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Intro dução

O tra bal ho domésti co no Bra sil, de acor do com os da dos da
Pnad/20051, cons ti tui-se numa ocu pação pre do mi nan te men te fe mi ni na:
93,2% dos tra bal ha do res domésti cos são do sexo fe mi ni no, o que co -
rres pon de a 6,65 milhões de mul he res. Des tas, 59,3% são ne gras. A so -
bre-re pre sen tação de tra bal ha do ras domésti cas ne gras se tor na mais evi -
den te quan do nos da mos con ta que a PEA fe mi ni na é com pos ta de
47,6% de mul he res ne gras e de 52,1% de mul he res bran cas. Ou tra ma -
nei ra de en xer gar este pre domínio de mul he res ne gras en tre as tra bal ha -
do ras domésti cas é per mi ti da através da se guin te for mu lação: con si de -
ran do a PEA fe mi ni na, de cada 100 mul he res bran cas ocu pa das, 11 são
tra bal ha do ras domésti cas e de cada 100 mul he res ne gras par ti ci pan tes
da PEA, 18 são tra bal ha do ras domésti cas.

Tra ta-se de uma ca te go ria sócio-pro fis sio nal cons ti tuída de mul he -
res com bai xa es co la ri da de (8,2% são anal fa be tas e 43,3% têm so men te
o en si no fun da men tal com ple to), in se ri das pre ca ria men te no mer ca do
de tra bal ho (so men te 25,2% e 27,7% tem car tei ra de tra bal ho as si na da e
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con tri buem para a pre vidência so cial, res pec ti va men te), que au fe rem
bai xos salários (30% re ce bem até ½ salário mínimo e 44,3% re ce bem
mais de ½ até 1 salário mínimo).

As atuais tra bal ha do ras domésti cas no Bra sil fo ram pre ce di das pe -
las es cra vas domésti cas. De vi do a este víncu lo, ob ser va-se ain da no
dia-a-dia das tra bal ha do ras domésti cas a so bre vivência de hie rar quias
for ja das no período co lo nial. A ex plo raç ão econômica, o in sul to ra cial, a 
violência se xual, a hu mil haç ão têm sido uma cons tan te na tra je tória des -
tas tra bal ha do ras des de ten ra ida de. Por ou tro lado, o re con he ci men to e
a re gu la men taç ão da pro fiss ão tLm sido len tos e in su fi cien tes, em de -
corrência da re laç ão en tre tra bal ha do ra domésti ca e pa troa oco rrer no
âmbi to pri va do. Em função dis so, os le gis la do res (em ge ral, vin cu la dos
ao mun do pa tro nal) têm re co rren te men te ale ga do que o Esta do não pode 
in ter fe rir no am bien te domésti co, sob o ris co de vio lar a sa cra li da de do
lar. Con se quen te men te, as tra bal ha do ras domésti cas têm fi ca do aban do -
na das ao arbítrio da pa troa e do patrão. 

Ape sar des tas con dições ad ver sas e de vi do às sin gu la ri da des do
tra bal ho domésti co no Bra sil, o número de tra bal ha do ras domésti cas
sin di ca li za das é ex tre ma men te bai xo, so men te 1,6%, co rres pon den do a
101 mil tra bal ha do ras. Den tre as tra bal ha do ras domésti cas fi lia das a sin -
di ca tos, 61,1% de las são ne gras.

As tra bal ha do ras do més ti cas têm se or ga ni za do po li ti ca men te des -
de a dé ca da de 1930, com ex plí ci to pro je to de mel ho rar as con dições de
tra bal ho atra vés da re gu la men tação da pro fissão. Nes te sen ti do, a luta
das tra bal ha do ras do més ti cas tem sido uma luta de re sistência con tra a
ex plo ração econô mi ca, ao mes mo tem po em que tem sido uma luta em
prol da re-existência in di vi dual (atra vés da afir mação da existência hu -
ma na de cada tra bal ha do ra do més ti ca) e em prol tam bém de uma
re-existência co le ti va (atra vés da pro pos ta de re fun dar uma so cie da de
ba sea da em no vos va lo res). 

Cons ti tui-se no ob je ti vo des te ar ti go re cu pe rar o his tó ri co des te
mo vi men to de re sistência e de re-existência. Ao ca rac te ri zar o mo vi -
men to das tra bal ha do ras do més ti cas como um mo vi men to de re sistência 
e de re-existência ca rac te ri za mo-lo tam bém como um mo vi men to des -
co lo nial. Para tan to, é cen tral na nos sa aná li se a noção de co lo nia li da de
do po der cun ha da pelo so ció lo go pe rua no Aní bal Qui ja no.

Os da dos uti li za dos nes te ar ti go são oriun dos da min ha tese de
dou to ra do, quan do rea li zei pes qui sa do cu men tal e en tre vis tas com in te -
gran tes da Fe de ração Na cio nal de Tra bal ha do ras Do més ti cas (a Fe na -
trad) e dos cin co mais im por tan tes sin di ca tos de tra bal ha do ras do més ti -
cas no Bra sil, os sin di ca tos do Rio de Ja nei ro, de Cam pi nas, de São Pau -
lo, de Re ci fe e da Bahia (Ber nar di no-Cos ta, 2007). 
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Co lo nia li da de do po der e tra bal ho domésti co no Bra sil.

A so bre vivência de le ga dos co lo niais em tem pos mo der nos -mes -
mo em paí ses como o Bra sil que se tor nou in de pen den te de Por tu gal no
iní cio do sécu lo XIX- é ar ti cu la da pelo con cei to de co lo nia li da de do po -
der, de sen vol vi do por Qui ja no. Este con cei to per mi te-nos pen sar em so -
bre vivências da ex pe riência co lo nial nos tem pos mo der nos. De acor do
com esta pers pec ti va, a pre sen ça do co lo nia lis mo na mo der ni da de não é
um ana cro nis mo, senão uma di mensão fun dan te da pró pria mo der ni da -
de (Qui ja no, 2005).

A co lo nia li da de do po der é o padrão de po der que se cons ti tui jun -
ta men te com o ca pi ta lis mo mo der no/co lo nial eu ro cen tra do, que teve
iní cio com a con quis ta da Amé ri ca em 1492. O sis te ma-mun do mo der -
no/co lo nial (Gros fo guel, 2003), que se cons ti tuiu a par tir da que la data,
deu ori gem a um novo padrão de po der mun dial fun da men ta do na idéia
de raça, que pas sou a clas si fi car a po pu lação mun dial, pro du zin do iden -
ti da des ra ciais his to ri ca men te no vas, que pas sa riam, por sua vez, a ser
as so cia das a hie rar quias, lu ga res e pa péis so ciais co rres pon den tes aos
padrões de do mi nação.

Para a cons ti tuição do sis te ma-mun do mo der no/co lo nial, a Amé ri -
ca pas sou a de sem pen har um pa pel fun da men tal, uma vez que foi o pri -
mei ro lo cal em que a co lo nia li da de do po der se ma te ria li zou. Dois pro -
ces sos his tó ri cos con ver gi ram na for mação da Amé ri ca e se es ta be le ce -
ram como ei xos fun da men tais do novo padrão de po der: raça e tra bal ho.

a co di fi caç ão das di fe ren ças en tre con quis ta do res e con quis ta dos na 
idéia de raça e a ar ti cu laç ão de to das as for mas his tó ri cas de con tro -
le do tra bal ho, de seus re cur sos e de seus pro du tos, em tor no do ca -
pi tal e do mer ca do mun dial (Qui ja no, 2005: 106)

Raça e di visão do tra bal ho fo ram as so cia dos, cons ti tuin do e man -
ten do uma di visão ra cial do tra bal ho du ran te todo o pe río do co lo nial.
Espan hóis e por tu gue ses re ce biam sa lá rios, en quan to o co lo ni za do
 -partícipe da di visão do tra bal ho como es cra vo ou ser vo- não era dig no
de sa lá rio. Obvia men te, al gu mas con cessões fo ram fei tas a mes ti ços/as
e mul he res in dí ge nas, que po diam exer cer, via de re gra, so men te ofí cios
que não eram ex clu si vi da de do eu ro peu no bre. Raça e tra bal ho ar ti cu la -
ram-se de ma nei ra que se apre sen ta ram como na tu ral men te as so cia dos,
o que, até o mo men to, tem sido ex cep cio nal men te bem su ce di do.

Uma ou tra di mensão da co lo nia li da de do po der, que tem a Eu ro pa
como cen tro do ca pi ta lis mo/co lo nia lis mo mun dial, foi a in cor po ração
de to das as re giões e po vos do mun do ao sis te ma-mun do de uma ma nei -
ra in fe rio ri za da. Assim, o con he ci men to e a pro dução do con he ci men to
fi ca ram as so cia dos à Eu ro pa, tor nan do-se esta o lo cus pri vi le gia do de
pro dução e ava liação do con he ci men to. Assim, cos mo lo gias e con he ci -
men tos mi le na res fo ram des ti tuí dos de va li da de pe ran te a ciência pro du -
zi da na Eu ro pa. Pa ra le la men te a esse pro ces so de le gi ti mação do con he -
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ci men to eu ro peu vis-à-vis a in fe rio ri zação de ou tros sa be res, con sa -
grou-se o con he ci men to acadêmi co. Assim -via de re gra-, so men te
aque les que se in ves tiam da au to ri da de do con he ci men to pro du zi do pela 
aca de mia -ins ti tu tos de pes qui sa, uni ver si da des, por exem plo- pos suíam 
e pro du ziam sa be res vá li dos. Atra vés da dis se mi nação de ins ti tuições
cien tí fi co-acadêmi cas mo der no-eu ro péias foi pos sí vel ao con he ci men to 
ser pro du zi do em ou tras lo ca li da des ex tra-eu ro péias. Entre tan to, mes -
mo em ou tros con tex tos e ou tras so cie da des po lí ti cas, este con he ci men -
to era con ce bi do como eu ro peu por que per ten cia e per ten ce à ma triz
eu ropéia. 

