista, sao tambem 

de baixo prestigio e remuneragao. Desta forma, diferentemente do que ocorre com os 

trabalhadores de Sao Paulo, grande parte da mao-de-obra masculina do Estado de 

Pernarnbuco nao dispoe de oportunidades profissionais muito mais atraentes do que a feminina. 

As diferen^as de estrutura ocupacional por genero sugeridas por esses dados podem ser 

analisadas de maneira mais abrangente, considerando-se a distribuigao ocupacional dos 

individuos em categorias ocupacionais que refletem o grau de feminilidade (ou masculinidade) 

das ocupagoes, conforme descrito a seguir. 

4 Inser^ao ocupacional diferenciada por genero 

Se homens e mulheres fossem dotados do mesmo conjunto de preferencias e possibilidades 

de escolha profissional, a distribui^o dos sexos entre as ocupagoes deveria ser semelhante, 

com pequenas diferenfas aleatorias. Em outros termos, a propor^ao esperada de postos de 

trabalho em cada categoria ocupacional preenchidos por homens (ou mulheres) deveria ser 

similar a sua proporgao na for9a de trabalho. 

Neste trabalho, como em outras pesquisas do genero, considera-se que uma ocupa^ao e 

integrada quando o porcentual de homens que a compbe e semelhante a participafao 

masculina na PEA. Assim, a ocupagao i e identificada como integrada quando 

M M ■ M M M 
— 0,05 <<— +0,05 Se -^>— + 0,05, a ocupagao e classificada como 

M. M 
masculina. Finalmente, quando —^ < 0,05 , a ocupa^ao e considerada feminina.11 A 

T- T 

escolha desses limites e, obviamente, arbitraria.12 

11 Deve-se notar que esse procedimento implica que o conjunto de ocupa96es identificadas como integradas, masculinas 
ou femininas seja redefinido ano a ano. 

12 Esses limites foram estipulados por Jusenius (1977) e posteriormente utilizados por Beller (1982 e 1985). 
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Tabela 6 

Distribui^ao das Ocupa^oes Segundo a Composi^ao por Sexo 

Sao Paulo e Pernambuco, 1981 a 1990 

OCUPAgOES EM SAO PAULO OCUPA^OES EM PERNAMBUCO 

ANO INTEGRADAS MASCULINAS FEMININAS INTEGRADAS MASCULINAS FEMININAS 

N- (%) N- (%) N- (%) N2 (%) N- (%) N- (%) 

1981 21 (7,2) 192 (65,5) 80 (27,3) 12 (4,5) 167 (63,0) 86 (32,5) 

1983 20 (6,8) 195 (66,3) 79 (26,9) 15 (5,6) 169 (62,8) 85 (31,6) 

1984 17 (5,7) 201 (67,9) 78 (26,4) 22 (8,1) 170 (63,0) 78 (28,9) 

1985 20 (6,8) 199 (68,2) 73 (25,0) 12 (4,6) 168 (63,9) 83 (31,6) 

1987 24 (8,6) 171 (61,5) 83 (29,9) 15 (6,2) 152 (62,6) 76 (31,3) 

1988 16 (5,7) 177 (62,8) 89 (31,6) 11 (4,7) 144 (61,5) 79 (33,8) 

1989 12 (4,2) 183 (64,0) 91 (31,8) 13 (5,4) 156 (64,5) 73 (30,2) 

1990 22 (7,6) 185 (64,0) 82 (28,4) 11 (4,5) 148 (61,2) 83 (34,3) 

Tabela 7 

Distribui^ao Porcentual de Homens e Mulheres nas Ocupa^oes Integradas, 

Masculinas e Femininas - Sao Paulo e Pernambuco, 1981 a 1990 

HOMENS EM OCUPAgOES MULHERES EM OCUPAgOES 

ESTADO/ANO MASCULINAS INTEGRADAS FEMININAS MASCULINAS INTEGRADAS FEMININAS 

SAO PAULO 

1981 79,86 6,30 13,84 16,45 7,13 76,42 

1983 78,85 6,91 14,24 15,88 6,88 77,24 

1984 79,54 3,51 16,95 15,45 3,53 81,02 

1985 77,79 6,55 15,66 15,95 7,20 76,85 

1987 76,70 8,74 14,56 16,61 9,70 73,69 

1988 74,78 6,65 18,57 14,31 6,36 79,33 

1989 78,17 2,35 19,48 17,43 2,38 80,19 

1990 74,67 7,41 17,92 15,91 7,42 76,67 

PERNAMBUCO 

1981 80,48 9,57 9,95 21,83 9,77 68,40 

1983 78,49 13,55 7,96 20,39 13,35 66,26 

1984 79,96 12,17 7,87 22,26 12,50 65,23 

1985 80,81 9,79 9,40 22,24 10,72 67,04 

1987 79,27 12,47 8,26 18,08 12,40 69,52 

1988 79,69 10,02 10,29 18,11 10,04 71,85 

1989 80,35 10,65 9,00 19,94 10,69 69,38 

1990 79,08 11,14 9,78 14,35 11,14 74,51 
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As Tabelas 6 e 7 evidenciam que a segregagao ocupacional e profunda e persistente nos 

dois Estados. A grande maioria das ocupagoes (mais de 60% delas) e dominada por homens 

e poucas (entre 4,2% e 8,6% delas) podem ser consideradas integradas, conforme mostra a 

Tabela 6. A Tabela 7 permite verificar que nesse penodo, em media, 77,5% dos trabalhadores 

paulistas encontram-se em ocupa^oes masculinas, enquanto 77,7% das trabalhadoras desse 

mesmo Estado estao alocadas em ocupagoes femininas. Em Pernambuco, por sua vez, 79,8% 

dos homens estao em ocupagbes masculinas e 69,0% das mulheres nas femininas. 