Por tan to, a co lo nia li da de do po der re fe re-se a um múl ti plo padrão
de po der que es tru tu ra hie rar quias tan to numa pers pec ti va glo bal quan to 
numa pers pec ti va na cio nal. Ela não está as so cia da so men te a uma hie -
rar quia que en vol ve raça/et nia e tra bal ho, mas está as so cia da a um he te -
rogêneo e com ple xo sis te ma de hie rar quias que en vol ve a di mensão se -
xual, de gêne ro, de con he ci men to, de lin gua gem, re li gio si da de e
es pi ri tua li da de.

Além dis so, esse con cei to per mi te-nos trans cen der o fim das ad mi -
nis trações co lo niais e a for mação dos es ta dos-nação in de pen den tes. O
com ple xo sis te ma hie rár qui co for ma do por anos de co lo nia lis mo for mal 
não de sa pa re ceu com o fim das ad mi nis trações co lo niais. Ao con trá rio,
ain da es ta mos vi ven do sob hie rar qui zações co lo niais, es pe cial men te a
ra cial. Nes te sen ti do, po de mos di zer que o co lo nia lis mo e o pe río do co -
lo nial se re fe rem a um es tá gio his tó ri co es pe cí fi co da co lo nia li da de, que
tem sua vigência ain da nos dias atuais.

Assim, a noção de co lo nia li da de do po der mos trou-se ex tre ma -
men te útil para en ten der o re la cio na men to da tra bal ha do ra do més ti cas
com o mun do pa tro nal, pas san do pela in serção pre cá ria das tra bal ha do -
ras do més ti cas no mer ca do de tra bal ho, até che gar à re cu sa de ple no re -
con he ci men to ju rí di co da tra bal ha do ra do més ti ca pela le gis lação
bra si lei ra.

Cons tan te e re co rren te men te têm-se re la tos de violência fí si ca, se -
xual e mo ral pra ti ca da con tra as tra bal ha do ras do més ti cas. Por ou tro
lado, per ce be-se uma sis te má ti ca re cu sa da le gis lação exis ten te em en -
qua drar as tra bal ha do ras do més ti cas nas leis tra bal his tas exis ten tes no
país. Como se não bas tas se, há tam bém o des cum pri men to da pou ca le -
gis lação exis ten te. 

Dian te da sis te má ti ca e re co rren te ex plo ração só cio-econô mi ca vi -
ven cia da pe las tra bal ha do ras do més ti cas, dian te da ne gação da hu ma ni -
da de das tra bal ha do ras do més ti cas que se ma ni fes ta atra vés da violência 
fí si ca, se xual e mo ral im pu ta da so bre a tra bal ha do ra do més ti ca tan to
pela pa troa (ou tra mul her) quan to pelo patrão e, fi nal men te, dian te da re -
cu sa do re con he ci men to le gal-pro fis sio nal por par te dos le gis la do res
bra si lei ros, as tra bal ha do ras do més ti cas sin di ca li za das têm em preen di -
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do um mo vi men to de re sistência e re-existência. Nes te sen ti do, tra ta-se
de um mo vi men to des co lo nial con tra as múl ti plas for mas de hie rar quia
ain da pre sen tes no co ti dia no das tra bal ha do ras domésti cas.

Sin di ca tos das tra bal ha do ras domésti cas2: um mo vi men to de 
re sistência e re-existência

Abdias do Nas ci men to de fi ne o qui lom bis mo da se guin te ma nei ra:

Des ta rea li da de (ex clus ão ra cial) é que nas ce a ne ces si da de ur gen te
ao ne gro de de fen der sua so bre vivê ncia e de as se gu rar a sua
existência de ser. Os qui lom bos re sul ta ram des sa exigê ncia vi tal
dos afri ca nos es cra vi za dos, no es for ço de res ga tar sua li ber da de e
dig ni da de atra vés da fuga ao ca ti vei ro e da or ga ni zaç ão de uma so -
cie da de liv re. A mul ti pli caç ão dos qui lom bos fez de les um autê nti -
co mo vi men to am plo e per ma nen te. (...) O qui lom bis mo se es tru tu -
ra va em for mas as so cia ti vas que tan to po diam es tar lo ca li za das no
seio de flo res tas de di fí cil aces so que fa ci li ta va sua de fe sa e sua or -
ga ni zaç ão econô mi co-so cial pró pria, como tam bém as su mi ram mo -
de los de or ga ni zaç ão per mi ti das ou to le ra das, fre quen te men te com
os ten si vas fi na li da des re li gio sas (ca tó li cas), re crea ti vas, be ne fi cen -
tes, es por ti vas, cul tu rais ou de au xí lio mú tuo. Não im por tam as
aparê ncias e os ob je ti vos de cla ra dos: fun da men tal men te, to das elas
preen che ram uma im por tan te funç ão so cial para a co mu ni da de ne -
gra, de sem pen han do um pa pel re le van te na sus ten taç ão da co mu ni -
da de afri ca na. Ge nuí nos fo cos de re sistência fí si ca e cul tu ral. Obje -
ti va men te, essa rede de as so ciaç ões, ir man da des, con fra rias, clu bes, 
grêmios, te rrei ros, cen tros, ten das, afo chés, es co las de sam ba, ga -
fiei ras fo ram e são os qui lom bos le ga li za dos pela so cie da de do mi -
nan te; do ou tro lado da lei se er guem os qui lom bos re ve la dos que
con he ce mos. Po rém tan to os per mi ti dos quan to os ‘i le gais’ for mam
uma uni da de, uma úni ca afir maç ão da existência hu ma na, ét ni ca e
cul tu ral, a um tem po in te gran do uma prá ti ca de li ber taç ão e as su -
min do o co man do da pró pria his tó ria. A este com ple xo de sig ni fi -
caç ões, a esta prá xis afro-bra si lei ra, eu de no mi no de qui lom bis mo
(Nas ci men to, 2002: 264-5).

To ma mos o con cei to de qui lom bis mo para pen sar os sin di ca tos das 
tra bal ha do ras do més ti cas -des de o seu nas ce dou ro como as so ciaç ões-
como um mo vi men to so cial de re sistência à co lo nia li da de do po der e de
re-existência das tra bal ha do ras do més ti cas. Ao lon go de suas his tó rias,
as di ver sas or ga ni zaç ões po lí ti cas das tra bal ha do ras do més ti cas têm de -
sem pen ha do, por um lado, a funç ão de re sistência, à ex plo raç ão econô -
mi ca e à mar gi na li zaç ão so cial e, por ou tro lado, têm sido uma or ga ni -
zaç ão po lí ti co-tra bal his ta que, no pla no in di vi dual, luta pela afir maç ão
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da existência hu ma na de cada tra bal ha do ra do més ti ca e, no pla no co le ti -
vo, prop õe-se a re fun dar uma so cie da de ba sea da nos prin cí pios da igual -
da de, jus ti ça so cial, dig ni da de, res pei to a to dos os se res hu ma nos, etc. 

O mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas no Bra sil -atra vés da
atuaç ão dos seus atuais sin di ca tos e dos seus con gres sos na cio nais3- des -
ven da a si mul ta nei da de da mo der ni da de e da co lo nia li da de na so cie da de
con tem porâ nea. A na rra ti va pro du zi da pe las tra bal ha do ras do més ti cas
re ve la que o ra cis mo não so men te na sua di mens ão só cio-econô mi ca, mas 
tam bém na sua di mens ão epis te mo ló gi ca é uma rea li da de atual na so cie -
da de bra si lei ra. O en ten di men to da dis cur si vi da de das tra bal ha do ras do -
més ti cas -pro du zi da a par tir da co lo nia li da de do po der- per mi te-nos per -
ce ber que o que está em quest ão não é sim ples men te a  in clu são das tra bal -
ha do ras atra vés da con quis ta de di rei tos e equi pa raç ão aos(às) ou tros(as)
tra bal ha do res (as) no mar co da so cie da de bra si lei ra. Está em quest ão tam -
bém a dis cuss ão da so cie da de bra si lei ra en quan to uma so cie da de que ao
pri vi le giar a re pre sen taç ão e in te res ses so men te de uma par te da so cie da -
de -sin te ti za da pelo mun do dos patr ões-, ex clui, opri me e mar gi na li za
uma ou tra par te. Por tan to, o ati vis mo das tra bal ha do ras do més ti cas é um
ati vis mo que em úl ti ma instância visa des man te lar as hie rar quias co lo -
niais ain da vi gen tes na con tem po ra nei da de. É uma ati vis mo con tra o ra -
cis mo, con tra o se xis mo, con tra as de si gual da des in tra-gêne ro, con tra a
ex plo raç ão econô mi ca, con tra o não re con he ci men to ju rí di co etc.

Nes te sen ti do -com par til han do a di mens ão utó pi ca dos es tu dos da
des co lo ni zaç ão- a equaç ão não se res trin ge sim ples men te ao re con he ci -
men to da igual da de e di fe ren ça das tra bal ha do ras do més ti cas em re laç ão
aos de mais tra bal ha do res, mas en vol ve um pro je to de re fun daç ão da so -
cie da de, ba sea da em no vos va lo res e prin cí pios. Por tan to, as de man das
das tra bal ha do ras do més ti cas -pelo me nos na sua di mens ão éti ca e po lí ti -
ca- en vol vem um ques tio na men to da so cie da de na cio nal. Nes tes ter mos,
está em dis cuss ão não so men te a in clus ão de al guns ato res so ciais que até
ent ão es ta vam ex cluí dos, mas a re fun daç ão da pró pria so cie da de.

Obvia men te es ta mos fa lan do de pro je tos utó pi cos quan do pen sa -
mos na re fun daç ão da so cie da de. Não po de mos per der de vis ta que tam -
bém es ta mos fa lan do de um mo vi men to que, con tra to das as pos si bi li da -
des de su ces so, tra va uma luta para mo di fi car as prá ti cas e sig ni fi caç ões
da so cie da de con tem porâ nea. Po rém, no âmbi to pes soal, os sin di ca tos
das tra bal ha do ras do més ti cas têm sido um di vi sor de águas para cada uma 
das tra bal ha do ras com as quais con ver sa mos. Pelo me nos nes ta di mens -
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ão, os sin di ca tos têm sido res pon sá veis pela re-existência de al gu mas ato -
ras so ciais. Já no âmbi to da so cie da de mais am pla, se o mo vi men to na cio -
nal das tra bal ha do ras do més ti cas não for ca paz de re fun dar a so cie da de
-como tudo in di ca-, isto não ne ces sa ria men te sig ni fi ca que não de ve mos
re gis trar a sua na rra ti va. O re gis tro da na rra ti va das  traba lhadoras do més -
ti cas é em si mes mo uma crí ti ca con tra a na rra ti va do mi nan te da naç ão,
que ten de a si len ciar, apa gar ou ex cluir as na rra ti vas dis so nan tes. 

Da mes ma for ma como as hie rar quias for ja das no mun do co lo nial
so bre vi vem na atua li da de, os sa be res sub al ter nos tam bém não são res quí -
cios de um pas sa do lon gín quo, como se os su jei tos sub al ter nos es ti ves -
sem com o re ló gio atra sa do em re laç ão ao tem po mo der no. De acor do
com a pers pec ti va que as su mi mos, os sa be res sub al ter nos são in ter pre taç -
ões e prá ti cas atuais que se con fron tam com ou tras prá ti cas e in ter pre taç -
ões do mi nan tes.

O mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas tem iní cio em 1936,
atra vés da atuaç ão de Lau de li na de Cam pos Melo, quan do esta fun da a
Asso ciaç ão Pro fis sio nal dos Empre ga dos Do més ti cos de San tos. Expli -
ci ta men te, esta pio nei ra or ga ni zaç ão das tra bal ha do ras do més ti cas, tin ha
o ob je ti vo de con quis tar o sta tus ju rí di co de sin di ca to, uma vez que este
po de ria ne go ciar com o Esta do o re con he ci men to ju rí di co da ca te go ria e,
con se quen te men te, os di rei tos tra bal his tas. Ou seja, nes te mo men to tra ta -
va-se in ques tio na vel men te da rei vin di caç ão da igual da de ju rí di ca pe ran -
te as ou tras ca te go rias tra bal his tas, uma vez que a di fe ren ça as in fe rio ri za -
va. A ex clus ão das tra bal ha do ras do més ti cas, nes te mo men to, não se res -
trin gi ria so men te ao não di rei to à sin di ca li zaç ão, mas en vol ve ria tam bém
a não re gu la men taç ão da pro fiss ão pela CLT, em 19434.

Se a ex clus ão dos di rei tos tra bal his tas era o ca rro-che fe da pri mei ra
or ga ni zaç ão po lí ti ca das tra bal ha do ras do més ti cas no país, não de ve mos
in ter pre tar como sim ples coin cidê ncia o fato des ta as so ciaç ão ter sido
fun da da por uma mi li tan te do mo vi men to ne gro da épo ca. Lau de li na de
Cam pos Melo (1904-1991) já mi li ta va em or ga ni zaç ões ne gras, des de
1920, em Po ços de Cal das/MG, em San tos/SP e na ca pi tal pau lis ta. Já na
dé ca da de 1930, Lau de li na tin ha con ta to com mi li tan tes de as so ciaç ões
ne gras de São Pau lo, sen do in clu si ve uma mi li tan te da Fren te Ne gra Bra -
si lei ra (Pin to, 1993). 

Exis tem inú me ros ou tros acon te ci men tos na vida de Lau de li na de
Cam pos Melo que evi den ciam a pre sen ça da per cepç ão ra cial. Des te
modo, tan to o com por ta men to pes soal quan to a fun daç ão de uma or ga ni -
zaç ão po lí ti ca de tra bal ha do ras do més ti cas -que con vi viam com a iden ti -
fi caç ão da sua ocu paç ão com o es cra vis mo- são si mul ta nea men te reaç ões
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4 O ar ti go 7º da Con so li daç ão das Leis Tra bal his tas di zia o se guin te: “Os pre cei tos
cons tan tes da pre sen te Con so li daç ão, sal vo quan do for, em cada caso, ex pres sa men -
te de ter mi na do em con trá rio, não se apli cam: (a) aos em pre ga dos do més ti cos, as sim
con si de ra dos, de um modo ge ral, os que pres tam ser vi ços de na tu re za não-econô mi -
ca B pes soa ou a fa mí lia, no âmbi to re si den cial des tas” (Saf fio ti, 1978:37).



e re sistências à co lo nia li da de do po der e pon tos de in flex ão da
re-existência da pró pria Lau de li na de Cam pos Melo e, numa pers pec ti va
utó pi ca, das tra bal ha do ras do més ti cas atra vés da re fun daç ão de uma nova 
so cie da de. 

A co lo nia li da de do po der se ma ni fes ta ex pli ci ta men te na vida das
tra bal ha do ras do més ti cas atra vés de um não re con he ci men to ju rí di -
co-tra bal his ta da ca te go ria e, tam bém, pela for te as so ciaç ão do ser vi ço
do més ti co ao tra bal ho es cra vo. Por um lado, o ser vi ço do més ti co era
men cio na do nas leis sa ni tá rias e po li ciais so men te com o in tui to de pro te -
ger a so cie da de con tra as tra bal ha do ras do més ti cas, per ce bi das ex pli ci ta -
men te como amea ças em po ten cial às fa mí lias em pre ga do ras. 

Lau de li na de Cam pos Melo era uma des sas fi gu ras atuan tes po li ti -
ca men te. Foi fi lia da ao Par ti do Co mu nis ta, via ja va por di ver sas ci da des
de São Pau lo, fa zia par te de gru pos cul tu rais com ex plí ci to pro pó si to de
cons truir, man ter e for ta le cer a so li da rie da de da po pu laç ão ne gra, dia lo -
ga va com in te lec tuais, al me ja va fa lar com o Pre si den te da Re pú bli ca5 etc. 
Des de modo, po de mos di zer que já na oca si ão da fun daç ão da pri mei ra
as so ciaç ão de tra bal ha do ras do més ti cas cons ta ta mos a in te raç ão das tra -
bal ha do ras do més ti cas com di ver sos ou tros ato res so ciais. Esta in te raç ão
pas sa a ser fun da men tal não so men te para o de sen ho de pro je tos po lí ti cos, 
mas para a cons truç ão de no vas in ter pre taç ões e  significa ções acer ca da
naç ão, do tra bal ho do més ti co e das re laç ões ra ciais no país. Nes te sen ti do, 
per ce be mos, já nes te mo men to, a Asso ciaç ão Pro fis sio nal dos Empre ga -
dos Do més ti cos de San tos como uma ins ti tuiç ão pro du to ra de con he ci -
men to a par tir de uma lo ca li zaç ão es pe cí fi ca den tro des te múl ti plo sis te -
ma hie rár qui co de po der que no mea mos de co lo nia li da de do po der. Esse
con he ci men to será ela bo ra do gra da ti va men te e gan ha rá uma for mu laç ão
mais ex plí ci ta nos anos re cen tes, quan do o mo vi men to das tra bal ha do ras
do més ti cas gan ha no vas di mens ões e pas sa a par ti ci par de re des mais am -
plas de re sistência e de re-existência.

A par tir da dé ca da de 1960, há um se gun do mo men to de cres ci -
men to e for ta le ci men to do mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas.
Esta dé ca da foi pre ce di da por dis cuss ões da si tuaç ão da tra bal ha do ra do -
més ti ca na so cie da de bra si lei ra fei ta es pe cial men te por or ga ni zaç ões do
mo vi men to ne gro. A tí tu lo de exem plo, o Tea tro Expe ri men tal do Ne gro 
(TEN)6 tin ha en tre os seus qua dros Arin da Se ra fim, uma tra bal ha do ra
do més ti ca, que mo bi li zou as suas com pan hei ras para as au las de al fa be -
ti zaç ão do TEN e as en vol veu nos es tu dos dos di rei tos das tra bal ha do ras 
do més ti cas (Ser mog e Nas ci men to, 2006). Além dis so, per ce be mos
tam bém, em 1950, o acom pan ha men to das dis cuss ões do Pro je to de Lei
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5 Em 1936, via ja para o Rio de Ja nei ro a fim de so li ci tar pes soal men te ao Pre si den te da 
Re pú bli ca o di rei to de sin di ca li zaç ão às tra bal ha do ras do més ti ca. Não ob te ve su ces -
so, con se guiu so men te fa lar com o Mi nis tro do Tra bal ho, Lin dol fo Co llor (Pin to,
1993).

6 O Tea tro Expe ri men tal do Ne gro (TEN) foi fun da do por Abdias do Nas ci men to e ou -
tros em 13/10/1944.



do De pu ta do Café Fil ho, que vi sa va re gu la men tar a pro fiss ão e ga ran tir
os pri mei ros di rei tos po si ti vos às tra bal ha do ras do més ti cas, no jor nal O
Qui lom bo: vida, pro ble mas e as pi raç ões do ne gro, edi ta do e di ri gi do
por Abdias do Nas ci men to (Nas ci men to, 2003: 79). 

Indu bi ta vel men te im por tan te para o novo fôle go do mo vi men to
das tra bal ha do ras do més ti cas na dé ca da de 1960 foi a atuaç ão da igre ja
ca tó li ca atra vés da Ju ven tu de Ope rá ria Ca tó li ca (JOC)7. Se o TEN es ta -
va con cen tra do no eixo Rio-São Pau lo, a igre ja ca tó li ca es ta va es pal ha -
da em todo te rri tó rio bra si lei ro, de modo que a atuaç ão da JOC foi im -
por tan te para o de sen vol vi men to do mo vi men to das tra bal ha do ras do -
més ti cas em di ver sos es ta dos bra si lei ros. Já em 1958, a JOC rea li zou
uma Con ferê ncia Na cio nal onde cha ma a atenç ão para o am pa ro le gal às 
tra bal ha do ras do més ti cas, que até aque la opor tu ni da de con ti nua vam to -
tal men te au sen tes das re gu la men taç ões ju rí di cas po si ti vas. Em 1960, a
JOC rea li za o Pri mei ro Encon tro Na cio nal de Jo vens Empre ga das Do -
més ti cas no Rio de Ja nei ro, que reu niu 24 tra bal ha do ras do més ti cas de
vá rias re gi ões do país. No ano se guin te rea li zou o Pri mei ro Con gres so
Re gio nal, em Re ci fe, que reu niu tra bal ha do ras do Cea rá, Rio Gran de do
Nor te, Pa raí ba e Per nam bu co (Soa res, 2002). 