5 A evolugao da segrega^ao ocupacional 

A segregagao ocupacional indicada por esses dados pode ser analisada recorrendo-se a 

uma grande variedade de medidas conhecidas como indices de segrega^ao. Embora nenhum 

desses indices possa ser considerado perfeito, ou mesmo melhor do que os demais, dado que 

sua avaliaqao envolve aspectos subjetivos, optou-se neste trabalho pela medida de segregagao 

utilizada na grande maioria dos trabalhos internacionais desenvolvidos no tema, que e o indice 

A de Dissimilaridade ou Deslocamento de Duncan & Duncan (1955). 

De modo geral, a obten^ao desse indice, assim como das demais medidas de segregagao 

dispomveis na literatura, exige o conhecimento da proporqao de mulheres (ou homens) na for^a 

de trabalho e de um conjunto de informagoes que estao contidas na construqao geometrica 

que Duncan & Duncan (1955) denominam "Curva de Segrega^ao" 

5.1 A Curva de Segrega^ao 

A Curva de Segregagao pode ser obtida por meio de procedimento que envolve as 

seguintes etapas: 

1-) inicialmente sao calculadas as propor^oes q. de mulheres em cada ocupaqao, onde 

= A 
1 Y , e as ocupa^oes sao ordenadas em ordem decrescente de magnitude dos ^.'s, 

El>II> 
de maneira que -   

1 I 12 In 
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2a) utilizando essa ordena9ao sao computadas as proponjoes acumuladas de homens e 

mulheres nas ocupagdes, acumulando os valores de ^ e A proporgao acumulada 

de mulheres ate a /-esima categoria e: 

' F 1 i 

/=' F F 

e a correspondente proporgao acumulada de homens e: 

V" M j 

3Ll) os pares de valores assim obtidos definem pontos num sistema de eixos cartesianos 

ortogonais (no qual a proporgao acumulada de mulheres e demarcada no eixo horizontal e 

a dos homens no vertical), pelos quais passa a curva de segregagao, conforme ilustrado na 

Figura 1. 

a 
E facil perceber que quando a distribuigao ocupacional dos dois sexos e identica, teremos 

~ ~~r7 para todo i e, conseqiientemente, O/ — Ki Neste caso, a "curva" de segregagao 
r M 

se confunde com a diagonal AB da Figura 1. Por outro lado, se a segregagao por sexo e total, 

a "curva" de segregate assume a forma da poligonal ACB. Assim, AB reflete a situa^o de 

igualdade absoluta e ACB a de desigualdade absoluta da distribui^ao ocupacional de homens 

e mulheres. 

Dada a evidente analogia entre esta curva e a de Lorenz, as medidas de desigualdade 

associadas a curva de Lorenz podem ser utilizadas como medidas de segrega^ao, desde que 

devidamente adaptadas.(Hoffmann, 1997) 

5.2 O Indice de Dissimilaridade de Duncan 

O indice Z), de dissimilaridade ou deslocamento, e definido por Duncan & Duncan (1955) 

por meio da expressao. 
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0 = 0,5^ 
b Fi M. 

(1) 
i=i F M ' 

na qual todos os elementos ja foram definidos. 

O valor obtido pode ser interpretado como a proporgao de mulheres que devem ser 

redistribuidas ou deslocadas (dai a denominafao dessa medida) entre as ocupa^oes para que 

a distribuigao ocupacional dos dois sexos se tome identica. 

O indice D pode assumir valores compreendidos entre zero e um. Ele e igual a zero quando 

ocorre perfeita integra^ao dos sexos nas ocupa96es, o que implica que homens e mulheres 

tenham a mesma estrutura ocupacional e tambem em que q. seja igual a q para qualquer valor 

de i. For outro lado, D e igual a 1 (um) quando a segregagao e total, com as mulheres 

empregadas em ocupagoes inteiramente femininas e os homens nas completamente masculinas. 

Pode-se demonstrar que o indice D corresponde a medida da discrepancia maxima, que e 

definida como o valor maximo da diferenga entre a ordenada (O/) e a abscissa ) da curva 

de segregagao. Uma vez que na linha de perfeita igualdade a ordenada e sempre igual a 

abscissa, a discrepancia maxima e igual ao valor maximo da diferenga entre a ordenada dessa 

linha e a da curva de segregagao. A Figura 1 assinala a discrepancia maxima. 

Figura 1 

A Curva de Segregagao e o Indice de Dissimilaridade D 

TC}i 
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Os valores de D obtidos ano a ano para os dois Estados encontram-se relacionados na 

Tabela 8. 

Tabela 8 

Indice de Segregagao de Duncan - Sao Paulo e Pernambuco, 1981 a 1990 

fNDICE D 

ANO SAO PAULO PERNAMBUCO 

1981 0,6349 0,5901 

1983 0,6326 0,5866 

1984 0,6423 0,5801 

1985 0,6190 0,5868 

1987 0,6027 0,6180 

1988 0,6097 0,6171 

1989 0,6086 0,6123 

1990 0,5902 0,6506 

Comprova-se que a segregagao ocupacional por sexo nesses Estados brasileiros e elevada, 

pois os valores do indice indicam que 58% a 65% da forga de trabalho feminina (ou 

masculina) deveriam ser realocados para eliminar sua super-representagao em determinadas 

ocupagoes e sua sub-representagao em outras. 

Nota-se tambem que enquanto em Sao Paulo essa medida cai continuamente (exceto em 

1984) ao longo do periodo analisado, em Pernambuco apresenta valores crescentes, refletindo 

o aprofundamento do processo de segregagao no Estado. Como resultado desses movimentos 

opostos, entre o inicio e o final do periodo, D se reduz em Sao Paulo de 0,635 para 0,590, 

enquanto se eleva em Pernambuco, de 0,590 para 0,651.13 

Essas tendencias opostas podem ser compreendidas por meio da analise da Tabela 7 que 

permite verificar a ocorrencia simultanea, em Pernambuco, de expressiva redu^ao do 

13 Deve-se mencionar que esses valores nao diferem expressivamente dos relatados em analises empiricas internacionais. 
Especificamente para a economia norte-americana, as pesquisas apontam para um grau de segrega^ao ocupacional 

notavelmente estavel desde a virada do seculo XX ate o inicio dos anos sessenta, a despeito das grandes mudan^as que 

ocorrem na participagao feminina no mercado de trabalho nesse periodo. (Gross, 1968) O declinio da segrega^ao que se 

inicia naquela economia nos anos sessenta se acelera nos anos setenta (Beller, 1982 e Fields & Wolff, 1991), mas ainda 

assim em 1980 o valor do indice de Duncan na economia norte-americana e 0,585. (Fields & Wolff, 1991) Barros<?/ alii 

(1997), analisando as diferen^as da insergao ocupacional por genero na regiao metropolitana de Sao Paulo, com base nas 
informa^oes da Pesquisa Mensal do Emprego (PME) de 1993, obtiveram valor proximo de 0,40 para o indice D. 

Todavia, essa medida nao e comparavel as relatadas neste trabalho por ter sido calculada utilizando as ocupagoes 
aarupadas em 19 categorias ao inves de detalhadas segundo a classificagao em tres dfgitos do IBGE. 
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porcentual de trabalhadoras em ocupagoes masculinas e de crescimento nas femininas. Entre 

o inicio e o final do perfodo, o porcentual de trabalhadoras desse Estado em ocupagoes 

classificadas como masculinas cai de 21,83% para 14,35%. For outro lado, o das inseridas 

em ocupagoes femininas cresce de 68,40% para 74,51%. Essa evolu9ao e claramente 

associada a redugao da capacidade de absorgao de mao-de-obra pelas ocupagoes da 

agropecuaria (trabalhadoras da agropecuaria e produtoras agropecuarias autonomas) e ao 

crescimento da importancia relativa do trabalho domestico e do ensino de I- a 4- serie no 

Estado, conforme relatado na Tabela 3.14 

Ja em Sao Paulo destaca-se, numa estrutura ocupacional bem mais estavel, a diminuigao 

da importancia do emprego domestico, que absorve 19,47% das mulheres ocupadas na 

amostra em 1981 e apenas 14,68% em 1990, o que, logicamente, contribui para a redugao 

da segregagao observada no penodo.15 A redu9ao do porcentual de homens em ocupa9oes 

masculinas e o crescimento dos alocados nas ocupa96es femininas no penodo, como mostra a 

Tabela 7, tambem devem colaborar para esses resultados. 

Ressalta-se ainda que as medidas de segrega9ao obtidas devem estar subestimadas pela 

impossibilidade de se detectar a segrega9ao vertical, assim como a que decorre da aloca9ao 

diferenciada por empresa dos homens e mulheres de uma mesma categoria ocupacional. Essas 

limitaqoes sao, via de regra, compartilhadas pelos demais trabalhos realizados na area, de 

forma que os resultados obtidos podem ser comparados sem maiores problemas. Contudo, 

deve-se tambem ter em mente que a exclusao das empregadas domesticas que moram no 

emprego do conjunto de dados utilizados pode contribuir para reduzir esses indices.16 

Objetivando verificar se as altera9oes observadas no indice de segrega9ao ao longo dos 

anos considerados refletem uma tendencia estatisticamente definida descontado o efeito das 

oscila96es no ritmo de atividade economica, procede-se ao ajuste, por Estado, de regressao 

14 As alteragoes, no perfodo considerado, da importancia relativa na composi^o do emprego apenas dessas quatro 

categorias ocupacionais sao responsaveis pelo crescimento do valor de D em 0,0419 no Estado de Pernambuco. 

15 As alteragoes da importancia relativa dessa ocupagao sao, isoladadamente, responsaveis pela redu^ao do valor deD em 
0,0250 nesse Estado. 

16 A analise da estrutura ocupacional por meio de urn conjunto de dados selecionados da mesma base, mas que exclui os 

autonomos e empregadores (limitando-se, portanto, aos empregados) e inclui as empregadas domesticas que moram no 
emprego, alem de pessoas que se integram na famflia como agregados, nao chega a resultados muito diferentes. Nessa 

outra composigao, o emprego domestico passa a absorver, entre o infcio e o final do perfodo, 20,18% e 16,80% das 

paulistanas e 18,22% e 22,69% das pernambucanas, respectivamente. O calculo das medidas de segregate mediante 

esse novo conjunto de dados permite verificar que, no perfodo em questao, os valores deD caem menos substancialmente 

em Sao Paulo (de 0,6045 para 0,5866), enquanto se elevam ainda mais espetacularmente em Pernambuco (de 0 5911 
para 0,6949). 
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linear onde a variavel dependente e o mdice D e as explicativas o tempo (f) em anos, em 

rela9ao a 1980, e as taxas de desocupa9ao (w) da PEA no periodo em questao. Essas taxas 

foram obtidas nos relatorios anuais das PNAD, publicados pelo IBGE, e encontram-se na 

Tabela 9. 