É im por tan te men cio nar que a JOC era uma or ga ni zaç ão vol ta da
para os tra bal ha do res em sua acepç ão uni ver sal. Po rém, as tra bal ha do -
ras do més ti cas es ta vam des lo ca das nas reu niões da JOC de vi do à pe cu -
lia ri da de da sua si tuaç ão fren te aos de mais tra bal ha do res, que já es ta -
vam en qua dra dos nas leis tra bal his tas do país, en quan to as tra bal ha do -
ras do més ti cas ain da es ta vam lu tan do pe las pri mei ras re gu la men tações.
De vi do a este fato fo ram for ma dos gru pos es pe cí fi cos de tra bal ha do ras
do més ti cas li ga dos à JOC. Ode te Ma ria Con ceiç ão, uma das fun da do ras
da Asso ciaç ão Pro fis sio nal dos Empre ga dos Do més ti cos do Rio de Ja -
nei ro, men cio na esta in com pa ti bi li da de en tre o mo vi men to ope rá rio em
ge ral e o mo vi men to das tra bal ha do ras domésti cas: 

 uma vez por mês a gen te (os di ver sos gru pos de tra bal ha do ras do -
més ti cas em di fe ren tes pa ró quias do Rio de Ja nei ro) se reu nia todo
mun do jun to, e daí a gen te foi ven do a di fe ren ça que ha via en tre nós
e os ou tros tra bal ha do res, que os ou tros tin ham seus sin di ca tos, tin -
ham seus di rei tos, e a do més ti ca não tin ha nada. Então foi daí que a
gen te foi ven do a ne ces si da de da gen te ter al gu ma coi sa pra de fen -
der a gen te (Ode te Ma ria da Con ceiç ão, mem bro-fun da do ra da
Asso ciaç ão e do Sin di ca to do Rio de Ja nei ro: en tre vis ta da por
mim)8.
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7 A JOC foi um bra ço da Ação Ca tó li ca Ope rá ria, um mo vi men to da igre ja ca tó li ca
fun da do pelo pa dre bel ga José Car dijn (1882-1867), que con sis tiu numa mo bi li zaç ão 
dos lei gos que res pon diam ao ape lo do Papa Pio XI (Encí cli ca Urba no Dei, 1922)
para que des sem um tes te mun ho da sua fé no meio em que vi viam (Soa res, 2002).

8 Entre vis te du ran te a min ha pes qui sa de dou to ra do 26 tra bal ha do ras fi lia das à Fe na -
trad e aos se guin tes sin di ca tos: Sin di ca to do Rio de Ja nei ro, Cam pi nas, São Pau lo,
Re ci fe, Bahia. To das as en tre vis ta das au to ri za ram-me a ci tar os seus no mes reais.



Mui to em de corrência da atuaç ão da JOC, ba sea da no mé to do
ver-jul gar-agir, sur gi ram al gu mas Asso ciaç ões de tra bal ha do ras do més -
ti cas no país, que par til ha vam uma in ter pre taç ão clas sis ta da re laç ão tra -
bal ha do ra do més ti ca e pa troa/patr ão com bi na da com a es pe ci fi ci da de
da con diç ão da tra bal ha do ra do més ti ca. Esta es pe ci fi ci da de, até este
mo men to, para os gru pos que se cons ti tuí ram atra vés des te im pul so ini -
cial dado pela JOC, não era vis ta como re sul tan te da con diç ão ra cial.
Entre tan to, isto não sig ni fi ca que a con diç ão da tra bal ha do ra do més ti ca,
na opor tu ni da de, não era, tan to no dis cur so das tra bal ha do ras do més ti -
cas quan to da so cie da de em ge ral, as so cia da à ma nu tenç ão e re pro duç ão 
de con diç ões co lo nial-es cra vo cra tas. Entre as Asso ciaç ões e gru pos de
tra bal ha do ras do més ti cas que sur gem na dé ca da de 1960 como uma de -
corrência do tra bal ho da JOC, po de mos men cio nar as as so ciaç ões ou
gru pos de Re ci fe, Rio de Ja nei ro, Belo Ho ri zon te, São Pau lo, Pi ra ci ca -
ba, Por to Ale gre, en tre ou tras. 

Ao mes mo tem po em que sur giam as so ciações e gru pos a par tir da
JOC -po rém não sub or di na do à Igre ja Ca tó li ca- Lau de li na de Cam pos
Melo atua va, des de 1959, em Cam pi nas para a fun daç ão da Asso ciaç ão
dos Empre ga dos Do més ti cos de Cam pi nas. Ao in vés de um pa pel pre -
do mi nan te da Igre ja Ca tó li ca, en con tra mos em Cam pi nas uma  articula -
ção com o mo vi men to ne gro, es pe cial men te o Tea tro Expe ri men tal do
Ne gro de Cam pi nas, e com o mo vi men to sin di ca lis ta. Em 1955, quan do
Lau de li na de Cam pos Melo che ga a Cam pi nas, ela se in dig na com a dis -
cri mi naç ão con tra as tra bal ha do ras do més ti cas ne gras nos anún cios de
em pre go dos jor nais da que la ci da de. A par tir daí, ela en tra em con ta to
com o jor na lis ta Bráu lio Men des, in te gran te do TEN, e aca bam -se gun -
do os de poi men tos de Lau de li na- com os anún cios ra cis tas nos jor nais
da que la ci da de. De pois des te pri mei ro con ta to, Lau de li na e Bráu lio
Men des de sen vol ve riam ou tras ati vi da des jun tos. Se Lau de li na de Cam -
pos Melo tin ha esta re laç ão pró xi ma com in te gran tes do mo vi men to ne -
gro cam pi nei ro, o mes mo pode ser dito em re laç ão ao mo vi men to sin di -
cal. A Asso ciaç ão dos Empre ga dos Do més ti cos de Cam pi nas teve, des -
de o seu nas ce dou ro, re lações mui to pró xi mas com sin di ca tos de Cam pi -
nas e fun cio na va num es pa ço fí si co que era com par til ha do por mais tre -
ze sin di ca tos, des ta can do-se o Sin di ca to dos Tra bal ha do res da Indús tria
da Cons truç ão Imo bi liá ria de Cam pi nas. A Asso ciaç ão de Cam pi nas re -
ce beu for te apoio des te Sin di ca to, in clu si ve para a re daç ão do es ta tu to.
Além dis so, a Asso ciaç ão se nu tria dos de ba tes e cur sos de for maç ão
des tes sin di ca tos. Ao que tudo in di ca, a si ner gia en tre mo vi men to ne gro
e sin di ca lis mo es ta va pre sen te no sur gi men to e atuaç ão da Asso ciaç ão
de Cam pi nas. Vale a pena des ta car que Lau de li na de Cam pos Melo era
tam bém pro po si ti va em re laç ão ao mo vi men to ne gro mais am plo, ten do
rea li za do na ci da de de Cam pi nas ati vi da des po lí ti co-cul tu rais de afir -
maç ão da existência -re-existência- do ne gro, como: a) bai le das de bu -
tan tes ne gras, b) bai le da pé ro la ne gra; c) es co la de bai la do para me ni nas 
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bran cas e ne gras (as es co las exis ten tes eram ex clu si vas para bran cas); d) 
gru pos de cul tu ra do ne gro: gru po tea tral, gru po de dan ça po pu lar, dança 
clássi ca, dança folclórica (Pin to, 2003). 

Assim, na dé ca da de 1960, o mo vi men to das tra bal ha do ras do més -
ti cas gan ha uma di mensão na cio nal sen do fru to da in te raç ão da JOC, do
mo vi men to ne gro e do mo vi men to sin di cal. Obvia men te que as con tri -
buições des tas or ga ni zações se apre sen tam de ma nei ra di fe ren cia da em
cada as so ciaç ão e gru po.

Tudo in di ca que a Igre ja Ca tó li ca -me dian te a JOC- ten ha sido de -
ci si va para que o mo vi men to gan has se uma di mensão na cio nal, po rém
esta per cepç ão da ne ces si da de de um mo vi men to na cio nal sur ge in ter na -
men te ao mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas na sua luta pela re -
gu la men taç ão pro fis sio nal e pela con quis ta de di rei tos. Isto se evi den cia 
quan do Lau de li na de Cam pos Melo, ao en trar em con ta to com o Mi nis -
tro do Tra bal ho, Jar bas Pas sa rin ho, em 1967, com o fim de so li ci tar a in -
clusão das tra bal ha do ras do més ti cas en tre as ca te go rias pro fis sio nais
be ne fi cia das pe las le gis lações tra bal his tas vi gen tes à épo ca, re ce be
como res pos ta des te a ne ces si da de de que a ca te go ria das tra bal ha do ras
do més ti cas se or ga ni ze na cio nal men te:

(em vir tu de da pos tu ra do mi nis tro Jar bas Pas sa rin ho) nós en tra mos
em con ta to com os ou tros es ta dos, com os ou tros mu ni cí pios, onde
já tin ha (rea li za do) ou tros con gres sos, onde já tin ha ou tras Asso -
ciaç ões e (tra bal ha mos) para a fun daç ão de mais Asso ciaç ões (...).
A Igre ja aju dou mui to a gen te, ia atrás das Asso ciaç ões, (por meio)
do pes soal de igre ja (que) en tra va em con ta to com as en ti da des sin -
di cais dos lo cais, pe din do apoio. Então a gen te tin ha uma mas sa
con sis ten te pra po der bri gar (Lau de li na de Cam pos Melo: en tre vis ta 
rea li za da por Pin to, 2003).