Tabela 9 

Taxa de Desocupa9ao da PEA Economicamente Ativa - Sao Paulo 

e Pernambuco, 1981 a 1990 

ANO  TAXA DE DESOCUPACAO 

SAO PAULO PERNAMBUCO 

1981 5,48 4,57 

1983 6,33 5,17 

1984 5,58 5,03 

1985 4,59 3,37 

1987 4,49 4,51 

1988 4,14 5,22 

1989 2,97 3,62 

1990 4,72 3,53 

Espera-se que a diminui9ao do desemprego fa9a com que as mulheres passem a ser aceitas 

em posi96es nas quais seriam preteridas se a mao-de-obra masculina estivesse disponlvel. 

Caso o mercado de trabalho apresente este comportamento, o coeficiente associado a taxa 

de desocupa9ao devera ser positivo. 

A equa9ao ajustada (teste t cntre parenteses) com os dados referentes a PEA paulista e a 

seguinte: 

D- 65,69 - 0,530 t - 0,198 u 

(26,497) (-4,177) (-0,509) 

com coeficiente de determina9ao R2 = 0,8679. Para a PEA pemambucana foi obtida a 

equa9ao: 

D = 56,47 + 0,631 t + 0,784 u 

(13,811) (3,295) (0,125) 

com coeficiente de determina9ao R1 = 0,7234. 
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Nas duas regressoes o coeficiente associado ao tempo e estatisticamente significativo ao 

mvel de 1%. O sinal desse coeficiente e negative na equagao ajustada com os dados referentes 

a PEA paulista e positive na que se refere a PEA pernambucana. Ou sej a, no periodo 1981-1990 

existe uma tendencia estatisticamente definida de redugao na segregate ocupacional por 

genero no Estado de Sao Paulo e de aumento dessa segregagao no de Pernambuco. 

Os coeficientes associados a taxa de desocupagao sao, nas duas regressoes, nao- 

significativos. Inclusive na equa^ao estimada para a PEA paulista o sinal desse coeficiente, 

contrariando as expectativas, e negative (o que nao ocorre na regressao ajustada para 

Pernambuco). O fato de nao ter sido possivel obter uma relagao estatisticamente definida entre 

o desemprego e a segregagao ocupacional que vigora nesses dois Estados sugere que as 

transforma^oes na medida da segrega^ao tern carater mais estrutural do que conjuntural. 

5.3 A decomposigao da segregagao: efeitos MIX e COMP 

Como assinalado por Fuchs (1975), o valor de D depende do tamanho relativo das varias 

ocupa^oes e da composi^ao por sexo das mesmas. Assim, alteragbes no valor de D ao longo 

do tempo podem decorrer de modifica^oes na estrutura ocupacional da economia como um 

todo e/ou refletir mudangas na composigao sexual de categorias especificas. Tais modificafoes 

podem ter a mesma diregao, refor^ando o impacto no indice, ou diregoes opostas, mascarando 

o seu efeito. Por exemplo, um declinio do mvel de emprego em ocupagbes predominantemente 

masculinas pode provocar a redugao do mdice mesmo que a composi^o por sexo das 

diferentes ocupagoes permane^a inalterada. Por outro lado, o crescimento da importancia 

relativa de ocupagoes predominantemente femininas pode mascarar o efeito de uma crescente 

integra^ao da mao-de-obra dos dois sexos nas diferentes ocupagoes. O procedimento 

sugerido por Fuchs (1975) permite decompor as altera^oes observadas em D nas suas duas 

fontes: as decorrentes de modificagoes na estrutura ocupacional do emprego (efeito MIX) e 

as associadas a modifica^oes na composigao por sexo das ocupagoes (efeito COMP). 

Se F. , M.t e Tit correspondem, respectivamente, ao numero de mulheres, homens e 

pessoas na ocupagao i no ano t, a expressao (1) pode ser reescrita da seguinte forma: 
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£>, = 0,5£ 

/ = ! 

q,, T„ pJi, 

i=\ 

(2) 

„ _ F h _ M i, 
onde: Hu ~ „ e Pu ~ 

Ta T. 

A vanagao do mdice de dissimilaridade entre t= 11 t = 2 6 MIX + COMP, 

onde 

MIX =0,5 

/=1 

Q <1 Tji _ P i\T 12 
n n 

X P'1T. 

n 

-X 
/=i 

g/i^i PjJn 
n n 

X In rn X PnT,! 
(3) 

/ = I 

COMP = 0,5 

/=! 

In T,. PnJ,. 
fl fl 

^ Qa Tn Pii^n 
i=\ i=\ 

ri 

-X 
Q it Pn 

ri ri 

X VnTn X Pn7,! 
(4) 

Conforme indicado pela equa^ao (3), MIX capta a modifica^ao que ocorre no valor de D 

entre dois anos considerados, simulando que a composi9ao sexual das ocupa9oes permane9a 

constante entre esses dois anos. Ou seja, MIX quantifica a altera9ao do indice D que e 

provocada exclusivamente pela modifica9ao observada do numero de pessoas empregadas em 

cada categoria ocupacional. COMP, por sua vez, capta a mudan9a no valor de D, simulando 

que o elemento imutavel seja a estrutura ocupacional, ou seja, quantifica a altera9ao de D 

provocada pela modifica9ao na composi9ao sexual das ocupa9oes. 
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Pode-se perceber que as expressoes (3) e (4) apresentam o problema familiar da escolha 

do indice. Como os resultados sao diferentes se a modifica^ao inicial for simulada na estrutura 

ocupacional ou na composigao sexual das ocupagoes, optou-se, neste trabalho, por efetuar 

tambem a decomposigao alternativa, conforme as expressdes (5) e (6), e apresentar os 

resultados nos pontos medios. Desta forma: 

COMP =0,5 

/=i 

PiJiX 
n 

"I 
i=\ 

In Tn Pn Tn 

/=1 
tp-J 

i=\ 
tdJn 
/=1 i=\ 

(5) 

MIX = 0,5 
PaTi2 

n 
v Pi2Tn 

n 

(=1 
^LPi2T 

;=1 

Zj 
i=] 

n 

i=l /=! 

(6) 

verificando-se que 

MIX +MIX' COMP + COMP 
D1-Dl= + 

A importancia relativa das modificagoes da estrutura ocupacional do mercado de trabalho 

(efeito MIX) e da composigao por sexo das ocupa^oes (efeito COMP) nas altera^oes de D 

observadas entre o imcio e o final do penodo estao descritas na Tabela 10. 
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Tabela 10 

Decomposi^ao das Altera^Ses no Indice de Segregagao entre 1981 e 1990 

Sao Paulo e Pernambuco 

EFEITO 

ESTADO MIX COMP ALTERAgAO TOTAL 

Sao Paulo -0,00570 -0,03907 _0,04477 

(12,7%) (87,3%) (100%) 

Pernambuco 0,02501 0,03547 0,06048 

(41,4%) (58,6%) (100%) 

Pode-se notar que, tanto em Sao Paulo como em Pernambuco, os efeitos MIX e COMP 

se refor5am mutuamente, com a diferenga de que em Sao Paulo ambos agem no sentido de 

reduzir a medida e em Pernambuco no de aumenta-la. Nota-se tambem que, embora nos dois 

Estados as mudamjas na composigao por sexo das ocupagoes sejam mais importantes na 

explicagao da evolugao do mdice do que as da estrutura ocupacional,17 em Sao Paulo as 

mudangas de composigao sao responsaveis por quase 90% da redugao do valor de Z), 

enquanto que em Pernambuco a alteragao da estrutura ocupacional responde por mais de 40% 

das modificafoes dessa medida. Ressalte-se ainda que a relevancia do efeito MIX em 

Pernambuco deve estar associada a expressiva redu^ao da importancia relativa do emprego 

agricola observado nesse periodo. 

6 Diferen^as de inser^ao ocupacional versus diferen^as de rendimentos 

As diferenfas por sexo de estrutura ocupacional e seus reflexos nos rendimentos tern sido 

analisadas em uma serie de trabalhos.18 Assim, comprovada a existencia de consideravel 

segregagao ocupacional em Sao Paulo e em Pernambuco, e importante investigar sua 

17 Blau & Hendricks (1979), analisando a evolu^ao dos indices de segregagao na economia norte-americana de 1950 a 1970, 

chegam a conclusoes semelhantes a respeito da importancia relativa dos dois componentes na explica^ao da modificagao 

das medidas. 

18 Varios trabalhos de natureza empirica tern procurado descrever a distribuigao de homens e mulheres em diferentes 
categorias ocupacionais e o rendimento medio das mesmas. Dentre os desenvolvidos em penodo relativamente recente 

com base em evidencias empfricas nacionais pode-se consultar, entre outros, os de Mello (1982), Brizolla (1982), 

Costa (1984), Bruschini (1985), Medici (1987) e Barros et alii (1997). Especificamente para a economia norte- 
americana, Beller (1982) e Blau & Beller (1988) verificam a persistencia de diferengas significativas entre os rendimentos 

das mulheres alocadas nas ocupagoes masculinas e o das inseridas nas demais ocupa^oes. A literatura dispomvel mostra 

que o declinio da segrega^ao observado naquela economia entre 1970 e 1980 tern, aparentemente, pequeno impacto no 
diferencial de salarios entre os sexos, conforme relatam Beller (1984) e Rytina & Bianchi (1984), entre outros. 
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vinculagao com o diferencial entre os rendimentos dos sexos que prevalece nessas regioes, 

ou, em outros termos, verificar se as ocupagoes femininas sao apenas diferentes das masculinas 

ou se, ao inves disso, sao piores do que elas. 

Com esse objetivo procura-se verificar se os rendimentos das mulheres lotadas em 

ocupa^oes masculinas sao, em media, maiores do que os das alocadas nas que apresentam 

menor proporcjao de homens. Se comprovado que a insergao da mulher em ocupagoes 

masculinas contribui para eliminar sua notoria inferioridade de remuneragao em relagao ao sexo 

oposto, obviamente as politicas voltadas as questoes do genero devem concentrar esforfos 

no sentido de promover a maior integragao dos sexos no mercado de trabalho. 

A Tabela 11, contendo a evolu9ao de alguns salarios reiativos, permite ilustrar esses 

aspectos. 

Denominando por RFm o rendimento medio por hora trabalhada na ocupa9ao principal 

auferido pelas mulheres que se inserem em ocupagoes masculinas, por RF() o rendimento das 

mulheres que se encontram nas demais ocupagoes (integradas e femininas) e por RF e RM , 

respectivamente, o de todos os trabalhadores do sexo feminino e do sexo masculino, obtem" 

se, ano a ano e para os dois Estados, as relagbes , EEE , EEL ? cuja evolugao encontra- 

RFo RM RM 

se documentada na Tabela 11. A apresentagao das Figuras 2 e 3, construidas com base nesses 

mesmos dados, objetiva facilitar a analise. 