A com bi naç ão des ses fa to res -mo vi men to ne gro, sin di ca lis mo e
igre ja ca tó li ca- per mi te o sur gi men to de um mo vi men to na cio nal das
tra bal ha do ras do més ti cas. Se, em 1960, o Pri mei ro Encon tro Na cio nal
das Jo vens Tra bal ha do ras Do més ti cas, rea li za do no Rio de Ja nei ro, ain -
da foi rea li za do sob os aus pí cios da JOC, o Pri mei ro Con gres so Na cio -
nal das Tra bal ha do ras Do més ti cas, rea li za do em São Pau lo, em 1968,
foi fru to da ação autô no ma das tra bal ha do ras do més ti cas. Isto, to da via,
não sig ni fi ca que as tra bal ha do ras do més ti cas não ten ham re ce bi do
apoio da igre ja ca tó li ca. Ao con trá rio, a par tir do de poi men to de Lau de -
li na de Cam pos Melo aci ma, fica evi den te que a igre ja ca tó li ca foi uma
im por tan te co la bo ra do ra.

Du ran te esta fase do mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas, em
sua di mens ão na cio nal, pre do mi na a in ter pre taç ão clas sis ta da con diç ão
da tra bal ha do ra do més ti ca. Tan to nas or ga ni zaç ões do Rio de Ja nei ro
quan to do Re ci fe, es tu da das por nós, per ce be-se a pre do minâ ncia des te
dis cur so. Cabe des ta car, que a pró pria in ter pre taç ão da igre ja ca tó li ca
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tam bém é uma in ter pre taç ão clas sis ta. O que se for mu la nes ta oca si ão
até mea dos da dé ca da de 1980 é uma com preens ão da luta da tra bal ha -
do ra do més ti ca como uma luta de clas ses, como re ve la o de poi men to de
Le ni ra Car val ho, uma das lí de res do mo vi men to nes te pe río do: 

(...) quem leva a luta de clas se para den tro da casa é a em pre ga da do -
més ti ca. Den tro de uma fa mí lia tem to dos os pro ble mas, tem pro -
ble ma afe ti vo, tem pro ble ma de tudo, mas não tem o pro ble ma de
clas se. Quem leva o pro ble ma de clas se é a em pre ga da (Le ni ra Car -
val ho, mem bro-fun da do ra da Asso ciaç ão e do Sin di ca to de Re ci fe.
Entre vis ta da por mim).

É esta com preens ão que se tem tam bém do mo vi men to na cio nal,
quan do se ob ser va as re so luç ões dos Con gres sos Na cio nais. Não se tra ta
de di zer que as in ter pre taç ões ra cia li za das e até de gêne ro não es ta vam
pre sen tes, mas de per ce ber que a ar ti cu laç ão po lí ti ca se dava em tor no da
de man da de se rem re con he ci das como per ten cen tes à clas se tra bal ha do ra
e, con se quen te men te, se rem equi pa ra das em ter mos de di rei tos aos ou tros 
tra bal ha do res. Esta era uma con se qüên cia na tu ral do fato das tra bal ha do -
ras do més ti cas so men te te rem sido re con he ci das pela le gis laç ão  traba -
lhista em 1972, ain da de ma nei ra ex tre ma men te res tri ti va, con quis tan do,
na oca si ão, ape nas o di rei to à car tei ra de tra bal ho, di rei to à fé rias e à pre -
vidê ncia so cial9. Nes te sen ti do, a luta in ci dia so bre a efe ti vaç ão des tes
pou cos di rei tos e so bre a con quis ta de ou tros já com par til ha dos por ou tras 
ca te go rias. 

As cam pan has de sen vol vi das du ran te este pe río do -iní cios da dé ca -
da de 1960 a mea dos da dé ca da de 1980-  tin ham como foco o re con he ci -
men to clas sis ta-pro fis sio nal das tra bal ha do ras do més ti cas, onde di ver sas 
as so ciaç ões lan ça ram-se à cam pan ha da tra bal ha do ra mo rar na sua pró -
pria casa e rom per com a con cepç ão de mem bro da fa mí lia. Des ta ca-se,
nes ta cam pan ha, a pes qui sa e ví deo pro du zi dos pela Asso ciaç ão de Re ci -
fe, em par ce ria com o Cen tro Jo sué de Cas tro, O Quar to de Empre ga das10, 
cuja prin ci pal men sa gem é a da rup tu ra dos la ços afe ti vos com a fa mí lia
em pre ga do ra como con diç ão para a cons cien ti zaç ão clas sis ta das tra bal -
ha do ras do més ti cas.

É in te res san te ob ser var que mes mo sen do o dis cur so clas sis ta o ca -
rro che fe da cam pan ha pela mo ra dia, ca te go rias co lo nial-ra ciais es ta vam
pre sen tes. Fre quen te men te se ve ri fi ca a iden ti fi caç ão do quar to de em -
pre ga das com sen za las e da casa da pa troa/patrão com a casa-gran de, do
tra bal ho do més ti co com o tra bal ho es cra vo. 

Entre tan to, não há dú vi da de que no ho ri zon te das tra bal ha do ras do -
més ti cas es ta va o re con he ci men to pro fis sio nal que de pen dia, por sua vez, 
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9 As tra bal ha do ras do més ti cas já tin ham sido con tem pla das na Lei Ordi ná ria da Pre -
vidê ncia So cial, em 1960, e na lei 5.316, de 1967, gan han do o di rei to a se fi liar à pre -
vidê ncia so cial e à co ber tu ra dos aci den tes de tra bal ho; res pec ti va men te. Po rém,
tra ta vam-se de di rei tos fa cul ta ti vos, cuja arre ca daç ão de pen dia in tei ra men te das pró -
prias tra bal ha do ras do més ti cas (Ber nar di no-Cos ta, 2007).

10 Ví deo de apro xi ma da men te 15 mi nu tos, fil ma do em 1995.



do re con he ci men to das tra bal ha do ras do més ti cas como in te gran tes da
clas se tra bal ha do ra. Des de o nas ci men to da Cen tral Úni ca dos Tra bal ha -
do res (CUT), as as so ciaç ões das tra bal ha do ras do més ti cas vi ram o in -
tercâmbio e in te raç ão com esta en ti da de como uma meta. Para se ter uma
idéia, em 1983, a Asso ciaç ão do Rio de Ja nei ro, uma das mais atuan tes do
país em ní vel na cio nal à épo ca, par ti ci pou do Con gres so Na cio nal dos
Tra bal ha do res (Con clat), em São Ber nar do, sen do a sua pre si den te -Ana -
zir Ma ria de Oli vei ra, a Zica- elei ta para a coor de naç ão da en ti da de. 

Ao mes mo tem po, as as so ciaç ões e gru pos ain da tin ham mui ta des -
con fian ça em re laç ão ao mo vi men to fe mi nis ta, em bo ra co me ças se um tí -
mi do en vol vi men to:

Na TV Edu ca ti va -Nair Jane e Te re za num pro gra ma so bre a li ber -
taç ão da Mul her-, de ram o seu de poi men to so bre o as sun to: “se a
eman ci paç ão das pa troas é se liv ra rem do tra bal ho do més ti co, saí -
rem por aí e nos tor na rem cada vez mais es cra vas nas suas ca sas,
ent ão não ve mos li ber taç ão”. (Bo le tim da Asso ciaç ão Pro fis sio nal
dos Empre ga dos Do més ti cos do Mu ni cí pio do Rio de Ja nei ro, fe ve -
rei ro de 1980)11.

Embo ra em me nor in ten si da de, esta des con fian ça -es pe cial men te
en tre a or ga ni zaç ão do Rio de Ja nei ro- se man tém até os dias atuais. Po -
rém, para o mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas em es ca la na cio nal,
o mo vi men to fe mi nis ta tem sido um im por tan te in ter lo cu tor. 

A in te raç ão e in tercâmbio com o mo vi men to fe mi nis ta pas sa a acon -
te cer de ma nei ra mais in ten sa e fre qüen te a par tir do 5º Con gres so Na cio -
nal das Tra bal ha do ras Do més ti cas em Re ci fe, quan do a Ong fe mi nis ta
SOS Cor po, de Re ci fe, pas sa a pres tar as ses so ria à rea li zaç ão do Con gres -
so e à Asso ciaç ão de Re ci fe, es pe ci fi ca men te. 

Em es ca la na cio nal, o mo vi men to fe mi nis ta -ape sar de con ti nuar as
des con fian ças- se tor na ria um par cei ro de fi ni ti vo das tra bal ha do ras do -
més ti cas na Cons ti tuin te, quan do en cam pou o pro je to de lei das tra bal ha -
do ras do més ti cas. A mel ho ra do re la cio na men to com as en ti da des fe mi -
nis tas oco rre pa ra le la men te à de cepç ão com o mo vi men to sin di cal, quan -
do este não ofe re ce o apoio es pe ra do às tra bal ha do ras do més ti cas du ran te
a Cons ti tuin te.

Na Cons ti tuiç ão, a gen te não teve nen hum apoio da CUT. A CUT
não co lo cou a gen te em nen hu ma pro pos ta dela. Quem bo tou a gen -
te fo ram as fe mi nis tas. Tin ha uma pro pos ta só das em pre ga das do -
més ti cas, mas você tin ha qua se que ter um per cen tual de as si na tu -
ras, que a gen te não con se guiu’ (Le ni ra de Car val ho. Entre vis ta da
por mim).

O pe río do en tre o 5º Con gres so Na cio nal, em Re ci fe, em 1985 e a
pro mul gaç ão da Cons ti tuiç ão, 1988, foi de in ten sa mo bi li zaç ão en tre as
tra bal ha do ras do més ti cas, com inú me ras vi si tas a Bra sí lia, com o ob je ti -
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2007).



vo de pres sio nar os cons ti tuin tes para es ten de rem al guns di rei tos à
ca te go ria.

Após a Cons ti tuiç ão e com a con quis ta de ape nas al guns dos di rei tos
his to ri ca men te de man da dos, a bus ca do ple no re con he ci men to pro fis sio -
nal ain da con ti nuou sen do a tôni ca não mais das Asso ciaç ões, mas dos
Sin di ca tos das Tra bal ha do ras Do més ti cas, uma vez que o di rei to de sin di -
ca li zaç ão tin ha sido con quis ta do12.