Tabela 11 

Evolu^ao dos Rendimentos Reiativos - Sao Paulo e Pernambuco, 1981 a 1990 (em %) 

SAO PAULO 

ANO RFn, RFn, RF 

RF,. RM RM 
1981 144,71 80,97 60,07 
1983 137,14 75,39 58,22 
1984 176,04 95,07 60,35 
1985 166,87 94,38 62,60 
1987 182,74 103,62 64,49 
1988 171,91 97,37 62,47 
1989 206,41 112,47 64,59 

1990 165,49 107,15 71,49 

PERNAMBUCO 

RFrn 

RFo 

RFn, 

RM 

RF 

RM 
85,58 

108,83 

88.22 

78.23 

88,57 

123,12 

119,68 

118,60 

72,30 

70,72 

86,48 

76,59 

71,58 

72,96 

61,24 

80,37 

70,02 

71,99 

84,21 

72,88 

70,11 

76,00 

63,65 

82,50 
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Figura 2 - Evolu^ao dos Rendimentos Relativos - Sao Paulo, 1981 a 1990 
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Figura 3 - Evolugao dos Rendimentos Relativos - Pernambuco, 1981 a 1990 
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Em ambos os Estados a remuneragao feminina por hora trabalhada na ocupafao principal 

(ja descontado, portanto, o fato de que as responsabilidades domesticas, atribuidas pela sua 

condigao de genero, Ihes possibilita uma menor carga horaria de trabalho remunerado) e 

substancialmente menor do que a masculina. Verifica-se, tambem, que embora em Sao Paulo 

essa relagao seja mais estavel e com tendencia ascendente melhor definida, os diferenciais de 

rendimento por sexo sao proporcionalmente menores em Pemambuco. 

As diferengas entre os Estados sao muito mais mtidas quando se analisam os rendimentos 

das mulheres segundo a composigao por sexo das ocupagoes. Neste sentido, a trabalhadora 

paulista que tern ocupa§ao masculina aufere remunerafao significativamente maior do que as 

demais, com o diferencial de rendimento entre as mulheres dessas duas categorias oscilando, 

nesse periodo, entre 37,14% e 106,41%. Na maior parte dos anos, inclusive, a mulher que 

tern ocupagao masculina apresenta, em media, rendimento equivalente ao dos homens 

amostrados. Ja em Pernambuco, as mulheres que tern ocupagao masculina nao sao 

necessariamente melhor remuneradas do que as demais. Na verdade, em quatro dos oito anos 

considerados, a sua remuneragao e menor. Em conseqiiencia, o fato de a pernambucana estar 

em ocupatjao masculina nao Ihe garante uma melhoria na sua relagao com os rendimentos dos 

pemambucanos. 

7 O efeito do genero e da composi^ao por genero da ocupa^ao nas diferen^as 

individuals de rendimento 

Poder-se-ia supor que a remuneragao mais elevada dos trabalhadores do sexo masculino 

ante a auferida pelos do sexo feminino, assim como a dos que se inserem em ocupagoes 

masculinas em rela^o a dos alocados em ocupagoes femininas ou integradas, decorressem da 

existencia de diferengas de qualifica^ao entre esses trabalhadores. 

Com o intuito de avaliar o efeito do sexo e da insergao em ocupagoes que diferem em 

termos de sua composigao por sexo nas diferen^as individuais do rendimento do trabalho, 

descontando o dos demais condicionantes desse rendimento, efetua-se uma analise de 

regressao ponderada para cada estado e para cada um dos oito anos considerados. Nessa 

analise a variavel dependente e o logaritmo natural do rendimento por hora trabalhada na 

ocupa§ao principal, indicado por In (R). Os efeitos dos condicionantes desse rendimento sao 

captados por meio de um conjunto de variaveis binarias19 que permitem distinguir os efeitos 

daescolaridade (variaveis comh= 1,... ,7), idade (variaveis/., comi = 1,... ,8), setorde 

19 Que assumem o valor 1 se o individuo pertence ao grupo considerado e zero no caso contrario. 
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atividade (variaveis F , com j= 1,... , 11), posigao na ocupa^ao (variaveis Pm, com 

m = 1,..., 3) e posse de carteira assinada (variavel C), alem do sexo (variavel S) e do grau de 

masculinidade da ocupagao na qual o indivlduo se encontra (variavel M). A forma funcional 

desse modelo, conhecido como equa9ao de rendimentos, e a seguinte: 

7 8 11 3 

ln(i?() = «, + /1,5, +VAM, +7,C, + ]£0,„ Eh, +^5,, /,, + ^<P j, Fj, +X^m' + u' 

h=\ i=\ 7=1 m=\ 

onde t representa cada um dos oito anos considerados e w o erro aleatorio que obedece as 

pressuposifoes estatisticas usuais. 

O grupo de referencia compreende os individuos do sexo feminino, sem instru^ao, com 

idade compreendida entre 10 e 17 anos, trabalhando como assalariados na agropecuaria, sem 

carteira de trabalho assinada e em ocupagoes classificadas como femininas ou integradas pela 

sua proporgao de homens. 

A adogao da fungao log-linear, usual na grande maioria dos ajustes de equa96es de 

rendimento realizadas em pesquisas de ambito nacional ou internacional, liga-se ao 

reconhecimento de que o efeito das variaveis explicativas e proporcional e nao absolute. 

Os parametros estimados indicam o diferencial de rendimento dos varios grupos de cada 

variavel em relagao ao de referencia. Neste sentido, o exponencial de (3 indica quantas vezes 

e maior, em media, o rendimento por hora trabalhada na ocupafao principal de um homem em 

relacjao ao de uma mulher com as mesmas caracteristicas. Da mesma forma, o exponencial de 

X)/ indica quantas vezes e maior, em media, o rendimento de um individuo em ocupagao 

masculina vis-a-vis o dos que apresentam as mesmas caracteristicas mas estao inseridos em 

ocupagoes femininas ou integradas.20 

Para facilitar a interpretagao dos coeficientes da regressao, foram calculados os seus 

antilogaritmos e multiplicados por 100. Os numeros-mdices assim obtidos mostram os ganhos 

porcentuais de cada categoria em relagao ao grupo de referencia. Os numeros-mdices obtidos 

das estimativas de (3 e \|/ estao na Tabela 12. Os correspondentes as demais variaveis estao 

apresentados no apendice. 

20 Deve-se lembrar que este modelo nao capta as interagoes entre o sexo e as demais variaveis. Neste sentido, um menor 
crescimento dos rendimentos das mulheres em resposta ao aumento da escolaridade ou idade, ou ainda a mudangas de 
posigao na ocupagao ou de setor de atividade nao e captado pelo modelo. 
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Tabela 12 
✓ ^ 

Numeros Indices Obtidos dos Coeficientes(1) de Variaveis Selecionadas das Equagoes 

de Rendimento Ajustadas para a PEA Ocupada - Sao Paulo e Pernambuco, 

1981 a 1990 

SAO PAULO PERNAMBUCO 

ANO SEXO MASC. (S) OCUP. MASC. (M) SEXO MASC. (S) OCUP. MASC. (M) 

1981 129 127 152 122 

1983 132 124 165 114 

1984 132 125 167 111 

1985 131 128 175 122 

1987 127 126 143 138 

1988 138 118 150 115 

1989 131 127 143 126 

1990 132 119 142 119 

(1) Todos os coeficientes sao estatisticamente significativos ao nfvel de 1%. 

Verifica-se que, descontada a influencia das demais variaveis consideradas explicativas dos 

rendimentos, os trabalhadores paulistas recebem, em media, nos anos do periodo em analise, 

32% a mais do que as trabalhadoras desse Estado. A inse^ao em ocupagao masculina 

garante, por sua vez, um adicional de cerca de 24% no rendimento desses trabalhadores, ante 

o dos alocados em ocupagoes femininas ou integradas. 

A analise dos coeficientes obtidos nas equa95es de rendimento dos pernambucanos 

possibilita notar que, descontada a influencia das demais variaveis, os homens auferem 

rendimentos substancialmente maiores do que as mulheres (o adicional referente ao sexo 

oscila, em media, ao redor de 55% no periodo considerado). Alem disso, o acesso a uma 

ocupagao masculina garante, em media, uma remuneragao 21% maior. Em outros termos, 

embora os diferenciais de remuneragao por genero sejam proporcionalmente menores em 

Pernambuco do que em Sao Paulo, quando se considera a influencia das demais variaveis 

nota-se que a discrimina^ao identificada por meio do coeficiente da dummy para o sexo e 

substancialmente maior em Pernambuco. Verifica-se tambem que a discriminagao ocupacional, 

identificada por meio do coeficiente da dummy para a inserfao em ocupagao masculina, 

embora maior em Sao Paulo, e tambem consideravel em Pernambuco.21 

21 E certo que diferer^as entre a alocagao ocupacional de homens e mulheres que fossem explicadas por diferen9as de 

qualificagao nao seriam discriminatorias. Entretanto, Ometto (1997) mostra que a quase totalidade das diferengas de 
rendimento medio dos dois generos associadas a alocagao ocupacional sao de cunho discriminatorio. 
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Procurou-se identificar ainda a existencia de tendencia, ao longo do periodo considerado, 

nos dados que quantificam essas duas formas de discrimina^ao, assim como a de correla^ao 

entre esses dados e as taxas de desemprego no mesmo periodo por meio do ajuste de 

regressao na qual a variavel dependente e representada, alternadamente, pela estimativa de (3 

e \|/ e as variaveis explanatorias sao o tempo (t) em anos e as taxas de desemprego (u). 

Entretanto, os modelos ajustados, assim como os coeficientes estimados, nao se revelaram 

estatisticamente significativos, o que pode indicar o carater mais estrutural do que conjuntural 

da discriminafao que prejudica as trabalhadoras paulistas e pernambucanas no periodo. 

8 Conclusoes 

As evidencias empiricas apresentadas permitem verificar que homens e mulheres nos dois 

estados encontram-se, em grande parte, segregados em ocupa^oes diferentes. Embora ao 

longo do penodo considerado essa segrega9ao manifesto tendencia descendente em Sao 

Paulo, nao apresenta sinais de arrefecimento em Pernambuco. Ao inves disso, nesse ultimo 

Estado a segrega9ao se aprofunda nos anos em questao. 

Se o acesso as ocupa9oes e universal, mas homens e mulheres igualmente qualificados 

encontram-se segregados em diferentes ocupa95es por escolha ou op9ao pessoal, as 

diferen9as de remunera9ao entre os generos nao exigiriam nenhum tipo de interven9ao. 

Todavia, se o acesso nao e universal e ocupa95es tipicamente masculinas possibilitam a 

obten9ao de rendimentos significativamente maiores, as mulheres que se encontram exclufdas 

de tais ocupa9oes sao prejudicadas. 

Os dados utilizados apontam para a existencia de diferen9as substanciais de remunera9ao 

que decorrem do sexo do trabalhador e da sua inser9ao em ocupa9oes definidas como 

masculinas. Sao diferen9as de cunho discriminatorio que prejudicam a mao-de-obra feminina 

nos Estados de Sao Paulo e Pernambuco. 