Em es ca la na cio nal, o pe río do após a Cons ti tuiç ão foi o pe río do de
as cens ão do Sin di ca to de Cam pi nas, que fi cou com as ati vi da des in te -
rrom pi das de 1968 a 1983, e pos te rior men te do Sin di ca to da Bahia, que
ini cia as ati vi da des en quan to gru po na dé ca da de 1970, con so li dan do-se
efe ti va men te tam bém no iní cio dos anos de 1980. 

No pe río do en tre 1960 e mea dos da dé ca da de 1980, o mo vi men to
na cio nal foi ca pi ta nea do pe los Sin di ca tos do Rio de Ja nei ro, Re ci fe, São
Pau lo, Belo Ho ri zon te e Por to Ale gre -es ta dos que in clu si ve fo ram res -
pon sá veis, no men cio na do pe río do, pela or ga ni zaç ão de Con gres sos Na -
cio nais-. Nes ta fase, pre do mi na ram tam bém as in te raç ões com a igre ja
ca tó li ca13 e com o mo vi men to sin di cal-clas sis ta, ten do pou co es pa ço os
in tercâmbios com o mo vi men to fe mi nis ta e o mo vi men to ne gro. Com a
con quis ta de maior es pa ço na cio nal dos Sin di ca to de Cam pi nas e o da
Bahia, as in ter pre taç ões e mo ti vaç ões po lí ti cas ra ciais e fe mi nis tas gan -
ham mais es pa ço en tre o mo vi men to na cio nal das tra bal ha do ras do més ti -
cas. Não se tra ta de di zer que às in ter pre taç ões clas sis ta-sin di cais de sa pa -
re ce ram ou fo ram in va li da das, po rém que há um re po si cio na men to dos
fa to res, pas san do a ter uma maior aber tu ra às in ter pre taç ões ra ciais e de
gêne ro. Isso se deve, em pri mei ro lu gar, ao fato de que his to ri ca men te o
Sin di ca to de Cam pi nas e o da Bahia te rem víncu los com o mo vi men to ne -
gro. Em se gun do lu gar, deve-se ao diá lo go já ini cia do com o mo vi men to
fe mi nis ta na pri mei ra me ta de da dé ca da de 1980 e o for ta le ci men to do
mes mo na que la dé ca da e nas se guin tes. 

No pla no na cio nal a for ça do Sin di ca to de Cam pi nas se ma ni fes ta ria
após o 6º Con gres so Na cio nal, rea li za do em 1989, sob a res pon sa bi li da de
de Cam pi nas, e se con so li da ria a par tir de 1997, quan do a pre si den te do
Sin di ca to, Anna Se mi no de Lima, tor na-se a pri mei ra pre si den te da Fe na -
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12 Além do di rei to de sin di ca li zaç ão, fo ram con quis ta dos os se guin tes di rei tos pe los
tra bal ha do res do més ti cos: a) sa lá rio mí ni mo, b) irre du ti bi li da de do sa lá rio, c) dé ci -
mo ter cei ro sa lá rio, d) re pou so se ma nal re mu ne ra do, e) fé rias anuais, f) li cen ça à ges -
tan te, g) li cen ça-pa ter ni da de, h) avi so pré vio e i) apo sen ta do ria.

13 A in te raç ão e o in tercâmbio com a igre ja ca tó li ca fo ram e têm sido se le ti vo. As tra -
bal ha do ras do més ti cas se vin cu la ram à ala pro gres sis ta da igre ja ca tó li ca, opon do-se
ex pli ci ta men te à ala con ser va do ra da igre ja que in ter pre ta va o tra bal ho do més ti co de
acor do com o mito de San ta Zita, isto é, a tra bal ha do ra do més ti ca como um meio para 
a rea li zaç ão e fe li ci da de da fa mí lia em pre ga do ra. Con tra ria men te a esta pers pec ti va,
as tra bal ha do ras do més ti cas se nu tri ram e se nu trem das con tri buições da ala pro -
gres sis ta, ins ti tu cio na li za da na JOC, na pas to ral da do més ti ca e, per so na li za da, em
fi gu ras como Dom Hel der Câma ra. 



trad -Fe de raç ão Na cio nal dos Tra bal ha do res Do més ti cos-, cria da na que -
le ano.

Este pe río do, como fa la mos aci ma, não é de ne gaç ão dos víncu los
com o mo vi men to sin di cal, mas de re po si cio na men to das li gaç ões com o
mo vi men to ne gro e fe mi nis ta. O mo vi men to sin di cal con ti nuou im por -
tan te para as tra bal ha do ras do més ti cas, ten do a Fe na trad se fi lia do à CUT
e à Con fe de raç ão Na cio nal dos Tra bal ha do res do Co mér cio e Ser vi ço
(CONTRACS), em 1999, de sen vol ven do a par tir daí ati vi da des com a
Co miss ão Na cio nal de Mul he res Tra bal ha do ras da CUT. Po rém, tam bém 
nes te pe río do, como um re sul ta do de um pro ces so que já tin ha se ini cia do
em mea dos dos anos de 1980, con so li dam-se as in te raç ões e o in -
tercâmbio com o mo vi men to ne gro e fe mi nis ta. Além dis so, o mo vi men to 
das tra bal ha do ras do més ti cas gan ha uma pro jeç ão tam bém in ter na cio nal, 
atra vés da in ten si fi caç ão da par ti ci paç ão nas ati vi da des da Con fe de ra -
ción La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Tra ba ja do ras del Ho gar (Con lac -
traho), de en ti da des in ter na cio nais, so bre tu do, li ga das ao fe mi nis mo e ao
mo vi men to ne gro e de com ba te ao tra bal ho in fan til, como a OIT e o
UNICEF.

O bo le tim Nº. 5, de mar ço de 2001, da Fe na trad, fa zen do um ba lan ço 
da gest ão de Anna Se mi no de Lima, per mi te ter uma noç ão dos al can ces
des ta en ti da de:

Nes ta luta, en fren ta do o pro je to neo li be ral de FHC e FMI que des -
con he ce nos sos di rei tos. So zin has não te mos for ças, por isso nos fi -
lia mos, em 1999, à Cen tral Úni ca dos Tra bal ha do res (CUT) e à
Con fe de raç ão Na cio nal dos Tra bal ha do res do Co mér cio e Ser vi ço
(CONTRACS) (...) Hoje so mos re con he ci das no meio sin di cal e de -
sen vol ve mos ati vi da des em con jun to com a CUT, a CONTRACS e
a Co miss ão Na cio nal de Mul he res Tra bal ha do ras da CUT. Gan ha -
mos vi si bi li da de quan do par ti ci pa mos do Se mi ná rio Inter na cio nal
de Com ba te ao Tra bal ho Infan til pro mo vi do pela UNICEF e OIT,
que acon te ceu na Bo lí via e no Bra sil, no ano de 2000. Ain da es ti ve -
mos na Áfri ca do Sul por oca si ão do Encon tro Inter na cio nal so bre a
Etnia Afri ca na. Esti ve mos pre sen tes tam bém nas ma ni fes taç ões em
Seatt le/EUA, além de ou tras ati vi da des ao lon go des tes 4 anos. Nos
nos sos en con tros de for maç ão prio ri za mos a quest ão de Gêne ro,
Raça e Clas se como tam bém o cum pri men to dos nos sos di rei tos.
(Fe na trad, Bo le tim in for ma ti vo Nº 5, mar ço/2001).

A par tir de 2001, no 8º Con gres so Na cio nal das Tra bal ha do ras Do -
més ti cas, até os dias atuais14 a di reç ão da Fe na trad está a car go de Creu za
de Oli vei ra, ori gi nal men te do Sin di ca to da Bahia. Atra vés da gest ão de
Creu za de Oli vei ra, mi li tan te do MNU/Bahia des de 1983, e dan do con ti -
nui da de ao tra bal ho já ini cia do por Anna Se mi no de Lima, as in ter pre taç -
ões ra ciais e de gêne ro -so bre tu do das fe mi nis tas ne gras- são for ta le ci das
den tro do mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas.
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O re la cio na men to com en ti da des na cio nais e in ter na cio nais li ga das
ao mo vi men to sin di cal, ne gro e fe mi nis ta, as sim como com or ga ni zaç ões
que de sen vol vem pro je tos de com ba te ao tra bal ho in fan til, é re cons ti tuí do
nas in ter pre taç ões de Creu za de Oli vei ra apre sen ta das no Fó rum Espe cial
“Vo zes so bre Expe riên cias Com pa ra ti vas de Ra cis mo” da 3º Con ferê ncia
Mun dial da ONU con tra o ra cis mo, que oco rreu na Áfri ca do Sul, em Dur -
ban, en tre agos to e se tem bro de 2001. O re la to de Creu za de Oli vei ra não
so men te nos in for ma da tro ca de con he ci men to exis ten te en tre o mo vi men -
to das tra bal ha do ras do més ti cas e or ga ni zaç ões sin di cais, ne gras e fe mi nis -
tas, como re ve la uma in ter pre taç ão do lu gar da tra bal ha do ra do més ti ca no
Bra sil a par tir da pers pec ti va da co lo nia li da de do po der, ou seja, da que les
que tem so fri do o pro je to de mo der ni zaç ão eu ro cen tra do, que ex clui ne -
gros(as) e in dí ge nas. Nes ta in ter pre taç ão per ce be-se a con ti nui da de das an -
ti gas hie rar quias co lo niais, não so men te como res quí cios do pas sa do, mas
como fa to res que são pro du zi dos tam bém na con tem po ra nei da de. 