A analise de regressao nao permite verificar que as oscila9oes no montante da discrimina9ao 

indicada por esses dados estao associadas as altera9oes do nfvel do emprego e apresentam 

tendencia claramente definida no periodo em questao. Esses resultados podem sugerir que a 

discrimina9ao tern cunho mais estrutural do que conjuntural, o que implica a necessidade de 

politicas especfficas objetivando propiciar o crescimento da participa9ao feminina em carreiras 

predominantemente masculinas, assim como a de politicas que objetivem coibir a existencia de 

criterios diferentes para remunerar os atributos produtivos dos trabalhadores e trabalhadoras 

nesses dois Estados. 
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Tabela A1 

Resultados da Estima^ao das Equa^oes de Rendimento - Numeros-indices 

Obtidos dos Coeficientes das Regressdes Ajustadas(1), Valores de R2, F 

e Numero de Observa^oes - Sao Paulo, 1981 a 1990 

VARIAVEIS 
1981 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1990 

ESCOLARIDADE 

sem instm^ao 100 100 100 100 100 100 100 100 

primario incompleto 124 128 128 123 125 125 119 119 

primario completo 152 156 155 154 145 154 141 146 

ginasio incompleto 167 178 177 170 167 176 160 166 

ginasio completo 207 213 213 209 207 213 200 195 

colegial 266 278 278 277 257 282 252 249 

superior 466 478 503 498 467 523 460 464 

IDADE 

10 a 17 anos 100 100 100 100 100 100 100 100 
18 a 19 anos 122 121 120 127 128 129 125 123 

20 a 24 anos 155 147 147 150 152 151 149 154 
25 a 29 anos 204 198 193 197 188 191 179 187 
30 a 39 anos 244 249 240 244 236 244 226 227 
40 a 49 anos 270 272 270 270 265 277 261 266 
50 anos ou mais 252 258 263 253 249 244 246 238 

SETOR DE ATIVIDADE 

agricola 100 100 100 100 100 100 100 100 
industria de transforma^ao 172 169 149 156 169 179 191 183 
industria da constru9ao 124 116 97 106 132 132 146 149 
outras atividades industriais 198 194 163 167 223 214 229 225 
comercio 135 132 151 125 140 149 165 168 
prestafao de services 109 111 95 102** 124 119 135 139 
sei-vigos aux. as ativ. economicas 171 167 144 148 175 173 206 198 
transpoite e comunica9ao 147 156 138 143 153 167 194 200 
atividades sociais 177 178 161 169 184 171 202 220 
administra9ao publica 187 185 159 164 170 161 187 222 
outras atividades 216 224 198 200 211 229 292 252 

POSigAO NA OCUPAgAO 

assalariado 100 100 100 100 100 100 100 ~ 100 
autonomo 135 137 145 144 137 145 145 143 
empregador 202 219 245 228 212 221 252 195 

CARTEIRA ASSINADA 

sem caiteira de trabalho assinada 100 100 100 100 100 100 100 100 
com carteira de trabalho assinada 135 134 141 134 125 140 127 114 
R\%) 

n" de observa96es 

F 

59,59 

20.075 

1.094,88 

61,18 

21.816 

1.271,70 

58,99 

23.114 

1.229,66 

59,61 

23.972 

1.309,02 

56,08 

12.907 

608,96 

56,87 

12.602 

613,99 

52,43 

12.475 

508,03 

53,51 

12.824 

545,53 

(1) Todos os coeficientes sao estatisticamente significativos ao nivel de 1%, exceto os indicados por * (que o sao a 5%) 

e ** (que o sao a 10%). 
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Tabela A2 

Resultados da Estima^ao das Equagoes de Rendimento Numeros-mdices Obtidos 

dos Coeficientes das Regressdes Ajustadas(1), Valores de R2, F e Niimero de 

Observagbes -Pernambuco, 1981 a 1990 

ANO 
VARIAVEIS 

1981 1983 1984 1985 1987 1988 1989 1990 

ESC OL ARID AD E 

sem instru9ao 100 100 100 100 100 100 100 100 
primario incompleto 114 112 116 114 106 123 117 118 
primario completo 133 133 139 131 121 145 133 128 
ginasio incompleto 148 140 149 145 131 164 143 139 
ginasio completo 169 181 195 183 151 182 176 171 
colegial 210 235 239 234 217 245 230 217 
superior 467 490 575 534 521 558 521 542 

IDADE 

10 a 17 anos 100 100 100 100 100 100 100 100 
18 a 19 anos 120 128 120 119 117 113v 135 116 
20 a 24 anos 143 147 140 139 145 143 141 130 
25 a 29 anos 176 178 164 165 166 175 176 147 
30 a 39 anos 195 207 190 199 189 204 203 178 
40 a 49 anos 213 222 210 219 210 230 230 194 
50 anos ou mais 172 189 175 192 176 199 204 171 

SETOR DE ATIVIDADE 

agricola 100 100 100 100 100 100 100 100 

industria de transformacjao 122 116 121 148 161 146 155 163 
industria da constru9ao 131 117 130 137 158 131 144 151 

outras atividades industrials 224 224 203 238 350 316 259 273 

comercio 157 140 146 162 193 148 156 165 
prestafao de servi^os 103 96** 97** 99** 135 98** 110* 119 

servigos aux. as ativ. 188 198 166 220 227 209 191 170 
economicas 

transporte e comunica^ao 160 145 161 171 207 193 193 203 

atividades sociais 160 145 134 176 203 162 157 181 

administra^ao publica 213 171 153 195 213 197 182 202 

outras atividades 219 227 204 279 331 346 324 298 

POSICAO NA OCUPAgAO 

assalariado 100 100 100 100 100 100 100 100 

autonomo 113 115 115 110 135 134 144 142 

empregador 291 290 329 273 311 303 392 308 

CARTEIRA ASSINADA 

sem carteira de trabalho 100 100 100 100 100 100 100 100 
assinada 

com carteira de trabalho 144 135 156 153 142 159 137 122 
assinada 

R2(%) 

n1' de observa^oes 

F 

44,84 

8.588 

257,33 

51,94 

8.819 

351,83 

49,65 

9.154 

333,26 

54,74 

9.651 

431,04 

52,40 

5.391 

218,67 

54,89 

5.187 

232,49 

51,53 

5.545 

217,22 

50,02 

5.709 

210,56 

(1) Todos os coeficientes sao estatisticamente significativos ao nfvel de 1 %, exceto os indicados por * (que 

o sao a 5%) e ** (que o sao a 10%). 