Re me to-me à co lo ni zaç ão das Amé ri cas e con se quen te men te a es -
cra vid ão dos po vos afri ca nos para fa lar da dis cri mi naç ão e ra cis mo
no Bra sil. Este sis te ma ne gou a hu ma ni zaç ão des ses po vos sub me ti -
dos a opress ão e os tra tou como coi sas (...) Min ha his tó ria não é
mui to di fe ren te das de tan tas ou tras mul he res ne gras tra bal ha do ras
do més ti cas oriun das de fa mí lias po bres. Expul sa do in te rior do Bra -
sil, pela mi sé ria e pre cá rias con diç ões de so bre vivê ncia, es tas fa mí -
lias são obri ga das a en viar seus fil hos e fil has para o tra bal ho bra çal. 
A maio ria che ga nos gran des cen tros ain da com ten ra ida de, pois o
tra bal ho in fan til é tam bém uma das cha gas da de si gual da de e da ex -
plo raç ão da so cie da de bra si lei ra.(...) fui ent ão tra bal har na casa de
uma fa mí lia, com a pro mes sa de co lo car-me na es co la, e te ria como
ta re fa todo ser vi ço da casa e ser babá de uma crian ça de dois anos.
Lon ge de min ha fa mí lia e en tes que ri dos, logo sen ti ria a dis cri mi -
naç ão que mar ca ria min ha vida para todo sem pre. Con vi via com as
crian ças da casa, mas sen tia o tra ta men to de si gual para co mi go,
tam bém crian ça. A min ha re feiç ão era fei ta pela pa troa com o res to
de co mi da do pra to dos seus fil hos, ela di zia: ‘po de co mer, tá lim -
po’. O pra to em que eu co mia era di fe ren te dos ou tros e fi ca va guar -
da do em bai xo da pia. Meus afa ze res e as cons tan tes hu mil haç ões
não me per mi tiam ser crian ça, brin car fan ta siar e mui to me nos ir a
es co la como ha viam pro me ti do. Quan do meus patrões saiam para
pas sear, aos do min gos, meu lu gar era atrás, ca rre gan do e sen do res -
pon sá vel por uma crian ça de dois anos, um es for ço so bre hu ma no
para uma crian ça de dez anos de ida de (...) Eu que ria que fos se di fe -
ren te. Era a pri mei ra a acor dar, não po dia vi si tar a min ha fa mí lia,
não po dia es tu dar, fa zer ami gos e era sem pre res pon sá vel pela
crian ça. Era crian ça, mas tra bal ha va como se fos se um adul to (...)
Ao vi si tar-me, de seis em seis me ses, min ha mãe re ce bia res tos de
co mi da, rou pas usa das e cer ca de vin te reais, que era a ‘pa ga’ pe los
meus ser vi ços. Nes te pe río do o meu maior so fri men to era o es pan -
ca men to, por qual quer mo ti vo, sen do ta xa da de ler da, idio ta, pre -
gui ço sa, etc.(...) Nes tes mais de trin ta anos de pro fiss ão, após um
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pe río do de cons truç ão de min ha mi litâ ncia, atra vés do Mo vi men to
Ne gro Uni fi ca do, do Mo vi men to de Mul he res, do Mo vi men to Sin -
di cal e exer cen do, atual men te, a funç ão de pre si den ta da Fe de raç ão
Na cio nal dos Tra bal ha do res Do més ti cos do Bra sil e Se cre tá ria de
Di rei tos Hu ma nos da Con lac traho, cons ta to que o tra bal ho do més ti -
co con ti nua com a mes ma prá ti ca, in clu si ve nos paí ses da Amé ri ca
La ti na, como por exem plo: Mé xi co, Peru, Argen ti na, Gua te ma la,
onde as tra bal ha do ras são pes soas que con ti nuam sen do des res pei -
ta das, vio len ta das e ex plo ra das. A di fe ren ciaç ão do tra bal ho do -
més ti co não é so men te uma prá ti ca do sen so co mum, mas tam bém
evi den cia-se pela lei, pois le gal men te o tra bal ho do més ti co não é
con si de ra do nem re gi do pe las leis tra bal his tas. A lei 5859/1972 que
re gu la men ta a ca te go ria tra bal ha dor do més ti co de fi ne a(o) tra bal ha -
do ra(or) como ‘a que le que pres ta ser vi ço de na tu re za con tí nua e de
fi na li da de não lu cra ti va à pes soa ou à fa mí lia no âmbi to re si den cial
des tas’. Em uma so cie da de ma chis ta, ra cis ta e clas sis ta uma ati vi da -
de so cial e cul tu ral men te as so cia da às mul he res com pos tas he ge -
mo ni ca men te por mul he res ne gras, de fi ni da como sem fi na li da de
lu cra ti va, não é va lo ri za da. Esta rea li da de não é cons ta ta da so men te
no Bra sil e sim na maio ria dos paí ses da Amé ri ca La ti na, o não re -
con he ci men to do va lor so cial do tra bal ho do més ti co. Min ha his tó -
ria de vida se con fun de com min ha pro fiss ão e esta nor teia to das as
ati vi da des que hoje rea li zo. Quan do se é crian ça não rea gi mos e as
ve zes até acha mos nor mal ser mos vio la das, po rém, sem pre tive
sede de sa ber e es pe ran ça de mu dan ça e bus quei uma for ma de lu tar
con tra as in jus ti ças que vivi. Hoje luto, em vá rias instâncias, Co lac -
traho (Con fe de ra ción La ti noa me ri ca na y del Ca ri be de Tra ba ja do -
ras del Ho gar), Fe na trad (Fe de raç ão Na cio nal dos Tra bal ha do res
Do més ti cos), Sin do més ti co (Sin di ca to dos Tra bal ha do res Do més ti -
cos do Esta do da Bahia), Mo vi men to Ne gro Uni fi ca do, onde apren -
di a acei tar-me como ne gra e não ter ver gon ha de mim mes ma, de
meu ca be lo, da min ha cor de pele; e ain da no Con sel ho Esta dual de
Mul he res, no sen ti do de bus car uma igual da de, re con he ci men to e
ga ran tia dos di rei tos hu ma nos, so ciais e tra bal his tas das tra bal ha do -
ras do més ti cas (Oli vei ra, 2004).

O de poi men to de Creu za de Oli vei ra cons ti tui-se na pers pec ti va
des te tra bal ho numa re lei tu ra da his tó ria e da so cie da de bra si lei ra a par tir
da pers pec ti va das tra bal ha do ras do més ti cas. A mar ca dis tin ti va des te
con he ci men to, an tes de ser a in serç ão numa tra diç ão acadê mi ca, é o en -
tre la ça men to de vida pes soal e his tó ria co le ti va, que tem por ho ri zon te a
trans for maç ão pes soal e so cial. Por tan to, o con he ci men to pro du zi do pelo 
mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas tem sido não so men te um sa ber
vol ta do à re sistência con tra a opress ão e ex plo raç ão, mas tem sido um sa -
ber vol ta do, no pla no in di vi dual, à re-existência de cada tra bal ha do ra do -
més ti ca atra vés do com ba te ao ra cis mo e do re con he ci men to da hu ma ni -
da de das mes mas e, no pla no co le ti vo-utó pi co, tem sido um sa ber que se
propõe a lu tar con tra as hie rar quias de clas se, gêne ro e raça. 
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Con clusão: o sa ber pro du zi do por re des de ato res
sub al ter nos - pen san do a par tir da co lo nia li da de do po der

O his tó ri co do mo vi men to po lí ti co das tra bal ha do ras do més ti cas
não se li mi ta à cons ta taç ão de como as sin di ca lis tas em preen dem es for ços 
para re sis ti rem à opress ão e ex plo raç ão, bus can do as sim as su mi rem o co -
man do da sua pró pria his tó ria, nem tam pou co se li mi ta aos pro je tos de
re-existência in di vi dual e co le ti va, que men cio na mos aci ma. Imbri ca do
no pro je to de re sistência e de re-existência, cons ta ta mos tam bém a pro -
duç ão de con he ci men to a par tir da co lo nia li da de do po der. 

Per ce be mos que a pro duç ão de con he ci men to não é ex clu si vi da de
de in te lec tuais, fa mi lia ri za dos com o mun do das le tras, nem tam pou co é
pri vi lé gio de es pe cia lis tas, in se ri dos em tra diç ões acadê mi cas. Po rém,
como as si na la Mig no lo, é pro du to do pen sar hu ma no (Mig no lo, 2003).
Esta cons ta taç ão tem al gu mas im pli caç ões: pri mei ro, re quer que ao es tu -
dar mos re laç ões de do mi naç ão não to me mos como pon to de par ti da as
con cepç ões he gemô ni cas que des qua li fi cam as vo zes sub al ter nas, re du -
zin do-as a fol clo re ou ex press ões cul tu rais sem con tri buiç ões ao sa ber
(Gros fo guel, 2003: 35); se gun do, o re con he ci men to de que o con he ci -
men to não ne ces sa ria men te deva ter seus an te ce den tes na tra diç ão gre ga,
eu ro péia ou acadê mi co-ins ti tu cio nal; ter cei ro, a con cepç ão de que al guns 
(cien tis tas, acadê mi cos, in te lec tuais) pro du zem con he ci men to para ou -
tros apli ca rem (mo vi men tos so ciais) é to tal men te des ti tuí da de sen ti do
nes ta pers pec ti va (Esco bar, 2006; Grue so, Ro se ro e Esco bar, 2000). 

Des de a ori gem do mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti ca per ce -
be-se a for maç ão de uma rede de ato res sub al ter nos, onde se cons ta ta a
tro ca de in for maç ões, con he ci men to e ex pe riên cias en tre as tra bal ha do -
ras do més ti cas e inú me ras ou tras pes soas e ins ti tuiç ões lo cais, re gio nais,
na cio nais e, re cen te men te, in ter na cio nais: di fe ren tes en ti da des do mo vi -
men to ne gro, di fe ren tes sin di ca tos, di fe ren tes or ga ni zaç ões do mo vi -
men to fe mi nis ta, a igre ja ca tó li ca, o pró prio Esta do, órg ão mul ti la te rais
(OIT, UNICEF), pes qui sa do res e pe ri tos. Por ou tro lado, as tra bal ha do ras 
do més ti cas tam bém pas sam a par ti ci par de apre sen taç ões, dis cuss ões pú -
bli cas em di fe ren tes es pa ços: uni ver si da des, con ferê ncias na cio nais e in -
ter na cio nais, even tos pro mo vi dos pe los mo vi men tos so ciais: ne gro, fe -
mi nis ta e sin di ca lis ta.

Este pro ces so de pro duç ão de con he ci men to por par te das tra bal ha -
do ras do més ti cas é mui to se mel han te ao pro ces so es tu da do por Artu ro
Esco bar en tre o mo vi men to so cial das co mu ni da des ne gras na re gião co -
lom bia na da flo res ta tro pi cal do Pa cí fi co. Esco bar rea li za uma et no gra fia
do Pro ces so das Co mu ni da des Ne gras (PCN), que é uma rede de cer ca de
120 or ga ni zaç ões lo cais, que se mo bi li zou, na dé ca da de 1990, para en -
fren tar a ofen si va de sen vol vi men tis ta e ca pi ta lis ta ini cia da a par tir da dé -
ca da de 1980. Uma vez que os pro je tos glo bais de sen vol vi men tis tas e ca -
pi ta lis tas têm his to ri ca men te sig ni fi ca do em po bre ci men to -em vá rias di -
mens ões- para as co mu ni da des ne gras, es tas se or ga ni za ram em de fe sa da
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au to de ter mi naç ão e au to no mia, tra van do com or ga ni zaç ões trans na cio -
nais uma luta eco ló gi ca pela de fe sa dos ecos sis te mas e mo de los de na tu -
re za lo cais (Esco bar, 2006). Para Esco bar -e é isto que nos in te res sa nas
suas con tri buiç ões- os ati vis tas do Pro ces so das Co mu ni da des Ne gras fo -
ram ca pa zes de apre sen tar noç ões al ter na ti vas de de sen vol vi men to e de
go ver na bi li da de apoia das na noç ão de te rri tó rio em vir tu de da criaç ão de
uma rede de ato res sub al ter nos. 

Entre as ca rac te rís ti cas do con he ci men to pro du zi do pelo PCN,
des ta ca mos as se guin tes: 1) “é con jun tu ral sem ser pon tual”, 2) “é de -
sen vol vi da ‘a co rrer’, não há tem po para pa rar e pen sar, em bo ra a dis -
cuss ão de idéias e o de ba te in ter no nun ca ces sem”; 3) “é prag má ti ca sem 
ser sim ples men te uti li ta ris ta ou fun cio nal para a luta; o con he ci men to é
en ca ra do como cru cial para a es tra té gia po lí ti ca”; 4) “é re cur si vo, vis to
que os mes mos te mas são tra bal ha dos e de sen vol vi dos a vá rios ní veis e
de for mas di ver sas”; 5) “é epis te mo lo gi ca men te suja”, não se preo cu -
pan do com dis ci pli nas se de sen vol ven do mais atra vés da bri co la ge do
que de cons truç ões teó ri cas sis te má ti cas; 6) “é pro fun da men te in ter dis -
ci pli nar por ne ces si da de” (Esco bar, 2006: 657).

Encon tra mos tam bém es tas ca rac te rís ti cas na pro duç ão de con he -
ci men to pelo mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas. 

O mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas pro du ziu um con he ci -
men to, que ar ti cu la raça, clas se e gêne ro a par tir da co lo nia li da de do po -
der. Não é à toa a ênfa se na es cra vidão como algo cheio de sen ti do ain da
nos dias atuais. Esta ênfa se não é uma es tra té gia de auto-vi ti mi zaç ão,
mas uma re ferê ncia a par tir da qual se pro duz um sa ber his tó ri co e se
pen sa a atuaç ão po lí ti ca. Por tan to, a na rra ti va das tra bal ha do ras do més -
ti cas des ve la os ho rro res da mo der ni da de/co lo nia li da de, de nun cian do o
que a cien ti fi ci da de das “ciên cias acadê mi cas” mui tas ve zes ocul ta.
Aqui re si de o po ten cial epis te mo ló gi co do con he ci men to pro du zi do
pelo mo vi men to das tra bal ha do ras do més ti cas: a in tro duç ão de uma
pers pec ti va si len cia da, apa ga da e opri mi da pela co lo nia li da de do po der.

A ar ti cu laç ão da raça, clas se e gêne ro pos sui como exigê ncia teó ri -
ca, éti ca e po lí ti ca que as in ter pre taç ões e os ati vis mos po lí ti cos in te grem
as ex pe riên cias his tó ri cas dos su jei tos que vi ve ram e ain da vi vem o lado
mais som brio da mo der ni da de. Por tan to, nas ava liaç ões do mo vi men to
ne gro, sin di cal e fe mi nis ta fei tos pe las tra bal ha do ras do més ti cas, es tes se
tor nam ine fi ca zes e in com ple tos quan do qual quer uma das três  dimen -
sões da tría de raça, clas se e gêne ro é pos ta de lado. 

Assim, as in ter pre taç ões e pro po siç ões po lí ti cas de ati vis tas ne gros
e ne gras são vis tas como in su fi cien tes se ig no ra rem a con diç ão de clas se
ou se pau ta rem por di re tri zes acadê mi cas, fei tas por acadê mi cos e para
acadê mi cos. Exi ge-se do mo vi men to ne gro que suas in ter pre taç ões e pro -
po siç ões po lí ti cas se jam tam bém vol ta das para a po pu laç ão ne gra po bre,
o que não sig ni fi ca que não deva abran ger to dos os es tra tos da so cie da de.
Po rém, para a re fun daç ão da so cie da de é ne ces sá ria a ex pans ão so cial da
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de mo cra cia, o que en vol ve a par ti ci paç ão de ato res po lí ti cos que até então 
es ta vam re le ga dos a se gun do pla no, des ca rac te ri za dos como ig no ran tes
e, con se quen te men te, si len cia dos.

Quan to às in ter pre taç ões e pro je tos po lí ti cos clas sis ta-sin di cais,
eles são ques tio na dos quan do não in cor po ram as con tri buiç ões ra ciais e
fe mi nis tas. Exi ge-se do mo vi men to sin di cal que re con he ça a in su fi ciên -
cia de in ter pre taç ões ba sea das na clas se como uma en ti da de uni ver sal, e
es pe ra-se que esta seja en tre cor ta da pela rea li da de da raça e do gêne ro.

Fi nal men te, quan to às in ter pre taç ões e pro po siç ões pro du zi das pelo
fe mi nis mo, es tas são vis tas como in su fi cien tes quan do não in cor po ram as 
con tri buiç ões tan to clas sis tas quan to ra ciais. Por tan to, o fe mi nis mo da
mul her bran ca de clas se mé dia, como fa lam al gu mas das en tre vis ta das, é
vis to como in com ple to para o pro je to de re sistência e re-existência con ti -
do na na rra ti va das tra bal ha do ras do més ti cas.

O po ten cial epis te mo ló gi co da ar ti cu laç ão da clas se, raça e gêne ro
im pli ca tam bém um re pen sar das ca te go rias e va lo res da teo ria po lí ti ca do
es ta do mo der no. Ca te go rias como de mo cra cia, ci da da nia, igual da de, jus -
ti ça são vis tas como in com ple tas quan do são pen sa das e ar ti cu la das po li -
ti ca men te sem con si de rar os su jei tos que fo ram e estão sub me ti dos à
com ple xa hie rar quia de po der, que cha ma mos de co lo nia li da de do po der.

Da mes ma for ma como os es cra vos de São Do min gos15, que no fi nal
do sécu lo XVIII e iní cio do XIX, lu ta vam con tra uma Fran ça e criou los16

que de fen diam a igual da de, li ber da de e fra ter ni da de para seus com pa trio -
tas -ho mens eu ro peus ou des cen den tes, bran cos e liv res -, mas con ti nua va 
es cra vo cra ta no ul tra mar, as tra bal ha do ras do més ti cas -en ga ja das no ati -
vis mos dos sin di ca tos- tam bém apan ha ram o es pí ri to da coi sa17. Pen sam
e agem em nome de uma de mo cra cia, ci da da nia, igual da de e jus ti ça que
as in cor po re tam bém. Para tan to não ne ces si tam de uma in serç ão no pen -
sa men to fi lo só fi co, his tó ri co, so cio ló gi co etc. gre go e eu ro peu; po rém
pen sam e agem de acor do com a sua ex pe riên cia so cial, his tó ri ca e pes -
soal, da das pela co lo nia li da de do po der.
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Re su mo

O ar ti go re cu pe ra a his tória dos sin di ca tos das tra bal ha do ras
domésti cas no Bra sil, exis ten tes des de a década de 1930. Pro cu ra mos ca -
rac te ri zar o ati vis mo político das tra bal ha do ras domésti cas como um mo -
vi men to de re sistência con tra a ex clus ão sócio-econômica e jurídica da
ca te go ria, as sim como pro cu ra mos ca rac te ri zá-lo como um mo vi men to
de re-existência in di vi dual e co le ti va das tra bal ha do ras domésti cas. De -
mons tra mos que ao lon go dos anos as tra bal ha do ras domésti cas ela bo ram 
pla ta for mas políti cas e con he ci men tos que ar ti cu lam as ca te go rias de
clas se, gênero e raça. Impor tan te para a nos sa in ter pre taç ão fo ram as con -
tri buiç ões dos teóri cos da des co lo ni zaç ão, es pe cial men te Aníbal Qui ja no 
e Wal ter Mig no lo.

Pa lav ras-cha ve: sin di ca tos das tra bal ha do ras domésti cas, co lo nia -
li da de do po der, raça, clas se e gênero. 

Abstract

This pa per deals with the his tory of fe ma le do mes tic wor kers’
unions in Bra zil, which were foun ded in the 1930’s. The po li ti cal ac ti -
vism of fe ma le do mes tic wor kers is por tra yed as a re sis tan ce mo ve ment
against ju ri di cal and so cial eco no mic ex clu sion. It is also por tra yed as a
re-exis ten ce mo ve ment for in di vi duals and the group. The pa per ar gues
that fe ma le do mes tic wor kers have built a po li ti cal pro ject and a know led -
ge ar ti cu la ting class, gen der and race ca te go ries. The de co lo ni za tion
theo ries of aut hors like Aníbal Qui ja no and Wal ter Mig no lo are im por -
tant re fe ren ces.

Key-words: fe ma le do mes tic wor kers’ unions, co lo nia lity of po -
wer, race, class, gen der.
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